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RESUMQ 

A disserta9ao constitui uma pesquisa social, economica e juridica 

sobre a questao agraria brasileira, enfocando o processo de moderniza9ao, o 

Primeiro Piano de Reforma Agraria da Nova Republica, a a9ao e rea9ao, tendo na 

base legal urn dos instrumentos de conten9ao dos movimentos sociais. Serve de 

contraponto uma analise comparativa dos elementos acima, entre o Brasil e o Piaui. 

O primeiro capitulo traz uma analise sobre as questoes agraria e 

agricola sob a otica dos interesses dos pequenos produtores rurais. Trata- se de uma 

rapida retrospectiva historico- economica que remete as origens do processo de 

moderniza9ao conservadora da agricultura brasileira e seus reflexos no Estado do 

Piaui. Se estabelece entre o ritmo de moderniza9ao no Brasil e no Piaui uma 

compara9ao. 

O segundo capitulo discute o Primeiro Piano Nacional de Reforma 

Agraria da Nova Republica. Analisa o esvaziamento da proposta apresentada em 

maio de 1985 e o ritmo de implanta9ao do Piano afinal oficializado em outubro de 

1985. Discute- se a base legal e a barreira do Judiciario. 

O terceiro capitulo analisa a rela9ao entre os movimentos sociais no 

campo e a Reforma Agraria, enfatizando o Movimento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais, sua origem, o tipo de rela9ao com o regime militar, a consolida9ao de 

deteraiinada cultura sindical e sua intera9ao com o I PNRA implantado. 

A metodologia do trabalho assenta- se na revisao bibliografica da 

literatura de Economia Rural, Sociologia Rural, Direito Agrario e Historia; 

confrontando os documentos oflciais. Subsidiariamente, recorre- se a jomais da 

epoca, tanto de nivel local como nacional. 
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ABSTRACT 

The disertation consists of a social, economical and juridical research 

about a Brasilian agrarian question, focusing on the process of modernization, the 

First Plan of Agrarian Reform of the New Republic, the action and reaction, having 

as legal basis one of the contention instruments of the social movements. Another 

point discussed is comparative analysis of the elements above, between Brasil and 

Piaui. 

The first chapter brings an analysis about the agrarian questions about 

the interests of the small rural producers. It deals with a quick economical historic 

retrospective that remits the origins of the conservative modernization process of 

Brazilian agriculture and it's reflections on the State of Piaui. A comparison in the 

rhythm of modernization in Brazil and in Piaui is established. 

The second chapter discuses the First Plan of Agrarian Reform of the 

New Republic. It analyses the weakening of the proposal presented in May of 1985 

and the rythm of the implantation of the Plan, finally officialized in October of 

1985. It discusses the legal base and the judician barrier. 

The third chapter analyses the relation between the social movements 

in the agrarian reform, field, emphasizing the Rural Workers Union Movement, 

their origen, the type of relation with the military regime, the consolidation of 

determined union culture and their interction with the first PNRA implanted. 

The methodology of this work firms itself on the bibliographical 

revision of Rural Economy literature, Rural Sociology, Agrarian Law and History, 

confronting the documents produced by the movements and official documents. 

Resorting to newpapers of the time, locally as well as nationally. 
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INTRQDUCAO AO TEMA E ESTRUTURA DA DISSERTACAO 

Como diz a Carta da Terra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No Brasil a terra, tambem cercada, esta no centro da historia. (...) 

Virou poder de Portugal, dos coronets, dos gratides grupos, virou 

privilegio, poder politico, base de exclusao, forga de apartheid. Nas 

cidades virou mansoes efavelas".
 1 

No Piaui, desde o processo de ocupacao do territorio, no seculo 

XVII , nao e diferente; pois o que atrai os primeiro ocupantes sao as terras 

abertas, de relevo e vegetacao de facil acesso, e ricas em pastagens naturais 

adequadas a pecuaria extensiva. A presenca abundante de indigenas nao se 

constitui em obstaculo suficiente para deter os invasores. Pelo contrario; na 

resistencia silvicola encontram motivacao para a firmacao de valores ligados a 

coragem e a bravura que marcam a chamada civilizacao do couro, predominante 

ate recentemente. 

A matan9a de indigenas constitui precisamente o primeiro 

testemunho da natureza da sociedade que no Estado se implanta, tendo os 

principais exterminadores logrado a posi9ao de figuras historicas, como e o caso 

dos paulistas Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense, e legado 

aos seus descendentes a posse, depois propriedade, de latifundios e o controle do 

poder politico. 

Do centro da historia a questao agraria "teima" em nao sair quer se 

tome como referenda o Piaui da segunda metade do seculo XVII ou o Brasil 

SOUS A. Herbert de. Carta da Terra. Acao Cidadania, 1995. 
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Atual. Neste, os massacres perpetrados pela policia militar em Corumbiara, 

1995, e em Eldorado dos Carajas, 19962, comprovam a contundente atualidade 

da questao agraria. 

Alem destas tragedias, a multiplica9ao de ocupa96es de terras por 

trabalhadores sem terra em todo o Pais, extrapolando os limites da organiza9ao 

politica intitulada Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e os 

desdobramentos dai resultantes repercutem sobre diversos setores da sociedade e 

sobre o Estado. Finalmente, as enormes desigualdades sociais e regionais 

vigentes no campo atestam que a moderna empresa rural, por si so, nao e a 

solii9ao para a questao agraria brasileira. E necessario criar uma "classe media" 

campesina integrada ao mercado, consolidando uma sociedade civil rural. 

Os trabalhadores rurais sem terra e as crian9as que trabalham como 

boias- frias em fazendas de todo o Pais, principalmente em Sao Paulo- o centro 

da chamada modernidade capitalista no Brasil- sao os saldos da "solu9ao" de 

hoje para as questoes agraria e agricola, assim como o exterminio de indigenas e 

a escraviza9ao dos negros representam a "solu9ao" de "ontem". Estas situacdes, 

mesmo separadas por mais de quatro seculos de historia, estao unidas pela 

centralidade da propriedade da terra na estrutura socioeconomica e politica 

brasileira, associada a um emaranhado normativo burocratizante. 

Os nativos sao usurpados em seus direitos porque seu modelo de 

convivencia com a terra nao combina com a monocultura colonial da carta- de-

a9ucar, nem com a pecuaria, como continua a nao combinar hoje com outras 

atividades, com a soja, ou com a minera9ao, ou ainda com as organiza96es nao 

governamentais (ONGs). 

2 Conunbiara- RO. 9/ Ago/ 1995: policia e pistoleiros matam 10 trabalhadores rurais sem terra, dentre eles uma menina de 7 
anos, que ocupavam a fazenda Snt* Elina. Do lado da repressao morrem 2 policiais. Eldorados dos Carajas- PA, 17/ Abr/ 
1996: a policia, no que deveria ser uma a9§o de desobstrucao de uma rodovia, mata 19 traballiadores rurais. 
Sintomaticamente nenhum policial morre nesta a9ao. Cj. Folha de Sao Paulo, 24/Agos/ 1995, p. 1-15 e 29/Ago/1995, p. 1-10. 
Jomal do Brasil, Rio de Janeiro, 19/Abr/1996, p. 1,3,4,5 e 6. 
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A adocao do trabalho escravo, mesmo fundada primeiramente no 

trafico negreiro3, relaciona- se com a disponibilidade aparentemente ilimitada de 

terras. Fato que representaria "desleal" concorrencia para com o trabalho 

assalariado: pois os ex- camponeses europeus, na hipotese de assalariamento no 

Brasil, dificilmente resistiriam ao "convite" da terra livre sob o Regime 

Sesmarial, em que o apossamento nao era controlado pelos institutos juridicos 

agrarios. Contra este risco, a escravidao impunha o "monopolio rigido e de 

classe sobre a terra"4. 

Precisamente ai reside o sentido historico da lei de terras de 1850, 

feita justamente para prevenir contra os efeitos democratizadores quanto ao 

acesso a posse da terra, que o previsivel fim da escravidao poderia acarretar 

sobre a estrutura fundiaria. O acesso indiscriminado a terra, atraves do Instituto 

da posse, quebraria seu monopolio e criaria seria escassez no mercado de oferta 

de mao- de- obra5. O acesso se daria por mecanismos restritos, vigentes ate hoje, 

como a compra e venda, doacao e sucessao. Isso transformou a propriedade 

numa fic9ao juridica, abandonando a dimensao fatica preponderante. 

Partindo desta origem, o Pais atravessa os seculos, nos quais se 

estmtura a forma9ao social brasileira, sempre ratificando e consolidando a 

propriedade da terra como simbolo e fonte de poder e riqueza. A estes 

ingredientes soma- se a impunidade de seus detentores, garantia que tern 

possibilitado aos grandes proprietaries enormes vantagens sobre os 

trabalhadores e camponeses durante os conflitos. 

3 . NOVAES, Fernando A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portugal e Brasil na crise do antigo regime colonial. Sao Paulo: Hucitec, 1979. 

4 MARTINS. Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes. 1983. P. 37 

5 A lei de terras- n. 601 de 10 de out. 1850-, no seu art. 1°, proibe as aquisicoes de terras devolutas por outro 

titulo que nao seja o de compra. Cf.: S1LVA, Ligia Maria Osorio. A lei de terras: urn estudo sobre a propriedade 

da terra no Brasil. Sao Paulo. 1990. Tese (Doutorado em Ciencias Sociais)- PUC/ SP. P. 458. Esta lei tambem 

autoriza o governo a promover a colonizagao estrangeira. 
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As transicoes politicas, sempre sob controle das elites, nao originam 

refonnas sociais que beneficiem aos camponeses e trabalhadores rurais. Veja-

se, como exemplo, o processo de Independencia, a Proclamacao da Republica, a 

chamada Revolu9ao de 1930 e a Nova Republica. Neste ultimo caso o 

componente de risco, as elei9des diretas, foi eliminado atraves de monumental 

alian9a politico- social que se erigiu em torno de um politico conservador6 

experiente que, em outra conjuntura- a de 1961, ja cumprira o papel de 

"salvaguarda do sistema" 

Banidos do processo politico e do usufruto da riqueza socialmente 

produzida com seu concurso, os camponeses brasileiros sempre que expressam 

sua revolta sao objeto de brutal repressao. Neste sentido, o Quilombo de 

Palmares, a Revolta de Canudos, a Guerra do Contestado, o complexo fenomeno 

do banditismo social e as Ligas Camponesas sao apenas os casos mais 

conhecidos. 

A violencia cotidiana, generalizada e continuada, atraves de 

gera96es, contra os camponeses e trabalhadores rurais, e identificada como 

costumeira e politica. Enquanto a primeira esta incorporada a rela95es de 

trabalho, desde a escravatura, exerce- se no dia- a- dia e resulta na sua exclusao 

da cidadania, a segunda representa a nega9ao do direito fundamental da vida: 

pois constitui precisamente na liquida9ao fisica de camponeses em razao de 

conflitos fundiarios, principalmente. E o direito de propriedade privada 

suplantando o direito a vida. 

6 Trala- se de Tancredo Neves; eleito em 1984 pelo colegio eleitoral com o concurso significalivo de partidos 

politicos dissidentcs do esqucma dc apoio ao regime militar. Em 1961, este politico ja havia cumprido esta 

funcao de elo entre diferentes grupos ideologicos em disputa pelo poder. Nesta ocasiao Tancredo assume a 

funcao de Primeiro Ministro, sendo pois capaz de atender expectativas tanto de Joao Goulart como de um 

Congresso Nacional marcadamente conservador e adepto do golpismo. 
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Essa e a heran9a cultural que marca, de forma indiscutivel, a 

existencia dos diversos segmentos que compoem a classe trabalhadora rural. E 

"marca de ferro em brasas" e esta presente em todas as dimensoes da vida das 

popula9oes rurais: nas politicas agricolas e agrarias adotadas em todas as epocas, 

especialmente durante o regime militar. Aparece, inconfundivel, na reagao dos 

latifundiarios diante da proposta do MTRAD para o 1° Piano Nacional de 

Reforma Agraria (I PNRA), bem como no tipo de cobertura efetivada pela 

grande imprensa. 

Partindo desta compreensao geral do processo historico- economico 

relativo aos trabalhadores rurais em suas diversas categorias, esta pesquisa 

pretende vislumbrar como a heran9a da exclusao se manifesta nos anos 70 e 80 

deste seculo, no Brasil e parcialmente no Piaui. Com esta finalidade procede- se 

a analise sobre as seguintes questoes: 

o perfil do pequeno produtor que interage com o 

processo de moderniza9ao agricola; 

o carater excludente das politicas agraria e agricola em 

rela9ao aos pequenos produtores; 

o sentido da reforma agraria no Brasil e no Piaui 

contemporaneos; 

o discurso e a pratica dos movimentos sociais dos 

trabalhadores rurais, especialmente o movimento sindical, diante das politicas 

publicas mais diretamente relacionadas aos pequenos produtores no Brasil e no 

Piaui, em particular. 

A perspectiva de analise procura refletir estas questoes a partir da 

realidade empirica dos pequenos produtores considerando o quadro geral do 

Brasil, no qual o Piaui se insere de forma subordinada e reflexa. Assim, de um 
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lado, se trata da estrutura fundiaria e da politica agricola no Brasil, buscando ai 

clarear os condicionantes que balizam socialmente o lugar social dos pequenos 

produtores rurais. Por outro lado a analise busca surpreender a interacao dos 

pequenos produtores, atraves do movimento sindical dos trabalhadores rurais, 

com a estrutura fundiaria e as politicas publicas, particularmente com o 1 PNRA. 

No capitulo I , AS QUESTOES AGRARIAS E AGRICOLAS E OS 

PEQUENOS PRODUTORES, busca- se em primeiro lugar a contextualizacao 

historica recente tanto em nivel do Piaui, cujo resgate remonta a decada de 50, 

como no que diz respeito ao Brasil, com retrospectiva aos anos 60, numa 

tentativa de identificar a natureza da politica agraria e agricola do regime militar 

e as origens do processo de modernizagao. 

Este capitulo tern como centro a tese de que a questao agraria 

brasileira, tal como se apresenta nas decadas de 1970 e 1980, nao resulta apenas 

da concentracao de terra mantida pela ineficacia da politica agraria do regime 

militar- tributacao e colonizacao- e somente pode ser explicada a luz do 

complexo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concentracao fundiaria- incentivos e subsidios- modernizacao 

conservadora da agropecuaria. 

Procura- se discutir a natureza e a crise do modelo de 

desenvolvimento agropecuario implantado a partir dos anos 1960, bem como a 

alianca social e economica que se efetiva entre a burguesia industrial e 

financeira e a burguesia agraria, criando interesses comuns que constituem o 

maior obstaculo a implementacjlo de politica agraria e agricola centrada nos 

interesses dos pequenos produtores rurais. 

O Piaui aparece ai como uma forma^o social regional subordinada 

e sujeita aos reflexos das orienta96es e tendencias da forma9ao social brasileira. 

Assim a concentra9ao fundiaria e a exclusao dos pequenos produtores no estado 
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guardam significativa correspondencias aos indicadores verificados para o 

conjunto do Brasil. A particulandade fica por conta da lentidao do processo de 

modernizacao da agropecuaria no estado, o que torna o conflito agrario mais 

pulverizado longo no tempo e dependente das transformacoes ocorridas no 

universo das propriedades tradicionais grandes e medias. 

O capitulo I I , REFORMA AGRARIA: UM DESAFIO A 

DEMOCRACIA, tern como centro a analise do 1° Piano Nacional de Reforma 

Agraria da Nova Republica. Busca- se discutir as razoes que fizeram a reforma 

agraria entrar na pauta politica dos anos 80, os contrastes entre a proposta 

apresentada pelo MIRAD para discussao e o piano afinal fixado pelo governo, 

os caminhos da reacao a reforma agraria, a base legal e a postura concreta do 

poder judiciario. 

A analise procura discutir o esvaziamento da proposta apresentada 

pelo MIRAD e destacar os limites do piano definido pelo governo em Outubro 

de 1985. Alem disto, com base em dados e acontecimentos referentes ao Brasil e 

ao Piaui, sempre tornado como contraponto a situacao brasileira, enfatiza- se os 

mecanismos da estrategia governamental de reduclo da politica agraria a uma 

intervencao pontual voltada para o isolamento de tensoes sociais e ate para a 

barganha com proprietaries interessados em se desfazer de certas propriedades, 

as indenizacoes judiciais nao so conservam o valor dos bens como constituem 

em formas de locupletacao privada. 

O capitulo I I I , MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO E A 

REFORMA AGRARIA, destina- se ao resgate da luta dos proprios camponeses 

pela reforma agraria. Com este fim, a analise retroage a decada de 1950 para 

"buscar" as origens do movimento sindical dos trabalhadores rurais e para 
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discutir o contexto historico em que se da o inicio emergencial da politica dos 

pequenos produtores rurais, tendo o cuidado de precisar os seus limites, que se 

corporificam mais claramente na sua tutela por grupos e movimentos politicos 

populistas e de esquerda. 

Destaque importante tern o processo de construcao do chamado 

sistema sindical "contaguiano" e sua relacao com o regime militar, procurando 

ai explica^o para a parte das caracteristicas assumidas pelo MSTR nos anos 70 

e 80. Com mais de dois ter9os dos STRs criados sob aquele regime, a CONTAG 

- que tenta garantir o monopolio da representa9ao dos camponeses e 

trabalhadores rurais - move-se entre a perspectiva de colabora9ao com o Estado 

e a necessidade de mostrar sua autonomia e legitimidade social. 

A pesquisa procura captar nos documentos sindicais (oficios, cartas, 

cartilha e relatorios de seminarios e congressos) a trajetoria deste sistema 

sindical em rela9§o a conquista de direitos sociais, a propria organiza9§o 

sindical e, principalmente, a luta pela reforma agraria. Busca-se a efetiva9ao de 

analise comparativa entre as bandeiras de luta propostas, os encaminhamentos 

definidos e as lutas concretas pela terra. 
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Capitulo I - AS QUESTOES AGRARIA E AGRICOLA E OS 

PEQUENOS PRODUTORES 

A. As raizes da exclusao: antecedentes historicos 

A. l . Piaui: a caminho do rocado 

No Piaui, no interregno de 1950 a 1970, com populacao ainda 

majoritariamente rural , a agricultura de subsistencia ganha espaco ao lado, nas 

sobras de terras ocupadas por agricultores, e no interior do latifundio pecuarista 

e extrativista. Como se sabe, a ocupacao do territorio dera-se na medida da 

expansao da pecuaria extensiva, dai a civilizacao do couro que predomina ate o 

final do seculo XIX. 

Por esta epoca, seguindo tendencia nacional de efetiva9ao de surtos 

de crescimento economico subordinados a conjunturas internacionais de medio 

prazo, o Estado integra-se ao mercado internacional atraves do algodao e, 

principalmente, do extrativismo vegetal: borracha de mani9oba, cera de 

carnauba e coco baba9u.8 

7 Populacao do Piaui: 1950 - 1.045.196; 1960 - 1.242.136; 1970 - 1.680.573 hab. A populacao rural, superior a 

80% em 1950. cai lentamente para 72,01% em 1960 e 68,07% em 1970. IBGE. 

8 QUEIROZ, Teresinha de Jesus M .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A importancia da borracha de manicoba na economia do Piaui: 1900-

1920. Teresina: UFPI, APL, 1994. 
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Ja por volta de 1950 este ciclo exportador encontrava-se esgotado. 

A despeito de certo processo de urbanizacao em Teresina, entao com 90.723 

habitantes, 51.418 dos quais na zona urbana, e em Parnaiba, com 30.174 

habitantes na zona urbana e 19.165 na zona rural, este fenomeno nao logra 

transformar a estrutura economica do Estado.9 

O surto exportador ate fortalece o latifundio pecuarista, pois 

encerra-se aos seus limites fisicos e sociais: os trabalhadores que ja faziam ro9as 

de subsistencia, em regime de parceria, nas terras nao destinadas as pastagens, 

sao utilizados para o trabalho de exploragao extrativa, dentro da mesma relacao, 

pois o assalariamento parece ter sido minimo. 

O fim do surto exportador extingue a exploragao da borracha, 

reduz drasticamente a de cera de carnauba e reorienta para o mercado interno a 

comercializacao do coco baba9u. Privado desta renda, o latifundio pecuarista, 

que se arrasta em crise secular, passa a ampliar os espacos destinados a 

agricultura e a endurecer a rela9ao de explora9ao sobre os trabalhadores, 

tornando- se rentista. 

O campones que emerge deste processo, que e dominante entre os 

anos 50 e 70 e sobretudo o parceiro, seja ele morador10 ou nao. Neste caso trata-

se principalmente de minifundistas que necessitam produzir em terras de 

terceiros em razao da insuficiencia de suas propriedades ou posses e/ou da 

inadequa9ao fisica dos solos de suas areas para o cultivo de determinadas 

culturas, como e o caso do arroz, por exemplo, que exige terras umidas. 

9 Op. Cit. P. 87 

1 0 O morador, figura social importante no periodo em analise, e o agregado que mora e irabalha no latifundio e 

mesmo em propriedades de tamanho medio. Por nao possuir terra, esta submetido a forte dependencia em 

relacao ao proprietario, que estabelece as condicoes da "parceria" e ate a compra e venda no barracao no caso 

dos moradores de propriedades em areas de extrativismo. como se da na zona do babacu. importante atividade 

em todo o vale do Baixo e Medio Parnaiba. As mudancas na situacao socio - economica deste importante 

segmento do campesinato piauiense scrao examinadas nesse trabalho no momcnto em que se discute a estrutura 

fundiaria e as politicas adotadas a partir dos anos 70. 
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Os dados do IBGE permitem clara confirmacao do referido 

processo. Os 34.106 estabelecimentos existences no Piaui, em 1950, 

multiplicam-se mais de seis vezes para chegar a 217.886, em 1970, enquanto a 

area ocupada cresce pouco mais de 20%. Tendo-se presente que, no mesmo 

periodo, o numero de estabelecimentos com menos de 10 hectares multiplica-se 

mais de vinte vezes, pode-se aferir a efetivacao de intensa pulverizacao dos 

estabelecimentos, indicando relativa facilidade de acesso a terra por parte dos 

camponeses.11 

As informacdes, do orgao citado, indicam tambem que este 

processo foi intensificado nos anos 60, quando cessaram de todo os efeitos do 

ciclo exportador extrativista e nao se iniciara a penetracao do capital no campo 

piauiense, nem a acao das politicas publicas voltadas para a modernizacao.12 

Os dados disponibilizados pelo IBGE indicam que entre 1950 e 

1970 o tamanho medio dos estabelecimentos de atividade de subsistencia diaria 

de 4,68 ha, reduz-se para l,95ha. Alem disto, em 1970, este mesmo grupo 

representa 70,6% dos estabelecimentos e ocupa apenas 3,12% da area total 

apropriada no estado. Por outro lado, 0,6% dos estabelecimentos - aqueles com 

1.000ha e mais - chegam a 1970 ocupando 38,8% da area total. 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 O campesinato e aqui entendido como categoria social que inclui diversos tipos de pequenos 

produtores familiares tradicionais, cuja economia- no caso do Nordeste brasileiro- e 

preponderantemente de subsistencia: parceiros, rendeiros, posseiros e pequenos proprietaries. Em 

certas circunstancias, todos estes sujeitos podem assalariar- se temporariamente. 

1 2 Alguns dados sobre a estrutura fundiaria do Piaui: numero de estabelecimentos em 1960- 87.303. 

area total dos estabelecimentos em 1950- 7.879.552 ha; em 1960- 9.106.820 ha e em 1970- 9.606.731 

ha. Como se pode depreender dos numeros, entre 1950 e 1960 surgem 53.196 novos estabelecimentos, 

enquanto entre 1960 e 1970 o crescimo e de 130.583 novas unidades. Entre 1960 e 1970 o numero de 

estabelecimentos com menos de lOha sobe de 7.580 para 153.829 unidades. IBGE. Censo 

Agropecuario, 1985. 

1 3 IBGE, Censo Agropecuario, 1985. 
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O que se verifica no Piaui - em decorrencia da crise do extrativismo 

de exportacao, da continuidade da crise da pecuaria, do processo de 

urbanizacao14 e da inexistencia de qualquer tendencia a modernizacao da 

agropecuarialD no periodo em discussao - e a expansao da agricultura de 

subsistencia. Para sobreviver, o latifundio amplia fortemente a pratica de 

relacoes antes ja existentes, o arrendamento e principalmente a parceria, com o 

fim de produzir agora nao apenas para o consumo interno, mas para o 

abastecimento do crescente mercado urbano. 

No Piaui, portanto, o latifundio e a agricultura de subsistencia 

constitui condicionantes estruturais historico e economicamente constituidos. 

Existe entre o binomio latifundio e o minifundio uma interdependencia 

economica em todo o Brasil, um nao existiria sem o outro1 6 . O minifundiario e 

um mal a ser combatido e entendido. Por isso e preciso investigar como as 

politicas publicas, a partir dos anos 70, e o processo de modernizacao capitalista 

da agricultura em curso no Brasil desde os anos 60, repercutem sobre a estrutura 

fundiaria do Estado e, particularmente, sobre os interesses socioeconomics dos 

pequenos produtores rurais e seus movimentos sociais. (Ver capitulo I , item A.2 

e capitulo III). 

1 4 A despeito da lentidao do processo de urbanizacao, constituem- sc mercados de pequeno c medio porte. 

Teresina e Parnaiba. por exemplo, somam respectivamente em 1970. 152.687 e 50.030 habitantes na zona 

urbana. Ao lado disto a ampliacSo dos servicos publicos e do comercio varejista amplia o fluxo de renda 

monetaria. 

1 5 Entende- se por modernizacao o processo de modernizacao do capital no campo. atraves da criacao de 

empresas rurais e da mudanca da base tecnica da producao agropecuaria, que abandona os tradicionais 

proccdimentos e adota o pacote tecnologico caracteristico da chamada "revolucao verde"*: mecanizagao em larga 

escala e insumos quimicos. 

TORMIN BORGES, Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Institutes basicos do direito agrdrio. 1 l a ed. Sao Paulo: Saraiva, 1998. p. 34,35. 
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A.2. Brasil: Rumo a modernizacao conservadora 

Em nivel de Brasil, os desdobramentos dos impasses economicos, 

sociais e politicos colocados ao nacional - populismo (decada de 60) levam ao 

golpe militar e o regime ai instaurado conduz rapidamente a politica economica 

no sentido que levaria a modernizacao conservadora: industrializacao e 

crescimento economico combinado com a manutencao de estruturas sociais, 

politicas e economicas de carater altamente excludente, bem como com a 

efetivacao de relacoes de dependencia frente ao circuito financeiro internacional 

e aos centros geradores de tecnologia de ponta. 

Ainda em fase em que sua identidade nao esta claramente definida, 

o regime militar altera a Constituicao de 1946, atraves da emenda n° 10 de 

30/10/64, suprimindo a exigencia de indenizacao em dinheiro nos casos de 

desapropriacao por interesse social. Na mesma data promulga-se o Estatuto da 

Terra (Lei n° 4.504). 

A citada norma constitucional e, entao, barricada preferencial de 

defesa do latifundio, pois o "previo e justo preco" em dinheiro impede qualquer 

alteracao mais profunda da estrutura fundiaria atraves de uma Reforma 

Agraria1 7. Sua queda so pode ser entendida como parte do processo de 

centralizacao do poder que se inicia com o golpe. Quanto ao Estatuto da Terra 

inclui-se ai tambem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma legislagdo suficienlemente ambigua para 

dividir os proprietaries de terra e assegurar ao mesmo tempo o apoio do grande 

capital, inclusive o apoio do grande capital international".
1

*' 

1 7 Algum tempo antes, empenhado na luta pelas refomias de base, o presidente Joao Goulart, em discurso de encerramento 
do I Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas do Brasil dizia: "A nossa Constituicao de 1946, se 
reconhece por um lado a funcao social da propriedade, ao admitir a desapropriacao por interesse social, por outro 
impossibilita a aplicacao desse principio que toda e qualquer desapropriacao se faca pela previa e justa indenizacao em 

dinheiro. Cf. COSTA, Luis Flavio Carvalho. O Congresso Nacional Campones. Rio de Janeiro: ed. da URR.T, 1993. P. 103. 

1 8 Cf: MARTINS, Jose de Sousa. O Poder do atraso. Sao Paulo: Hucitec, 1994. P.78 
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Nas "maos" dos militares, o Estatuto da Terra se revela instrumento 

a servico da modernizacao conservadora da agropecuaria brasileira19 

empreendida a partir de 1965. Enquanto o governo fortalece os grandes 

empreendimentos rurais, atraves de incentivos fiscais, obras de infra-estrutura e 

credito subsidiado, aquela legislacao se encarrega de aliviar tensoes, elegendo 

como instrumentos privilegiados a politica agricola modernizante baseada em 

consumo de insumos quimicos e de implementos agricolas e a politica de 

colonizacao. 

A colonizacao por sua vez, constitui-se comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "continuidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estruturar. Sua recorrencia desde os anos 30, leva Tavares dos Santos a 

classifica-la de acordo com o objetivo politico mais visivel. Assim, ele identifier 

a colonizacao para os trabalhadores nacionais (de 1930 a 1945), a colonizacao 

como resposta aos movimentos sociais (de 1945 a 1964) e a colonizacao contra 

a Reforma Agraria (de 1964 a 1984).20 

Os dados referentes aos assentamentos efetivados no ultimo 

periodo, quando a politica de colonizacao foi mais intensa, traduzem a 

preexistencia de metas meramente simbolicas. Tanto e assim que em 98 projetos 

de colonizacao foram assentadas 46.816 familias, o que eqiiivale a pouco mais 

de 2.600 por ano. Nesta "passada" seriam necessarios 2.730 anos para atingir a 

meta constante na proposta do MIRAD para o I PNRA. Proposta, alias, tida 

como timida por alguns setores dos movimentos sociais e politicos.21 

1 9 "O Estatuto da Terra poe enfase na proposta de constituicao da empresa rural e na condenacao tanto do numfundio quanto 

do latifundio"; sendo drastico com o minifundio, pois o latifundio sempre teria a possibilidade de transformar- se ou de " 

maquiar- se" em empresa rural. Cf: MARTINS, Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes, 

1983. p. 95. 

2 0 TAVARES DOS SANTOS, Jose Vicente. As novas terras como forma de dominacao. Lua Nova, n. 23, 1991. P. 67. 

. Colonizacao de novas terras. Reforma Agraria: Revista da ABRA. Campinas, v. 25, n. 1. P. 29- 64, Jan- abr. 

1995. 

2 1 A relacao ai exposta compara os assentamentos da politica de colonizacao entre 1964 e 19882 com a meta de 

assentamento de 7,1 milhoes de familias conforme a proposta do I PNRA. Cf: LEAL. op. cit. 87. 
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Ratificando a afirmativa exposta anterionnente acerca da heranca 

cultural que banaliza a violencia contra os camponeses e trabalhadores rurais, 

pode-se afirmar, seguindo a analise de Tavares dos Santos, que : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a reatualizagao do processo de colonizacao enquanto forma 

de dominacao no espaco agrario brasileiro, em combinaqao 

com o recur so a violencia e as estrategias de clientela, 

permanece uma virtualidade do campo de conflitos agrctrios 

na sociedade brasileira 

Assim, a colonizacao efetivada sob a egide dos militares, tanto pela 

via dos projetos oficiais como pela via dos projetos privados, e parte da 

violencia institutional contra os camponeses porque nao respeita suas tradicoes 

culturais e os conduz a uma relacao social de subordinacao na qual os valores de 

sua socializacao anterior sao inteiramente negados e onde a propria interacao 

com o meio ambiente e condicionada por fatores exogenos a sua cultura e a sua 

vontade. 

Desse modo, em diferentes momentos, camponeses do Sul e do 

Nordeste, expulsos de suas areas de origem por meios diversos, sao atraidos e 

conduzidos para a floresta umida da Amazonia. Em razao de suas culturas e das 

condicoes em que se da o processo de colonizacao, estabelece-se entre estes 

camponeses e a floresta uma relacao de estranhamento, onde esta aparece 

irremediavelmente como um obstaculo a ser superado, ou melhor, dernibado. 

TAVARES DOS SANTOS. Jose Vicente. As novas terras como forma de dominacdo. Lua Nova. Sa"o Paulo, 

n. 32, 1994. p. 80. 

2 j Sem credito e sem assistencia tecnica, esses camponeses nao tern o tempo e as condicoes necessarias para se 

adaptarem a floresta. As necessidades imediatas os levam entao as mesmas atividades economicas das regioes 

de origem e, aos mesmos procedimentos tccnologicos. Desse modo. a floresta precisa ceder espago para a 

agricultura de subsistencia e para a pecuaria. 
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Mas nem so de politica agraria paliativa vive o regime militar; na 

combinacao desta com a politica agricola e que se encontra o cerne de sua 

natureza. Trata-se agora de direcionar esta rapida analise para avaliar o processo 

de modernizacao conservadora executado entre 1960 e fins dos anos 70. Neste 

periodo, enquanto a politica agraria busca o esvaziamento e o isolamento das 

tensoes sociais no campo, utilizando como recursos a colonizacao e 

desapropriacao pontuais e raras; alem da forca no caso de conflitos24, a politica 

agricola se encarrega de promover a implantacao do grande capital e a 

modernizacao do latifundio. 

Seu instrumento mais poderoso parece ter sido o credito rural, que 

no referido periodo conta com recursos crescentes, tendo os creditos do Sistema 

Nacional de Credito Rural (SNCR) - entre 1969 e 1975 - aumentado 14 vezes, 

enquanto o valor do produto agricola multiplicou-se apenas por 6 2 3 . Sendo 

altamente subsidiado e vinculado ao pacote tecnologico da chamada "revolucao 

verde" - que de um modo mais apropriado poderia intitular-se de revolucao 

agroquimica - o credito rural leva ao que Martine chama de "modernizacao 

compulsoria"2 

Implanta- se assim a modernizacao da agricultura que, de um setor 

com fortes tendencias a autonomia, como se configurava os complexos rurais, 

passa agora a depender dos insumos e equipamentos das industrias quimicas e 

mecanicas e a condicao de setor fornecedor de materia-prima para a 

agroindustria; e isto dentro de relacao de subordinacao, pois o pequeno produtor 

2 4 O regime militar mantinha orientacao basica em relacao aos conflitos do campo: de um lado, circunscreve- los 

pela forca e pela coacao moral; de outro lado, identificar e aniquilar as liderancas. Era a tradicional doulrina do 

cerco e aniquilamento. Cf.: MARTINS, Jose de Sousa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Opoder do atraso. Sao Paulo: Hucitec, 1994. p. 81. 

2 5 Comparacao baseada em dados da FGV e do BACEN. Cf.: GUEDES PINTO, Luis Carlos. Notas sobre a 

politica agricola brasileira Encontros com a civilizagao brasileira. n. 7, 1979. p. 195 

2 6 Cf. : MARTINE, Jorge. A trajetdria da modernizacao agricola. Lua Nova [Revista do CEDEC], Sao Paulo, n. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23, 1991. p. 9-10. 
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integrado, via de regra esta sujeito a mercados que operam em regimes de 

oligopolio e de oligopsonio. A agricultura integrada a modernizacao capitalista 

para operacionalizar sua producao entra na dependencia de cadeias de compras 

oligopolizadas e passa a enfrentar a jusante, na realizacao de suas mercadorias, 

um grau de incerteza no circuito "mortal" da circulagao (oligopsonio). 

Obviamente este e um processo desigual, isto e, que nao atinge 

homogeneamente todo o territorio brasileiro, nem todos os segmentos sociais, 

nem todos os sub- setores da agropecuaria (alguns cultivares destinados a 

exporta9ao e comercializacao internacional foram os preponderantemente 

beneficiados). Dai deduzir-se a fragilidade da tese de que a questao agraria 

brasileira estaria resolvida pela agroindustrializacao e pela grande empresa 

agropecuarista. 

O Nordeste, tendo o Piaui como destaque, e o Sudeste constituem 

os polos desta singular equacao da desigualdade espacial que pode ser expressa 

nas palavras de um ex-vice-presidente da Federacao dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Piaui (FETAG):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o nosso lavrador e o mais 

despreparado; nao se utiliza de tecnicas e, nem sequer, o arado puxado por 

animals e conhecido na maioria dos nossos muni dpi os". 

Os dados do IBGE tambem mostram o Piaui a margem da 

moderniza9ao ou pelo menos que o ritmo de sua incorpora9ao e muito lento e so 

come9a a se instalar, de forma continuada, no final dos anos 70, quando o 

modelo ja implantado nas regioes economicamente mais dinamicas experimenta 

os primeiros sinais de crise. 

2 7 Joao Ribeiro Sobrinho. Exposicao em audiencia publica da Assembleia Estadual Constiruinte- Comissao de 

Ordem economica e Social. 1989. (Mimeo.). 
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A lentidao da transformacao do modelo agropecuario vigente no 

estado pode ser aferida a partir da escala de utilizacao de um dos simbolos da 

nova era, o trator: havia 71 unidades, em 1960; 244, em 1970; 370, era 1975; 

I . 414, em 1980 e 3.210, em 1996. Tomando 1980 como referenda e 

considerando a existencia de 249.225 estabelecimentos, abrangendo area total de 

I I . 162.097 ha, pode-se concluir com facilidade pela insignificancia e lentidao 

da penetracao deste item que compoe parte fundamental do "pacote 

tecnologico". A relacao e de um trator para 176,25 estabelecimentos ou de um 

trator para 7.893,98 ha. Hoje, no final da decada (1998), percebe-se que ela se 

deu de forma irregular, cinco municipios da Regiao Sul do estado (Bom Jesus, 

Corrente, Santa Filomena, Urucui e Ribeiro Goncalves) concentram 1.713 

tratores devido a expansao da soja e arroz nos cerrados. 

Alem da modernizacao compulsoria, que implica no 

privilegiamento do grande capital, o credito rural facil e subsidiado promove a 

concentracao social e regional de recursos, beneficiando os grandes proprietaries 

e o Sudeste. Nos anos 70, esta regiao recebe mais de um terco do credito rural, 

sempre em valores relativos superiores a sua participacao na geracao do produto 

agricola total, enquanto que com o Nordeste ocorre exatamente o contrario. 

Quanto a concentracao social de renda, que se manifesta tambem no 

privilegiamento as monoculturas de exportacao, os dados apresentados a seguir 

sao esclarecedores: em 1976, com relacao ao financiamento a agricultura, 90,8% 

dos contratos recebem 28,8% do valor financiado, enquanto 0,3% dos contratos 

recebem 29% do valor financiado 2 9 . O que dizer daqueles que nem sequer 

participam do SNCR, considerando que, em media, apenas cerca de 20% dos 

estabelecimentos sao beneficiados. 

2 8 Dados da Secretaria de Agricultura Estadual. Tal expansao foi muito questionada nas eleicoes estaduais de 

1998 por ser motivo de comparacao. 

2 9 Cf.: GUEDES PINTO, op. cit. p. 196-199. 
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A magnitude do incentivo ao grande capital, tambem pela via dos 

incentivos fiscais, no campo e de tal ordem que se pode considerar superada a 

teoria classica que ve na renda da terra um entrave ao desenvolvimento do 

capitalismo. Com recursos piiblicos, grandes capitalistas tornam-se tambem 

grandes proprietaries de terra. Alem disto, incentiva-se a modernizacao do 

latifundio traditional. O imbricamento de interesses entre o capital industrial e 

financeiro com o setor agrario e tal que constitui-se no principal obstaculo as 

mudancas profundas na estrutura fundiaria brasileira.30 

O mecanismo utilizado e complexo e, do ponto de vista dos 

interesses dominantes, eficaz. Ao tempo em que adota a colonizacao de novas 

terras como meio de esvaziamento de tensoes nas regioes de antiga ocupacao, 

instaura tambem politica de favorecimento da penetracao de grandes capitais na 

Amazonia. Para isto concede incentivos fiscais na forma de abatimento de 50% 

do imposto de renda devido por grandes empresas do centro sul e financia ate 

75% do investimento em projetos de desenvolvimento, geralmente projetos 

agropecuarios.31 

Os objetivos desta politica ficam mais claros quando se considera a 

natureza e a forca dos interesses em jogo. Como bom exemplo tem-se a 

reivindicacao da Associacao dos Empresarios Agropecuarios da Amazonia que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"propunha a colonizacao particular das novas terras amazonicas ao redor dos 

r i) 32 

grandes projetos agropecuarios ".
J 

3 0 Cf.: MARTINS, Jose de Sousa. A chegada do estranho. Sao Paulo: Hucitec, 1993. p. 86-87. 

3 1 Cf: MARTINS, Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes, 1983. p.97. 

. O poder do atraso. Sao Paulo: Hucitec, 1994. p. 79-80. 

3 2 Cf: TAVARES DOS SANTOS. Jose Vicente. Dominacao e modos de organizaqao rural do Brasil. Revista 

Critica de Ciencias Sociais, n. 34, 1992. p. 136. 
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Estabelece assim, complementaridade entre a politica de 

colonizacao e a politica de ocupacao favorecida da Amazonia, cabendo aquela -

tendo-se em vista o modo como os assentamentos sao implantados -, alem dos 

controles de tensoes nas regioes de origem, a garantia de oferta de mao-de-obra 

abundante e barata para os grandes projetos: condicao indispensavel a natureza 

espoliativa do capitalismo no Brasil. 

B. A Crise do Modelo Agropecuario 

Nos anos 80, no contexto de uma crise internacional que abalou 

fortemente os paises de economia dependente - tendo como um dos elementos a 

crise das dividas externas, infladas assombrosamente pela politica de juros 

flutuantes -, o modelo economico do "milagre" demonstra sua verdadeira face, 

enquanto o modelo agropecuario encontra seus limites. Para este, como tambem 

para aquele, ja nao ha credito facil; todavia, no caso do credito rural o subsidio 

permanece; so que de forma mais seletiva, pois restringe-se exclusivamente as 

culturas de exportacao (commodities) e ao Pro- alcool. 

Nesta conjuntura, o Piaui - incorporado de forma passiva ao modelo 

economico vigente no Brasil - permanece a reboque. Os creditos seletivamente 

subsidiados para produtos de exportacao nao lhe beneficia pois sua agricultura 

atua na esfera de produtos tradicionais de consumo interno. Mesmo o Pro-

alcool financia apenas mna usina no Estado - a COMVAP - cujos resultados 

mais visiveis tern sido a expulsao de familias - foram 300 em 1983 e 296 em 
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1986 -, o uso indiscriminado de agrotoxicos e graves acidentes de trabalho (Cfe. 

CPT- Teresina). 

A verdadeira exclusao, todavia, nao e regional ou estadual; 

unidades politicas e/ou geograficas nao choram a fome ou o desespero do 

conflito ou a incerteza da migracao desenraizadora. A margem ficam, sobretudo, 

os pequenos produtores rurais em geral: sejam eles pequenos proprietarios, 

posseiros, parceiros ou rendeiros. 

Os niveis de exclusao sao variados, indo desde o campones que, 

utilizando basicamente o trabalho familiar, produz visando sua subsistencia mas 

e expropriado por mecanismos varios - a comercializacao a frente -, ate o 

pequeno produtor que, em razao de fatores como qualidade da terra e 

proximidades de grandes mercados, procura o credito e tern dificuldades de 

atender a todas as exigencias da rede bancaria. 

Desde um ponto de vista social, o reverso da modernizacao e pois a 

exclusao da maioria da populacao rural e o crescimento desordenado das cidades 

em decorrencia do exodo rural - aproximadamente 30 milhoes de pessoas entre 

1960 e 1980. Esta exclusao materializa-se na cerca que simboliza o poder do 

latifundio e a privacao da terra aos camponeses, que expropriados do meio 

basico de sua reproducao veem-se alijados do acesso aos direitos de cidadania, 

pois nao possuem outra habilidade, por falta de educacao, e nao por labutar a 

Terra. 

As politicas agricola e agraria adotadas durante a implantacao da 

"modernizacao conservadora" nao logram - nem e seu objetivo - alterar o perfil 

de distribuicao da terra no Brasil. Pelo contrario, tanto que importante 

documento da CNBB - Igreja e Problemas de Terra no Brasil - em 1980, 
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denunciando, mais do que a concentracao da terra, a sua sujeicao a interesses 

especulativos, cunha expressao fortemente reveladora do papel da terra na 

sociedade brasileira no pos-70: a estrutura vigente faz a metamorfose dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "terra 

de trabalho em terra de negocio". 

Alguns dados sao particulannente conclusivos quanto a orientagao 

da politica de terras a partir de 1964: 

a) "Trezentos e quarenta e dots (342) proprietarios de latifundios 

por dimensao controlam, em 1984, uma area de 47,5 milhoes 

de ha. Esta area supera em quase 5 milhoes de ha o total de 

terras no poder da legiao de 2,5 milhoes de mini fundi stas do 

pais."
33 

b) "Das terras novas do pais, ocupadas entre 1950 e 1960, 85% 

for am ocupadas por estabelecimentos com menos de lOOha e 

15%por estabelecimentos com mais de lOOha. Japarcialmente 

sob a ditadura militar, entre 1960 e 1970, 35% das novas 

terras foram para estabelecimentos com menos de lOOha e 

65%para os que tinhorn mais de lOOha. Entre 1970 e 1980, 6% 

das terras foram ocupadas pelos pequenos estabelecimentos e 

94%o pelos grandes. " * 

Estes dados indicam a orientacao da politica agraria seguida durante 

o regime militar basicamente marcada pelo favorecimento dos grandes 

empreendimentos rurais e a consequente reproducao da historica concentracao 

de terras no Brasil, bem como o contraste, quanto a posse da terra, entre os 

latifundiarios e os minifundistas. 

De um modo especifico, as informacoes citadas lancam luz sobre a 

natureza dos agentes sociais predominates no processo de ocupacao de novas 

terras. Fica ai patente que na decada de 50, predominam as pequenas ocupacoes, 

tocadas por posseiros e pequenos proprietarios, com o concurso direto de suas 

3 3 BRASIL. MIRAD/INCRA. Cf: LEAL. op. cit. p. 84. 

3 4 Cf: MARTINS. Jose de Sousa. Caminhada no chdo danoite. Sao Paulo: Hucitec. 1989. p. 51. 
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familias, sem contar - e bom registrar - com nenhum tipo de incentivo fiscal ou 

com creditos subsidiados. 

A partir dos anos 1960 anuncia-se a tendencia que predominaria nos 

anos 70; em razao dos incentivos fiscais para investimentos na Amazonia, a 

ocupacao de novas terras passa a empreitada quase que exclusivamente 

dominada por detentores de grandes capitais. E dinheiro publico financiando a 

expropriacao de milhares de posseiros, intensiva acumulacao de capital no 

campo e a expansao de formas predatorias de exploracao dos recursos naturais, 

de que as queimadas indiscriminadas sao um bom exemplo. 

A despeito da conhecida fragilidade das estatisticas brasileiras, os 

dados disponiveis ate 1985, dao conta da modernizacao conservadora, tanto os 

do IBGE como os do INCRA, permitem a visualizacao do quadro geral da 

estrutura fundiaria. 

A serie estatistica da tabela 1 mostra, quanto a distribuicao dos 

estabelecimentos do setor primario por grupos de area, a continuidade dos 

desequilibrios da estrutura fundiaria. Permanece a contradicao basica entre os 

estabelecimentos minifundistas, aqueles inseridos no grupo com menos de lOha, 

que em 1985 ocupam apenas 2,66% da area total, e os estabelecimentos do 

grupo de 1.000 e mais hectares, que em 1985 acambarcam 43,73% da area, 

enquanto respondem por apenas 0,87% dos estabelecimentos do pais. 

O referido contraste fica mais explicitado quando se considera que 

59 (cinqiienta e nove) estabelecimentos, com 100.000 e mais hectares, ocupam, 

em 1985, 3,22% da area, superando em mais de 2 milhoes de hectares a area 

ocupada por 3.064.822 estabelecimentos que compoem o grupo de menos de 

10ha.(cfe. IBGE) 
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Tabela 01 

Estrutura Fundiaria- Brasil- 1960 a 1985 

Participacao percentual por grupos de area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gmpos de 

Area (Ha) 

Numeros de Estabelecimentos Gmpos de 

Area (Ha) 1960 1970 1975 1980 1985 

Menos de 10 44,80 51,17 52,11 50,35 52,82 

10 a 100 44,69 39,28 38,03 39,09 37,23 

100 a 1.000 9,43 8,42 8,93 9,47 8,92 

1.000 e mais 0,98 0,75 0,83 0,98 0,87 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Area 

Menos de 10 2,38 3,09 2,77 2,47 2,66 

10 a 100 19,04 20,42 18,58 17,68 18,55 

100 a 1.000 34,43 36,97 35,79 34,75 35,05 

1.000 e mais 44,15 39,52 42,86 45,10 43,73 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
N. tabulacao a partir do censo agropecuario 1985. IBGE 

A mudanca quantitativa mais significativa e o crescimento relativo 

do numero de estabelecimentos com menos de lOha, cuja participacao sai de 

44,8% em 1960 para chegar a 52,82% em 1985; ha senso que corresponde quase 

diretamente ao declinio da participacao do grupo imediatamente superior, que 

cai de 44,69% para 37,23%. 

A despeito de alteracoes havidas em aspectos especificos da 

estrutura fundiaria, todavia, o que mais se destaca na serie e a inalteracao do 

padrao da estrutura agraria. A tendencia manifesta de reducao da area dos 

estabelecimentos com menos de 100 ha e aumento da area do grupo de 1.000 e 

mais hectares nao se apresenta em numeros drasticos e e contrabalancada pela 

manutencao dos niveis de participacao na area do grupo intermediario de 100 a 

1.000 ha. 

A gravidade do quadro ai delineado nao decorre dos indices de 

variacao de concentracao de terra nos ultimos quarenta anos, e sim da sua 
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incidencia sobre uma estrutura ja historicamente marcada por este grave 

desequilibrio. 

Assim nao se pode inferir que a concentracao da terra seja a 

principal matriz da questao agraria, tal como se apresenta nos anos 1970 e 1980. 

A analise precisa incorporar, a estrutura fundiaria concentrada, os efeitos socio-

economicos da modernizacao agricola. Nesta combinacao se encontra 

explicacao para a ampliacao dos conflitos agrarios, entendo-os como conflitos 

atinentes as relacoes sociais entre os diversos agentes envolvidos no processo 

produtivo agropecuario.33 

No passado recente, em muitas regioes do Brasil, como e o caso do 

Piaui, a concentracao da propriedade ja acarretava a subordinacao dos 

camponeses a relacoes de dominacao e dependencia diante dos grandes 

proprietarios, mas nao correspondia, necessariamente, a impossibilidade de 

acesso azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "terra de trabalho" e as condicoes de reproducao de sua cultura. 

Mediante pagamento de renda sob varias formas os camponeses conseguiam 

terra para plantar. 

Quando enfrentavam dificuldades com determinado proprietario -

em razao de discordancia quanto a renda, ou de problema politico, ou ainda em 

razao de questao pessoal - tinham "liberdade" de mudar de patrao, mediante 

efetivacao de migracao que pode se classificar como de curto ciclo, isto e, 

interna a regiao de origem. Alem disto, conforme expressao comum entre os 

lavradores mais velhos - nao tao velhos no caso do Piaui - havia muitas terras 

"livres" ou "soltas", onde se instalavam como posseiros, principalmente no 

Estado vizinho (Maranliao) como se comentava (essa informacao e fruto da 

oralidade cultural, dita pelo moradores da fazenda Cocal, de minha familia). 

3 5 Cf. SILVA, Jose Graziano da. Reforma agraria, jd? . In: LEAL. op. cit. p. 59-68 
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A matriz geradora de conflitos agrarios em grande escala, 

envolvendo as vezes centenas de familias que moram a varias geracoes em 

deteiminada localidade, e o trinomio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latifundio (tradicional ou moderno) -

subsidios e incentivos - modernizacao conservadora. 

E da analise de cada um destes elementos e, sobretudo, das formas 

de sua interacao que se pode extrair uma radiografia da questao agraria no Brasil 

contemporaneo. A complexidade da sociedade e o lugar estrategico que ocupa o 

setor primario da economia nao comporta explicacoes simplistas do tipo: a 

empresa rural resolveu a questao agraria ou a solucao agraria esta na quebra do 

monopolio da terra e redencao da producao camponesa somente. 

Considerando-se como efetivada a analise das grandes linhas da 

estrutura fundiaria brasileira, bem como da crise do modelo agropecuario, passa-

se a abordagem da politica de subsidios e da modernizacao agricola. 

C. A terra pertence ao capital 

O credito subsidiado e os incentivos diretos - desconto do imposto 

de renda - e indiretos - implantacao e aperfeicoamento de infra - estrutura- alem 

de acelerar a modernizacao (que viria cedo ou tarde, pois e parte do processo de 

expansao do capitalismo no campo), realiza a transformacao da terra de trabalho 

em terra de negocio. A especulaclo com a terra deixa de ser marca urbana e, no 

meio rural, assume importante papel nos negocios bancarios e nas carteiras de 

ativos dos grupos economicos e grandes empresas, em uma economia que passa 

a ter contornos inflacionarios que irao macerar duas decadas de nossa economia. 

Terra e um ativo financeiro seguro da ciranda financeira - e "bem de raiz" como 

se alcunha: que nem cupim pode destruir. 
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Neste processo a fronteira entre o publico e o privado torna- se 

incerta e adapta- se aos interesses e ao poder de pressao de grupos, que lancam 

mao do trafico de influencia e de informacoes privilegiadas que circulam nos 

gabinetes de Brasilia e dos orgaos regionais de desenvolvimento, de modo a 

conseguir acesso a importantes recursos do fundo publico. Os grandes negocios 

de terra nos anos 70 passam a ser feitos dentro do TNCRA, na SUDAM e na 

SUDENE.36 

E bom frisar, no entanto, que o interesse predominate nesse 

processo nao e propriamente a propriedade da terra, mas a renda que ela 

possibilita atraves de mecanismo como a especulacao viabilizada por 

informacoes privilegiadas acerca de obras publicas, o acesso a incentivos fiscais 

(desconto de 50% do imposto de renda), financiamentos de ate 75% dos custos 

de implantacao de projetos agropecuarios, financiamentos de projetos de 

reflorestamento37 e acesso aos financiamentos do Pro- alcool. 

No tramite burocratico deste projetos, ao LNCRA cabe atestar a 

existencia ou nao de conflitos agrarios nas areas onde seriam implantadas as 

atividades previstas. Isto explica o grande interesse que sempre desperta no 

lobbies as nomeacoes para as superintendencias desta autarquia e, diante da 

iminencia de aprovacao de um financiamento, a pressa em "limpar a area", 

expressao que no jargao repressivo e usada para designar a expulsao de 

posseiros ou moradores, condicao indispensavel a expedicao do "nada consta" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Nihil Obstat) pelo LNCRA. 

3 6 Cf: PALMEIRA, Moacir. Burocracia, politica e reforma agraria. In: MEDEIROS, Leonilde et. al. 

Assentamentos rurais. Sao Paulo: UNESP. 1994. p. 50. 

3 7 No Piaui, com parecer tecnico favoravel do IBDF, foram financiados projetos de "reflorestamento" que 

consistem em primeiro lugar na expulsao de posseiros, depois na derrubada da mata nativa e, por fim- quando se 

chegou a este nivel- no plantio do caju. 
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Seguindo a experiencia anterior ja consolidada, a da "industria da 

seca no Nordeste", monta- se- agora na maior parte do pais- a partir dos anos 70, 

a "industria da expulsao", administrada por grandes interesses economicos. mas 

financiada por recursos publicos e executada com a participacao direta do 

aparelho de Estado: atraves da conivencia de orgaos como o INCRA, SUDENE, 

SUDAM, IBDF, etc, da atua^ao repressiva da policia e da omissao e anuencia 

do poder judiciario. 

Curiosamente, a despeito do senso comum vigente no Brasil, 

relacionar a questao do latifundio e dos conflitos dos coroneis do Nordeste, sao 

os paulistas que hegemonizam a corrida pela apropriacao de recursos publicos 

pela via da especulacao fundiaria e dos projetos agropecuarios - muitos dos 

quais jamais foram executados apesar do repasse do dinheiro a seus 

proprietarios. Em informacao esclarecedora, Gomes da Silva mostra que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"pessoas fisicas ou juridicas, brasileiras ou nao, com domici/io no 

Estado de Sao Paulo, alem de 97,6% de todas as terras apropriadas 

desta unidade da Federagao, detinham mais 37,1% das terras 

cadastradas em Mato Grosso, 15,3% das do Para, (...) e assim por 

diante, resultando numa apropriacao de mais de 24%) de todos os 

recursos fundidrios do pais. 

Assim, pode-se concluir que, nos anos pos- 70, ao contrario do 

pensamento corrente, a concentracao de terra, a apropriacao de fundos publicos 

e a expropriacao dos camponeses interessa mais a "Avenida Paulista" do que a 

"Praia de Boa Viagem", em Recife, ou a "Avenida Frei Serafim", em Teresina. 

Os interesses, aqui simbolizados por estes ultimos logradouros publicos, sao tao 

excludentes quanto os simbolizados pelo primeiro, mas agem em escala regional 

e local, nao em escala nacional, como fazem os "modernos empresarios" 

paulistas. 

Cf: SILVA. Jose Gomes da. Caindo por terra. Sao Paulo: ed. Busca Vida. 1987. p.73. 
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A modernizacao, por sua vez, e incorporada pelos pequenos 

produtores integrados a agroindustria no sul do Pais, mas manifesta- se 

sobretudo na empresa rural, que tern como base fisica as medias e grandes 

propriedades. Trata- se de um processo de tecnificacao da agropecuaria atraves 

da mecanizacao e da quimificacao. A rapida adocao de tecnologias, que nos 

paises de origem exigiram decadas de paulatina penetracao, com regulacao 

administrativa local altera profundamente a base tecnica da agropecuaria, a 

insercao deste setor no conjunto da economia e os papeis dos agentes sociais 

en vol vi dos. 

Desde um ponto de vista economico, o setor primario e levado a 

abandonar sua auto- suficiencia tecnologica e passa a assumir a condicao de 

consumidor de insumos e equipamentos. O setor financeiro assume papel de 

executor da politica de credito definida pelo governo; mas nao altera sua logica, 

que como se sabe constitui entrave ao acesso dos pequenos produtores ao 

credito rural. 

Destaque- se ainda o privilegiamento das culturas de exportacao, 

como parte do esforco para equilibrar as contas externas; a agroindustrializacao 

crescente que reduz o papel dos pequenos produtores no abastecimento interno, 

levava as crises de abastecimentos do initio dos anos 80; as alteracoes no perfil 

de consumo das populacoes urbanas e, ja mais para o final do periodo, a 

superacao da dicotomia entre producao para exportacao e para o mercado 

interno, uma vez que varios produtos importantes passam a se destinar 

indistintamente aos dois mercados. 

Desde um ponto de vista social, importa destacar os efeitos da 

tecnificacao sobre os pequenos produtores. Os mais importantes sao a 

expropriacao de suas propriedades e posses, a reduc£o das oportunidades de 
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emprego no campo, e - em razao do efeito colateral da modernizacao do 

latifundio traditional, cuja principal marca e a cerca- a reducao das 

oportunidades de acesso a terra atraves das tradicionais relacoes de parceria e de 

arrendamento. 

Os dados do IBGE mostram constante queda nos niveis de oferta de 

emprego permanentes e crescimento eventual do emprego temporario, seguido 

de queda em seus niveis em virtude de crises conjunturais e do aprofundamento 

da mecanizacao. A tabela abaixo permite perceber a radicalidade do processo de 

encolhimento do setor rural no conjunto da economia. 

Tabela 02 

Participacao relativa da populacao economicamente ativa rural 

na forca de trabalho total 

1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 
66.7 60.5 54.5 44.6 30.1 28.5 24.0 

Fonte: IBGE 3 9 

A transferencia de populacao do meio rural para o urbano e 

irreversivel tendencia demografica mundial; todavia, a intensidade e a natureza 

do processo varia muito em funcao das forcas propulsoras. Nos paises em que os 

fatores de atracao exercidos pelas cidades predominaram sobre os fatores de 

expulsao atuantes no campo, o processo foi lento, permitindo relativa adequacao 

entre o fluxo demografico e o crescimento das oportunidades de empregos 

urbanos, principalmente no setor industrial. 

No Brasil nao e isto que ocorre. Aqui as chamadas revolucoes 

mecanica e quimica chegam a um so tempo, a partir dos anos 60, e implantam 

suas tecnologias poupadoras de mao-de-obra numa sociedade profundamente 

3 9 Cf.: ROMEIRO, Ademar Ribeiro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma agraria e distribuigao de renda. In. STEDrLE, Joao Pedro 

(Coord.). A questao agraria hoje. Porto Alegre. Ed. da UFRS, 1994. p. 127. 
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marcada pela desigualdade da distribuicao de renda e pela concentracao da 

propriedade fundiaria; alem disto, ao nivel politico, o governo militariza a 

questao agraria e impossibilita qualquer reacao dos movimentos sociais, dos 

trabalhadores rurais. 

Tambem nao ha oposicao politica em nivel institutional, a nao ser a 

consentida. Nestas condicoes, os fatores de expulsao do campo predominam 

amplamente sobre a arracao exercida pelas cidades. A forte queda da 

participacao da PEA rural na forca de trabalho total, sobretudo nos anos 60 e 70, 

expressa em numeros "frios" aquilo que na vida constitui a tragedia do exodo 

rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Piaui: atraso e dependencia 

Quanto ao Piaui, os indicadores socioeconomics gerais apontam as 

mesmas tendencias observadas para o conjunto do Brasil, so que agravadas em 

seus aspectos mais negativos. A tabela 3, a seguir, junto com informacoes sobre 

a renda e o analfabetismo, possibilita algumas analises esclarecedoras. 

A referida tabela permite perceber claramente a manutencao do 

perfil concentrado que caracteriza a estrutura fundiaria desde os anos 1950, 

conforme analisado antes; e indica a continuidade da fragmentacao dos grupo de 

area de menos de lOha que sobe de 153.829 unidades em 1970 para 193.056 

unidades em 1985. 
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Percebe-se, tambem, a concentracao interna ao grupo de 1 .OOOha e 

mais, que - mesmo mantendo sua participacao na area total nos niveis dos 

ultimos quarenta anos- tern seu tamanho medio substancialmente elevado de 

2.600 ha em 1970 para 3.426 ha em 1985; contrastando com o tamanho medio 

do grupo de menos de lOha, que apresenta tendencia declinante, reduzindo-se a 

2,01ha em 1985. 

Tabela 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estrutura fundiaria: Piaui 1970- 1985 

Participacao percentual dos grupos de area 

Grupos de Area (Ha) Estabelecimentos 

1970 1975 1980 1985 

Menos de 10 70,6 71,3 72,0 71,4 

10 a menos de 100 20,8 20,5 20,4 21,3 

100 a menos de 1.000 7,4 7,5 6,8 6,6 

1.000 e mais 0,6 0,6 0,6 0,6 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Area 

Menos de 10 3,1 3,1 3,5 3,2 

10 a menos de 100 16,8 15,4 16,0 17,7 

100 a menos de 1.000 43,9 39,6 38,3 37,5 

1.000 e mais 36,1 42,6 42,1 41,5 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Censo Agropecuario 1985, IBGE 

Tal como no Brasil, tambem no Piaui o numero irrisorio de 4 

estabelecimentos com 100.000 e mais ha supera em 113.023 ha a area de 

71,38% dos estabelecimentos, aqueles com menos de lOha, apresentando os 

citados estabelecimentos intenso crescimento em sua area absoluta que salta de 

190.000 ha, em 1970, para 502.935 ha, em 1985. 

Por outro lado, contrariando a tendencia brasileira, no Piaui a 

participacao no grupo de area de 10 a lOOha, na area total, eleva-se levemente, 
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enquanto o estrato com menos de lOha, em caminho inverso, apresenta 

tendencia declinante e tamanho medio menor que o tamanho medio no mesmo 

estrato, a nivel nacional. (2,01 ha contra 3,25ha); este fato revela a alta 

intensidade do processo de minimndizacao no Estado. 

No Estado do Piaui, os efeitos das politicas de modernizacao 

adotadas desde os anos 1970 se manifestam por meio da lenta penetracao de 

empresas capitalistas no campo, da modernizacao do latifundio e tambem da 

especulacao com a terra. Em razao destes fatores, as antigas relacoes sociais que 

se haviam cristalizado abalam-se seriamente, o que multiplica e altera a natureza 

e a dinamica dos conflitos agrarios. 

Desde muito tempo existem conflitos no campo piauiense; mas, os 

mesmos eram difusos e envolviam, no mais das vezes, uma ou poucas familias, 

que diante da impossibilidade de acordo com determinado proprietario se viam 

obrigadas a migrar, quase sempre para outra propriedade na mesma regiao. 

Este era um tempo em que ter muitos moradores trazia prestigio 

social, renda economica e possibilitava barganhas politicas. Tal pratica ainda 

sobrevive, mas como esquema secundario no rol das estrategias de disputa do 

poder nos municipios e no Estado; nas quais, no periodo de pauta, o clientelismo 

nutre- se mais do controle de cargos e verbas publicas. 

Desde os anos 1970, modificacoes em relacao ao uso e posse da 

terra- em decorrencia de fatores como o aumento da pressao demografica, 

melhoria da infra- estrutura socioeconomica e da adocao das chamadas politicas 

de desenvolvimento regional- operam sua metamorfose dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "terra de trabalho 

em terra de negocio". Dai a expansao das cercas e a reducao dos espacos 

disponiveis para os pequenos produtores. 
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Do ponto de vista dos proprietarios, a presenca de moradores 

passa, cada vez mais, a ser inconveniente em razao dos negocios fundiarios, da 

organizacao sindical, da acao da Igreja Catolica, atraves da Pastoral da Terra, da 

atuacao de Organizagoes Nao - Governamentais e, mais recentemente, do 

Movimento dos Sem Terra. E importante notar que a lenta aplicacao do Decreto 

n° 59.566- 66, que regulamenta todas as formas de contratos tipicos 

(arrendamento e parceria) e atipicos, trouxe atraves de frequentes ajuizamentos 

de acoes agrarias o cumprimento de certos direitos irrenunciaveis, como: o prazo 

minimo de qualquer contrato e de 3 (tres) anos e mais a ultimacao da colheita e 

o que rege o art. 21, § do diploma retro mencionado. Tal diretiva legal causou 

incomodo por indisponibilizar as glebas num curso de 3 (tres) ate 7 (sete) anos 

no minimo. A mobilizacao destas forcas aliadas aos camponeses e, em boa 

parte, resposta ao recrudescimento das relacoes de exploracao que se manifesta 

atraves do endurecimento das condicoes de parceria e, no caso dos assalariados, 

dos baixos salarios e das precarias condicoes de salario. 

Nesta nova conjuntura multiplicam-se os conflitos, envolvendo 

agora grupos de dezenas e ate centenas de familias submetidas a ameaca de 

expulsao de locais onde residem a muitas geracoes. Nestas ocasioes os 

ingredientes sao os mesmos que se apresentam no restante do Brasil: a 

impunidade, a acao violenta da policia, a indiferenca de boa parte da sociedade e 

do poder legislativo e o comprometimento iniquo e claro do Poder Executivo e 

do Poder Judiciario. Uma vez expulsas as familias, seu destino nao e mais outra 

propriedade, mas a periferia das pequenas cidades ou as favelas de Teresina. 

A citada mudanca na natureza dos conflitos agrarios e mais visivel 

no raio de acao das grandes empresas rurais. Mesmo lenta, a modernizacao 

resulta no financiamento de dezenas de projetos agropecuarios pela SUDENE, 

em alguns projetos de culturas irrigadas (arroz, por exemplo), varios grandes 
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projetos de reflorestamento a base de caju, uma usina de alcool, projetos de 

fruticultura e, mais recentemente, a soja nos cerrados do Sul do Estado. 

O trabalho assalariado permanente dai resultante e minimo, 

enquanto os conflitos que antecedem a instalacao destes "modemos" 

empreendimentos desapropriam centenas de familias. E a expulsao em massa, 

fenomeno social que no Piaui remonta a ocupacao do territorio nos seculos XVII 

e XVIII , quando se moveu guerra de exterminio ao indigena (tribos dos Aroazes, 

Pimenteiros, Jenimenhas, Inhumas, Caicaras, Araozes e outros). 

As conseqiiencias sociais destas expulsoes podem ser melhor 

aquilatadas levando-se em consideracao os niveis de renda vigentes no Estado e 

a qualificacao da mao-de-obra rural. O IBGE, em suas pesquisas, capta queda no 

rendimento medio do chefe de familia por domicilio de 1,6 salario minimo 

(SM), em 1980, para 1,51 SM, em 1991. No meio rural os niveis sao mais 

baixos e a queda e maior: cai de 0,83 SM para 0,69SM. Este indicador era, em 

1991, de 1,98 SM no Nordeste e de 3,42 SM no Brasil. 

Quanto a qualificacao, tern- se o dado basico da existencia, na zona 

rural piauiense, de 534.624 analfabetos em 1980 e de 514.641 em 1991 (todos 

com 10 anos e mais). Neste anos a populacao rural no Piaui e, respectivamente, 

de 1.241.027 e de 1.214.953 habitantes. Verifica- se, a partir deste dados, que o 

peso da populacao analfabeta praticamente nao se altera, mantendo- se em cerca 

de 43% da populacao rural. Excluindo- se da comparacao os menores de 10 

anos, o peso da populacao analfabeta aumenta ainda mais. 

A partir do exposto, importa perguntar: uma vez expulsa do campo, 

que tipo de integracao esta populacao sobrante conquista no meio urbano, onde-
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passado o "milagre" do crescimento acelerado com base na industrializacao- o 

setor em expansao e o de servicos? 

Pode-se assim observar que o pequeno produtor familiar que 

emerge no Piaui desde os anos 1970 e um sujeito historico que enfrenta serias 

restricoes a sua reproducao social; mas que- como indica o aumento do numero 

de estabelecimentos minifundistas - vem logrando sobreviver e se adaptar a um 

contexto altamente diferenciado daquele vigente entre 1950 e 1970, 

principalmente por nao integrar- se ao mercado, pois esse o levaria a destruicao 

visto nao possuir conhecimento do mesmo e muito menos produtividade 

orientada pelo valor- de- troca. 

Mantem- se na condicao de rendeiro, cujo numero e decrescente em 

termos relativos; na condicao de posseiro, cuja quantidade aumenta 

significativamente; e como proprietario minifundista. O subgrupo que sofre 

maiores alteracoes e o dos parceiros moradores em razao do cercamento das 

areas e da dificuldade de reproduzir as antigas relacoes, o que os obriga a migrar 

para a periferia das pequenas cidades, transformando- os em parceiros nao-

residentes e em reserva de mao- de- obra temporaria. 

Na estrategia de sobrevivencia deste produtores ocupa lugar 

importante o assalariamento temporario, seja na forma de diarias em fazendas ou 

no trabalho sazonal em empresas rurais. 

Muitos recorrem a variadas fonrias de associativismo, onde contam 

com apoio, em graus diversos, da Igreja e de centros de educacao popular. Com 

a ajuda destas entidades, organizam- se de modo informal nas chamadas 

comunidades e, mais formalmente, em associacoes e cooperativas, (ainda 
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incipiente). Atraves das quais tentam ocupar os espagos existentes em certos 

pro gramas governamentais. 

Por outro lado, resistindo a proletarizacao, sustentam a luta pela 

terra, ao tempo em que, atraves da Federacao dos Trabalhadores Rurais na 

Agricultura e dos STR's, ou indiretamente por meio de seus proprios 

mecanismos locais de representacao- as chamadas comunidades, mantem 

complexas e, por vezes contraditorias relacoes com o Estado em seus tres niveis. 

A natureza destas relacoes sera discutida no capitulo I I I , deste trabalho, dando 

atencao especial a constituicao do sistema sindical que se forma sob a lideranca 

da CONTAG. 
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Capitulo II - REFORMA AGRARIA: UM DESAFIO A 

DEMOCRACIA 

Muitos questionamentos sao feitos desde os anos 80 sobre o 

sentido, a oportunidade e a natureza de um processo de Reforma Agraria no 

Brasil. O pano de fundo das duvidas reside, em ultima analise, nas 

transformacoes efetivadas no pais a partir dos anos 50 e 60, com destaque para a 

intensa urbanizacao da populacao e a implantacao de grande e complexa 

estrutura economica agro-industrial, baseada na empresa rural capitalista. 

Para ilustrar o quanto estas preocupacoes ocupam estudiosos do 

tema cita-se aqui alguns exemplos: Regina Novaes40 indaga sobre o sentido de 

se falar em Questao Agraria em um pais como o Brasil, que de rural nos 50, 

passou a eminentemente urbano nos anos 80, quando cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 2

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 da populacao 

mora nos cidades. Ricardo Abramovay41 pergunta ate que ponto a reforma 

agraria e necessaria no Brasil; enquanto Jose Eli da Veiga4 2 interroga se a 

reforma agraria mantem algum sentido economico no Brasil de hoje. 

Mesmo nao compartilhando da opiniao, consideramos a reforma 

agraria uma questao, antes de tudo, social, de resgate da cidadania no campo. 

Existem ainda, no piano economico, indicadores da FAO que apontam, nos anos 

90, os assentamentos rurais possuem uma renda rural superior a media nacional, 

4 0 NOVAES, Regina. Questao agraria hoje? Tempo e presenga. n. 257. 1991. 

4 1 ABRAMOVAY, Ricardo. Reforma agraria, desenvolvimento capitalista e democracia. In: LEAL, Laurindo 

(Coord.). Reforma agraria na Nova Republica. EDUC, Cortez, 1985. 

4 2 VEIGA, Jose Eli da. Fundamentos do agro- reformismo. Lua Nova. n. 23. 1991. 
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evidenciando que economicamente e viavel a refonna agraria para o mercado, 

nao so comarcano mas regional. Mesmo tendo esse entendimento esporemos o 

pensamento de Ignacio Ran gel que aponta direcao divergente. 

Rangel, ao analisar a questao de terra, afirma que a problematica 

depende de mudangas nas condicoes financeiras da economia nacional, que 

modificara o preco da terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) O prego, como se sabe, e a capitalizagao da renda territorial 

e esta, por motivos que seria ocioso discutir aqui, tenderd a declinar, como 

consequencia da mudanga de oferta na terra agricola. Por outro lado, a 

capitalizagao resulta da comparagao da renda territorial com uma taxa ideal de 

juros, que reflete a eficdcia marginal do capital fora do setor agricola. Uma 

parcel a de terra valerd tanto quanto um capital que, aplicado noutras 

atividades, produzird um lucro igual a renda da mesma parcela. "
43 

Compreende que nao se pode pensar a questao agraria 

isoladamente, dado o grau de integracao campo- cidade e a subordinacao da 

agricultura ao capital financeiro. 

"A terra nao se redistribui; subdivide- se, porque se tomou 

proibitivamente cara, e e cara, nao pelos motivos convencionais- capitalizagao 

Renda Diferencial I, da Renda Diferencial II e da Renda Absoluta- mas sim pelo 

que propus que batizdssemos de 4
a

 Renda, isto e, da expectativa de 

valorizagdo... Esta e uma renda peculiar, que os classicos nao estudaram, e que 

se aplica inclusive a terra que nao e utilizada, porque tambem ela se valoriza. 

Mais ainda, ela faz do titulo imobilidrio um ativo mobilidrio, como as agoes e 

obrigagdes. E objetivamente para a capitalizagao da terra, pela via da compra/ 

venda como, exige nosso direito, depende de que se quebre a expectativa de 

4 3 RANGEL, Inacio. A questao da terra. Rev. Econ. Politica 6. (4): Out/Dez, 1986. p.75. 
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valorizagao. Donde se infere que qualquer tentativa de 'reforma agraria', 

baseada na desapropriagao de terras, por via de compra pelo Estado, sera 

estritamente contra- indicado, porque, fortalecendo a expectativa de 

valorizagao, elevardoprego da terra"
44 

Estas preocupacoes e perguntas ganham forca e interesse quando se 

considera, de um lado, a crueza e persistencia dos conflitos agrarios, agora 

simbolizados pelas chacinas ocorridas em Corumbiara e em Eldorado dos 

Carajas, e- de outro lado- a efervescencia provocada pelo lancamento da 

proposta para elaboracao do I Piano Nacional de Reforma Agraria (I PNRA), em 

Maio de 1985, durante o IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. 

A despeito da sua atualidade e centralidade para a democracia, a 

questao agraria nao e nova e, em suas raizes, remonta aos primordios da 

colonizacao portuguesa, manifestando- se originalmente no conflito que 

confronta os invasores com os indigenas. Chocam- se nao apenas em razao da 

disputa do espaco, mas tambem das diferentes concepcoes da interacao com a 

natureza. Como se sabe, a sociedade indigena e fortemente condicionada por 

marcos naturais, tidos muitas vezes como sagrados; por outro lado, a 

colonizacao portuguesa concebe a natureza como objeto a ser dominado e 

alterado. 

Depois, durante a implantacao do sistema colonial, estabelece- se o 

regime das sesmarias (a sesmaria e considerada a mae do latifundio), a base 

historica e juridica do latifundio brasileiro. Aos poucos, mas de modo crescente, 

a questao agraria expressa- se no conflito entre uma minoria que detem o 

monopolio da terra, os sesmeiros e seus sucessores, e aqueles que nao dispoem 

4 4 Ibidem. P. 76 
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de terra e sao obrigados a aceitar as condicoes de trabalho e de moradia 

impostas pelo proprietarios. 

No seculo XIX, atraves da Lei de Terras de 1850, procura- se 

ajustar a legislacao agraria a um contexto de mudancas nas relacoes de 

producao- extincao gradual da escravidao - e de ampliacao da presenca do 

campones livre originario da imigracao europeia. Sob a forma de assalariado, o 

que nao seria possivel se nao estancasse o apossamento como forma originaria 

de aquisicao dominial, portanto era preciso "prender a terra juridicamente para 

soltar o homem". O referido diploma legal proibe as aquisicoes de terras 

devolutas por outro titulo que nao fosse o de compra- essa pressupoe uma 

dotacao inicial de recursos, o que numa sociedade escravocrata, isso era 

impossivel para os negros e brancos pobres; logo, o que restava era o 

assalariamento. Procurava- se, assim, evitar a reducao da oferta de mao- de-

obra agropecuaria, principalmente na monocultura do cafe. Do ponto de vista 

dos interesses entao dominantes, a questao agraria se apresenta como uma crise 

de escassez de mao- de- obra.4 

Mais recentemente, nos anos 1950 e 60, a questao agraria integra o 

centro da pauta politica. Neste contexto, a estmtura fundiaria e as relacoes de 

producao vigentes no campo sao considerados obstaculos ao processo de 

desenvolvimento do capitalismo, aparecendo para muitos como sobrevivencia 

do "sistema feudal". Esta compreensao aliada a particularidade do momento, 

onde se debatem projetos globais para a sociedade, explicam, mais do que a 

mobilizacao camponesa, o alto grau de centralidade que a proposta de reforma 

agraria alcanga entao. 

SMITH. Roberto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Propriedade da Terra. Brasiliense. Sao Paulo. 1990. 
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Neste contexto, a questao agraria aparece como incapacidade do 

setor primario de produzir o necessario para o abastecimento interno, gerar 

excedente para a exportacao e, assim, garantir as condicoes necessarias a 

expansao e aprofundamento do processo de industrializacao. Uma reforma 

agraria seria entao solucao capaz de, quebrando o monopolio dos latifundiarios 

sobre a terra, integrar os camponeses ao mercado, de modo a ampliar as 

oportunidades de negocios para a industria e o comercio. 

Na conjuntura que antecede o momento que se vive 

contemporaneamente, marcada pela retomada dos movimentos sociais, como 

parte do processo de redemocratizacao da sociedade brasileira, a bandeira da 

Reforma Agraria e uma das poucas reivindicacoes de cunlio social e economico 

que unifica as agendas dos diversos setores sociais e politicos do chamado 

campo popular; entretanto, como se procurara evidenciar, a questao agraria ja 

nao tern a mesma natureza que apresenta nos anos 60, nem ocupa o cerne da 

pauta politica, apesar de gerar noticia nacional. 

Neste capitulo pretende- se, numa perspectiva historico -

economico, discutir as razoes que fizeram a questao agraria emergir na pauta 

politica dos anos 80, bem como analisar sua natureza; avaliar o sentido da 

proposta para o I PNRA da Nova Republica, e o piano afinal assinado em 

Outubro de 1985, bem como sua execugao; rastear os caminhos e o sucesso da 

reacao anti - reformista; e analisar a base legal da politica agraria, destacando 

tambem a postura do poder judiciario. 
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A. I Piano Nacional de Reforma Agraria: "o piano 

dos logrados" 

No processo que se desenrola a partir de fins da decada de 70, os 

camponeses e trabalhadores rurais participam do contexto geral de mobilizacao 

da sociedade civil brasileira, frente a um regime militar autoritario ja 

amplamente deslegitimado, em razao da crise economica e da negacao das 

liberdades democraticas. 

Nesta linha, o I I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais46 

inaugura uma linguagem radicalmente diferente da prevalecente ate o I I 

Congresso: ja nao se fala em pedir, mas em exigir os direitos dos trabalhadores. 

A bandeira da Reforma Agraria, que ai se desfralda ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "total, completa, imediata 

e com a participacao dos Trabalhadores"; alem disto defende- se a criagao dos 

institutos da area maxima e da perda sumaria. 

A reforma agraria, nos anos 80, vai sendo progressivamente 

arrancada do discurso oficiai, que dava conta da realizacao da i4maior reforma do 

miindo" com a distribuicao de um milhao de titulos de propriedade, e recuperada 

como reivindicacao dos movimentos populares e democraticos; resgatada 

tambem como objetivo a ser conquistado pelos proprios trabalhadores atraves de 

diversas formas de luta, dentre as quais se destacam a resistencia ante a ameaca 

de expulsao e, mais tarde, os acampamentos e ocupacoes de propriedades 

improdutivas. 

Realizado em Brasilia, sob coordenacao da CONTAG. de 21 a 25 de maio de 1979. 

4 7 CONTAG. Questoes agrarias. Resolucoes do 3. Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. now 1999. 

P. 11-13. 
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Diante da mobilizacao dos trabalhadores e do avanco da ideia de 

necessidade de reforma fundiaria , na conjuntura que marca o fim do regime 

militar, a resposta dos grandes proprietaries (tradicionais e modernos) e a 

intensificacao da violencia. Tanto a violencia costumeira- aumento da vigilancia 

e dos controles e recrudescimentos de relacoes sociais espoliativas quanto a 

violencia politica, cujo principal instrumento sao os assassinatos seletivos; 

pratica incentivada pelo Estado atraves da garantia da impunidade49 

Como se pode perceber na tabela 4, ocorre, durante os anos 80, o 

crescimento do enfrentamento entre trabalhadores e latimndiarios, muitos deles 

grileiros. O referido recrudescimento da- se, sobretudo, a partir de 1984, quando 

a sociedade parece cansada do dominio tecnocratico- militar. O aumento do 

numero de mortos demonstra a crueza da luta e a radicalidade do embate. Ao 

contrario do que se pensava, a Reforma Agraria no Brasil nao se enquadra nos 

limites do sistema capitalista, pelo menos nao com a configuracao social 

hegemonica desde o regime militar. 

Com efeito, a defesa da reforma agraria extrapola os limites dos movimentos sociais populares e aparece na 
"Declaracao dos Governadores" em 19/06/84, na qual os 10 signatarios defendem o lancamento de candidato 
unico a presidencia com um programa basico de seis pontos. destacando- se dentre eles o acesso a terra e a 
melhoria das condigoes de vida das populagdes rurais. Mais tarde o programa da Alianca Democratica. firmado 
entre o PMDB e a Frente Liberal com o objetivo de eleger Tancredo Neves e Jose Sarney no Colegio Eleitoral, 
reafirma a "Reforma Agraria mediante cumprimento do Estatuto da Terra". De resto. o proprio Tancredo tanto 
na condicao de candidato quanto na de presidente eleito assume publicamente compromisso conforme o Estatuto 
da Terra. Cf: S1LVA, Jose Graziano da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Para emender o PX&i. 2. Ed. Sao Paulo. Brasiliense, 1985. P. 57-58. 
Folha de Sao Paulo, 20 de jun. 1984, p. 4; e Gazeta Mercantil. Sao Paulo, 12 de fev. 1985. 

4 9 "De 1. De Janeiro de 1964 a 31 de dezembro de 1992, foram registrados 1.730 assassinatos de trabalhadores 
rurais, indios, advogados, religiosos e outros profissionais ligados aos movimentos populares no campo. Neste 
periodo so 29 casos foram levados a julgamento, havendo condenacoes em 17 deles. Nos outros doze casos os 
reus foram absolvidos". Cf.: CPT. Conflitos no campo- Brasil 92. Goiania: CPT, ed. Loyola p. 32. 
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Tabela 04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conflitos pela terra e mortes no Brasil: 1976- 1994 

Ano N° de Conflitos N° de Mortos 
1976 126 31 
1981 896 91 

1984 950 180 

1985 636 125 

1986 634 105 

1987 582 100 
1988 587 98 

1989 500 56 

1990 401 75 

1991 383 49 

1992 361 35 

1993 361 42 

1994 485 47 
Fonte: Comissao Pastoral da Terra, Conflitos no Campo 1990, 1993 e 1994. 

A persistencia de grande quantidade de conflitos nos anos 90 e o 

significativo numero de mortos indica que, a despeito das analises dos 

estudiosos tenderem, desde o fracasso do I PNRA e do teor da Constituicao em 

relacao a estrutura fundiaria, para a inviabilidade da Reforma Agraria, a questao 

agraria permanece como urn desafio concreto a propalada modernidade 

brasileira. 

Se no cotidiano dos trabalhadores rurais a questao agraria 

permanece nao resolvida e se manifesta nos conflitos, assim como no exodo, 

para o conjunto da sociedade esta questao e recolocada, a principio, pela alianca 

liberal, que leva a eleicao de Tancredo Neves.50 Da equipe escolhida para o 

MIRAD- LNCRA nasce a proposta para a elaboracao do I PNRA, lancado em 

' Antes disto a discussao restringia- se as instancias dos mo\imentos populares no campo e nos meios 
intelectuais de esquerda, sem ganhar repercussao publica de monta. Neste nivel o ressurgimento desta bandeira 
data de 1973. quando o II Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais solicita ao governo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "imediato 

cumprimento do Estatuto da Terra que define os objetivos da reforma agraria (...) visando a justica social, o 

bem estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econdmico do pais", cf. O TRABALHADOR RURAL. 
Brasilia: CONTAG, ano 5, n. 5/6, maio/jun. 1973. p.4. 
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meio a onda de grande esperan9a. Depois da frustra9ao deste piano e do 

retrocesso da Constituinte, a reforma agraria voltaria ao debate politico somente 

em 1995 e 1996, apos os lamentaveis acontecimentos de Corumbiara e de 

Eldorado dos Carajas. 

Neste interregno, entre estes marcos, o observador que se limitasse 

a superficie dos processos historico- economico nao seria capaz de argumentar 

criticamente diante da tendencia de consagra9§o do complexo agro-industrial 

brasileiro como a solu9ao para a questao agraria. De fato, nao seria capaz porque 

esta questao estava banida do debate publico, quase como simbolo de 

anacronismo. 

Antes da crise desanimadora dos ultimos anos, as indica9oes de 

Nelson Ribeiro, urn nome avalizado pela Igreja Catolica, para o MIRAD, e de 

Jose Gomes da Silva, urn historico defensor da reforma agraria, para o INCRA, 

animam as esperan9as dos que defendem a reforma. O processo em curso parece 

querer cicatrizar velhas feridas, tanto que na apresenta9ao da proposta para o I 

PNRA, o Ministro Nelson Ribeiro fala nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "resgatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desta interna divida social 

perante a sociedade brasileira". 

A despeito das reclama96es dos setores mais radicais dos 

movimentos populares, trata- se de proposta bem articulada e de grande 

envergadura, ousada mesmo. A meta de assentamento de 1,4 milhao de familias 

em quatro anos, suplantaria em quase nove vezes o que foi efetivado pelos 

militares durante vinte anos (1965- 1984), em termos de coloniza9ao. Alem 

deste aspecto quantitative, ha o qualitativo; pois a proposta traz abaila a 

5 1 E ilustrativo deste clima. a imagem de Nelson Ribeiro com uma panela furada por balas. durante seii discurso 
de saudacao no IV Congresso Nacional dos Traballiadores Rurais. Lanca- se assim a proposta do 
MTRAD/INCRA para a elaboracao do I PNRA. 
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desapropriacao de propriedades privadas, utilizando como principal instrumento 

o Instituto da Desapropria9ao por Interesse Social e rompendo com o simples 

loteamento de terras publicas nas fronteiras. 

Ao lan9amento solene da proposta sucede- se amplo debate, em 

que foixpas anti- refonnistas demonstram muito mais poder de mobiliza9ao e 

articula9ao. Sua estrategia inclui o recrudescimento da violencia atraves das 

milicias annadas e dos assassinatos seletivos; campanha de desinforma9ao via 

grande imprensa e intensa campanha com o fim de pressionar o governo e o 

Congresso. 

A participa9ao das elites anti- refonnistas nao busca conciliar 

diferen9as; ela objetiva destruir possibilidades de implanta9ao de qualquer 

proposta de Refonna Agraria. Assim e que nao aceitam as metas propostas nem 

o instrumento de a9ao- a desapropria9ao por interesse social, a forma de 

pagamento com base no valor declarado para fins de tributa9ao e muito menos 

aceitam a participa9ao dos trabalhadores na execu9ao do processo de Reforma 

Agraria. 

Diante da resistencia dos latifundiarios, o governo adota a estrategia 

de deixar o tempo passar; pois nas lutas concretas o tempo sempre conta contra 

os trabalhadores em razao de exigir maior capacidade de resistencia. 

Preocupada, a CNBB, em 19/07/85, envia carta a Sarney 

reafirmando a necessidade de urgencia da Refonna Agraria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em oragao, (...), lamentamos que por egoismo e ma distribuicao da 

terra, mifhoes de familiaspassem fome,(...). 

Reafirmamos a necessidade e urgencia de uma Reforma Agraria, 

justa, ampla, pacifica e corajosa, conforme os documentos da 
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CNBB- Igreja e Problema de Terra e Nordeste: elogio a acao 

pastoral da Igreja no Brasil 

Apoiamos unidos a execugao imediata do projeto de reforma agraria 

do Governo Federal, em cumprimento ao Estatuto da Terra ".
52 

Nesta carta, a cupula da Igreja Catolica deixa claro o temor de que 

o processo em curso termine por esvaziar a proposta de Reforma Agraria 

lancado a pouco pelo MIR AD. A CNBB enfatiza a "iirgencia de uma reforma 

agraria justa, ampla, pacified", e manifesta o apoio a "imediata execugao do 

projeto de reforma agraria do Governo'". Note- se que a pressao ai explicita e 

no sentido de que o Governo assuma como sen, nos termos do Estatuto da Terra, 

um projeto que ate entao permanece como obra apenas do MIR AD- INCRA. 

A despeito do prometido e de manifestacoes como estas, quando e 

assinado o decreto n° 91.766, em 10/10/1985, dando origem ao I PNRA, 

percebe- se a extensao do logro. As posicoes, entao, se invertem quase 

simetricamente: quern apoiava a proposta critica o piano, enquanto quern 

criticava a proposta defende o piano. A grande excecao fica por conta da 

CONTAG, que apoia o governo por mais algum tempo, tendo, apesar disto, a 

atitude imediata de, em nota oficial 5 3, manifestar seu descontentamento, assim se 

expressando. 

• "O Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais lamenta 

constatar que o PNRA, assinado pelo governo, representa um nitido 

recuo com relagao a proposta de piano apresentada pelo governo no I 

V Congresso e as sucessivas promessas de realizar a Reforma 

Agraria. " 

"O PNRA minimiza a importdncia da desapropriagdo por interesse 

social, ao afirmar que a mesma e um meio e nao um fim em si mesmo 

e que a negociagao e o entendimento e o instrumento primeiro a ser 

tent ado ". 

5 2 Cf.: REFORMA AGRARIA: Revista da ABRA. Campinas, n. 2, 1985. p.54. 

5 3 NOTA OFICIAL: Posicao da CONTAG sobre o Piano Nacional de Reforma Agraria aprovado pelo Governo. 

Brasilia: CONTAG. 11 out. 1985. (Mimeo). 
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• "Alem da abandonar a proposta de Maio de 85, o PNRA 

desrespeita o proprio Estatuto da Terra, quartdo estabelece que o 

Poder Publico evitard a desapropriacao de imoveis. que, embora 

incluidos em zonas priori tar i as, apresentem elevada incidencia de 

arrendatdrios eon parceiros agricolas" 

• "O Estatuto da Terra e ferido tambem quando o PNRA nao fixa as 

areas regionais prioritdrias, exigencia do art. 34 daquele estatuto, e 

estabelece que os Pianos Regionais de Reforma Agraria, somente 

serdo executados apos aprovacao pelo Pre side nte da Republica". 

"Isso ird significar a burocratizaqdo e o atraso da reforma 

• 'A proposta apresentada em Maio distinguia claramente Reforma 

Agraria de Politica Agricola, dando a esta cardter complement ar; jd 

o PNRA diz que nao hd como dissocid-los na prdtica enquanto o 

Presidente da Republica, em seu discurso, inverte totalmente as 

prioridades ao afirmar que a Reforma Agraria complementa a 

politica agricola para que se cumpra a funcao da terra, aproximando-

se da proposta da CNA, de que a Reforma Agraria deve ser um 

capita to da politica agricola ". 

Finalmente, a nota da CONTAG arremata: 

• "O PNRA aprovado pelo Governo esta, portanto, aquem do 

proprio Estatuto da Terra, chegando em alguns pontos ate mesmo a 

se chocar com aquele diploma legal que ai esta a vinte e um anos sem 

aplicagao ". 

Como esta bem evidenciado neste documento da CONTAG, o 

PNRA recua em relacao a aspectos centrais da proposta, alterando radicalmente 

sua natureza, que parecia indicar uma acao rapida e massiva sobre a distorcida 

estrutura fundiaria. Com efeito, o PNRA abre mao da desapropriacao dos 

chamados latifundios produtivos, sem precisar os criterios deste conceito; elege 

a negociacao e o entendimento como instrumento prioritario, secundarizando, 

assim, a desapropriacao por interesse social. 
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Em outro ponto crucial, o PNRA cede em relacao a base de 

referenda das indenizacoes, que passam a ser pactuadas com os latifundiarios, 

tendo como paramerros valores de mercado. E a porta que se abre para que a 

Reforma Agraria torne- se instrumento de especulacao fundiaria. Ainda sob o 

"calor" de Corumbiara, manchete de jornal anuncia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "INCRA PEDE MEDIDA 

CONTRA SUPERINDENIZACOES"
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. A gravidade da situacao, e o tamanho da 

dilapidacao dos recursos publicos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fleam claros no corpo da materia: 

"Propostas de medidas provisdrias elaboradas pela Procuradoria 

Geral do INCRA defendem alteraqoes no Cddigo de Processo Civil, 

para permitir que drgao mova aqoes contra sentenqas favordveis aos 

donos de fazendas superavaliadas" 

"O novo presidente do INCRA, Francisco Graziano, esta alarmado 

com o valor reivindicado na justica pelo donos da fazenda Reunidas 

(SP)- RS393.000.000,00. Segundo documento da procuradoria, 

apenas tres indenizaqdes reclamadas na justiqa superam o valor do 

patrimdnio da Caixa Economica Federal. " 

'Por forqa de decisoes judiciais, o documento da Procuradoria 

informa que os preqos das fazendas sao absolufamente divorciados da 

realidade de mercado, numa clara afi-onta ao principio constitucional 

do jus to preqo ". 

"Outra sugestdo de medida provisoria proposta pela Procuradoria do 

INCRA e contra o pagamento de juros compensatdrios nas 

indenizaqdes ". 

Explicitam- se ai os mecanismos das negociatas fundiarias, que 

atravessam a acao do INCRA. Esta autarquia, ao entrar com uma acao de 

desapropriacao, estabelece o valor da propriedade com base em pesquisas de 

mercado, uma vez que a interpretacao da legislacao nao aceita preco baseado no 

valor declarado pelo proprietario para fins de tributacao. No final, cabe a justica 

definir o valor do justo preco. Neste nivel, entra os advogados e o tradicional 

apego do judiciario brasileiro ao direito de propriedade civilista e aos 

Folha de Sao Paulo. Sao Paulo. 3 out. 1985, p. 1-12. 
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privilegios das classes dominantes, esquecendo os principios do Direito Agrario. 

O resultado tern sido as indenizacoes acima do valor de mercado das 

propriedades. 

Analisando o recuo do PNRA em relacao a proposta apresentada 

em Maio de 1985, Jose Graziano da Silva e taxativo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O PNRA sem as areas 

prioritarias nao e um PNRA, porque nao satisfaz a primeira das exigencias da 

lei, que obriga a sua elaboragao, o Estatuto da Terra". 

Em torno da definicao das areas prioritarias efetiva- se intensa 

disputa dentro do proprio governo^0. Os Pianos Regionais de Reforma Agraria, 

elaborados pela Superintendencias do INCRA, em consonancia com o Estatuto 

da Terra, definem as areas prioritarias a partir da aplicacao dos seguintes 

criterios: 

1) A existencia de inversdes publicas on projetos de desenvolvimento; 

2) A presenga de latifundios por exploracao ou por dimensdo; 

3) Manifesto: tensao social; 

4) Concentracao de minifundios; 

5) Elevada incidencia de nao proprietdrios; e 

6) Areas mai expioradas, prdximas aos centros consumidores. 

Estes criterios, estabelecidos pelo Decreto- Lei n° 582, de 

15/05/1969:>7, combinam abrangencia e precisao capazes de abarcar as diversas 

? SILVA, Jose Graziano da. Panarex : aquele que parece o PNRA. mas nao e. Reforma agraria: Revista da 

A BRA, Campinas, n° 3. 1985. 

Tendo ja decidido csvaziar o PNRA, o micleo do governo, a partir do gabinete civil da presidencia, nao hesita 
em modificar a proposta recebida do MIRAD. para isto conta com os servicos do advogado Fabio de 01i\'eira 
Luchesi, chamado a Brasilia duas vezes em 1985. Nao por acaso este advogado e candidato a receber, em 1996 a 
maior indenizacao por desapropriacao a ser paga pelo INCRA: R$ 385 milhoes. Cf. Folha de Sao Paulo, 27 nov. 
1995. p. 1-9. 

" Cf: Documento original do Piano de Reforma Agraria de Sao Paulo. Folha de Sao Paulo, 22 Maio 1986. p. 1-
4. 
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situacoes que caracterizam as distorcdes da estrutura fundiaria, sendo assim uma 

ameaca aos privilegios daqueles que lucram com a metamorfose da "terra de 

trabalho" em "terra de negocios". Como e o caso dos que mantem latifundios 

improdutivos, terras de especulacao proximas aos centros urbanos e dos que se 

locupletam de beneficios gerados por obras publicas. 

Sujeitando- se a pressao destes poderosos interesses, que 

constituent o bloco agrario- industrial- financeiro, o governo modifica os Pianos 

Regionais, tal como ja fizera com a proposta do PNRA enviada pelo MIRAD. 

Assim, aqueles Pianos nao definem criterios, nem precisam areas prioritarias, 

remetendo estas questoes para cada caso de desapropriacao, o que inviabiliza 

uma acao reformista rapida e massiva. Em lugar dos criterios citados acima, e 

das areas precisamente definidas, os Pianos Regionais trazem um universalismo 

nnobilizador, como o do Piaui: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tendo em conta a gravidade e dimensdo dos problemas gerados pela 

estrutura de posse e uso da terra- os quais tenderdo a assumir cardter 

ainda mais agudo se medidas concretas nao forem adotadas pelo 

poder publico- considera- se zona prioritdria para reforma agraria 

toda extensao territorial rural do Est ado. "" 

Enfrentando obstaculos poderosos dentro e fora do governo, como 

se vera a seguir, o primeiro PNRA da Nova Republica nao logra, quer a nivel 

regional e menos ainda a nivel nacional, modificar a natureza da estrutura 

fundiaria brasileira, permanecendo intactas suas marcas mais profundas: o 

monopolio da terra, os privilegios a ele inerentes e a exclusao de milhoes de 

camponeses e trabalhadores rurais do usufruto dos direitos da cidadania. 

Cf.: Piano Regional da Reforma Agraria do Piaui. Jornal o Estado, Teresina, 20 Maio 1986. 

p. 5. 
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Tabela 5 

PROGRAMAS DE ASSENTAMENTO- BRASIL- LISTA GERAL 

PERIODO 1985- 1994 

ORDENADOS POR ANOS DA INSTALAQAO 

Ano Programas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
| 7

 1 

Area (ha) Familias 

1985 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 29.435 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1986 69 401.383 12.409 

1987 222 1.639.452 32.884 

1988 111 1.697.442 22.906 

1989 100 717.131 16.326 

1990 21 231.363 3.312 

1991 78 806.075 14.368 

1992 130 1.755.933 23.739 

1993 37 165.091 4.268 

1994 79 682.123 11.710 

Total 850 8.125.428 141.922 
Fonte: Dados do INCRA. Cf. Jose Vicente Tavares dos Santos, In Reforma Agraria. Revista 

daABRA, n. I , 1995. P. 63. 

Como se pode verificar pelos dados da tabela 05, em dez anos de 

acao, a propalada Reforma Agraria nao atinge mais que 10% dos objetivos 

propostos pelo I PNRA para quatro anos do governo Sarney, uma vez que ate 

1989 deveriam ter sido assentadas 1,4 milhao de familias, em cerca de 43 

milhoes de hectares; em relacao a area, efetiva- se pouco mais de 18% da meta 

proposta. 
59 

Esta constatagao ja e feita em 1989, quando a imprensa divulga os 

dados do INCRA. A Folha de Sao Paulo60, por exemplo, publica: "Governo 

executa 10% do piano de reforma agraria". Nesta ocasiao os numeros indicam 

84.852 familias assentadas, ou seja 6% da meta, em 4.624.308 ha, cerca de 10% 

<9 Como se pode notar a area desapropriada em relacao a meta atinge um percentual maior do que o percentual 
das familias assentadas em relacao a meta proposta. Isto se deve. de um lado. a propria sistematica de acao do 
INCRA, onde as desapropriacoes e os assentamenlos seguem ritmo distinto e sao responsabilidade de diferentes 
diretorias, e, de outro lado, da maior acao reformista em Estados como o Para, Maranhao e Goias, onde o 
modulo rural, que influencia o tamanho dos lotes. e bem maior do que em outros estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 0  
Folha de Sao Paulo. 15 out. 1989. p. A-7. 
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da meta relativa a area. Pode- se assim concluir que o quadro pouco muda desde 

89, tendo mesmo - a despeito da realizagao de eleicoes presidenciais - arrefecido 

ainda mais o vacilante e timido ritmo da Reforma Agraria. 

Lento e preguigoso no Brasil inteiro, o PNRA praticamente inexiste 

no Piaui. Assinado por Sarney em 19/05/86, o Piano Regional de Reforma 

Agraria do Piaui (PRRA- PI) estabelece como meta o assentamento de 99.900 

familias ate 1989. Para 1986, o Piano fixa o objetivo de assentar 10.700 familias 

em area de 542.800 ha. Mantida a mesma relacao area/familia, e efetivadas as 

metas propostas, ao final de 1989 o PRRA teria desapropriado cerca de 5.000ha 

no Estado. 

Todavia nao e isso que ocorre. As muitas denuncias do movimento 

sindical e popular do campo - atraves da imprensa, de manifestagdes e de 

offcios, enviados as autoridades - dando conta da nao implantagao da Refonna 

Agraria, sao hoje constatadas pela simples leitura de infonnagoes elaboradas a 

partir dos dados do INCRA. O nivel de intervengao efetivado fica claro na tabela 

abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 06 
PROGRAMAS DE ASSENTAMENTO- PIAUI 

PERIODO: 1986- 1995 
ORPENADO POR ANO DE EMPLANTACAO 

Ano N° de Program as Area (ha) N° de Familias 

1986 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1987 02 5.973 160 

1988 02 2.535 89 

1989 02 1.092 35 

1990 - - -
1991 02 15.934 290 

1992 02 2.899 103 

1993 01 805 53 

1994 02 20.017 217 

1995 06 41.966 906 

Total 19 91.221 1.853 
Fonte: Relatorio de atividades da Superintendencia Regional do Piaui. Teresina, 10 de outubro de 1996. 
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Fica ai patente que o Governo leva dez anos para atingir pouco mais 

de 1,8% da meta a que se propunha realizar em quatro anos, em tennos de 

assentamentos de familias. Portanto, no Piaui nem ao menos se consegue 

acompanhar a baixa media de assentamentos realizados em nivel nacional61. Ja 

em 1991, quando a FAO realiza grande pesquisa62 sobre a Reforma Agraria no 

Brasil, o Piaui nao participa da amostra porque nao possui ate Outubro de 1989 

mais de 5 assentamentos. 

Acrescentando-se a tabela 06 dados referentes ao ano de 1996, 

quando, de acordo com a Superintendencia do INCRA no Piaui, sao 

desapropriados 69.473,9 ha e assentadas 1.336 familias em nove projetos de 

assentamento, verifica-se que a acao reformista no Estado ganlia ritmo mais 

rapido nos ultimos anos. Os numeros indicam significativa diferenga de 

desempenho pois entre 1986 e 1994 desapropria-se 49.255 ha e assenta-se 947 

familias; enquanto nos dois anos subsequentes estes numeros sobem 

respectivamente para 111.439 ha e 2.242 familias. 

Pode-se entao perceber que, ate 1994, o INCRA esta virtualmente 

parado e a acao reformista praticamente inexiste no Piaui; afinal em nove anos 

assenta-se pouco mais de 900 familias. Neste periodo, a media de assentamento 

por ano e de apenas 105,22 familias; isto obviamente nao justifica a existencia 

de uma Superintendencia com dezenas de funcionarios e muito menos a acao de 

um Piano Regional de Reforma Agraria. 

Como se pode notar a partir da tabela 05. o Governo Federal, ate 1994. assenta cerca de 10% das familias que 
o I PNRA propunha assentar ate 1989. Com um desempenho bem mais timido. no Piaui so se consegue assenlar 
ate 1995 1.8% do que o PRRA- PI propunha atingir ate 1989. 

6 2 Esta pesquisa resulta na publicacao: ROMEIRO. Ademar. et al.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma agraria, produgao, emprego e renda. 

Rio de Janeiro: VOZES, IBASE, FAO. 1994. 
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O desempenho da reforma nos anos de 1995 e 1996, com 

assentamento de 1.121 por ano - dez vezes mais do que periodo anterior - indica, 

sem duvida, uma positiva mudanca de postura do orgao executor da politica 

fundiaria no Estado63; no entanto, ainda assim, seriam necessarios 88,3 anos 

para atingir a meta proposta pelo PRRA - PI da Nova Republica, assentamento 

de 99.000 familias. 

Considerando-se a extensao territorial do estado, 25 milhoes de ha, 

a inexpressividade das acoes refonnistas e comprovada mesmo quando se inclui 

na analise todos os assentamentos realizados pelo INCRA e por programas 

especiais de compra de tena, como o Vale do Parnaiba. Ate 199364, a acao 

distributiva destas duas vertentes totaliza 308.608 ha loteados para 6.870 

familias. Agregando-se a estes dados os numeros decorcentes da acao do INCRA 

a partir de 1994 chega-se ao seguinte quadro geral: area desapropriada - 440.064 

ha; familias assentadas - 9.329. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. Os caminhos da reacao 

Visualizada a extensao do logro em que a Refonna Agraria se 

transforma para os camponeses brasileiros, importa avaliar agora as fonnas, o 

conteudo e os caminhos da reacao anti- reformista, para depois estabelecer 

No capitulo I I I . numa analise mais qualitativa, se procurara avaliar o contexto desta mudanca de postura, com 

o fim de aferir ate que ponto ela resulta de fatores endogenos ao governo ou de fatores exogenos. com a pressao 

de movimentos rurais. 

6 4 De 1993 para ca o quadro nao se modifica; com a extincao dos programas especiais a acao fimdiaria fica 
restrita ao INCRA e ao INTERPI: como este tern se limitado a algumas acoes de regularizaeao fundiaria. o 
perfil da estrutura agraria depende dos parcos resultados do PRRA. 

[UFCG/BIBLIOifcCA 
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contraponto com a acao do movimento sindical dos trabalhadores rurais, 

enfocando seu discurso e pratica concreta, junto as suas bases sociais, diante dos 

conflitos e da relacao indispensavel com o Estado. Subsidiariamente busca-se 

apreciar o papel exercido pela Igreja Catolica, quer em relacao aos movimentos 

sociais e ao embate com o Estado. 

Os acontecimentos deploraveis de Commbiara e de Eldorado dos 

Carajas pai'ecem ter despertado na opiniao publica brasileira uma consciencia do 

contraste da "terra sem homens" e dos "homens sem terra". Em razao disto, 

ganha corpo junto a opiniao publica e a imprensa a nocao de que cabe ao 

Governo desenvolver politica que elimine ou minore o referido contraste, 

possibilitando o acesso a terra a milhares de familias que se encontram excluidas 

de qualquer beneficio na sociedade brasileira. 

Nem sempre foi essa a atitude da populacao diante dos conflitos de 

terra. De fato, durante muito tempo predominou, ao nivel do senso comum, no 

Brasil a nocao de inviolabilidade do direito de propriedade. Alem de fortemente 

protegida pela lei, a propriedade sempre contou com o concurso do imaginario 

social que, alimentado pelas relacoes sociais historicamente dominantes, alcou a 

condicao de bem natural65, quando senao sagrado - celigeno. 

Neste mesmo sentido, aponta a marcante indiferenca da sociedade 

em geral diante do tratamento dispensado pelas elites agrarias e pelo Estado, em 

seus tres niveis, aos camponeses e trabalhadores rurais. O jugo exercido pelos 

coroneis e a brutalidade da repressao oficial, nas ocasioes em que os 

camponeses ousaram expressar autonomamente suas necessidades na forma de 

interesses sociais e politicos, nao foram alvo de contestacao sistematica por 

6 5 Cf. SANTOS FJXHO. Jose Reis e MELO, Maria Tereza L. de. Desapropriacao por interesse social: aspectos 
juridicos. politicos e sociais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma Agraria: Revista da ABRA. n° 2, mar./abr. 1984. p. 11-13. 
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parte da sociedade civil. Assim se den, por exemplo, em relacao a Antonio 

Conselheiro e seus seguidores em Canudos66, e ao monge Jose Maria e seus 

adeptos no Contestado.67 

A exclusao do campones e tao sistematica que Jose de Sousa 

Martins chega a afirmar que a historia do Brasil e uma historia urbana. Alem de 

excluido do pacto politico, ele e banido da historia contada. Segundo este 

estudioso os proprios termos que o designam sao depreciativos, "caboclo", 

"tabareu", "pe- rapado", "Jeca", "matuto" "caipira". As lutas sociais no campo 

nos anos 50 e que introduzem as palavras "campones" e "campesinato", que sao 

palavras politicas; estas palavras eram usadas para caracterizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os que vem de 

longe e sao rusticos, atrasados. "
68 

Aprofundando sua analise sobre esta questao, o referido autor assim 

se expressa: 

"A exclusao do campones do pacto politico (...) nao e mera exclusao 

politica. Por isso e necessdrio entender a historia dessa exclusao, 

seus mecanismos econdmicos, sociais, politicos. (...) a ausencia de um 

conceito, de uma categoria, que o localize socialmente e o deftna de 

modo completo e uniforme constitui exatamente a clara expressdo da 

forma como tern se dado a sua participaqao nesse processo - alguem 

que participa como se nao fosse essencial, como se nao estivesse 

parti cipando ". 

6 6 Cf.: CUNHA. Euclides da. Os Sertdes. 3a ed. Sao Paulo: Cultrix. FACO. Rui. Ccmsaceiros e Fandticos. Sao 
Paulo: Civilizacao Brasileira, 1978. SOLA, Jose Antonio. Canudos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma Utopia no sertao. Sao Paulo: ed. 
Contexto. 1989. 

6 7 Cf: QUE1ROZ, Mauricio Vinlias de. Messianismo e conflilo social: A Guerra Serianeja do Contestado. Rio 
de Janeiro: Civ. Brasileira. 1966. MONTEIRO. Douglas Teixeira. Os errantes do novo seculo: um estudo sobre 

o surto milenarista do Contestado. Sao Paulo: Live. Duas Cidades, 1984. TOT A, Antonio Pedro. Contestado : a 

querm do novo mundo. Sao Paulo: Brasiliense, 1983. 

cf: MARTINS. Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. T ed. Petropolis: Vozes. 1983. p. 21-26 
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"Essa exclusao ideoldgica e tao profunda, (ao radical, que alguns dos 

mais importantes acontecimentos politicos da historia contempordnea 

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

imensa massa dopovo, como lambent dos intelectuais, (...). " 

Como se pode notar, Martins expressa a tese de que o banimento do 

campones da-se inclusive em nivel das Ciencias Humanas que, de um lado, nao 

foram capazes de resgatar para a sociedade os acontecimentos da historia 

contemporanea que tiveram no campesinato o sujeito central; e, de outro lado, 

nao lograram desenvolver pesquisas embasadas em concertos que explicassem 

claramente o seu lugar na formacao social brasileira. 

E justamente nesta tradicao de exclusao do campesinato, 

aparentemente reconhecida e questionada por largos segmentos da sociedade, 

que se assenta todo o escopo da acao dos setores contrarios a Refonna Agraria. 

E provavel que nao se encontre facilmente outro exemplo historico de combate a 

uma politica publica que apresente a riqueza de detalhes e, ao mesmo tempo, a 

abrangencia e diversidade das fonnas de reacao ativadas contra o Piano de 

Refonna Agraria da Nova Republica. 

A leitura minuciosa de jornais da epoca ou de documentos 

produzidos pelo movimento sindical dos trabalhadores nuais permite a 

identificacao de diversas form as de reacao assim como dos objetivos que as 

anima e da ideologia que as reveste. Nas manchetes dos Jornais pode-se 

encontrar varios aspectos da reacao a Reforma Agraria, dentre os quais 

destacam-se aqui: 

- A postergacao da reforma e o discurso vazio do governo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• "Samey manda revisar os pianos de reforma agraria^9 

Folha de Sao Paulo. 10 abr. 1986. p. 1-5. 
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• "Dante apresenta 'pontes inegocidveis'para a reforma 

agraria na nova carta" 0 

- O esvaziamento de poder e desestruturacao dos orgaos 

encarregados da reforma 

• "Texto da reforma agraria foi mudado no Gabinete Civil9' 

• "Dante diz que o INCRA virou cabide de emprego na 

ditadura"11 

- Campanha de desestabilizacao do I PNRA e de descredito de 

seus autores 

• "Disparate agrdrio"73 

• "Pressoes politicos for gam demissdo de Nelson Ribeiro"14 

• "Dossie do SNI aponta 'infiltragdo esquerdista9 no INCRA 

" Cinco dos dirigentes citados jd foram afastados"1^ 

• "As trapalhadas do INCRA "76 

- O recrudescimento da Violencia 

• "Apos o Piano mais violencia no campo", "A reforma 

agraria e 100 mortes este ano" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

70 Folha de Sao Paulo. 16 Maio 1987. p. 1-4. 

7 1 Folha de Sao Paulo. 22 Maio 1986. p. 1-6. 

'" Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 10 set. 1986. p. 5. 

7 3 Folha de Sao Paulo, Editorial, 29 Maio 1986. p. 1-2. 

7 4 O DIA, Teresina, 29 Maio 1986. p. 1. 

7 5 Folha de Sao Paulo. 17 jul. 1986. p. 1-4. 

7 6 Folha de Sao Paulo. Editorial, 02 ago. 1986. p. 1-2. 

7 7 O Estado de Sao Paulo. 25 Maio 1986. p. l . 
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- A mobilizacao e acao politica das forcas sociais contrarias a 

refonna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• "Caiado diz que UDR cresce e quer eleger constituintes"1% 

- A baneira imposta pelo apego do Judiciario ao direito de 

propriedade 

• "Para Dante, Justiqa atrasa reforma agraria"19 

• "Procuradoria do INCRA quer mover acoes contra as 

sentengas que supervalorizam terras desapropriadas'*0 

- O ataque aos movimentos sociais dos trabalhadores rurais e as 

entidades de apoio 

"Para UDR, entidades incitam 'a violencia e a ocupacao"*1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A ideologia das elites enriquecidas 

*S2 
"Sem- terra, sem metcedes, sem- vergonha' 

Um levantamento mais abrangente das noticias de jornal acerca da 

Refonna Agraria desvelaria muitos outros aspectos da reacao; todavia nao se 

cogita aqui tal empreitada, pretende-se apenas discutir os aspectos mais 

significativos da reacao. Assim, analisa-se os seguintes aspectos: o 

recrudescimento da violencia no campo; o jogo do faz de conta do poder 

executivo federal que, de um lado, nao retira a Reforma Agraria de pauta e, de 

7 8 Folha de Sao Paulo, 8 jun. 1986. p. 1-6. 

7 9 Folha de Sao Paulo. 12 out. 1986. p. 1-4. 

80Folha de Sao Paulo, 3 out. 1995. p. 1-4 

f l Folha de Sao Paulo, 12 out. 1986. p. 1-5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N2 RAMOS. Saulo. Sem terra, sem mercedes. sem vergonha. Folha de Sao Paulo, 30 nov. 1995. p. 1-3. 
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outro lado, nao procura criar condigoes para sua efetivagao; criando um discurso 

cinico a base legal da refonna e a postura do poder judiciario. 

Ja tendo feito referenda a violencia costumeira, que se expressa 

atraves do endurecimento das relagoes de trabalho, cujo resultado e a reducao 

das possibilidades de reprodugao dos pequenos produtores nao proprietarios, 

importa avaliar com mais detalhes a violencia politica, que objetiva o 

aniquilamento de qualquer perspectiva de fortalecimento organizacional dos 

camponeses, usando como principais instmmentos diversas formas de violencia 

fisica e a propria eliminagao da vida humana. ' 

Como se pode verificar pela relagao das vitimas de assassinatos de 

pessoas envolvidas em conflitos de tena , e grande o numero de dirigentes 

sindicais e liderancas emergentes no transcurso da resistencia contra a expulsao, 

assim como de religiosos e profissionais que apoiam a organizacao e a luta dos 

camponeses. Trata-se, portanto, da figura hedionda do assassinato premeditado, 

em que as vitimas sao selecionadas em razao de sua importancia como 

agregadoras e animadoras das familias envolvidas na luta. E a estrategia do 

aniquilamento do movimento pela supressao de suas liderancas. 

Na execugao desta forma de reagao, a mais direta, a que confronta 

homens, mulheres e criangas - quase sempre ja penalizados por espoliativas 

relagoes de trabalho - com seus algozes, os proprietarios se mobilizam na UDR, 

anecadam fundos atraves de leiloes, montam forgas para-militares, contratam 

pistoleiros e arregimentam o apoio do poder publico estadual e local. Este apoio 

se configura principalmente por meio da presteza com que se utilizam a policia 

militar para a repressao dos camponeses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

83 * • 

Cf.: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assassinatos no campo: crime e impunidade (1964-
1985). Sao Paulo: MST. 1986. Comissao Pastoral da Terra. Conflitos no campo: Brasil 1989. Goiania, CPT. 
1990. Ver tambem a tabela 04. da pag. 
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O uso das forcas militares constitui o maior obstaculo que os 

camponeses enfrentam em suas lutas contra a expulsao ou pela conquista da 

terra atraves das ocupacoes de areas inexploradas. A presenca da policia e a 

efetuacao de invasao de domicilios, espancamentos, prisoes e assassinatos 

desestimulam a participacao de muitas familias, acelerando sua saida da area e o 

abandono da busca de solucoes coletivas. E significativo tambem a reducao dos 

espacos de manifestacoes de solidariedade pelos camponeses de comunidades 

proximas, uma vez que se divulga a noticia de que o proprietario conta com o 

apoio da lei e da ordem, ou seja, das comarcas presididas por juizes de formacao 

civilista que nao estudaram em seu bacharelado "O Direito Agrario", Direito 

esse que propugna a Reforma Agraria, a funcao social da terra. 

Justamente por conhecer o peso e a natureza da intervencao da 

policia nos conflitos de terra, sempre no sentido de privilegiar os proprietarios e 

grileiros, e que o movimento sindical em sua acao de pressao politica sobre as 

autoridades reivindica a sua nao utilizacao e a mediacao do Estado atraves de 

outros orgaos, especialmente o INCRA. Neste sentido, assim se expressa a 

FETAG - PI em documento enviado ao Governador do Estado em 07/06/83: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Queremos tambem ratificar o pedido jd feito por escrito e 

verbalmente sobre a nao participacao da policia em campanha 

promovidas nos municipios de Barras e Esperantina, apreendendo 

coco babagu, em poder dos trabalhadores rurais e prendendo os que 

esbogam qualquer tentativa de resistencia a cumprimento da ordem 

policial. No caso do babagu naquela regiao, a autoridade policial 

sobrepoe-se ao poder judiciario nas questdes de direito privado (...). 

Pedimos que em conflito de natureza semelhante que o papel da 

policia seja realmente aquele preconizado na Constituigao do Estado 

do Piaui, no sentido de dar seguranga e manutengao da ordem 

publica." 

Como se pode ver, a FETAG pede a nao intervencao da policia nos 

conflitos em que, na regiao do Medio e Baixo Parnaiba, a mais densamente 
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povoada do Piaui, medios e grandes proprietarios enfrentam moradores 

residentes ha varias geracoes. A principio o que esta em jogo e a renda da terra; 

de um lado os proprietarios tentando preservar as espoliativas relacoes de 

parcena , de outro lado os moradores, apoiados pelos STRs, exigindo o 

cumprimento do Estatuto da Terra, no que diz respeito aos seus dispositivos 

relativos a parceria e ao arrendamento. 

E interessante notar que, conforme lembra o documento, o pedido ja 

fora feito outras vezes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "por escrito e verbalmente ", o que revela a recorrencia 

do fato gerador do pedido, isto e a intervencao repressiva da policia contra 

camponeses envolvidos em questoes de renda, parceria e arrendamento de terra. 

Denota ainda o trecho destacado que a policia age a margem da lei, apenas 

cingindo-se ao senso comum que confere ao proprietario o direito de usar, 

abusar e dispor de seus bens sem considerar quaisquer limites estabelecidos pela 

ordem juridica, como propugnava o "velho" Direito Romano escravagista -

individual, em que se entendia que a ordem publica so poderia ser plena se 

permitisse o contentamento dos interesses individuais. 

Nesta regiao, onde o extrauvismo do coco babacu ja exerceu papel fundamental na economia, a relacao de 
parceria para o morador marca- se pela "meia" e pela obrigatoriedade de venda da producao no barracao do 
proprietario, sendo o pagamento efetuado em "vales", o que obriga os moradores a comprara mercadorias 
simples tambem no barracao. Nos anos 80, o movimento sindical, com apoio da Igreja e de ONGs, desencadeia 
luta para quebrar estas condicoes de parceria. Em alguns casos luta- se pelo babacu livre. E um modo ou de 
outro, os proprietarios reagem intensificando a expulsao dos moradores, enquanto estes engajam- se na 
resistencia pela permanencia na terra. Nao por acaso, a acao fundiaria do Governo do Estado, especialmente 
atraves da compra de terras para assentamento de camponeses, centra- se nos municipios desta regiao: Barras. 
Esperantina. Batalha. etc. 

" Em razao do papel fundamental das mulheres no extrativismo do coco, desencadeia- se. paralelamente a luta 
por melhores condicoes de parceria e pela propria terra, um movimento das quebradeiras de coco que articula 
grupos no Piaui, Maranhao, Para e Tocantins. Ainda em 83, em Teresina, o MSTR realiza o segundo encontro 
interestadual de Estudos dos Problemas do Babagu. Em 1991, ja sob a lideranca das proprias mulheres realiza-
se. em Sao Luis- MA. o 1° Encontro Interestadual de Quebradeiras de Coco Babagu. Cf: ALMEIDA. Alfredo 
Wagner B. Quebradeiras de coco babagu: Identidade e mobilizagao. Sao Luis: MIQCB, 1995. 
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B.l . A reacao no proprio governo Sarnev 

Enquanto os proprietarios se organizam e se armam para frustar 

qualquer possibilidade do fortalecimento dos movimentos sociais no campo, o 

governo Sarney, superados os primeiros meses de relativa indefinicao politica, 

rapidamente assume a feicao de condutor de um processo de transicao cuja 

principal caracteristica e a restauracao da democracia representativa de tipo 

liberal, sem que se coloque em risco, de um lado, a impunidade daqueles que 

exerceram o poder durante o regime militar e, de outro, os privilegios do bloco 

agrario - industrial - financeiro dominante. 

O lancamento pomposo da proposta para o I PNRA na Nova 

Republica e ato que deve ser creditado a singularidade do momento. O 

Presidente eleito assumira solene compromisso com a Reforma Agraria e para a 

sua execugao convocara pessoas de grande credibilidade e envolvimento com 

esta causa. O vice, uma vez no cargo, mas ainda nao consolidado no poder, 

promete governar com a equipe de Tancredo e com os seus principios. Estavam 

assim dadas as condicoes para a ambiguidade que marca o inicio da Nova 

Republica. 

Como foi anteriormente observado, a proposta para o I PNRA nao 

resiste a onda anti - reformista e chega desfigurada a forma de piano oficial, 

apos a assinatura de Sarney; todavia, o descarte da Reforma Agraria pelo 

governo nao se restringe ao aborto do piano original; a acao de esvaziamento 

segue durante a sua implantacao, uma vez que a nao definicao das areas 

prioritarias e a composicao das comissoes agrarias reduz a acao reformista a 

um penoso caso a caso. 

8 6 O MSTR avalia que a maioria das comissoes agrarias apresenta composicao majoritariamente desfavoravel a Reforma 
Agraria dentre elas a do Piaui. Cf. CONTAG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatdrio Encontro National CONTAG/Federacdes. Brasilia: 25- 29 Agosto 

1986. (Mimeo.). p. 5-6 



68 

A estrategia do governo e de uma habilidade impar. Por um lado, 

torna inviavel a permanencia dos escolhidos por Tancredo para o MIRAD e 

INCRA, mas para substitui-los, ao inves de convocar proceres da CNA, chama 

pessoas que gozam de projegao nacional e com perfil politico de centro-

87 

esquerda ; como complemento indispensavel desta estrategia, por outro lado, 

nao oferece a estes ministros as condicoes minimas necessarias para a execugao 

do I PNRA. 

Para o governo o tempo aparece como um aliado que aponta no 

sentido do esfriamento da pauta politica; por isto, desde o inicio o processo de 

decisao e moroso: A oficializacao do piano se da em 10/10/85; os pianos 

regionais sao assinados em Maio de 86; somente em Julho de 1986 portaria do 

INCRA regulamenta o funcionamento das Comissoes Agrarias, sendo que so no 

mes seguinte a Comissao Agraria do Piaui recebe copia do documento88. Em 

resumo, neste estado, leva-se dezesseis meses para que o primeiro processo de 

desapropriagao pudesse tramitar. 

Cumprida esta fase de regulamentagao do Piano, inicia-se a luta 

pela sua aplicacao, quando o caso a caso das desapropriagdes corre paralelo com 

as pressoes contrarias a sua efetivagao. Neste "jogo", expropriados e 

expropriante langam mao de variados recursos, todos destinados a postergagao 

da reforma. A desestmturagao do INCRA e o perfil de parte de seu corpo 

tecnico sao obstaculo de monta, que o movimento sindical percebe e denuncia. 

Mesmo no Piaui, onde a FETAG caracteriza-se mais pela cautela do que pela 

combatividade, as manchetes nao deixam margem para a duvida: 

Como e claramente o caso de Dante de Oliveira, Marcos Freire e ate mesmo de Jader Barbalho, que passaram 

pelo MIRAD durante o Governo Sarney. 

8 8 Cf. Of./TNCRA/DF/N° 375 e portaria INCRA/PI465 de 31 Julho 1986. 
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- "FETA G denuncia Hncompetencia do INCRA'" w 

- "Latifundidrios dominant INCRA, afirma Vilanova" 90 91 

Tao importante quanto estas manchetes sao os conteudos das 

materias; a ultima destas noticias traz o seguinte trecho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Segundo Henrique Vilanova, a maioria dos funciondrios do INCRA, 

no Piaui, nao tern interesse pela execugao da reforma agraria. Ate o 

momento, no Estado, nenhum hectare de terra foi distribuido aos 

agri cult ores dentro do piano de reforma agraria ". 

Verifica-se ai que uma lideranca do movimento sindical desconfia 

da isencao etica de funcionarios do INCRA, ao tempo em que denuncia, em 

Marco de 1987, a nao efetivacao de qualquer assentamento no Piaui. Pode-se 

considerar duas noticias de jornal como evidencias muito frageis para permitir 

afirmagao de juizo sobre esta questao. Todavia, sao inumeras as noticias com 

este teor e nao apenas da FETAG, mas tambem da CPT, de ONGs e da CUT. 

Alem disto, quanto ao ritmo dos assentamentos, as denuncias sao confirmadas 

pelos dados do proprio INCRA. 9 2 

6* Jornal O ESTADO. Teresina, 10 dez. 1986. p. 1 

9 0 Henrique Gomes Vilanova, presidente da FETAG- PI. 

9 1 Jornal O ESTADO, Teresina, 10. Mac. 1987. p.4. 

9 2 Cf. Jornal O DIA, Teresina, 02 set. 1986, p. 4: com apoio da CUT- Pi e do CEP AC, manifestacao de 
trabalhadores rurais pede desapropriacao de terras. Jornal da Manha. Teresina. 28 maio 1986. p. 1-4: Lideres dos 
Sem- terra estao impacientes com o ritmo lento da reforma agraria. Folha de Sao Paulo. 5 maio 1986, p. 1-1: D. 
Luciano Mendes de Almeida pede urgencia para a reforma agraria. Jornal dos Sem Terra, ago. 1986: na pag. 5 o 
presidente da OAB, Hermann A. Beata, declara que a violencia no campo decorre da ausencia de efetiva refonna 
agraria. Jornal dos Sem Terra, set. 1986: na pag. 12 o MST avalia como negativo o primeiro ano do PNRA. Of. 
N° 400/86, 10 dez. 1986: FETAG reclama da falta de desapropriagao do Piaui. 25 julho: sem reforma agraria 
nao ha democracia- nesta carta a populagao, por ocasiao do dia do trabalhador rural, em 1989, - a 
CUT/MST/CPT/CEPC avaliam o fracasso da reforma agraria. 
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Sobre estas questoes o movimento nao se manifesta apenas atraves 

de noticias de jornal, produz tambem documentos e realiza passeatas em 

Teresina e algumas cidades do interior, especialmente por ocasiao das 

comemoragoes do 1° de Maio e do Dia do Trabalhador Rural, 25 de Julho. No 

caso da FETAG, dentro de sua caracteristica, sua posicao pode ser apreciada 

mais facilmente atraves dos documentos, como neste que se destaca a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tomamos a liberdade de dirigir a V. Exa. para informd-lo sobre a 

situagao da Procuradoria do INCRA no Piaui, (...). O procurador 

mais antigo, Dr. Pedro Ferro Gomes, tern demonstrado morosidade 

total, segurando o mdximo possivel o processo (...). O outro 

procurador, Dr. Carlos Augusto Cunha, atualmente exerce o cargo de 

Presidente da Federaqao da Agricultura do Estado do Piaui, fungao 

que por si so coloca em situagao de defensor dos interesses dos 

latifundidrios e empregadores rurais. " 

" Ante a situagao exposta, pedimos a V. Exa. que tome as medidas 

necessdrias para que o Piano Regional de Reforma Agraria nao seja 

inviabilizado pela ineficiencia de membros da procuradoria do 

INCRA, haja visto que nas areas desapropriadas pelo Presidente da 

Republica, nao consta nenhuma do Estado do Piaui, embora existindo 

conflitos sobre areas consideradas urgentissimas. 

Como este, ha outros documentos em que a FETAG se dirige ao 

INCRA ou ao MIRAD para denunciar o comportamento de funcionarios do 

proprio orgao e solicitar providencias. Na maior parte dos casos reclama-se da 

morosidade de tramitacao dos processos e de vistorias tecnicas que favorecem 

certos proprietarios, seja excluindo areas de seu maior interesse da 

desapropriagao, seja avaliando por altos precos as benfeitorias existentes. 

Ao tempo em que apresenta severas restrigoes aos procuradores do 

INCRA local, a FETAG manifesta certa confianga no Ministro, encarando os 

entraves como sendo problemas especificos do Piaui. Sem duvida, nesta area a 

Cf.: Of. N° 009/86. 07 jan. 1986, da FETAG para Nelson Ribeiro. ministro do MIRAD e presidente do 

INCRA 
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situagao no Estado e grave, pois enquanto um procurador retem indevidamente 

os processos, o outro acumula as fungdes de presidente da Federagao da 

Agricultura e diretor da UDR 9 4 . Ou seja, o advogado que deveria defender as 

desapropriagoes na justica, por vinculo empregaticio e etico, e o lider classista 

que implanta uma entidade cujo objetivo central e o combate a Reforma Agraria. 

A despeito da gravidade da situagao apresentada, que compromete o 

INCRA como executor da reforma, ela nao se restringe ao Piaui nem aos anos 

da Nova Republica. A instabilidade institucional do orgao e recorrente. Ja em 

1970 a CONTAG assim se expressa: 

"Para a transformacao da estrutura agraria (...) foi criado o 
Instiruto Brasileiro de Reforma Agraria (IBRA), orgao executor 
da Reforma Agraria, ligado diretamente a Presidencia de 
Republica. Em cinco anos entretanto, vemos o orgao executor da 
Reforma Agraria ter cinco presidentes e descer da l a instancia 
executiva ate a 3a instancia, subordinado a burocracia e as 
mirradas verbas do Ministerio da Agricultura e ao poder 
deliberativo do GERA".95 

Passados os anos, centenas de conflitos e assassinatos impunes, o 

tratamento do governo federal para os orgaos de gestao e de execugao da 

politica agraria nao se alteram. Tudo o que a CONTAG diz sobre o IBRA se 

aplica perfeitamente ao INCRA e ao MIRAD, como pode ser observado 

claramente atraves de simples comparagao entre o texto citado acima e a 

seguinte analise: 

Cf: Jornal 0 DIA, Teresina, 17Jul. 1986. p. 1 

9 5 CONTAG. Memorial ao Presidente da Republica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Trabalhador Rural, n° especial, abr. 1970. p. 

17. 
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"A partir de 1984, o INCRA vem sendo objeto de constaMes 

reformulagoes e de revisdo de suas competencias. Com a criagao do 

MIRAD em 1985, em vez de se fortalecer como principal estrutura 

executiva, foi esvaziado, perdeu cargos e fungdes, o que implicou 

novas ree strut uragoes, ate sua extingdo (Deereto Lei n° 2.363, de 

22/12/87). Para substitui-lo foi entao criado o Inter, com apenas 

parte das atribuigoes do orgao que substituiu (...). Pouco tempo 

depots a Medida Provisdria n° 29, de 15/01/89, extinguiu o cargo de 

Ministro de Estado da Reforma e do Desenvolvimento Agrdrio e 

transferiu as fungdes do h4IRAD para o Ministerio da Agricultural...). 

Depots, a Lei n° 7.739, de 20/03/89, extinguiu o MIRAD. " 

Enquanto isso, esta claro que ninguem tinha tempo ou mandato para 

acelerar a implementagao do I PNRA (...). Finalmente o Decreto n° 

97.886, de 26/06/1989, determinou a recriacao do INCRA, a partir de 

entao vinculado ao Ministerio da Agricultura. Em seguida houve 

novos ajustes pelo Decreto n° 97.978, de 19/07/1989, que alterou a 

estrutura do Instituto ".
 96

"
97 

As informagoes constantes nestas citagoes permitem perceber a 

continuidade da politica de esvaziamento institucional dos orgaos encarregados 

da questao agraria, submetidos a frequentes mudangas administrativas, que 

restringem ou burocratizam suas competencias, e a alta rotatividade dos seus 

dirigentes. 

A instabilidade institucional, referida acima, e fator suficiente para 

explicar a ineficiencia das politicas agrarias ate aqui adotadas. Todavia, diante 

do I PNRA, a reagao continua e os refonnistas tern que enfrentar a propria 

ocupagao fisica do INCRA pelos anti-reformistas. E exatamente isto que se pode 

constatar a partir das declaragoes de Moacir Palmeira, diretor de recursos 

FERREIRA, Brancolina. Estrategias de inten>engao do Estado em areas de assentamento. In: MEDEIROS. 
Leonide. et al. Assentamentos rurais: umavisao multidisciplinar. Sao Paulo: UNESP. 1994. p. 38-39 

9 7 Conforme fartamente divulgado pela imprensa, apos o massacre de El Dourado dos Carajas. o Governo 
Fernando Henrique efetiva tambem alteracoes institucionais na area agraria. recria o MIRAD. com o nome de 
Ministerio de Politica Fundiaria, e retira o INCRA da esfera do Ministerio da Agricultura. subordinando- o ao 
novo ministerio. Curiosamente, tal como Sarney, FHC tambem convoca um tecnico com passado de esquerda, 
ligado ao PCB, para encarninhar sua politica agricola. Registre- se que o movimento social dos trabalhadores 
rurais e unanime (MST, CUT, CONTAG) na defesa de desvinculacao do INCRA diretamenle a Presidencia da 
Republica, dispensando- se assim a burocracia de mais um ininisterio. Cf. Folha de Sao Paulo, 25 abr. 1996, p. 
1-4; 02 maio 1996, p. 1-10 
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fundiarios do INCRA, ao tempo da gestao de Nelson Ribeiro no MIRAD (1985-

1986): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando ocupei a diretoha do INCRA deparei- me com situagdes 

surpreendentes, como a presenga permanente de representantes de 

escritdrios de advocacia de Sao Paulo dentro do orgao, com livre 

acesso aos processos e a funciondrios de diferentes niveis, ou o cerco 

a dire tores e funciondrios exercido por lobistas nos cor redo res e ante-

salas, tentando constrange-los a cederem a suas solicitagdes ". 

Poder- se- ia dar por realizada esta caracterizacao da acao anti-

reformista que se desencadeia dentro do proprio governo, tendo ficado ja claro a 

grande fragilidade dos orgaos encarregados da reforma; entretanto ha dois 

aspectos que nao podem ser omitidos: trata- se, de um lado, do boicote aos 

processos de desapropriagao no proprio nucleo do poder, o Palacio do Planalto, 

e, de outro lado, de uma rapida depreciagao sobre os recursos financeiros de que 

se dispunha para efetivagao das desapropriagoes e assentamentos. 

Sobre o boicote a tramitagao dos processos, Jose de Sousa Martins e 

enfatico: 

" 0 Gabinete Civil estabeleceu uma diretriz resen'ada para evitar que 

os decretos fossem assinados, ou mesmo, fossem postos em prdtica. 

Antes de ser em encaminhados a assinatura presidencial, eram 

rigorosamente selecionados, de modo que muitas propriedades nao 

foram alcangadas pela desapropriagao. Mesmo decretos assinados 

pelo Presidenta da Republica nunca foram publicados no Didrio 

Oftcial, deixando, assim, de ter efeito legal".
99 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A questao da disponibilidade de recursos para os orgaos 

encarregados da Reforma Agraria, por sua vez, constitui elemento fundamental 

para a apreciagao do grau de comprometimento do governo com esta politica. O 

discurso anti- reformista e claro e realga o que considera o alto custo das 

' PALMEIRA, Moacir. Burocracia, politica e refonna agraria. In: MEDEEROS. Leonilde. et al. op. cit. p. 54. 

9 9 Cf. MARTINS. Jose de Sousa. O poder do atraso. Sao Paulo: Hucitec, 1994. p. 90. O autor remete aos jornais: 

Folha de Sao Apulo: 18 jul. 1986. p. 18; 19 jul. 1986. p. 21. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 20 jul. 1986. p. 20. 
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desapropriagoes e a impossibilidade do governo fazer frente a esta despesa. Uma 

consulta aos orgaos de imprensa a partir de 1985 ate o momento encontra-se, 

com alguma freqiiencia, os diretores dos orgaos responsaveis pela 

implementacao da politica fundiaria falando das restrigoes dos orgamentos com 

que trabalham. 

Linlia diferente de analise segue a denuncia da CONTAG, que 

compara a alocagao de certos recursos federais (BNDES e FINOR) com os 

recursos destinados ao PNRA, deixando implicita a conclusao de que nao se 

trata de alto custo da reforma nem de falta de recursos, mas de falta de 

prioridade para a politica fundiaria: 

"Entre os projetos agropecuarios aprovados em 1986 pelo 
BNDES para os Estado de Sao Paulo somente 48 empresarios 
rurais foram beneficiados com 400 milhoes de cmzados, quantia 
que corresponde a um tergo do orgamento do MIRAD para 1986. 
Sendo que a previsao de empregos desses projetos chega apenas 
a 53 empregos diretos". "Por sua vez, os recursos 
(Cr$ 1.531.400.000,00) do FINOR destinados, em 1986, para a 
pecuaria do Nordeste, foram superiores aos recursos destinados 
ao Piano Nacional de Refonna Agraria".100 

Os dados disponiveis permitem perceber a carencia de recursos para 

a politica agraria, como se pode verificar na tabela abaixo, cujas infonnagoes 

pennitem a visualizagao da evolugao do orgamento para os programas de 

colonizagao e Reforma Agraria, incluidos na mbrica organizagao agraria, e seu 

cotejamento com os recursos destinados a fungao agricultura total, justamente 

no periodo em que deveria ter sido executada a primeira fase do I PNRA. 

1 0 0 Cf. CONTAG/FEDERACOES/ STRs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatorio do Encontro National dos Trabalhadores Rurais. Brasilia: 

31 jan. a 01 fev. 1987. p. 07. 
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Tabela 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESPESAS REALIZADAS P E L O GOVERNO F E D E R A L NA "FUNCAO 

AGRICULTURA"-1986/1993 

US$ milhoes de 1992 

Despesas 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Organizacao 

agraria 

159,7 238,0 685,7 95,5 255,2 324,1 194,9 339,9 

Funcao 

agricultura total 

7.332,5 10.163,9 8.263,7 6.368,4 6.271,6 4.667,7 3.233,9 4.339,8 

Fonte: Jose Garcia Gasques e Carlos Villa Vercj e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA101 

Os dados acima indicam, em primeiro lugar, a tendencia a reducao 

dos recursos orcamentarios do Governo Federal para a agricultura, fato que 

tambem se observa nos dados do BACEM relativos a evolucao dos recursos 

para o Sistema Nacional de Credito Rural. No que respeita a distribuigao dos 

recursos dentro da propria funcao agricultura, os numeros mostram a pequena 

participagao da rubrica organizagao agraria, cuja participagao percentual media, 

na serie destacada, e de apenas 4,89%. 

Completa-se, assim, o quadro de caracterizacao dos entraves 

colocados a Reforma Agraria pelo proprio governo. De um lado, os orgaos de 

gestao e execugao da reforma sao submetidos a profunda instabilidade 

institucional, a infiltragao de forgas anti-reformistas e, finalmente, nao dispoem 

dos recursos financeiros minimos necessarios para a efetivagao de sua ardua 

tarefa. 

Enquanto isso ocorre em nivel de governo federal, na esfera 

estadual, no Piaui, a situagao nao e melhor. Alem da ja referida utilizagao da 

policia militar como instrumento de repressao aos camponeses, sucessivos 

governos procuram vender a imagem de um Estado em que nao ha conflito de 

1 0 1 Cf. DELGADO, Guilherme Costa. Agricultura familiar e politica agricola no Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma agraria: 

Revista da ABRA, n.„, vol. 24, set. a dez. 1994. p. 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uTCG/BffiOO'iTOl  
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terra e nao impleinentam politica de distribuigao das terras devolutas , ainda 

significativas em varias regioes. Em 1989, a disposigao do governador Alberto 

Silva e bem outra, como revelada pelo trecho do documento enviado pela 

FETAG a Assembleia Legislativa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A FETAG - PI, tomando conhecimento da Mensagem 

Governamental dirigida a Assembleia Legislativa, na qnal solicita 

autorizagao para a venda de 449 mil, 749 hectares, 45 ares e 45 

centiares de terra, (...), afirn de saldar operagao de credito entre o 

Banco do Estado do Piaui S/A, e o Banco Central, vein mui 

respeitosamente pedir que V. Exa., vote contra a pretensao do 

governo, a qua! vem de encontro com os interesses dos piauienses, 

especialmente dos trabalhadores rurais, contraria o Piano Nacional 

de Reforma Agraria, alem da propria Constituigao Federal". 

Como se pode notar, num Estado em que o ritmo de implantacao do 

I PNRA e defasado, o governo local empenha-se em alienar terras do patrimonio 

publico, o que obriga o movimento dos trabalhadores rurais a se mobilizar para 

obstar tal iniciativa. Neste sentido o documento da FETAG tenta mostrar aos 

deputados, alem do prejuizo social, a ilegalidade da medida, que contraria o 

Piano Regional de Reforma Agraria, instituido pelo Decreto n° 92.680, de 

19/05/86. Este piano condiciona o uso das terras devolutas discriminadas pelo 

INTERPI aos objetivos da Reforma Agraria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B.2. A base legal e a barreira do Judiciario 

Enquanto o Poder Executivo executa, com disciplina, a politica de 

estimulo e desestimulo a Reforma Agraria, logrado a sua limitagao as fungdes de 

contengao dos conflitos sociais mais acirrados e de instrumento de barganha 

com proprietarios e grupos politicos locais, o Poder Judiciario assume, na 
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pratica, a defesa da supremacia da propriedade privada sobre qualquer outro 

principio da ordem juridica vigente. 

Esta postura conservadora e facilitada pela ambigtiidade da 

legislacao agraria. Neste ponto entra o conservadorismo da maioria que compoe 

o Poder Legislativo; pois os principios constitucionais e as leis ordinarias que 

regulam a questao agraria sao redigidos de modo a minimizar os efeitos 

distributivistas, ficando a mudanca da estrutura agraria, matriz geradora dos 

codigos legais referidos, apenas no piano das intencoes. Eis o vies juridico, 

existindo entre a dimensao deontologica e fatica. 

Ate 1988 a Reforma Agraria tern como principais fundamentos 

legais o art. 161 da Constituicao de 1967, o Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 

1964) e o Decreto-Lei n° 554/69. A partir de 1969, modificado pelo Ato 

Institucional n° 9 (25/04/69), o referido artigo da Constituicao perde a palavra 

"previa" relativa a indenizacoes das terras, por pressao internacional, 

especificamente estadunidense, temerosa que o Brasil se tornasse uma nova 

Cuba, condicionando inclusive o repasse de verbas ao nosso pais a alteragao dos 

entraves legais - financeiros postos no ordenamento, essa alteragao adota a 

seguinte redacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Unido poderd promover a desapropriagao da propriedade 

territorial rural, mediante pagamento de justa indenizagdo, fixada 

segundo os criterios que a lei estabelecer, em titulos especiais da 

divida publica, com clausula de exata corregao monetdria, 

resgatdveis no prazo de vinte anos em parcelas anuais sucessivas 

(...)•" 

A superacao do previo pagamento, e quando se cria os Titulos da 

Divida Agraria (TDAs), aumentando a importancia da definicao de "justa" 

indenizacao, seja como forma de viabilizar a Reforma Agraria ou de restringi-la 
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a casos isolados de desapropriagao e assentamento. Procurando precisar este 

conceito, o Decreto-Lei n° 554/69, no seu art. 3° diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Considera- se justa indenizagdo da propriedade: 

1- 0 valor fixado por acordo entre o expropriate e o expropriado: 

2- Na falta de acordo, o valor da propriedade, declarado pelo titular 

para fins de pagamento do Imposto Territorial Rural, se aceito pelo 

expropriante; ou 

3- O valor apurado em avaliagao levada a efeito pelo expropriante 

quando este nao aceitar o valor declarado pelo proprietario na forma 

do inciso anterior ou quando inexistir esta declaragao. " 

Afirma ainda, o citado Decreto-Lei em seu art. 11: 

"Na revisdo do valor da indenizagdo deverd ser respeitado, em 

qua/qner caso, como limite mdximo, o valor declarado pelo 

proprietario para efeito de pagamento do Imposto Territorial 

Ruralf..)."
 102 

A interpretagao desta materia pelo Judiciario mostra claramente a 

predominancia de postura anti-reformista. E o que se pode depreender das 

informagoes e analises de Jose Graziano, conforme transcrito abaixo: 

"O plendrio do Tribunal Federal de Recursos, em 06/12/1979, julgou 

inconstitucionaf o art. 11, mas manteve o art. 3°. Jd em 03''12/1981, o 

Tribunal, pela sua maioria absoluta, julgou inconstitucionais tambem 

os incisos dois e ties do art. 3°. Finalmente, em21/06/1982, o TFR, 

por maioria qualificada, confirmou sua decisdo anterior de 

inconstitucionalidade (...). Resumindo, embora nao seja pacifica a 

interpretagao, o Tribunal Federal de Recursos nao tern aceito como 

"justa indenizagdo " o valor declarado pelo proprietario para fins de 

pagamento do ITR, e sim o valor de mercado do imdvel apurado em 

pericia cr\>aliatdria. "
 1 J 

1 0 2 Cf. SILVA. Jose Graziano da. Para en tender o piano nacional de reforma agraria. Sao Paulo: Brasiliense. 

1985. p. 92-93. 

1 0 3 Cf: Idem, p. 93. 
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Como se pode notar os artigos citados no Decreto-Lei 554 apontam 

o valor declarado pelo proprietario para fins de pagamento do ITR como o 

referencial para a fixacao do valor das indenizacoes nos casos de 

Desapropriagao por Interesse Social. Ao contrario, a jurisprudencia finnada pela 

interpretagao do TFR, para manter apenas o inciso 1 do art. 3°, eleva a defimgao 

do justo prego para o "mercado" ou para interminaveis disputas no Judiciario. 

Os resultados mais visiveis tern sido a protelagao dos processos de 

desapropriagao ou a aceitagao, pelo expropriante, de pregos exorbitantes para as 

terras. Estrangulando financeiramente uma reforma agraria, que por natureza 

possui o carater massivo, amplo e nao de intervengoes atomizadas que nao 

alteram a estrutura fundiaria. 

O requerido indenizatorio posto no ordenamento juridico brasileiro 

e comum ao adotado em toda a America Latina. Ele inviabiliza a reforma agraria 

ampla, na medida que os recursos orgamentarios, os TDAs, aprovados no 

Senado, postos para esta rubrica nao garantiriam o montante indenizatorio 

"justo" previsto em lei. 

Segundo Feder as indenizagoes estrangulam as remuneragoes 

judiciarias. ... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Las reformas agrarias pueden afectar a los grandes propriedades y, sin 

embargo, proteger a sus duehos, estipulando indenizaciones por las 

expanciones. El manto de esta proteccidn depende del tipo de 

idenizacion estipulado por ley y a su vez la idenizacion depende de la 

estructura del poder. Si los hacendados retienen poder, como en la 

America Latina, la indenizacion es alia y pagadera en su mayor parte en 

efectivo. Esto desempeha una doble funcion: protege las inversiones de 

los terratenientes y reduce las possibilidades de expropriacion en una 

escala mayor, ya que los recursos finaceiros de los institutos de reforma 

agraria son limit ados".
104 

FEDER. Ernest. "La funcion social de la tierra y la pobreza rural en la America Laiind\ Rev. Mexico 

Agrario, Cidade do Mexico, s/d. 
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Desse modo, a desapropriagao antes de ser uma ameaga a 

propriedade, constitui-se numa salva-guarda desse direito que no Brasil se 

tipifica como uma abstragao juridica, e e ainda "instrumento de ajuda. de 

mobilizagao politica dos camponeses, resultando na supressao e neutralizagao 

das organizagoes camponesas"105, e o que assevera Panini, capturando o aspecto 

politico do impacto desse instituto. 

Garantiu-se ampla contestagao do prego oferecido no inicio do 

processo desapropriatorio. O juiz fara o convencimento considerado, na 

atualidade, alem do laudo pericial, usara como retro mencionara a pesquisa do 

prego de mercado. O imovel passa a valer uma fortuna e nao pode abater o valor 

pago ou nao do Imposto Territorial Rural (ITR) retroativo em cima do valor 

final da desapropriagao. Por fun, dentro desse novo rito sumario (estabelecido 

pela lei complementar n° 76 de 06/07/93), e garantido o contraditorio ao 

expropriado para discutir anos a fio o valor dos moveis (benfeitorias uteis, 

necessarias e voluntarias) e semoventes, acarretando um efeito suspensivo na 

agao desapropriatoria. Sem esquecer, e imperativo uma notificagao previa para a 

vistoria do INCRA, o que permite a maquiagem produtiva. 

Adotada ja pelo primeiro e segundo Piano Nacional de Reforma 

Agraria de 1966 e 1968, respectivamente, "como instrumento capaz de 

desestimular o uso anti-social da terra, a tributagao acabou por se tornar um 

instrumento inocuo ate como fonte de receitas publicas"106. Analisemos mais de 

perto essa situagao. 

Avaliando os efeitos das mudangas na tributagao, introduzidas na 

Lei n° 4.504 em 1964, atraves da lei n° 6.746 - que segundo as autoridades do 

1 0 5 PANINI. Camelie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Reforma Agraria dentro e fora da lei: 500 anos de historia inacabada. Sao Paulo: 

Paulinas, 1990. 
1 ( 1 6 Brasil/ MIRAD/ INCRA. Proposta para elaboragao do 1 Piano Nacional de Reforma Agraria da Nova 

Republica. Cf.: LEAL. Lauribdo (cord.V Refonna Agraria. Sao Paulo: EDUC. Cortez. 1985. p.83. 
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governo obrigariam os latifundiarios a venderem suas terras, Stedile demonstra 

sua ineficacia. Sua analise indica que o Imposto Territorial Rural (ITR) 

incidente sobre grandes e medios estabelecimentos, em 1998, apresenta valor 

medio equivalentes a quatro sacos de soja. Indica tambem que o custo ITR por 

hectare fora, em 1976, - ultimo ano para o qual o INCRA, ate entao, havia 

publicado esse tipo de dado -, cerca de vinte e duas vezes mais oneroso para as 

pequenas propriedades - ate 10 ha - do que para as grandes propriedades - acima 

de 10.000 ha. l u 7 

A Constituicao Federal de 1988, a Lei Agraria e Lei Complementar 

nao apresentaram modificacoes no campo da tributagao. A evasao fiscal do ITR 

permaneceu incolume desde o E.T. a atualidade. O valor da terra nua continua 

como base do tributo, variando progressivamente em fungao do numero de 

modulos fiscais da propriedade. Permanece a redugao da aliquota legal em 

funcao do grau de utilizacao da terra e do grau de eficiencia da exploragao, 

podendo reduzir a aliquota legal em ate 90%. A declaracao do valor da terra nua 

para efeito de tributagao permanece sendo feita pelo proprietario e nao pelos 

fiscais da receita. A propria legislagao e cheia de vacuismos que dao margem 

aos desvios e a sonegagao na medida que transfere a responsabilidade de 

identificagao e do valor do patrimonio que sera a base a ser tributada, para o 

proprietario que o declarara. Trata- se de um imposto por declaragao, necessaria 

seria a verificagao das informagoes ali contidas. 

"O baixo desempenlio tributario do imposto decorre essencialmente 

dos baixos valores atribuidos ao valor da terra nua. Os valores sao arbitrados 

pelo Governo Federal. O valor da terra nua minimo e estabelecido a nivel 

municipal e se constituem a base do langamento do credito tributario". 

1 7 STEDILE. Joao Pedro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O imposto territorial rural e a reforma agraria. Boletim da ABRA. Canpinas : 1983. 

p. 25-26. 
1 0 8 OLIVEIRA, J. T. O. O imposto sobre a propriedade territorial rural 1964-1998. Estudos Economicos. Sao 

Paulo, v. 23, n. especial, p. 215. 
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A tributagao do patrimonio rural existe e e regulada por lei, porem 

inexiste a fiscalizagao por parte de uma administracao publica vinculada. Dos 

valores que sao langados, apenas 34% sao efetivamente arrecadados. (Veja 

tabela abaixo), para constatar a falsificagao das informagoes fornecidas pelos 

proprietarios - contribuintes quanto ao valor da terra nua. Isso e oriundo do 

poder politico que detem os proprietarios e suas organ izagoes, em nivel 

municipal e federal, para obstruir a implantagao de uma tributagao expressiva 

capaz de promover alteragoes na estrutura fundiaria. 

Tabela 08 

Valor de Venda de Terras por Estado e Regiao- 1998 (US$/ha) 

Regioes Prego de Venda Prego de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1X2) 
Minimo (1) Venda (2) % 

Norte 20,19 204,91 9,9% 

Nordeste 63,53 440,23 14,4% 

Centro- Oeste 141,37 774,91 18,2% 

Sudeste 313,28 1.616,86 19,4% 

Sul 258,39 2.040,25 12,7% 

Brasil 131,11 972,58 13,5% 
Fonte: VTN- Receita Federal 

E nesse sentido que afirmamos que as dimensoes do problema 

agrario depende de mudangas nas condigoes financeiras, le-se tributaria da 

economia publica. 

O sistema tributario tern como base classica principal: a renda, o 

consumo e a propriedade. No Brasil so existem dois impostos que incidem sobre 

a propriedade: Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto 

Territorial Rural (ITR). Segundo Resende (1995: 172),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O imposto sobre a 

propriedade deve ser utilizado como o reforgo do vinculo de 

corresponsabilidade entre o Estado e o cidadao- contribuinte ". 
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A reforma agraria tern como principais instrumentos de 

intervencao, regulanzacao, condicionamento da propriedade privada da terra: a 

desapropriacao e a tributagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Um Imposto Territorial Ruralpodera efetivamente cobrado ter um 

efeito dissuasivo sobre a especidagao fundiaria, podendo num prazo 

relativamente curto, desconcentrar a posse da terra (grifo nosso), pressionado 

por uma forte tributagao progressiva"
 m 

A tributagao rural progressiva, pressionara os proprietarios de terras 

ociosas ou semi- ociosas a vender ou a ceder a terra sob alguma forma de 

contrato de cessao de posse (aumentando os numeros de arrendamentos, 

parcerias etc.). A especulagao fundiaria e um dos principais motivos que induziu 

os grandes proprietarios a se desfazerem de arranjos tradicionais de cessao de 

posse e a expulsarem os trabalhadores residentes. 

Essa via para a reforma da estrutura fundiaria brasileira nao exclui a 

desapropriagao, que tern sido levada a concretizagao topicamente - caso a caso -

em terras ociosas. Ela vem complementar esta ultima, ampliando o emprego no 

campo com a ampliagao da posse. 

Reconhecemos que a eficacia da tributagao como instrumento da 

reforma agraria pode ser contestada com base na realidade dos 32 anos do E.T., 

onde estava previsto mas permaneceu como letra morta. Conseguimos ver dois 

motivos que tornaram obsoleta a tributagao: o politico e o tecnico. O primeiro se 

refere ao forte poder das oligarquias rurais que se opoem a tributagao. O 

segundo se refere as dificuldades existentes de controle do grau de ociosidade 

das terras, falta de cadastramento etc. 

1 0 9 ROMEIRO, A. R. A reforma agraria e distribuicao de renda. "In: STEDILE, J. P. et al (org)"- i ; A questao 

agraria hoje". Porto Alegre: ed. Da Universidade (UFRGS), 1994, p. 132. 
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A partir da promulgagao da Constituicao de 1988 a defesa da 

propriedade pelo Judiciario fica facilitada em razao dos principio constitucionais 

entao estabelecidos. Tendo um capitulo dedicado a politica agricola e fundiaria e 

da reforma agraria, esta Constituicao diz em seus arts. 184 e 185, 

respectivamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Compete a Unido desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agraria, o i move I rural que nao esteja cumprindo sua funcao 

social, mediantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA previa e justa indenizagdo em titulos da divida 

agraria, com clausula de preservagdo valor real, resgatdveis no prazo 

de ate 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissdo, e cuja 

utilizagao sera definida em lei. " 

"Sao insuscetiveis de desapropriagao para fins de reforma agraria: 

1- A pequena e media propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que seu proprietario nao possua outra; 

2- A propriedade produtiva. "
 10 

Neste caso a inviabilizacao da reforma agraria nao resulta apenas 

interpretagao do Judiciario; ha retrocesso na propria Carta Magna, que 

reintroduz a exigencia de "previa" indenizagao e limita seriamente as areas 

passiveis de desapropriagao ao excluir da agao deste instituto as pequenas e 

medias propriedades e as propriedades produtivas. Claramente isso indica, na 

mais ingenua analise, que o criterio social e de justiga agraria inerente a 

democracia compassiva marca de uma Reforma Agraria, sera subordinado pelo 

criterio economico da produtividade. 

O Estatuto da Terra fixa horizontes mais amplos para as 

desapropriagoes, como pode ser visto em seu art. 20: 

"As desapropriagoes a serem realizadas pelo poder publico, nas areas 

prioritarias, recairdo sobre: 

I - Os minifundios e latifundios; 

Republica Federativa do Brasil. Constituicao de 1988. Ed do Ministerio de Educacao. p. 125-126. 
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II- As areas ja beneficiadas, ou a serem por obras publicas de vulto; 

III- As areas cujos proprietarios desenvolverem atividades 

predatorias, recusando-se a por em prdtica normas de consen>agao 

dos recursos naturals; 

IV- As areas destinadas a empreendimentos de colonizagdo, quando 

estes nao tiverem logrado atingir seus objetivos; 

V- As areas que apresentem elevada incidencia de arrendatahos, 

porceiros e posseiros; 

VI- As terras cujo uso atual nao seja, comprovadamente, atra\'es de 

estudos procedidos pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agraria, o 

adequado a sua vocagao de uso economico ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes mesmo da Constituicao ser promulgada, conforme denuncia 
I 1 A 

da CONTAG , o governo Sarney, atraves do Decreto-Lei 2.363/87, cuida de 

restringir a abrangencia da legislacao reformista e retira de seu raio de acao os 

imoveis rurais que tern arrendatarios e parceiros, anulando assim o inciso V do 

art. 20 do Estatuto da Terra. Talvez seja o caso de, em estudo especifico, 

explicar este aparente paradoxo: a Legislacao do regime militar, que promoveu a 

alianca entre o grande capital e o latiftmdio, e mais reformista do que a 

legislacao dos governos civis desde 1985 e do que a jurisprudencia do Judiciario 

Patrio. 

O fato concreto e que, do ponto de vista da legislacao, em relacao 

as possibilidades de implementacao de uma Reforma Agraria, vive-se claro 

retrocesso. A Constituicao de 1988 chamada por alguns jusagraristas de 

"Madrasta da Justica Agraria", por exemplo, reedita a exigencia de previa 

indenizagao, ao tempo em que nao define nenlium principio capaz de anular a 

interpretagao dada pelo TFR a legislagao referente ao justo prego. Assim, para 

desapropriar, o INCRA precisa pagar antecipadamente uma indenizagao 

definida segundo criterios que tern tendido para a superagao do prego do 

mercado. Vemos nos anos 90 manchetes de jornais e revistas de circulagao 

nacional que explicitam tal pratica pais afora. 

1 1 1 BRASIL. Lei 454. de 1964 (Estatuto da Terra) 

1 1 2 Cf.: CONTAG. Relatoho do Seminario Nacional de Politica Agricola. Brasilia: 6-8 abr. 1988. p. 15. 
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O refluxo, segundo os interesses dos camponeses, da legislacao 

agraria nao decorre apenas do teor dos principios constitucionais citados, mas 

tambem da ausencia prolongada de lei complementar que regulamente os 

dispositivos constitucionais relativos a refonna agraria. Somente em 25/02/1993 

e sancionada com esse fim a Lei Complementar n° 8.629/93. A auto-

inaplicabilidade da Constituigao, no que respeita a politica fundiaria, combinada 

com a inexistencia de regulamentacao legal cria um vacuismo regulamentar que 

empena qualquer intervencao tendo como justificativa a funcao social da terra o 

que favorece a contra- refonna. 

A falta de precisa definicao do conceito de propriedade produtiva, 

por exemplo, facilita as acoes de "maquiagem" de propriedades inexploradas 

para torna-las aparentemente produtivas, dando assim ensejo a sentenca 

contrarias as desapropriagoes e, principalmente, justificando as liminares de 

despejo de camponeses envoividos na luta pela permanencia na terra ou em 

ocupacoes de areas improdutivas. 

Neste mesmo sentido, da restrigao das areas sujeitas a politica 

agraria, aponta a indefinigao do que seja pequena propriedade, fato que 

inviabiliza a desapropriagao de minifundios com vistas a um processo de 

reorganizagao fundiaria (o chamado remembramento rural,) que crie pequenas 

propriedades capazes de garantir o sustento das familias e a produgao para o 

mercado, dentro da tipologia do Modulo Rural. 1 1 3 

Tentando superar a estas indefinigoes, a Lei n° 8.629/93, nos 

incisos I e I I do art. 4°, define, respectivamente, como propriedades pequenas e 

medias as propriedades de 1 a 4 modulos fiscais e de 4 a 15 modulos fiscais. O 

criterio de classificagao e entao inteiramente quantitative, nao importando a 

1 ' J O modulo rural varia de regiao para regiao, de acordo com a cultura e proximidade do centro urbano, representa para o 

Direito Agrario uma area ideal que garante a subsistencia e o progresso socio- economico do silvicola. 
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forma e o nivel de exploragao destas propriedades. 

Numa postura mais reformista, o Estatuto da Terra considerava 

tambem criterios qualitativos relativos a forma e a extensao da producao, o que, 

em tese, possibilitava a desapropriacao de minifundios e de medias propriedades 

improdutivas, classificadas como latifundio por exploragao. Alem disto, este 

Estatuto, ai sim num criterio quantitative, conceituava como latifundio por 

dimensao toda propriedade cuja area excedesse a 600 modulos rurais. 

O diploma atual, como se pode notar, ao excluir da desapropriagao 

por interesse social as propriedades pequenas e medias e as propriedades 

consideradas produtivas, independente da extensao de suas areas, limita a agao 

do referido estatuto as propriedades com areas maiores que 15 modulos fiscais 

consideradas improdutivas. Por outro lado, esta lei tern o merito de definir o 

conceito de propriedade produtiva que, conforme seu art. 6° se baseia nos 

parametros de "grau de utilizagao da terra" e de "eficiencia na exploragao".114 

Precisado o conceito de propriedade produtiva, a extensao da area 

passivel de desapropriagao fica claramente dependente da capacidade de 

fiscalizagao do INCRA e da mobilizagao e capacidade de pressao dos 

movimentos sociais camponeses. O INCRA como se sabe vein de longa 

trajetoria de desestruturagao institucional e nao dispoe de pessoal e de recursos 

necessarios a tal fiscalizagao; deste modo as agoes de "maquiagem" de 

propriedades improdutivas so podem encontrar obstaculo efetivo na organizagao 

dos proprios camponeses e suas entidades de apoio. 

O ritmo da agao desapropriatoria e da capacidade de assentamento, 

por seu turno, fica na dependencia da burocratica e custosa tramitagao dos 

1 1 4 BRASIL. Lei n° 8.629. de 25 lev. 1993. Dispoe sobre a regulamentacao dos dispositivos constitucionais 

relativos a reforma agraria. Diario Oficial da Uniao, Brasilia, n°38, 26 fev. 1993. 
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processos; a simples notificagao de um proprietario pode consumir meses, pois a 

lei exige que o mesmo seja notificado pessoalmente, antes de promover a 

vistoria, o que possibilita taticas de protelacao e maquiagem produtiva. 

A analise da legislacao vigente sobre a Reforma Agraria mostra, 

enfim, que a preocupacao do legislador foi cercai' a propriedade do maximo de 

garantias: previa indenizagao; prego definido a revelia da declaragao prestada 

pelo proprietario para fins de tributagao; clausula de preservagao do valor real 

dos titulos da divida agraria; nao desapropriagao das propriedades produtivas e 

das areas com incidencia de arrendatario e parceiros. Os amplos abatimentos do 

ITR, cuja informacao para promogao de tal feito fica por inteiro e exclusiva 

responsabilidade do proprietario a composicao da informacao do grau de 

utilizagao (GUT) e do grau de eficiencia (GEF), alem, e claro, o valor da terra 

nua (VTN) que e informada por declaragao anual (langamento por declaragao). 

Nao aparece, nas leis, qualquer intengao de punir os latifundiarios pelo uso anti-

social da terra. 

O movimento sindical dos trabalhadores rurais percebe os limites 

nnpostos pela legislagao e, sobretudo, pelo compromisso tacito do Judiciario 

com a propriedade privada. Isto aparece em relatorios de seminarios e 

congressos, em oficios enviados as autoridades e em denuncias dirigidas a 

sociedade. 

Desde o I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais113, em 

1973, reivindica-se, por exemplo, a criagao de uma justiga agraria e de um 

codigo agrario. Indo alem, o IV Congresso reivindica a participagao dos 

1 1 5 Cf: O TRABALHADOR RURAL. Brasilia: CONTAG, maio/jun. 1973, p. 11. CONTAG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatdrio do III 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais: quesloes agrarias. p. 46-49. CONTAG. Conclusdes do IV 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. p.79. 
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trabalhadores na justica agraria. Em outra frente de agao denuncia-se a 

responsabilidade do judiciario pela impunidade da maior parte dos mandantes e 

assassinos116 de trabalhadores rurais. 

Tambem a intelectualidade se da conta do retrocesso da legislagao 

fundiaria e da postura anti-reformista do judiciario. Jose de Sousa Martins 

destaca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os precdrios avangos na legislagao fundiaria da ditadura militar 

foram praticamente anulados pelos constituintes. (...). Ja antes da 

nova constituigdo inumeros juizes de comarcas do interior do pais e 

tribunals estaduais passaram a jogar com a ambtguidade do conceito 

de empresa rural, fixado no Estatuto da Terra. Uma sistemdtica onda 

de despejos de ocupantes de terra, ligado na maioria dos casos ao 

Movimento dos Sem- Terra, varreu o pais, indicando uma conduta 

relativamente coesa dos magistrados em defesa de concepgoes 

extremamente conservadoras da propriedade privada"
117 

A referenda do autor a ligacao dos despejados ao Movimento dos 

Sem Terra pode levar a conclusao de que se trata de acoes de reintegracao de 

posse em virtude das ocupacoes, costumeira forma de luta deste movimento. 

Nao e isto que ocorre efetivamente nos anos 70 e 80 no Nordeste e no Norte do 

Brasil, onde os despejados sao principalmente posseiros e parceiros- moradores. 

Nestas regioes, antes e mesmo depois do surgimento do MST, em 

1985, a justica decreta o despejo de posseiros e moradores que residem na area a 

varias geracoes, efetivando assim brutal agao de desenraizamento de populagoes 

que so despertam para a necessidade de organizagao no STR ou MST ja no calor 

da luta contra a expulsao iminente. 

1 1 6 Cf.: Nota N° 45, p. 44. desta Dissertacao. 

1 , 7 Cf: MARTINS. Jose de Sousa. O poder do atraso. Sao Paulo: Hucitec. 1994.p. 90-91 
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No Piaui, onde o processo de modernizacao da agropecuaria e lento 

e a maior parte dos conflitos envoive unidades familiares ou pequeno numero 

delas, as principais questoes de terra confrontam, de um lado, empresa rurais e, 

principalmente, proprietarios tradicionais e, de outro, familias residentes ha 

decadas nas areas, geralmente com parceiros - moradores mas tambem como 

• ' 1 1 8 " 

posseiros. Este e o caso da regiao mais conflagrada do Estado que abrange 

municipios como Barras, Jose de Freitas, Esperantina, Uniao, Nossa Senhora 

dos Remedios, Porto, Luzilandia etc. 

De resto, retomando a analise de postura do Judiciario, os proprios 

formuladores da proposta para o I PNRA tinham exata nocao dos obstaculos 

existentes nesta area e esta esta textualmente formulada no sub-item 7.4. 

(Medidas Imediatas de Carater Legal), do documento que desencadeia a 

discussao da Refonna Agraria na Nova Republica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desenvolver, imediatamente, intense- trabalho de sensibilizagdo de 

todas as instdncias e orgaos do poder publico, especia/mente do 

Poder Judiciario, propugnando tanto pela constitucionalidade dos 

arts. 3° e 11 do Decreto- Lei n° 554/69 que fixam o prego justo na 

desapropriagao por interesse social para fins de reforma agraria, 

quanto pela compatibilidade da justa indenizagao inserida no texto 

constitucional, com o contido em tais dispositivos legais, para atingir 

ao final da discussao do prego no processo expropriatdria custos 

compativeis com a natureza e peculiaridade dessa 

desapropriagao. "
119 

Percebendo o lugar estrategico ocupado pelo Judiciario e a 

centralidade dos artigos em questao, as forcas sociais contrarias a Reforma 

Agraria reagem e acusam, nesta intencao de "sensibilizar o poder Judiciario", de 

1 1 8 Cf: Carta do STR de Barras ao MIRAD. em 12 dez. 1988: Of. FETAG n° 102/81 e docmnentos anexos 

sobre conflito em Esparamtiiia, 1981; Of. FETAG a Secretaria de Seguranca sobre conflito em Porto, 17/12/86; 

Carta Aberta ao Povo de Teresina, em que o STR. a CUT, o MST e o SEPAC denunciam a grilagem de terra 

pela COMVAP e a expulsao de 296 familias, 02 set. 1986. Cedidos pela FETAG. estes documentos encontram-

se no arquivo do autor. 

1 1 9 Cf: MIRAD. Proposta para a elaboracao do I PNRA da Nova Republica. Brasilia. 
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ferir o art. 6° da Constituicao de 1969, o qual garante a independencia dos ires 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario).120 

1 2 0 Cf.: SILVA. Jose Graziano da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Para entender o piano nacional de reforma agraria. Ed. Brasiliense. 

p.92. 
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Capitulo I I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO E A REFORMA 

AGRARIA 

Um estudo da questao agraria no Brasil nao pode prescindir de 

apreciacao, mesmo que rapida, sobre a natureza do envolvimento dos 

movimentos sociais dos camponeses com a luta pela Reforma Agraria. Neste 

sentido, busca-se aqui resgatar a dinamica do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais (MSTR), sua implantacao e crise, bem como o embate 

pelos direitos sociais. 

A abordagem historiografica sobre a relacao do MSTR e da Igreja 

Catolica com a luta pela Reforma Agraria no Brasil exige a consideracao de 

variados aspectos, dentre os quais destacam-se: a ruptura da subordinacao dos 

camponeses a setores dominantes agrarios; o processo de construcao do MSTR, 

enfocando sua interacao com o regime militar e estabelecendo comparacao entre 

seu discurso e pratica. 

A. As Origens do MSTR: ruptura e tutela 

As raizes do movimento sindical de trabalhadores rurais (MSTR) 

datam dos anos 50 quando, de acordo com muitos estudiosos, os movimentos 

121 * ' * * 

sociais camponeses ganham clara dimensao politica. Antes, teriam 

predominado fenomenos do messianismo como, os de Canudos, do contestado e 
1 2 1 Cf.: DREIFUSS. Rene Armand.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1964. A conquista do Estado. Petropolis: Vozes. 1981, p. 299-305. 
MARTINS, Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes, 1983. P. 21-102. 
SANTOS, Jose Vicente Tavares dos. Dominacao e modos de organizacao rural no Brasil. Rev. Critica de 

Ciencias Sociais, n. 34, fev. 1992, p. 134. SORJ, Bernardo. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. 

Rio de Janeiro. Zaliar Editores, 1980. P. 21-24. 
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dos Caceteiros , e do banditismo social, a exemplo de Antonio Silvino e de 

Lampiao. Nao se trata, todavia, de sequencia linear, uma vez que manifestacoes 

destes fenomenos se cruzam no tempo, no espago e, as vezes, nos mesmos 

grupos sociais. 

A crise do coronelismo, a revalorizagao da cana- de- agucar, a 

construgao de rodovias, o debate sobre o "atraso" do Nordeste e a possibilidade 

de supera-lo a partir de politica planejada, o entendimento do latifundio como 

obstaculo ao desenvolvimento, e a agao politica do Partido Comunista e da 

Igreja Catolica fazem parte da trama que leva a emergencia politica do 

campesinato. Nesta conjuntura as Ligas Camponesas e, pouco depois, os 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), tendem a substituir o messianismo e 

o bandistismo social como canal de organizagao e expressao das lutas 

camponesas.123 

Nao cabe nos limites deste trabalho explorar cada um destes fatores, 

justificando-se sua citagao pela necessidade de demonstrar a complexidade do 

processo vivido naquele quadro da historia social e economica recente do Brasil. 

Importa, todavia analisar com algum cuidado a natureza da relagao das 

emergentes organizagoes politicas dos camponeses com instituigoes e agentes 

politicos externos ao citado segmento social. Trata-se, neste caso, de discutir 

sua interagao com o Partido Comunista, com a Igreja e com o Estado Populista. 

1 2 2 Cf. MEDEEROS. Antonio Jose.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Movimentos sociais e participagao politica. Teresina: CEP Ac. 1996, p. 
106. A Revolta dos Caceteiros, unico caso conhecido de movimentos messianico no Piaui. ocorre em SSo 
Raimundo Nonalo. por volta de 1937. Lider religioso. conhecido como Beato, se estabelece no lugar Pau de 
Colher e anuncia o fim do mundo: aos poucos reunem-se mais de 1.000 adeptos, que passam a 'requisitar dos 
fazendeiros e sitiantes os mantimentos de que precisam. Apos o assalto a uma fazenda, em que morrem 11 
pessoas, o acampamento e cercado e dizimado por forcas policiais do Piaui, Pernambuco e Bahia. 

1 2 3 As Ligas e os STRs, todavia, nao eliminam o messianismo nem o banditismo, como se fosse resultado da 
evolucao destes fenomenos sociais. Num mesmo processo historico. de natureza marcadamente politicas. podem 
ocorrer manifestacoes milenaristas. Alem disto as Ligas e os STRs sao agentes historicos diferenciados. quanto 
a sua organizagao, as formas de luta e aos objetivos perseguido. Naquela conjuntura enquanto as ligas tendem 
para a extrapolagao dos limites da ordem vigente. os STRs ja se pautam por certa acomodagao com interesses 
estabelecidos. 
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Submetido a secular exclusao social que se manifesta 

principalmente na sua subordinagao aos proprietarios de terra, os camponeses, 

nas diversas regioes brasileiras, nao logram rapida ascensao a condicao de 

agente social e politico autonomo. Este processo, que se inicia nos anos 50, se 

estende ate os anos 80, quando se amplia e se aprofunda, mesmo assim 

mantendo muitas contradigoes e enorme diferengas regionais. 

Na conjuntura que marca a decada de 50, o campesinato rompe as 

amarras do coronelismo e supera os limites das anteriores explosoes de revolta, 

passando a contar como agente politico no debate que entao se trava sobre os 

rumos da economia e da sociedade brasileira; todavia, sua posicao esta ainda 

longe de ser a de um agente independente. Esta e, para citar um exemplo, a 

analise de Jose de Sousa Martins: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A historia politica do campesinato brasileiro nao pode ser 

reconstituida separadamente da historia das lutas pela tutela politica 

do campesinato. Alguns antores estrangeiros (...) viram com fortes 

restriqdes a agao das ligas Camponesas porque viam nelas apenas um 

novo tipo de relagdo de patronagem, uma nova forma de clientela. A 

rigor, poderiam ter estendido a critica a outros grupos politicos que 

participcnwm do processo, porque aparentemente a relagdo era a 

mesma. Pode-se contra-argumentar, assinalando que a canalizagao 

politica da revolta camponesa atra\>es das ligas, ou de outros grupos, 

atraves da tutela e do paternalismo de um Francisco Juliao, nao se 

confunde obviamente com a dominagao de um coronet sertanejo. 

Martins apresenta nesta obra clara visao sobre os limites da 

emergencia politica do campesinato; isto nao impede de, corretamente, 

questionar a tese de autores estrangeiros que tomam a referida tutela como 

equivalente a tradicional dominagao oligarquica. Sem duvida, do ponto de vista 

da participagao politica, o resultado da tutela exercida por setores da classe 

media esclarecida e praticamente o mesmo da dominagao dos coroneis, ou seja, 

a sujeigao dos movimentos camponeses a controles externos. 

Cf.: MARTINS, Jose de Sousa. Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes. 1983. P. 81-82. 
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Nao se pode desconsiderar, no entanto, o sentido politico mais geral 

da relacao dos camponeses com seus novos tutores. A despeito de muitas 

contradigoes e nuancas regionais, o que prevalece entao e o engajamento num 

amplo movimento para libertar o Pais da tutela das oligarquias e do atraso 

economico, social e politico de que elas sao o sustentaculo. A relagao das ligas 

e dos STRs com o camponeses aponta no sentido da ruptura da ordem, enquanto 

a dominagao dos proprietarios rurais apoia-se em sua manutengao. 

Fica, por outro lado, evidente - no trecho destacado abaixo - a 

existencia de iniciativas que podem ser classificadas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "lutas populares 

espontdneas (...) que representavam, igualmente, o rompimento, de baixo para 

cima, das velhas relagoes de dominagao e de propriedade". Trata-se, neste 

caso, de manifestagoes de camponeses diante de situagoes concretas como a 

ameaga de expulsao de posseiros, a grilagem de terra, o recrudescimento das 

condigoes de parceria, que no Nordeste canavieiro origina a figura do morador 

de condigao, etc. 

"Ligas camponesas e sindicatos instituiram, a seu modo, uma tutela 

sobre os trabalhadores rurais (...). Aparentemente nao eram os 

pobres do campo que reagiam a miseria, a pobreza, a violencia e a 

injustiqa. Eram os outros, os de fora do mundo rural, a classe media 

ilustrada - estudantes, refigiosas, padres, bispos, mi/itantes de 

esquerda, intelectuais - que se envolviam na agao libertadora. 

Tanto na Igreja como fora de/a, os anos cinquenta anunciam para os 

trabalhadores rurais o que se poderia chamar de tutela esclarecida, 

iluministica (...). Mas, por outro lado, em diversas regioes surgiram 

lutas populares espontdneas, posteriormente dirigidas por grupos que 

deram a elas o dimensionamento propriamente, de baixo para cima, 

das velhas relagoes de dominagao e de propriedade. " 

A relagao baseada na tutela exercida por agentes externos, mesmo 

sendo "esclarecida", como aparece no texto acima, constitui justamente a 

tentativa de definir claros limites para o exercicio da participagao deste sujeito 

1 2 5 Cf: MARTINS. Jose de Sousa. Caminhada no chao da noite. Sao Paulo: Hucitec, 1989. P. 45-46. 
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historico emergente. Assim procura-se canalizar o movimento para o interior das 

orgamzacdes novas que entao sao criadas. Enquanto Francisco Juliao, um 

advogado, lidera as Ligas Camponesas, a Igreja Catolica, o PCB e o Estado 

Populista, atraves do PTB, lancam- se numa corrida pela fundacao de STRs126. 

No sul, sob influencia de Leonel Brizola, organiza-se tambem o MASTER. 

No caso do Piaui, os elementos deste processo estao presentes - a 

excecao das Ligas Camponesas, cuja expansao mais significativa se da em 

Pernambuco e na Paraiba - sobretudo a partir de 1959, quando ja e forte o 

movimento pela fundacao de STRs. E o que se pode observar na analise abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em 1959, sao criadas duas entidades de assistencia e apoio aos 

trabalhadores: a Uniao Operdria e Camponesa do Brasil e a 

Associagao de Protegdo aos lavradores de Canto do Buriti. Os 

primeiros sindicatos surgem no final de 1961. Ate 1964, foram 

organizados e dispuiavam reconhecimento 45 sindicatos, em 29 

municipios do Piaui Em Teresina e em Campo Maior, ha\na dois 

sindicatos em disputa, um orientado pela Igreja, outro pela esquerda. 

A motivagao inicial da acao sindical era a luta pela reforma agraria e 

pelos direitos previdencidrios. Ante a reagao violenta dos grandes 

proprietarios, com despejos pelo simples fato dos agregados se 

sindicalizarem, comecou a luta pelo proprio direito de associagao e 

pela permanencia na terra. Houve lutas especiftcas envolvendo o 

valor da didria, o prego e o peso do babagu, gado nas rogas, etc. 

Pela primeira vez, grandes proprietarios foram chamados a justiga 

por "caboclos". 

Foram criadas tres federagoes
12

': A Federagao dos Trabalhadores na 

Lavoura, organizada pela delegacia estadual da SUPRA; a 

Federagao dos Trabalhadores Rurais Autdnomos, orientada pela 

Igreja; e a Federagao dos Trabalhadores Rurais Autdnomos e 

Pequenos Proprietarios, orientada pela esquerda. "
J28 

1 2 6 O movimento da Ligas inicia-se em 1955 com a fundacao da Liga do engenho Galileia em Pernambuco; em 
seguida elas difundem-se pelo Nordeste chegam a 30.000 filiados. A fundagao de STRs acelera-se no inicio dos 
anos 60, tendo - ate 31/12/63 - o Ministerio do Trabalho reconhecido 256 sindicatos e 10 federacoes, enquanto 
outros 557 sindicatos e 33 federacoes aguardavam reconhecimento. Fica evidenle o contraste com a situagao 
anterior, onde ate o final dos anos 50 havia apenas 6 STRs no Brasil. Cf: DREEFUSS. Op. cit. p. 304 - 305. 

1 2 7 A existencia de tres Federagoes no Piaui, assim como de mais de um sindicato em varios municipios, e 
resultado da regulamentagao do sindicalismo rural pelas portarias 209-A/25 e 355-A. de 1962. que cria quatro 
formas de enquadramento: sindicatos de trabalhadores da lavoura, autdnomos. da pecuaria e da extragao. A 
unificagao de todas as categorias num unico organismo sindical ocorre em 1965. Cf. RICO. Ruda. Terra de 
ninguem; o sistema confederativo em arise. Ver. da ABRA, n. 1, v. 24, jan./abr. 1994. P. 24, 

1 2 8 MEDEIROS. Antonio Jose. Op. cit. p. 115. 
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Verifica-se nas informagoes destacadas acima a disputa entre os 

agentes externos, que o autor prefere denominar de agenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mobilizadores -

Igreja, esquerda, governo estadual e federal", que desempenham papel 

detenninante na organizacao sindical rural. Por outro lado, e importante o 

registro da existencia das lutas especificas que contain com a imprescindivel 

participagao dos proprios camponeses, que ja ousam recorrer a justiga para 

resolver seus conflitos com os proprietarios. Sao os "caboclos" se iniciando no 

exercicio da cidadania. 

Altamente ilustrativa das contradigoes que marcam a relagao de 

tutela entre os citados agentes e os camponeses e esta passagem do estudo de 

Medeiros: 

"A relagao mobi/izadores-mobilizados nem sempre era de apoio e 

colaboragao; hot/ve mitita manipulagdo, sobretudo quando a 

competigao entre os mobilizadores por estruturar as instdncias 

nacionais do movimento ganhou bastante autonomia em relagao ao 

movimento real das bases mobilizadas. "
J

~ 

No contexto geral da politica populista, como reconhece o autor, o 

campesinato mesmo presente nos projetos dos agentes externos, nao tern poder 

de decisao e serve a causas que nao sao relacionadas as suas preocupagoes 

quotidianas. Enquanto as ligas defendem Reforma Agraria radical, como parte 

de uma revolugao camponesa, o PCB defende a revolugao democratico-burguesa 

e a hegomonia do operariado. Em outra frente, a Igreja e o PTB preocupam-se 

com o avango de propostas radicais e procuram, atraves dos STRs, manter sob 

controle o descontentamento campones.lj0 

1 : 9 MEDEIROS. Antonio Jose. Op. cit. p. 116. 

1 3 0 Manifestacao clara da preocupacao do governo em manter a mobilizaca"o camponesa sob controle e a 
conducao da fundacao da CONTAG pelo proprio Ministerio do Trabalho. Com efeito. este Ministerios anula 
tentativa de criacao da confederacao empreendida pelas federacoes fundadas sob influencia de catolicos de 
direita e. atraves do CONSIR, convoca assembleia das federacoes para 20/12/63. A diretoria eleita da CONTAG 
tern a maioria de seus membros oriundos da ULTAB e parcela influenciada pela AP e pelo MEB. Assim se 
elimina. de um lado. a influencia dos catolicos de direita. e de outro lado a presenca do radicalismo das ligas 
camponesas. Cf: COSTA. Luiz Flavio Carvalho. O congresso nacional campones. Rio de Janeiro: Ed. da 
Universidade rural do RJ. 1993. P. 22 e DREEFUSS. Op. cit p. 305. 
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Como principais resultados da agao destas forcas tem-se: a 

fundacao de centenas de associagoes - dentre elas a ULTAB, criada em 1954 

pelo PCB - e, a partir de 1959, de STRs; a realizacao do 1° Congresso Nacional 

dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas, em 1961; e a fundacao de federagoes 

e da CONTAG, 1963. Registre-se que esta foi fundada a partir de alianca que 

incluia o PCB, Igreja e PTB, ficando excluido pois o movimento das Ligas 

Camponesas, cuja radicalidade extrapolava os limites do populismo. 

Como forma de demonstrar melhor os mecanismos da tutela e a 

conseqiiente dependencia do movimento sindical nascente, vale a pena destacar 

algumas informagoes sobre o 1° Congresso Nacional dos Lavradores e 

Trabalhadores Rurais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Alem da presenca de 1400 delegados provenientes da maioria dos Estados 

brasi/eiros, (...) o referido evetito content tambem com o apoio e a presenca 

de cerca de ducts mil pessoas, integrantes do movimento sindical urbano, 

dos comites que defendiam as reformas urbanas e a reforma agraria e do 

movimento estudantil. (...). A infra-estrutura necessdria ao exito desse 

Congresso foi conquistada junto ao governador de Minos Gerais, 

Magalhaes Pinto, e ao presidente Joao Gou/art. "
h l 

Destacam-se, neste trecho do depoimento do presidente da entidade 

que convocou o Congresso, dois aspectos importantes: primeiro, a presenga 

majoritaria de participantes do meio urbano, ligados a outros movimentos 

sociais que nao os dos meio rural; segundo, quern area com o custo financeiro 

do congresso e o Estado. Registre-se que, pouco depois o governador 

Magalhaes Pinto se tornaria a lideranga civil do Golpe Militar de 1964. 

A questao da participagao de outros segmentos sociais no 

Congresso nao se restringe ao aspecto quantitative, que por si ja e importante, e 

tern maior relevo nas fungdes estrategicas exercidas por algumas destas pessoas 

131LYNDOLPHO. Silva. Os antecedentes de um congresso unitario. In: COSTA. Op. cit. p. 19. 
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A comissao organizadora, por exemplo, e presidida por um deputado e 

secretariada por um professor. A comissao mais importante, a de Reforma 

Agraria, tern um general como presidente de honra (Gal. Camatiba). um 

advogado como presidente (Francisco Juliao), e lideres comunistas como 

secretario e relator. Alem disto conta com a participagao de jornalistas, 

profissionais liberals, deputados e professores. 

A presenga marcante de pessoas oriundas das classes medias 

urbanas e as fungoes por elas exercidas confirmam a avaliagao de Martins: a 

discussao da Reforma Agraria, entao, e conduzida mais pela intelectualidade 

politica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os de fora". Alem disto, a questao agraria e entendida como problema 

nacional fundamental, o que explica sua adogao pelos movimentos urbanos. 

Este quadro e muito diferente do apresentado desde 1985, quando, apesar de 

algumas manifestagoes de solidariedade, a questao agraria cinge-se a categoria 

13 3 

de problema social do meio rural. ^ 

Sobre o financiamento do Congresso, e significativo avaliar a 

percepgao que a ULTAB tern da questao, assim como o pensamento de 

Francisco Juliao acerca da sustentagao material do movimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 interesse das massas pelo congresso era tamanho que levou o 

governador de Minos Gerais, banqueiro e homem consenwdor, a 

apoiar o certame moral e materialmente, pois dele conseguimos a 

alimentaqdo e o alojamento para os delegados, alem de uma 

importdncia em dinheiro que, juntamente com a outra parte que 

conseguimos do Presidente da Republica, cobriram as despesas do 

conclave que orcaram em mais de cinco milhoes de cruzeiros.
 4 

1 3 2 Cf: COSTA. Op. cit. p. 14 e 15. 

1 3 3 Mesmo depois dos massacres de Corumbiara e El Dourado dos Carajas o problema agrario permanece como 
uma questao do Governo e dos Sem Terra, nao demandando maior envolvimento da sociedade. A comocao 
causada pelos cadaveres das vitimas se dilui rapidamente, tornando-se apenas imagens do passado. 

1 3 4 Relatorio da ULTAB. In: COSTA. Op. cit. p. 108. 
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"Proponho que este congresso vote uma resolugdo, convocando o I 

Congresso Nacional de Operdrios, Camponeses e Estudantes. Sugiro 

a capital de Goids para a sede (...) na certeza de que o governador 

Mauro Borges dard todo o apoio a essa iniciativa. Finalmente, para 

que aprendamos a confiar em nossas prdprias forcas, proponho ao 

plendrio que aprove um veemente apelo aos operdrios, camponeses e 

estudantes de todo o Brasil no sentido de que facam a doagdo de um 

dia de saldrio para atender as despesas do Congresso "J
22 

Como se ve a questao da dependencia material parece nao 

preocupar as liderancas comunitarias da epoca, que preferem encarar as doacoes 

feitas pelos governos como uma conquista do movimento, como aparece no 

depoimento do presidente da ULTAB, em razao do grande "interesse das 

massas". 

Do trecho do discurso de Juliao no Congresso pode-se aferir que a 

lideranca do movimento mais radical existente no Brasil, dos anos 50 e 60, 

tambem ve com naturalidade a dependencia do movimento das classes 

trabalhadoras em relagao ao apoio material do governo. A diferenga e que 

Juliao ja percebe a importancia de iniciar um processo de estimulo a auto-

sustentagao, mas isto naquele momento nao passa de um "apelo veemente ". 

O processo em curso, quanto as esquerdas, caracteriza-se pela agao 

de pequenos e aguerridos grupos de militantes filiados a organizagoes 

clandestinas. Geralmente oriundos das classes medias, eles assumem posigoes 

chaves nos movimentos sociais organizados, de onde tentam "comandar as 

massas", tendo como bandeira a transformagao estrutural da sociedade. Nesta 

estrategia, os congressos ocupam lugar de destaque. Mesmo assim, Juliao 

espera que o governo financie o I Congresso Nacional de Operarios, 

Camponeses e Estudantes. 

Francisco Juliao. In: COSTA. Op. cit. p. 86. 
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Este e exatamente o fantasma que justifica o golpe de 1964, a 

instauracao de um regime militar autoritario e a den'ota do movimento pelas 

reformas de base que lograra mobilizar expressivos setores da populacao. A 

partir dai, atraves de diferentes mecanismos - repressao direta e intervencoes, 

controles jui'idicos e administrativos - o Estado elimina ou limita todos os cauais 

de expressao da sociedade civil, seja a nivel sindical, politico e ate cultural. 

No que diz respeito ao sindicalismo rural, a acao do novo regime 

marca-se inicialmente pela destituicao da diretoria da CONTAG, sendo 

nomeado um interventor, e pela prisao e tortura de muitos dirigentes de 

sindicatos; todavia, o objetivo nao e destruir a estrutura sindical cuja montagem 

apenas iniciara-se sob o populismo- nacionalista. Neste sentido, a Igreja parece 

ter exercido papel importante: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mesmo tendo oficialmente apoiado o golpe, a Igreja catdlica nao 

pode, on nao quis, impedir a inten'encao na CONTAG. Mas pode 

amenizar as intervengoes diretas nos sindicatos tidos como "de 

Ig/eja ", mesmo quando estes (para o bem ou para o mal) na pidtica 

sindical nao se diferenciavam de outros sindicatos classificados como 

"comunistas".(...). Mesmo quando houve inter\>engao, a Igreja, via 

de regra, pode indicar substitiitos entre sens quadros mais 

moderados, evitando que parte significativa deles fosse fechada".
Jj6 

Muito ao contrario da destruicao da estrutura sindical rural, durante 

o regime militar ocorre a sua disseminacao por todo o Brasil. Dados disponiveis 

indicam que a grande maioria dos sindicatos de trabalhadores rurais foi fundada 

apos o golpe de Abril. Sao criadas e reconhecidas 3 STRs ate 1950, 13 ate 

1960, 1.032 entre 1961 e 1970, 1.211 entre 1971 e 1980 e 379 entre 1981 e 

1988.137 

1 3 6 NOVAES, Regina. Conlimiklacle e rupluras no sindicalismo rural. In: BOITO JUNIOR Armando (Org.). O 

Sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1991. P. 176. 

1 3 7 TAVARES DOS SANTOS, Jose Vicente. Dominasao e modos de organizacao rural no Brasil. Rev.. Critica 

de Ciencias Sociais. n. 34. fev/92. 134. 
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Como se pode verificar, mesmo extraindo dos numeros relativos 

aos alios 60 os 256 sindicatos reconhecidos pelo Ministerio do Trabalho ate 

dezembro de 1963, o peso do numero de sindicatos fundados entre 1964 e 1980 

e de 75% do total de STRs fundados ate 1988; portanto, a grande maioria destas 

entidades surge numa conjuntura marcada por severo controle oficial sobre o 

movimentos sociais. E preciso, desse modo, discutir a natureza destes sindicatos 

e a forma de sua insercao na politica mais geral do regime militar. 

No Piaui, em 1964, havia sindicatos, muitos deles ainda disputando 

reconhecimento legal, em apenas 29 municipios. Seguindo a tendencia do 

Brasil, entre 1965 e 1980 fundam-se 70 STRs. Em 1967, a CONTAG instala 

uma delegacia no Estado; Depois cria a FETAG (Federacao dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado do Piaui). E significativo lembrar que, em 1980, o 

Piaui tern 115 municipios, o que revela um alto indice de cobertura sindical rural 

ja em fins dos anos 70. 1 3 8 

B. O MSTR nos anos 70: expansao, controle e assisteneia 

Constatada a criacao de um sistema sindical rural, sob a lideranca 

da CONTAG, e o caso de investigar agora a politica do regime militar em 

relacao ao sindicalismo rural, bem como a postura deste diante do regime e os 

parametros em que se colocam a bandeira da Reforma Agraria. Procura-se 

tambem caracterizar o discurso e pratica do MSTR no Brasil e no Piaui. 

1 3 8 MEDEIROS, Antonio Jose. Op. cit. p. 115-117. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

| UF C« I 0 f ECA 
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Inicialmente e preciso observar que a modernizacao da estrutura 

produtiva da agropecuaria insere-se como ponto fundamental da estrategia 

geral da politica de desenvolvimento do novo regime, em que cabe ao setor 

primario um conjunto de tarefas, dentre as quais destacam-se: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA libera9ao de 

mao-de-obra para a industria, a garantia do abastecimento e a produ9ao de 

excedentes exportaveis, com o fim de gerar receita necessaria ao equilibrio da 

balan9a comercial e do balango de pagamentos. 

A consecu9ao destes objetivos nao se adequa a um quadro rural 

marcado pelo confronto entre latifundiarios tradicionais, pouco afeitos a ado9ao 

de novos processos produtivos, e em movimento sindical cuja origem historica 

esta, a despeito das contradi9oes apontadas, ligadas ao conceito de luta de 

classes. Diante disto, o regime mune-se como o Estatuto da Terra, uma 

legisla9ao que confere aos governantes instnimentos para, de um lado, favorecer 

a expansao da empresa niral e, de outro, reformar pontualmente a estrutura 

fundiaria. 

Como complemento, cria-se todo um mecanismo de coopta9ao e 

controle da estrutura sindical, que passa pela sua vincula9ao a presta9ao de 

servi90s assistenciais e previdenciarios a popula9ao e pela mais completa 

subordina9ao ao Ministerio do Trabalho. Vive-se assim novo tipo de tutela, 

agora, mais autoritaria, mesmo conservando elementos do pateraalismo que 

marcava a rela9ao do movimento campones com os movimentos das classes 

medias urbanas ate o golpe. A natureza da politica sindical dos militares surge, 

cristalina, na analise seguinte: 

l j 9 Modernizacao da agropecuaria e aqui entendida como o processo de expansao do capital no campo. correlato 

com a substituicao de sua tradicional base tecnologica pelo "pacote" da chamada 'revolugao verde": insumos 

quimicos, maquinas. etc. 
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"implantar essa estrutura no campo, como estrategia para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estender beneflcios as populacoes rurais - aposentadoria, 

servico medico-odontologico e bolsas de estudo - mas de 

umaformapoliticamente controladas. (...) 

O controle pela Delegacia Regional do Trabalho e rigido e 

minucioso, descendo ao nivel de cada sindicato. E chega-se 

ao ponlo de fazer o treinamento das novas diretorias 

sindicais nas dependencias do Ouartel da Polfcia, em 

Teresina . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na estrategia de controle do MSTR ocupa lugar de destaque a 

vinculacao dos STRs ao processo de implantacao e expansao dos servicos de 

assistencias social, nas areas de previdencias, atendimento medico-odontologico 

e educacional; que efetivamente constituem velha aspiracao da populacao rural 

em geral e seus movimentos sociais que ha muito reclamam a extensao, ao meio 

rural, de toda a legislacao social e trabalhista ja existente no meio urbano. 

Neste sentido, a partir de julho de 1971, regulamenta-se a adocao de 

convenios entre o PRORURAL - Programa de Assistencia ao Trabalhador 

Rural 1 4 1 - e os sindicatos de trabalhadores nirais. Trata-se de clara tentativa de 

"controlar as populacoes rurais pela atribuicao de funcoes assistenciais aos 

sindicatos de pequenos proprietdrios e assalariados rurais. "
142 

Este proposito aparece, de modo evidente, nesta declaracao do 

ministro do trabalho, Julio Barata, no encerramento do I I Congresso dos 

Trabalhadores Rurais, realizado em Brasilia, de 21 a 25/05/1973: 

MEDEIROS. Antonio Jose. Op. cit. p. 117. 

1 4 1 Criado pela Lei Complements n. 11. de 25/05/1971. o PRORURAL encapa a nascente politica previdenciaria 

para o meio rural e os servicos medicos e sociais. O FUNRURAL. instituido desde 1967. torna-se enta"o o orgao 

gestor deste programa, assumindo os STRs amplas funcoes executivas. de carater burocratico. 

1 4 2 Cf. TAVARES DOS SANTOS. Op. cit. p. 136-137. 
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" O PRORURAL e o fortalecimento do sindicalismo autenticopor que 

a sombra do programa estao surgindo os Sindicatos Rurais, jd com o 

proposito de prestagao de senngos e nao apenas com propdsito 

reivindicdtoria . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nota-se ai que de um modo sincero, ingenuo mesmo ou quern sabe 

prepotente, afinal vive-se entao o auge da ditadura militar, o ministro proclama 

aos proprios trabalhadores rurais, os maiores interessados, que deveriam 

conduzir e dirigir suas entidades representativas, que "a sombra do programa 

estao surgindo os Sindicatos Rurais". Revela-se assim a forca motriz, o 

estimulo maior, do processo de disseminacao de STRs por todo o Brasil na 

decada de 70. 

Complementarmente, o ministro enaltece o carater do sindicalismo 

compativel com aquela conjuntura politica ao afirmar que os STRs estao 

surgindo "jd com propositos de prestagao de servigos e nao apenas com 

proposito reivindicatorios." Desse modo, para o regime, o bom sindicato e 

aquele que prioriza a prestacao de servigos assistenciais e secundariza os 

"propositos reivindicatorios", isto e a defesa dos interesses sociais e economicos 

e de sua base social. 

Esta busca de controle do sindicalismo rural nao e apenas 

manifestacao do autoritarismo, marca do regime vigente, e esta ligada, por lacos 

diversos, as politicas fundamentais entao em curso. 

De um lado, ao nivel politico, o regime procura o consentimento da 

dominacao, que passa pela continuidade do flincionamento, mesmo que sujeito a 

limites, do poder legislativo. Assim, o regime militar precisa de votos para seu 

partido, a ARENA, que tern sua base de sustentacao nos Estados onde a 

populacao rural tern maior peso eleitoral e onde se mantem os tradicionais 

1 4 3 Cf. NOVAES. Op. cit. p. 178. 
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mecanismos que garantem o "voto de cabresto", os chamados "currais 

eleitorais". 

Muitos STRs nascem e persistem dentro destes esquemas. 

Obviamente, um sindicalismo que priorize a luta pela terra ou pela melhoria das 

condicoes de parceria, ou ainda por melhores salarios, nao se enquadra aos 

referidos marcos, que exigem necessariamente a reproducao dos lacos de 

dominacao e dependencia entre os proprietaries e a populacao rural, cumprindo 

aqueles o papel de intermediaries entre os eleitores do campo e os esquemas 

politicos mencionados. 

Por outro lado, ao nivel economico, conforme analise ja feita (ver 

cap. I , item A. 2), a modernizacao da agropecuaria e absolutamente 

imprescindivel ao projeto em implantacao. Ela constitui campo para a aplicacao 

de capitais, fonte foraecedora de mao-de-obra e geradora de alimento e materias 

primas para a agroindustria e para a exportacao. Ora, a magnitude e o ritmo 

acelerado deste processo desestruturam praticas produtivas e relacoes de 

producao ha muito vigentes no campo e produzem efeitos danosos, sobretudo 

para os camponeses: em muitos casos comunidades inteiras sao expulsas de suas 

areas para dar lugar as empresas rurais.144 

A existencia de um sindicalismo de tipo classista, assentado em 

solidas e organizadas bases sociais, tomaria a implantacao do referido projeto 

muito mais diffcil, acarretando maior custo politico em razao da maior 

envergadura da agoes representativas as quais as forgas militares do Estado 

teriam que se associar de modo ainda mais aberto do que o que afinal termina 

ocorrendo. 

1 4 4 No Piaui o caso mais notorio e o da implantagao de uma usina de produ?ao de alcool: a COMVAP. Contando 

com recursos do Pro-alcool. esta empresa incorporou areas em tres municipios (Teresina. \Uniao e Jose de 

Freitas) e seus canaviais terminaram por desalojar cerca de 600 familias entre 1983 e 1987, extinguindo tres 

comunidades rurais: Melancias. Havre de Graca e Tres Innaos. 

file:///Uniao
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E, portanto, a luz deste contexto mais amplo que deve ser apreciada 

a politica de burocratizacao e de vinculacao dos STRs aos servicos de 

assistencia social, cuidando de problematizar tambem a atitude do MSTR diante 

da politica oficial para o sindicalismo rural. Neste sentido, pode-se perceber, 

atraves da analise de documentos, o sistema contaguiano misturando, 

confundindo mesmo, a cobranca de ampliacao dos direitos sociais dos 

camponeses e trabalhadores rurais com a reivindicacao de maior envolvimento 

dos STRs com a execucao dos servicos. 

Por um lado, o I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, 

realizado em Brasilia, em 1973, apresenta reivindicacoes do tipo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A entrega, pelo FUNRURAL, de gabinetes Odontoldgicos e de 

Ambulatorios Medicos especificamente a entidades representatives da 

categoria de trabalhadores rurais; 

A disthbuiqao de medicamentos gratuitos aos trabalhadores rurais, a 

partir de convenios entre o FUNRURAl, a Central de Medicamentos e 

a CONTAG, descentralizando-se o sistema de reparticao com a 

participacao da Federacdes e entidades de base. "
 4 

Estas reivindicacoes sao apresentadas sob o titulo "Previdencias 

Social Rural", onde o Congresso arrola uma serie de solicitacoes relacionadas a 

expansao ao meio rural de direitos sociais previdenciarios ja existentes no meio 

urbano. Destacam-se os seguintes beneficios: auxilio-doenca, auxilio-reclusao, 

auxilio-natalidade, salario-familia, auxilio-funeral tambem no evento da morte 

dos dependentes, aposentadoria aos 60 anos e elevacao do seu valor para 70% 

do salario minimo. 1 4 6 

' 4 - Cf. O TRABALHADOR RURAL. Brasilia: CONTAG. Ano 5 n. 5/6. mai./jun. 1973. P. 10-11. 

1 4 6 Memorial entregue ao Governo Medici, em 24/03/1970, reivindica aposentadoria aos 65 anos. com valor dc 

40% do salario minimo (SM). Em outro contexto. o 4° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais reclama a 

extensao aos trabalhadores rurais do regime de previdencia e assistencia social urbana; em sua proposta, o menor 

beneficio corresponde ao SM e a aposentadoria por idade se da aos 50 anos. para as mulheres, e aos 55 para OS 

homens. Cf.: O TRABALHADOR RURAL. CONTAG. n. especial, abr. 1970, p. 22. CONTAG: Relatorio do 

4° Congresso Nac. dos Trab. Rurais. P. 5-6. 
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Trata-se pois, como se ve, de legitima pauta de reivindicacoes 

relativas a extensao de direitos previdenciarios a populacao rural, que constitui 

entao cerca de metade da populacao do pais. No mesmo rol incluem-se, no 

entanto, pedidos que legitimam a politica oficial de envolvimento dos STRs com 

a burocracia da assist6encia social. Nesta linha, o I I Congresso pede que os 

sindicatos recebam gabinetes odontologicos e se tornem centros de distribuicao 

de remedios. Em outras passagens, ha tambem pedido de ampliacao do 

envolvimento dos STRs com a distribuicao de bolsas de estudo. 

Por outro lado, ha documentos em que a CONTAG questiona o 

envolvimento burocratico dos STRs com os servicos de assistencia social. Em 

memorial entregue ao Governo Geisel, em 19/04/1974, esta confederacao assim 

se expressa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... recebem os dirigentes tare/as e encargos delegados pela 

administraqao publicas que vao desde o fiscalizar dos convenios 

hospitalares, o encaminhar de paciente, o sediar de ambulatorios, o 

instalar de gabinetes odontologicos, ate o assumir de encargos 

trabalhistas de medicos e dentistas e todo o pessoal paramedico, 

decorrentes dos convenios com o FUNRURAL. (...) os sindicatos sao 

obrigados a pagar somas altissimas de debitos com o INPS, (...) 

arcam com o onus da contribuiqdo em detrimento da atuaqdo, ou 

mesmo de sua sobrevivencia, junto as bases. Tudo isto tern entrado 

no rol das incumbencias sindicais, com passagem pela distribuigao 

de Bolsas de Estudo e preenchimento de declaracao de renda. Nao 

ha negar a importdncia desses servicos. Entretanto, o que e de 

importdncia waliar e ate que ponto a prestacao de tats servicos feitos 

pelos sindicatos nao tern se dado em detrimento da prerrogativa 

bdsica de sindicato - assegurar a defesa economica da classe. E, sem 

embargo, a multiplicaqcio dos encargos acaba por gerar um 

assoberbamento de trabalho na vida sindical que consome toda a 

forqa vital da entidade. E a prdtica assistencia/ sobrepujando sua 

funqao de represenfaqdo, expressa no art. 513 daCLT.
14 

Algumas passagens deste texto sao especificamente relevantes; 

antes de aprecia-las e preciso, entretanto, chamar atencao para o fato de que 

Cf. Memorial entregue ao Governo Geisel. Colecao CONTAG. Documento 9. Questdes Agrarias. 1974. P. 

31-32. 
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apenas onze meses separam a entrega deste memorial ao Presidente Geisel da 

Realizacao do I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. Como ja se 

salientou, esse evento reivindica, de modo claro, a participacao dos STRs na 

execucao dos servicos de saude, previdencia e educacao. Agora, a CONTAG 

questiona tal fato como sendo prejudicial ao exercicio da funcao de 

representacao dos interesses da base social dos sindicatos. 

O periodo de onze meses parece ser curto para justificar uma 

mudanca tao significativa de posicao. Adotando como marco referencial o ano 

de 1971, quando regulamentam-se os convenios entre o FUNRURAL e os 

STRs, pode-se entao compreender a atitude como sendo resultado da avaliacao 

de experiencia vivida por significativo numero de STRs por um tempo tambem 

significativo: cerca de tres anos; mas, neste caso, como explicar a solicitacao de 

ampliacao do envolvimento dos STRs com a burocracia assistencial feita pelo I I 

Congresso em maio de 1973? 

Feito este exercicio de critica externa ao documento, importa 

discutir agora seu conteudo. Destaque-se inicialmente que a CONTAG 

classifica o envolvimento com o assistencialismo como resultante de "tarefas e 

encargos delegados pela administracao publica." Procura assim, a Confederacao 

- dentro da cuidadosa terminologia empregada nos documentos as autoridades -

registar que ha um forca maior que conduz os STRs a tal envolvimento: O 

Estado autoritario, paternalista e clientelista. 

Cuida tambem o documento de precisar a natureza e extensao das 

tarefas e encargos. Os mesmos exigem dedicacao das diretorias a fiscalizacao 

4 A documentacao disponivel nao esclarece suficientemente esta contradicao. Por conseguinte. sua discussao e 

analise demanda a tomada de depoimentos de testemunhas, no caso os dirigentes sindicais envolvidos. Como a 

participagao do Piaui nos foruns nacionais do movimento e. entao. incipiente, nao e possivel colher material 

esclarecedor das liderancas locais da epoca. Ficando assim apenas registrada a questao. 
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de convenios, administracao de ambulatorios medicos e gabinetes 

odontologicos; tendo inclusive que assumir o controle de pessoal de nivel social 

e intelectual considerado superior - medicos, dentistas e funcionarios. Ha ainda 

as bolsas de estudo e as declaracdes de renda. Nos termos do texto, este 

acumulo de tarefas gerazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um assoberbamento de trabalho na vida sindical que 

consome toda a forca vital da entidade ". 

Os convenio acarretam aos STRs onus fmanceiros decorrentes dos 

encargos trabalhistaS relativos ao pessoal contratado. Assim nao apenas o 

tempo dos dirigentes e consumido pelos servicos assistenciais, mas tambem 

compromete-se a receita financeira que deveria cobrir todas as atividades dos 

STRs, inclusive as de formacao, de representacao e de organizacao de suas bases 

sociais. Mais uma vez o texto e esclarecedor: os STRs "arcam com o onus da 

contribuigao em detrimento da atuagao, ou mesmo de sua sobrevivencia, junto 

as bases ". 

A constatacao de tais obstaculos ao exercicio das funcoes sindicais 

leva a CONTAG a apresentar a seguinte sugestao: 

" Com relagao ao FUNRURAL, que seja aparelhado amplamente, a 

exemplo do INPS, de modo a assumir as atividades assistenciais hoje 

delegados aos sindicatos, para que estes tenham condiqdes de exercer 

as prerrogativas que the sao atribuidas por lei. E, a curto prazo, isto 

e, ate que ienha o FIJNRURAL condigoes humanas e materiais para 

assumir tais encargos, que sejam aumentados os subsidios delegados 

aos sindicatos nos convenios para que estes tenham condigoes de 

cumprir as obrigacoes irabalhistas decorrentes dos convenios 

feitos".
149 

Verifica-se neste reivindicacao, apresentada sob o titulo de 

sugestao, a recorrencia ao mote de extensao ao meio rural dos servicos de saude 

e direitos previdenciarios ja existentes no meio urbano. Esta e a estrategia 

Idem. P. 34. 
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possivel, considerando os limites a que o sindicalismo esta submetido, de 

denunciar a exclusao da populacao rural do exercicio da cidadania. Nesta luta 

pelo reconhecimento pratico da condicao de cidadaos o interlocutor do 

movimento sindical rural e necessariamente o Estado, pois e essencial o acesso 

aos servicos publicos sem a intermediacao de terceiros, como ocorre na politica 

clientelista. 

Por outro lado, a despeito da forca das constatacoes feitas em 

relagao aos prejuizos causados pelo assistencialismo ao exercicio das atividades 

sindicais , a CONTAG nao arrisca uma ruptura e ate solicita o aumento dos 

subsidios delegados aos sindicatos nos convenios. Este cuidado revela, alem da 

dificuldades decorrentes do autoritarismo oficial, caracteristicas internas ao 

MSTR, onde pesam as experiencias burocratico-assistencialistas e o carater 

estrategico que assume a conquista de servicos publicos sociais. 

Com efeito, a logica de constituicao da CONTAG como unica 

representante de diversas categorias sociais existentes no meio rural e como 

interlocutora com o Estado nos foruns de nivel nacional, leva a entidade a ir 

alem do governo no processo de criacao de sindicatos. Tanto que em funcao da 

"perseguicao da meta objetivada de um sindicato por municipio'5 solicita-se 

maior facilidade para a fundacao de STRs, destacando-se a reducao da exigencia 

de participacao de um terco para um quinto da categoria130. Registre-se que esta 

reivindicacao e originaria do I I Congresso.bl 

Como se sabe, considerando o nivel precario de mobilizacao e de 

organizacao da populagao rural e, ainda, as muitas pressoes de proprietaiios e de 

esquema politicos baseados em clientelas, a generalizagao, em curto prazo, do 

1 5 0 Ibidem. P. 29-30. 

1 5 1 Cf. O TRABALHADOR RURAL. Brasilia: CONTAG. ano 5, n. 5/6, mai./jun.. 1973. P. 7. 
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movimento sindical nao pode depender do aprofundamento da consciencia da 

existencia de interesses de classes. Necessarios se faz, nesta circunstancia, a 

adocao de estimulo com maior poder de agregacao e mais proximo do cotidiano 

dos homens e mulheres do campo. 

Neste sentido, a adesao ao assistencialismo aparece como forca capaz 

de atrair as massas rurais e como elementos que nao desperta a oposicao de 

outros segmentos sociais. Ao contrario, como ja se observou, a fundacao de 

STRs e de delegacias do FUNRTJRAL se da, em muitos casos, sob a lideranca 

de chefes politicos locais tradicionais, quase sempre tambem proprietarios 

rurais. 

A construgao do sistema contaguiano segue pois esta linha 

contraditoria em que, de um lado se busca, atraves dos STRs, ampliar o acesso a 

direitos sociais e a resistencia a violencia patronal e policial; e, de outro lado, 

atender as imposicoes do regime autoritario e as tendencias conservadoras a que 

parte significativa dos sindicatos e federacoes estao vinculados, tendendo assim 

a uma estrutura sindical burocratico-assistencialista, em que se reproduzem 

valores do clientelismo e consolida-se uma cultura fortemente assentada no 

legalismo e no presidencialismo. 

Esta contradicao e explicitada no pacto de lealdade que se estabelece 

entre os dirigentes dos STRs, liderangas das federagoes e a diretoria da 

CONTAG. A sobrevivencia do sistema confunde-se com a perpetuacao dos 

diretores nos cargos e com a manutencao da unicidade sindical, o que leva a 

rotulacao de qualquer oposigao ou de novos movimentos que afloram nos anos 

70 como sendo iniciativas que dividem a "categoria dos trabalhadores rurais".132 

1 5 2 A "categoria dos trabalhadores rurais", componentes do jargao sindical, corresponde a diversas categorias 

sociais: pequenos proprietarios. posseiros. rendeiros. parceiros assalariados pennanentes e temporarios e. 

incluem-se mais recentemente. os sem-terra. 
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Explicita-se tambem, a mencionada contradicao, em documentos 

dirigidos as autondades, atraves dos quais a CONTAG tenta ampliar seu espaco 

de atuacao e consolidar-se como unica representante das demandas da populacao 

rural. Assim se faz no Memorial entregue a Geisel, em que se entabula 

substantiva reflexao sobre a relacao entre o assistencialismo e a representacao. 

Diz o documento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Podemos considerar as prerrogativas do art. 513 da CLT como as 

diretrizes bdsicas que norteiam toda a atuacao sindical dos 

trabalhadores rurais do Pais. Dai se inferem dois criterios 

substanciais de atuacao do Movimento: o de Representacao e o de 

Colaboragao com o poder publico. 

A colaboragao tern como pressuposto a participagao na razao direta 

da fungao de representagao. Disso depende a eficdcia e legitimidade 

do movimento sindical. 

Obsen>a-se, ainda, no campo, o multiplicar-se de despejos 

arbitrdrios; o homem sendo substituido pelo gado. Oualquer que seja 

o problema (...) ird o Poder Publico buscar o didlogo com a entidade 

representativa da classe prejudicada - o sindicato. Mas para tanto e 

necessdrio que esta representagao exista de fato e, ai sim, tern o 

Movimento Sindical condigoes de fornecer valiosos subsidios as 

autoridades. Essa colaboragao dependerd de uma preparagdo das 

liderangas sindicais, que esta na razao direta do tipo de atuagao que 

e desenvolvida dia a dia no sindicato. 

Em caso de tensao social envolvendo posse e uso da terra, por 

exemplo, ve-se o sindicato incapaz de controlar uma situagao que 

ocorre a sua revelia (...). 

A elaboragdo de relatorios demonslrativos de uma realidade e 

justificativos de reinvidicagoes necessdrias e prementes pode 

determinar, como jd determinou, inten>engdes firmes do Poder 

Publico, evitando a eclosao de conflitos que, mais que uma 

manifestagdo de dnimos exaltados, colocaria em risco a propria 

seguranga nacional 

Algumas das marcas da cultura sindical contaguiana estao presentes 

no trecho destacado acima. Inicialmente, verifica-se a forca do marco legal que 

enfatiza a subordinacao as "prerrogativas do art. 513 da CLT". Parte do titulo 

V, este artigo que estabelece as funcoes dos sindicatos urbanos, passa a reger 

tambem os sindicatos rurais em decorrencia da Lei n° 5.889/73, que substitui o 

1 5 5 Cf. Memorial entregue ao Governo Geisel. Colecao CONTAG, documento 9, Questoes Agrarias, 1974. P. 

29: 32-33. 
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Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n° 4.214/63). De acordo com o referido 

artigo as prerrogativas basicas dos sindicatos sao: representar seus associados e 

colaborar com o Estado na solugao de problemas relativos as respectivas 

categorias. 

Aceitas estas nonnas legais, o texto procura mostrar a 

interdependencias entre o exercicio da funcao de representagao e da funcao de 

colaboragao com o Estado, aparecendo nas entrelinhas o que e explicito em 

outras partes do memorial, isto e, os danos do assistencialismo para os 

sindicatos. Em seus termos, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "representagao depende a eficdcia e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

legitimidade do movimento sindical". Assim, a CONTAG tenta sensibilizar o 

Governo para a necessidade dos STRs ampliarem sua agao junto as bases, numa 

perspectiva de organizagao e de busca de solugao para problemas cruciais: como 

o da terra. 

Procura, enfim, a entidade, ao longo das paginas 29 a 35 do 

memorial em analise, demonstrar que o STR que se limite uma pratica 

puramente assistencialista nao tern legitimidade para colaborar com o Estado na 

solugao de problemas economicos e sociais. Isto por que, na ausencia de 

trabalho organizativo junto a categoria, "em caso de tensao social envolvendo 

posse e uso da terra, por exemplo, ve-se o sindicato incapaz de controlar uma 

situagao que corre a sua revelia". 

Reflete-se, no texto, a preocupagao da CONTAG com o fato de 

muitos movimentos sociais estarem, ja nos anos 70, ocorrendo sem a 

participagao dos STRs. Trata-se de diversas iniciativas de resistencia aos efeitos 

negativos da modernizagao da agropecuaria, destacam-se os movimentos: de 

posseiros, de atingidos por barragens, de povos da floresta, de mulheres, de 

boia-frias. As CEBs e, desde 1975, a CPT sao a resposta da Igreja Catolica a 
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uma situagao de desenraizamento social que considera inaceitavel. O 

monopolio da CONTAG sobre a representagao dos movimentos rurais 

comecava gradativamente a ser questionado. 

Finalmente, o trecho destacado traz aspecto basilar da concepgao de 

sindicalismo que parece predominar no sistema "contaguiano" O Estado que ai 

aparece e idealizado; trata-se de um arbitro disposto aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dialogo" com os 

sindicatos, tendo estes fungoes acessorias ao exercicio das fungoes de governo. 

So assim se pode entender a ''e/aboracao de relatorios... justificativos de 

reivindicacoes necessdrias" de modo a " determinar intervencdes do Poder 

Publico evitando a eclosao de conflitos". 

Alem desta agao preventiva, que pressupoe alta sincronia entre o 

Estado e o sindicatos, assumem estes tambem o papel de controle nos casos de 

tensao social, trata-se ai de manter a luta social no limites legais, evitando assim 

o desencadeamento de agoes de mobilizagao em que os camponeses e 

trabalhadores rurais assuma a diregao dos processo. Nao por outro motivo a 

forma de atuagao preferida prioriza a elaboragao de relatorios, audiencias com 

autoridades e denuncias na imprensa. Os STRs aparecem ai mais como 

intermediarios entre os trabalhadores em conflito e os orgaos publicos. 

Conforme a analise tragada ate aqui, o sindicalismo rural assume, nos 

anos 70, perfil marcado pela agao burocratico-assistencialista, presidencialismo, 

ausencia de trabalho de base, certo clientelismo e apego ao legalismo. Sao estas 

caracteristicas, junto com os desdobramentos decorrentes da modernizagao da 

agropecuaria - dentre os quais destacam a eclosao de diversos movimentos 

sociais no campo -, que levam o sistema "contaguiano" a profunda crise que se 

manifesta com mais forga a partir da segunda metade dos anos 80. 
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C. O MSTR nos anos 80: a crise de representacao e a luta pela Reforma 

Agraria 

C.l . 3° Congresso: hegemonia e unidade 

O clima que envoive a realizacao do 3° Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais, em Brasilia, de 21 a 26/05/1979, e a leitura de seu 

relatorio, embora confirmem a nao ruptura com as caracteristicas ja analisadas, 

nao indicam de modo claro, para o observador coetanio, a crise do movimento 

sindical dos trabalhadores rurais que a dinamica social mais geral ja anuncia. 

Para a CONTAG este Congresso aparece com o momento de 

afirmacao de sua independencia em relacao ao Estado, apos longos anos de 

controle e de discurso em que cada tenno e pesado e medido com o fim de nao 

melindrar as autoridades; de autonomia em relacao a partidos politicos e credos 

religiosos; e, tambem, como o momento de sua consolidacao como unica 

representante nacional dos anseios dos camponeses e trabalhadores rurais. 

Tal envergadura justiflca o investimento de mais de dois anos na 

preparacao do 3° Congresso, tendo a CONTAG, entre 1976 e 1979, realizado 

programa de treinamento e capacitacao socio-sindical, que atinge mais de 800 

dirigentes sindicais. 

Com vinte dias de duracao, cada curso objetivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "homogeneizar a 

linguagem e identificar politicamente os dirigentes"; alem disto difundem-se os 

valores da cultura contaguiana: "unidade de acao do sistema confederativo, 

habilidade na instrumentalizacao da legislagdo vigente e relacionamento 
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permanente com orgao publicos".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Por outro lado, procura-se a afirmacao de 

novos valores: "reforgo na relacao com as comunidades rurais e a 

preocupacao com a questao da terra"
]

 . 

Uma analise que se limite ao discurso, em sua forma aparente, pode 

cair na armadilha de que o 3° Congresso representa a ruptura com o padrao de 

sindicalismo ate entao seguido pela CONTAG e sua adesao incondicional aos 

valores que aos poucos se firmam pela pratica dos novos momentos sociais. 

Sem duvida, a radicalizacao do discurso do MSRT e uma marca deste congresso 

e esta tendencia inicia-se ja na fase de sua preparacao. 

Neste sentido, a apostila "Aspectos da Realidade Agraria", utilizada 

pela CONTAG, em 1978, no "treinamento de capacitacao socio-sindical para 

dirigentes sindicais", traz sublinhado na contracapa, o seguinte principio: E 

tarefa da lideranca sindical estudar, representar, defender e reivindicar os 

interesses da classe". Como se pode notar nao aparece ai qualquer referenda a 

CLT e a sua prerrogativa de colaboragao com o Estado, tal como esta inserido 

em documentos anteriores. Ao contrario, nesta apostila se enfatiza a defesa de 

interesse de classe. 

O MSTR, no 2° Congresso e nos varios documentos enviados as 

autoridades ate 1974b : >, adota uma linguagem cautelosa, que chega mesmo, as 

vezes, a se apropriar do discurso do regime militar. Isto ocorre no memorial 

entregue ao Governo Geisel (conforme citacao ja feita na pagina 132) em que a 

Cf. RICCI. Ruda. Terra de ninguem: o sistema em crise. Reforma Agraria: Rev. da ABR4, n. 1, v. 24 

jan/abrl994. p. 11. 

1 5 5 Cf. Memorial ao Presidente da Republica. In O Trabalhador Rural. CONTAG, n. especial, abr. 1970. Carta 

ao Presidente da Republica. In O Trabalhador Rural. CONTAG. ano 4. n. 2. set. 1972. p. 12-15. Memorial ao 

Ministro do Trabalho. In O Trabalhador Rural, CONTAG, ano 5 n. 5/6. maio-jmi. 1973. 
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elaboragao de relatorios pelos STRs pode evitar "conflitos que, mais que uma 

manifestagao de amnios exaltados, colocaria em risco a propria seguranca 

nacional". Adota-se pois o mesmo conceito de seguranca nacional do regime, 

que enquadra como ameaca quaisquer iniciativas de contestacao a ordem. 

O 3° Congresso rompe efetivamente com a linguagem submissa ate 

entao vigente, em parte explicada pela conjuntura politica de completa 

subordinagao do MSTR ao Ministerio do Trabalho, adota uma forma de discurso 

que procura realgar sua independencia. Em seus proprios termos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"as proposigdes do 3° Congresso mostram uma mudanga de atitude 

do movimento sindical. Nao se fa/a mais em pedir, mas sim, em 

exigir. Boa parte das propostas e dirigida ao proprio movimento, no 

sentido de reforgar ou de reorientar sua atuagao ".
 156 

A radicalizagao verbal e levada a serio, tanto que somente no 

relatorio da comissao de questoes agrarias o verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exigir, nesta forma 

principalmente, mas tambem em forma derivadas, aparece em quase todas as 

reivindicacoes, de modo que o mesmo e repetido trinta e oito vezes. Como as 

resolugoes dirigidas ao proprio movimento sindical aparecem sob a forma de 

orientagoes ou recomendagoes, esta utilizagao recorrente do verbo exigir mostra 

que se o governo nao e mais o unico interlocutor do MSTR, continua sendo o 

principal. 

Inegavelmente, o 3° Congresso representa importante "divisor de 

aguas" para o MSTR. Sua preparagao, que conta com treinamentos e dezenas 

de assembleias a nivel de federagoes e de sindicatos, ja mostra que nao se trata 

de simples reuniao de dirigentes em Brasilia, como se da com o 2° e, sobretudo, 

1 5 6 Cf.: CONTAG. ResolucSes do 3° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais: Relatorio da comissao de 

questoes agrarias. now 1979. p. I I . 
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com o 1° Congresso. A dinamica, entao seguida e a de uma organizacao sindical 

que busca ampliar sua legitimidade perante a base social que procura mobilizar e 

representar. 

Alem da preparacao, que conta com a participacao de grande 

niimero de sindicalistas e socios de STRs, o ambiente de sua realizacao e 

influenciado pelo processo geral de pressao pela redemocratizacao que vive o 

Pais. A nivel do proprio MSTR, a despeito da ampla hegemonia da CONTAG, 

que ainda aparece como unica representante dos camponeses e trabalhadores 

rurais, ja e significativa a presenca de militantes e participantes de movimentos 

sociais que se dao fora dos STRs e que aos poucos se articulam com a agao da 

Comissao Pastoral da Terra, criada em 1975. 

Tem-se, finalmente, como elemento de diferenciacao em relacao a 

situacao anterior a natureza de muitas das resolugoes adotadas. O 3° Congresso 

responsabiliza o governo e sua politica de incentivos fiscais pela concentracao 

da terra e critica abertamente sua politica de colonizacao. A bandeira da 

Reforma Agraria, que unifica os diversos movimentos sociais rurais, de carater 

popular, apesar de assentada no marco legal do Estatuto da Terra, traz adjetivos 

fortes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A Reforma Agraria deve ser: total, completa, imediata e com a 

157 

participacao dos trabalhadores rurais" 

Alem disto, o Congresso propoe a criagao dos institutos da area 

maxima, devendo a mesma ser fixada entre 250 e 750 hectares, e da perda 

sumaria no caso de nao utilizacao de pelo menos 70% da area de grandes 

propriedades138. Trata-se, em ambos os casos de extrapolacao em relacao ao 

1 5 7 Idem. p. 1-6. 

1 5 8 Ibidem, p. 12-13. Reconhecendo a extrema dificuldade de conseguir a exccucao deste principio, mas 

tambem demonstrando a inconsequencia de certas resolucpoes. o IV Congresso fixa como referencial para a perda 

sumaria a nao utilizagao de pelo menos 50% da area. 
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Estatuto da Terra, que nao fixa nenhum limite para a area das propriedades e nao 

preve o confisco de areas inexploradas. Apenas possibilita a sua desapropriacao 

por interesse social, mediante indenizacao em dinheiro e titulos da divida 

publica. 

As reivindicacoes e a forma verbal de sua apresentacao nao 

constituem, todavia, elementos capazes de explicar a tendencia dominante no 

MSTR. E preciso apreciar tambem as recomendacoes feitas pelo Congresso ao 

proprio movimento, sobretudo as formas de luta, e, mais do que isto, o nivel de 

comprometimento de suas instancias - federacoes e STRs - com sua execucao. 

Desse modo, importa destacar algumas das resolucoes relativas a propria 

dinamica dos sindicatos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" O MSTR deve ser um movimento de pressdo para que o governo 

tome a decisao de comecar logo a reforma agraria. 

Neste sentido, algumas tarefas jd podem ser feitas: 

assumir essa luta como uma luta dos trabalhadores rurais; 

denunciar a nagao os programas do governo que sao contra os 

interesses dos trabalhadores e o Estatuto da Terra; 

apontar areas de tensao e conflito e as areas de latifundios que 
devem ser desapropriadas; 

fazer levantamento dos trabalhadores rurais que foram expulsos 

da terra. E x i g i r que esses trabalhadores sejam beneficiados na 

distr ibuicao das terras desapropriadas; 

- fazer levantamento dos trabalhadores rurais que estao sem trabalhar 

pela falta de terra nas pequenas propriedades; 

- lutar para impedir que areas de agricultura proximas as cidades 

sejam transformadas em chacaras de recreio; 

- estudar e discutir os erros da colonizacao para denunciar; 

- realizar encontros de advogados e dirigentes sindicais para estudar 

as leis; 

- denunciar os incentivos fiscais que so beneficiam os grandes 

grupos economicos; 

- organizar as bases para que ocupem as terras publicas, 

- tomar posicao f i rme contra a gr i lagem - denunciando, d ivulgando o 

nome dos gri leiros; 

- denunciar a nagao e as autoridades os abusos policiais 

- organizar as bases para que ocupem as terras inexploradas . " 1 5 9 

1 5 9 Cf; CONTAG. Resolucoes do 3° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais: Relatorio da comissao de 

questoes agrarias. p. 15, 16, 21. 26 e 36. 
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Estas recomendacoes exigem agoes cuja execugao depende da 

propria dinamica dos sindicatos e de suas relacoes com os grupos envolvidos na 

luta pela terra. O que se nota ai e, de um lado, o carater generico de sugestoes do 

tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "denunciar a nacao" e, de outro lado, sugestoes de natureza administrativa, 

beirando mesmo a burocracia, como: fazer levantamentos, realizar estudos, 

apontar areas de conflitos, etc. 

A leitura do texto em destaque indica uma evidente predominancia 

de sugestoes genericas e administrativas, cuja execugao nao compromete os 

dirigentes sindicais com a luta propriamente dita, que se desdobra 

necessariamente, confonne indicam os casos concretos de conflito de terra em 

todo o Brasil, em acompanhamento, a nivel de base, aos camponeses com o fun 

de assessorar sua organizagao; em enfrentamento direto de repressao oriunda 

dos proprietarios ou grileiros e da policia; em manifestagoes publicas de 

denuncia e pressao sobre as autoridades, etc. 

Dentre as formas de luta mais comuns desde o final dos anos 70, 

destacam-se: a resistencia na terra ante uma ameaga de expulsao, manifestagoes 

publicas, caravanas para audiencias com as autoridades, visitas aos orgaos de 

imprensa, acampamentos, ocupagao de orgaos publicos, bloqueio de estradas, 

ocupagao de areas publicas e de areas inexploradas.1 

Estas formas de luta, que visam influenciar a opiniao publica, de 

modo a superar o risco de isolamento social, e conseguir a intervengao 

mediadora dos orgaos de politica agraria do Estado, variam conforme cada 

circunstancia e as atitudes concretas dos sujeitos sociais envolvidos. Uma 

Estas formas de luta sao assumidas por grupos locais, em razao de conflitos de terra. Estes grupos e as 

diretorias sindicais envolvidas contain com o apoio e incentive dos propositores do novo sindicalismo: CPT, 

CUT e ONGs. 
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simples e pacifica manifestagao com o fun de conseguir uma audiencia com o 

governador do Estado, alem de muitas horas de preparo e execugao, pode ser 

frustrada pela negativa do mandatario ou pode resultar em repressao por parte da 

policia. 

O envolvimento direto de um STR e seus diretores com a luta pela 

terra exige muita disposigao para o trabalho, capacidade de organizacao e de 

enfrentamento de adversidades, alem de coragem para enfrentar serios riscos a 

integridade material, moral e fisica dos envolvidos. Mesmo no Piaui, onde os 

conflitos de terra nao assumem suas formas mais violentas, ha registros de 

prisao de diretores sindicais e de invasao de sedes de sindicatos. 

Evitando este nivel de envolvimento, as resolugoes do 3° Congresso 

refletem a pratica da maioria dos STRs, que se limitam a condicao de 

intermediaries entre os trabalhadores em conflito e os orgaos do Estado. 

Complementarmente assumem os papeis de produtores de levantamentos 

informativos, elaborados na propria sede a partir das informacoes prestadas por 

membros das comunidades em luta; de veiculadores de denuncias atraves da 

imprensa e, em varios casos, de provedores de assessoria juridica. 

Nos STRs que assumem esta pratica, o acompanhamento do 

conflito, a nivel de base, e raro. A presenca de diretores nas areas conflagradas 

limita-se a ocasioes muito especiais, o que pode ocorrer durante a visita de uma 

autoridade - um bispo, por exemplo, ou durante o trabalho de vistoria realizado 

por tecnicos do INCRA. A principal forma de atuacao deste tipo de 

sindicalismo e o envio de documentos a orgaos publicos, solicitando sua 

intervencao. 

No Piaui, o complexo FETAG- STRs se enquadra no perfil de 

sindicalismo rural ate aqui tragado. Ha inumeros relatorios e oficios que 
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demonstram o predominio de pratica burocratica- assistencialista e de mera agao 

de intermediagao nos casos de conflitos. Nos anos 70 e 80, nao ha qualquer 

registro de aplicagao pratica das recomendagoes do 3° Congresso relativas a 

Congresso relativas a organizagao das baseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ocupar terras publicas e terras 

inexploradas". Os trechos de documentos transcritos abaixo sao ilustrativos da 

concepgao dominante de sindicalismo: 

"Estamos a troves do presente dando conhecimento a V. Sa. da 

situacdo de treze familias de trabalhadores rurais, posseiros no 

lugar Canoas deste municipio, a Jim de que sejam tornados as 

providencias cabiveis entre elas o encaminhamnto ao 1NCRA. "
161 

"Pelo presente estamos encaminhando, em anexo, a esse orgdo 

expediente que nos foi enviado pelo STR de Esperantina dando conta 

de conflitos de terra existente naquele municipio. 

Sabemos nos que o caso em referenda e mais diretamente da esfera 

do INCR4, pois e o orgdo credenciado para solucionar problemas 

dessa natureza, achamos por bem passar referido problema a V. Exa. 

para as providencias cabiveis. " 

Segue-se, nesta seqiiencia, o esquema indicado pela CONTAG 

desde 1979, que teria a finalidade de garantir a unidade de agao do MSTR, mas 

que reflete o temor de influencia de outras organizagoes sobre os STRs. Assim 

sendo, o STR - entidade de nivel municipal - comunica a existencia do conflito 

a FETAG - entidade estadual - e solicita que a mesma encaminhe a questao 

para o INCRA. 1 6 3 

Verifica-se que em 31/03/1981 o STR de Esperantina encaminha a 

FETAG relatorio descritivo da situagao de conflito que envolve, de um lado 13 

1 6 1 Carta do STR de Esperantina ao presidente da FETAG, em 31/03/1981. 

1 6 2 Cf.: Of. n° 102/81. da FETAG para o INCRA-PI. em 14/05/1981. 

0 J A CONTAG orientou os STRs a encaminharem qualquer denuncia de conflitos por terra as instancias 

superiores do MSTR que, por sua vez. encaminharia oficios aos orgaos competentes do Executivo e Judiciario. 

Cf: RICCI. Ruda. op. cit. p. 10. 
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posseiros e, de outro lado, um proprietario da regiao, desejoso de ampliar a area 

sobre seu dominio. Em tres paginas, o relatorio traz o nomes dos posseiros e do 

proprietario, a situacao legal da terra - sobra de terra com cerca de 360 ha -, a 

natureza da agao repressiva do proprietario-grileiro: cobranga de renda; o 

recurso a policia, que prende e tortura alguns trabalhadores, alem de ainda 

apreender instrumentos de trabalho; e agSes na justiga.164 

Por outro lado, o relatorio mostra a resistencia dos posseiros quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "se 

insurgent contra o pagamento de rendas desde 197T' e enfrentam prepostos do 

grileiro, tendo mesmo "desarmado o individiio Jose Pereira da Silva e 

derrubado um barracao, construido por este no terreiro de um dos 

trabalhadores". Nota-se, neste caso, o que parece ser a dinamica mais comum: 

nao e o STR quern organiza e incentiva os trabalhadores, que ameagados em 

seus direitos, levam os conflitos ate o STR e solicitam sua intenvengao. 

No caso em analise, ante a demanda dos posseiros, o STR de 

Esperantina produz um relatorio, solicitando providencias ao INCRA, e o envia 

a FETAG. Esta, o repassa a citada autarquia alegando que a mesma "e o orgdo 

credenciado para solucionar problemas dessa na natureza"
165

. Assim, nesta 

concepgao, cabe ao orgao de cupula do MSTR no Estado a intermediagao entre 

o STRs e os orgaos publicos e a CONTAG; cabe-lhe tambem a interlocugao 

com a opiniao publica, atraves da imprensa. Alem disto, a manutengao de um 

servigo de assessoria juridica, quase sempre restrito a um advogado, e uma 

exigencia constante dos STRs e de suas bases. 

1 6 4 Tcndo sido derrotado em acao possessoria na comarca de Espeiantina. o grileiro entra com a mesma acao na 

comarca de Barms, municipio "rizinho. Cf. Relatorio do STR de Esperantina. em 31/03/1981: anexado ao of. no 

102/81, FETAG. 

1 6 5 O INCRA envia um procurador a area: o mesmo conclui pela improcedencia das acoes movidas pelo 

proprietario-grileiro contra os posseiros. Curiosamente, durante a visita, o mesmo e acompanhado pelo prefeito 

de Barras, pelo representanle do FUNRURAL e por um filho do proprietario-grileiro; nao participando da 

comitiva nenhum representante do STR ou da FETAG. Cf: Relatorio do procurador do INCRA. anexando ao 

Of. 102/81, FETAG. 
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C.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4° Congresso: diversidade e crise 

Os anos 80 chegam e junto com eles uma serie de alteracoes na 

correlacao de forgas entre as varias facgoes que existem no interior dos 

movimentos sociais de camponeses e trabalhadores rurais. No 4° Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais166, que reune 4.100 delegados de 2.600 STRs 

E 22 federagoes, a CONTAG ja nao monopoliza a representagao dos "rurais"; 

alem dos seus delegados, ha as "bancadas" da CUT e do MST. 

Se o 3° Congresso e marcado, do ponto de vista do sistema 

confederativo, pela busca de afirmagao de sua autonomia frente ao Estado, a 

partidos e a Igreja Catolica, o 4° Congresso caracteriza-se, sobretudo, pelo 

enfrentamento deste sistema com as diversas e minoritarias forgas 

assentamenos em experiencias de base que preconizam a constmgao de um novo 

sindicalismo e que, com o apoio da CPT, se aglutinam em torno da CUT e do 

nascente MST. 

Esta disputa interna passa, a partir dai, a nortear a postura das 

diversas correntes. As divergencias, dependendo de sua natureza e do momento 

e forma de sua explicitagao, sao tratadas atraves de acordos, disputas na justiga 

ou rupturas, inviabilizando, muitas vezes, agoes conjuntas168 que dariam maior 

envergadura e repercussao as iniciativas dos movimentos sociais dos 

camponeses e trabalhadores rurais. Esta complexidades aparece na analise 

destacada abaixo: 

1 6 6 Realizado em Brasilia, de 25 a 30/05/1985. 

1 6 7 A CUT chega ao 4° Congresso articulando pouco mais de 6% dos delegados. Cf. Ricci. Ruda. op. cit. p. 18. 

l t > 8 Durante todo o embate com o governo Sarney, em torno do I PNRA, as varias faccoes dos movimentos 

sociais rurais nao conseguem articular uma estrategia conjunta de atuacao. A nivel mais geral ha ainda. e antes 

disto, a ruptura entre a unidade sindical e o novo sindicalismo que inviabiliza a unidade politica em torno da qual 

se pretendia fundar a CUT. 
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"A expectativa era que o maior embate do IV Congresso se daria em 

torno da questao da reforma agraria. Afinal, o Estatuto da Terra 

era contestado pela CUT e pelos sem-terra, enquanto a CONTAG o 

via com um instrumento importante para iniciar tal reforma. Por 

outro lado, naquele Congresso se lanqou a proposta do IPNRA da 

Nova Republica, que deveria ser discutido pela sociedade brasileira 

e depots aprovado e implementado pelo governo Sarney. 

A CONTAG endossou a proposta do PNRA na medida em que nao 

so recebeu no sen Congresso vdrios ministros, principalmente o 

titular do MIRAD, como fez indicacoes de quadros de sua conftanca 

para ocupar cargos publicos. Contudo, nas Resoluqdes do IV 

Congresso procurou marcar sua autonomia frente ao governo, 

incorporando formas de lutas e reivindicaqdes defendidas tambem 

pela CUT pelos sem-terra. Neste contexto negociou-se uma forma 

intermedidria em relaqdo ao Estatuto da Terra, que, considerado 

como um ponto de partida, deveria ser super ado por uma nova 

proposta de lei de reforma agraria, a ser apresentada durante a 

Assembleia Nacional Constituinte. "
169 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Explicita-se, neste texto, divergencia basica quanto ao marco legal; 

enquanto a CONTAG, que vein de longa trajetoria de cobranca de aplicacao do 

Estatuto, considera-se este instituto como instrumento capaz de viabilizar a 

reforma agraria, a CUT sentencia "O Estatuto da Terra jdfoi aplicado. Ele e 

170 

contra nossos interesses" . Todavia, manifestando capacidade de transigencia, 

as duas partes chegam a um acordo corporificado na resolucao que considera o 

Estatuto da Terra como um ponto de partida a ser superado durante a 

Constituinte. 

Fica tambem evidente, na analise, o comprometimento da 

CONTAG com o I PNRA e com a Nova Republica; e a negacao de todo o 

esforco empreendido nos anos 70 e no 3° Congresso com o fun de afirmar sua 

autonomia diante do Estado. Sentindo ameacada sua hegemonia sobre as bases 

sociais, a CONTAG busca, atraves de uma manobra de cupula, inscrever as 

demandas do MSTR no pacto de transicao. Torna-se, assim, refem dos rumos 

da Nova Republica e, sobretudo, de sua politica agraria. 

1 6 9 Cf.: NOVAES, Regina. op. cit. 186-187. 

1 7 0 Cf.: RICCI, Ruda. op. cit. p. 18. 
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Nota-se em relacao a natureza das resolucoes do 4° Congresso que 

elas refletem mais as disputas e acomodacoes entre as forgas em embate do que 

a dinamica concreta dos movimentos sociais rurais, do MSTR em particular. 

Segundo Regina Novaes, excetuando as divergencias irreconciliaveis 

manifestadas em relagao a organizagao sindical, a tendencia vigentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "foi, a 

despeito das discussoes havidas, adicionar as novas propostas as ja 

existent.es"
111

. 

Esta atitude, considerando que a esmagadora maioria dos delegados 

se articula ao sistema confederativo, revela a dificuldade que a CONTAG 

encontra para se contrapor a radicalizagao que marca as propostas trazidas pelos 

delegados da CUT e do MST, sobretudo no que diz respeito a questao agraria, 

mas tambem em relagao as questoes de legislagao trabalhista e previdenciaria e a 

politica agricola. Esta em jogo sua legitimidade; a entidade teme perder perante 

seus proprios aliados a posigao de lideranga na cobranga de direitos sociais e 

economicos ha muito esperados pelos camponeses e trabalhadores rurais. 

Em virtude desta postura tatica, as resolugoes do 4° Congresso 

extrapolam amplamente os limites do Estatuto da Terra, da capacidade de 

mobilizagao dos STRs e, sobretudo, da disposigao de luta da maioria dos seus 

dirigentes. Em outra frente elas aprofundam a postura de autonomia em relagao 

ao governo e ao Estado, iniciada pelo 3° Congresso, e anunciam uma concepgao 

de Reforma Agraria como parte de processo mais global de transformagoes 

socio-economicas e politicas. Algumas proposigoes ilustram bem este 

fenomeno: 

1 7 1 NOVAES. Regina. op. cit. p. 187. Nas questoes sindicais nao ha acordo. Diante do avanco das oposicoes. a 

CONTAG modifica a resolucao do I I I Congresso e passa a negar a convencao 87 da OrT. Nesta nova conjuntura 

a Convengao trazia consigo tambem o risco do plurahsmo sindical. que fere um dos dogmas do sistema 

contaguiano: o da unicidade sindical. 

http://existent.es%22111
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"Que a realizagao da reforma agraria exija a substituigao do atual 

modelo economico que privilegia os interesses do grande capital 

nacional e estrangeiro, concentrador de renda, por uma politica 

economica voltada para o mercado interno, capaz de criar 

empregos, . . ., proporcionando uma melhor disiribuigcio de renda..; 

Para conquistarmos a reforma agraria e necessdrio combater os 

governos anti-popidares, e lutar pela plena e efetiva democrat! zagao 

do Pais; 

Reforma agraria anti-latifundidria, ampla, massiva e imediata com 

a participagao e controle dos trabalhadores rurais e seus orgaos de 

classe; 

Que o MIRAD e o INCRA acatem as resolugoes do 4° Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais "
} 72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas resolucoes compoem uma concepgao que, com a 

redemocratizagao, ganha rapidamente espaco no meio sindical, a nivel das 

liderancas e militantes: a da articulacao entre as lutas imediatas e objetivos mais 

gerais voltados para a transformacao da sociedade. Assim a Reforma Agraria 

aparece como parte de um processo de mudancas profundas na estrutura 

economica e na ordem politica, sua implementacao exigiria um modelo 

economico capaz de criar empregos e distribuir melhor a renda; alem da efetiva 

democratizagao da sociedade. 

Complementarmente, o torn em relagao ao governo adquire claro 

perfil de contestagao e ate de subversao da ordem constitucional. Aponta neste 

sentido a necessidade de "combater governos anti-populares" e as exigencias de 

que a Reforma Agraria seja feito sob "controle dos trabalhadores e seus orgaos 

de classe" e de que "o MIRAD e o INCRA acatem as resolucoes do 4° 

Congresso . . . " Ora sub meter orgaos do Executivo as decisoes de um 

Congresso, cujas resolugoes - embora legitimas - extrapolam as leis vigentes, e 

fenomeno possivel apenas no contexto de um processo revolucionario. 

Ainda na trilha aberta pelo 3° Congresso, as resolugoes do 4° 

2 Cf: CONTAG: Conclusoes do 4° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. p. 69-71. 
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Congresso voltam-se tambem para recomendacoes ao proprio MSTR. Neste 

aspecto percebe-se que aos STRs destinam-se sugestoes de carater 

administrativo do tipo fazer levantamentos, cursos, encontros e abaixo-

assinados. Por outro lado aos trabalhadores recomenda-se, mas do que aos 

STRs, a resistencia e a tomada de iniciativa na luta pela terra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ocupar de forma 

coletiva as terras publicas, as terras inexploradas e as terras das empresas 

rurais".
 173 

Note-se que a resolucao nao poupa as terras de empresas rurais, o 

que mostra bem o descompasso entre a boa parte das proclamacoes do 

Congresso e a dinamica concreta da maioria dos STRs que nao consegue, 

mesmo nos anos 90, sequer absorver a tatica do MST de realizagao de 

acapamento, ocupagao de orgaos publicos e ocupagao de propriedades 

inexploradas. 

Esta dicotomia entre muitas das resolugoes do 4° Congresso, que ja 

se verificara tambem com as resolugoes do 3° Congresso, e a atuagao concreta 

dos STRs e especialmente visivel no Estado do Piaui. Atraves de extratos de 

uma ampla documentagao, conforme arrolado abaixo, procura-se mostrar este 

fato e discutir melhor as caracteristicas do MSTR no Estado: 

1) Persistencia do assistencialismo e de subordinacao ao 

Ministerio do Trabalho: 

"Que a situagao atual e altamente prejudicial aos trabalhadores, 

posto que, os cheques de bolsa de estudo do PEBE, a assistencia 

odontoldgica, os encargos sociais, pagamentos de empregados, etc, 

assim como os demais atendimentos prestados pela entidade, estao 

paralisados desde a anulagao e destituigao da diretoria da entidade, 

estando a mesma de portas fechadas;"
 174 

1 7 3 Idem. 76-77. 

1 7 4 Carta da FETAG ao Ministro do Trabalho. Teresina, 24/01/1986. 
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Esta citagao e parte de uma carta em que a FETAG pede ao 

Ministro do Trabalho a nomeagao de uma junta governativa para o STR de 

Angical do Piaui, fechado desde a anulacao, pela justica, das eleicoes realizadas 

em 22/11/1985. Dois aspectos sao altamente significativos: 1) a persistencia da 

aceitacao de subordinacao dos sindicatos ao Ministerio do Trabalho, a quern se 

recorre para resolver um problema decorrente da intervencao decretada a pedido 

da Delegacia Regional do Trabalho; e 2) a justificativa para a reabertura do 

STR assenta-se totalmente na alegacao dos prejuizos causados as servicos 

assistenciais. Fato que revela a persistencia tambem do assistencialismo. 

2)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Incompatibilidade entre a retorica autonoma e as formas de 

lutas adotadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em assim sendo, senhor Superin Pendente, nos vimos mais uma vez exigir a 

desapropriaqao de referidas areas em beneficios de mi/hares de familias (. . 

•)• 

Esperantos ser atendidos em nossa reivindicaqao, o quanto antes, o que, 

nao acontecendo, seremos forqados a dirigir documentos de igual teor as 

autoridades da esfera federal responsdveis pelso problemas agrdrios no 

Brasiir
 175 

A retorica fala em exigir, mas o proprio texto diz que isto esta 

sendo feitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mais uma vez". Ora, quern tern poder para exigir nao precisa 

"exigir" varias vezes ou pelo menos nao faz isto atraves dos mesmos meios, 

neste caso os docmnentos - oficios e abaixo-assinados. Trata-se na verdade de 

um pedido, cujo indeferimento nao importa em nenhuma reacao dos solicitantes; 

a nao ser a de "dirigir documentos de igual teor as autoridades da esfera 

federal". Nao se cogita responder a negativa com uma manifestacao publica, 

menos ainda com a ocupagao do orgao publico ou das areas, cuja desapropriacao 

e pedida. 

1 7 5 Abaixo Assinado enviado ao Superintendente do INCRA-Pi. Signatarios: FETAG-Pi. STR de Landri Sales e 

outros. e mais 50 trabalhadores. Landri Sales. 17/10/1987. 
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Revela-se assim a estranha combinacao entre um discurso 

aparentemente autonomo, ate mesmo radical, e a incapacidade de adogao de 

formas de luta correspondente; limitando-se os STRs e a FETAG-PI, quase 

sempre, ao envio de documentos as autoridades. Neste caso chega-se a 

"ameacar" uma autoridade local com envio de um documento a autoridade 

federais. Em outra oportunidade exemplar, um caso de Perseguicao a um diretor 

176 

sindical e objeto do envio de documentos a oito autoridades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3) A recorrencia aos documentos as autoridades e certa 

burocratizacao da luta sindical, onde os STRs tendem a se limitar ao papel 

de intermediaros: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Atraves do presente estamos remetendo em anexo fotocopia de oficio 

remetido pelo STR de Altos, dando con fa que esta havendo pressoes 

contra posseiros na localidade Malhada de Fora. 

Conforme a solicitaqao feita a esse orgdo, o Presidente da entidade 

volt a novamente a pedir providencias no sentido de fazer com que os 

trabalhadores rurais ali residentes venham um dia a viverem em paz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'  f l  77 

produzindo pelo menos o necessdrio para sua sobrevivencia. 

Desnuda-se acima o caminho percorrido pelas lutas reivindicatorias 

no ambito do MSTR do Piaui: ameacados de expulsao, os posseiros recorrem ao 

STR, cujo presidente, atraves de oficio, relata o caso a FETAG e pede 

providencia; esta prontamente repassa a questao ao INCRA. Como ja afirmado, 

as instancias sindicais aparecem ai apenas como intermediarias entre os 

trabalhadores e o Estado. Diante da falta de resposta positiva, repete-se o 

mesmo procedimento e o "presidente da entidade volta novamente a pedir 

providencias". 

Neste caso a FETAG envia oficios datados de 16/05/1986 aos seguintes orgaos e autoridades: INCRA-PI; 

INTERPI-PI; SEPLAN-PI; governador do Piaui, Bona Medeiros; Ministro do MIRAD. Nelson Ribeiro: e 

Presidente da Republica, Jose Sarney. 

1 7 7 Of. n. 187/86, da FETAG para o INCRA-PI, em 17/09/1986. 
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De modo significativo aparece tambem a postura de aceitacao da 

miseria, uma vez que a perspectiva posterior a conquista da paz, que se da 

somente com a desapropriagao e com os titulos de terra, e de produzirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pelo 

menos o necessdrio para a sua sobrevivencia". Pode-se assim aferir que as 

pressoes contra os posseiros colocam obstaculos a sua reprodugao, que se 

corporificam na tentativa de impor pagamento de renda ou de impedir a feitura 

do rocado, bem como a criacao de animais. 

4) A importancia das familias ameacadas e do MSTR diante dos 

latifundiarios: 

"Senhor superintendente, a situaqdo do meio rural se agrava a cada 

dia, pois a pressao do latifundidrio esta deixando os trabalhadores 

em desespero. A FETAG solidta desse orgdo as providencias que o 

caso requer. O Sr. Pedro jd chegou a ameaqar passar o tratorjjor 

cima das casas dos trabalhadores e prometeu levar pistoleiros ". 

"Atrm'es do pre sen te levamos ao conhecimento dessa confederaqao, 

ao mesmo tempo em que solicitamos dos companheiros interferencia 

junto ao INCRA ... 

Assim e que a FETAG - Pi, preocupada com o futuro destas familias, 

espera providencia urgente do orgdo competente, antes que as 

mdquinas do Sr. Ari venham destruir as poucas benfeitorias dos 

trabalhadores rurais ".
179 

Diante da ameaca concreta de expulsao de antigos moradores nao se 

percebe o MSTR qualquer tendencia a adogao de outras formas de luta: persiste 

no papel de intermediagao atraves do envio de documentos. Quando o caso 

requer intervengao extra- estadual, a FETAG envia oficio a CONTAG e pede 

Of. n. 287/86, da FETAG para o INCRA-PL 20/08/1996. Trata de ameagas de expulsao contra 29 familias de 

moradores antigos na localidade Nazare. municipio de Jose de Freitas- PI. 

1 7 9 Of. 258/86. Da FETAG para a CONTAG, em 15/07/86. Trata da ameaca de expulsao de 295 familias de 

moradores da localidade Havre de Graca. municipio de Teresina. O conflito se da em funcao da implantacao de 

uma usina alcooleira e a expulsao das familias ocorre de fato mediante pagamento de indenizacao em dinheiro 

pelas benfeitorias, conforme propunha a empresa. e nao com indenizacao em terra como queriam as familias. A 

FETAG tennina participando da negocia?ao do valor da indenizacao. 
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contato direto com o INCRA, em Brasilia. De um modo ou de outro, os trechos 

destacados, mostram a situacao de lmpotencia das familias envolvidas e do 

MSTR diante daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mdqufnas do Sr. Ari" ou do SR. Pedro que "jd ameacou 

passar o trator sobre as casas e prometeu levar pistoleiros ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5) A luta se da em razao da resistencia e iniciativa dos proprios 

trabalhadores, enquanto o MSTR tenta trazer os conflitos para o campo da 

legalidade: 

"Ocorre que hd tres anos, os trabalhadores irrigantes sofrem 

prejuizos com a destruiqdo das len'ouras por gado vacum do 

latifundidrio Abrado Gomes,..., neste ano nao aceitando mais sofrer 

prejuizo, os lavradores abater am a tiros uma das reses, fato que 

levou o Sr. Abrado a mobilizar todo o contigente policial dos 

municipios de Porto e Esperantina e a colocar mais gado nas 

plantagoes. 

Face o exposto, pedimos a V.Exa. que retire a forga policial com a 

qual se prevalece o latifundidrio, orientando-o que retire seus animais 

e, caso queira, adote medidas judiciais cabiveis. "
180 

A tensao social origina um conflito apenas quando os trabalhadores 

abandonam a postura de passividade face as diversas formas de pressao e 

exploracao dos proprietarios. Nesse caso, diante da continuidade de agressao as 

suas plantagoes, sem o proprietario ou qualquer autoridade adote providencias, 

eles eliminam um dos agentes de seu prejuizo: a res. A reacao do latifundiario 

mostra o nivel de disponibilidade da policia aos reclames desta categoria: 

considerando que sao muitas as familias envolvidas, mobilizam a forga policial 

de dois municipios. 

Of. n. 406/86 da FETAG-PI para p Secretario de Seguranca e para o Presidente do INTERPI. em 17/12/1986.. 

trata de conflito entre 200 familias produtoras de arroz irrigado na Iagoa Campo Largo, municipio de Porto, e um 

latifundiario e politico (deputado estadual). O referido projeto de irrigacao e parte de politica estadual. com 

recursos do Banco Mundial. de incentivo a pequenos produtores. 
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O MSTR, por seu turno, manda oficios ao Secretario de Seguranca, 

pedindo a retirada da policia, e ao Presidente do INTERPI, lembrando que o 

projeto fora implantado pelo Estado e pedindo ajuda para solugao do conflito. 

Recomenda ainda que o Secretario de Seguranca oriente o latifundiario a 

recorrer a justica para discutir a questao da res morta. E o esforco 

compreensivel de, diante de proprietarios quase sempre prepotentes e violentos e 

da agao repressiva da policia, trazer os conflitos para o campo da legalidade. 

Do exposto, pode-se aferir que enquanto o 4° congresso recomenda 

ao MSTR a iniciativa na luta pela terra tanto orientando os trabalhadores a 

resistencia como encaminhamento a adocao de novas e ousadas formas de luta, 

que superam em muito a legalidade, a FETAG-Pi implementa um estilo de 

sindicalismo fortemente assentado em valores como: manutencao de servigos 

assistenciais, perpetuagao dos diretores nos cargos, valorizagao do 

presidencialismo e do envio de documentos as autoridades constituidas. Assim 

nao se consegue superar a passividade e o sentimento que paira e o da 

impotencia dos trabalhadores e suas entidades. 

Longe pois de marcar o inicio de decidido envolvimento do MSTR 

com organizagao de base e formas diretas de luta pela terra, o 4° Congresso e o 

preludio de severa crise de organizagao e de representagao, cujas raizes datam da 

propria forma de constituigao deste movimento. Sentido-se ameagada pelas 

forgas de oposigao do novo sindicalismo, a CONTAG embarca na transigao da 

nova republica e, assim, perde a condigao de interlocutora independente, 

passando sua legitimidade e capacidade de agregagao a depender da implantagao 

do I PNRA. 

Todavia, a despeito da importancia decisiva deste fator conjuntural, 

a crise do sistema confederativo relaciona-se a fatores estrutui'ais. De um lado o 
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cultivo da tradigao do centralismo "cupulista", que torna o STR uma especie de 

reparticao onde o socio pode buscar solugao para certas dificuldades, mas que 

nao se desdobra em trabalho de base que amplie sua representatividade social e 

sua capacidade de organizagao e luta. De outro lado, a adogao, desde 1965, do 

conceito de unicidade sindical: um sindicato por municipio para todos os 

trabalhadores rurais. 

O MSTR trabalha com uma figura social generica: a de trabalhador 

rural: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No Brasil a classe dos trabalhadores rurais e formada por ... 

familias que vivem do trabalho na terra. Sao pequenos proprietarios, 

posseiros, arrendatdrios, parceiros e assalariados ". 

Esta construgao e do 3° Congresso, mas a adesao a figura idealizada 

de trabalhador rural vein desde o instante em que se aceita a constituigao de um 

unico organismo sindical para abrigar as diversas categorias de trabalhadores 

existentes no meio rural. Trata-se, sob a otica do regime militar, de medida que 

visa facilitar a universalizagao e o controle do movimento sindical no campo. 

Para a CONTAG esta unificagao representa a possibilidade de monopolizagao 

da representagao de toda a populagao trabalhadora rural. 

Na medida em que acelera-se o processo de modernizagao da 

agropecuaria, criando ou recrudescendo contradigoes que afetam, de modo 

diferenciado, as diversas categorias e acentuando o grau de especificidade dos 

interesse de certas categorias sociais, o conceito generico de trabalhador rural 

vai deixando de ser fator de unidade e tornando-se, progressivamente, obstaculo 

a legitimidade e a capacidade de representagao e mobilizagao dos STRs. 

1 8 1 Cf : CONTAG. Resolucoes do 3° Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais: Relatorio da comissao de 

questoes agrarias. 
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De modo geral, seguindo analise de Tavares dos Santos, os 

interesses existentes entre os trabalhadores rurais e camponeses podem ser 

desdobrados em tres grandes eixos de lutas sociais: 1) assalariados agricolas, 

permanentes e temporarios, cuja preocupagao e com salarios, condigoes de 

trabalho, enfim, com a legislacao trabalhista; 2) pequenos e medios 

produtores, que buscam melhores condigoes de comercializagao com a agro-

industria, credito, etc.; 3) camponeses sem terra - posseiros, parceiros, 

arrendatarios, filhos de minifundistas e assalariados temporarios -, que 

atraves da resistencia, dos acampamentos e das ocupagoes buscam permanecer 

na terra ou recupera-la.182 

Ha assim no MSTR, desde sua criagao, a semente de uma crise de 

organizagao e de representagao que deriva da incapacidade dos STRs 

encaminharem respostas, a nivel de organizagao e das lutas politico-

reivindicatorias, para os interesses diferentes das diversas categorias sociais que 

o compoem, e que estao em mutagao como decorrencia de sua interagao com o 

conjunto da sociedade e sua dinamica geral. Nao ha assim razao para o 

otimismo de Souza Martins, segundo o qual, em relagao aos movimentos 

183 

sociais, i 4o amadurecimento mais importante ocorreu no campo". 

No Piaui, a crise do MSTR se manifesta, alem dos aspectos ja 

referidos, na vinculagao de parcela importante dos STRs a esquemas politicos 

tradicionais, fato que impede ou dificulta a realizagao de trabalho de 

organizagao e mobilizagao das bases sociais com o fim de assumir as bandeiras 

propostas pelas instancias superiores do MSTR. Sua amplitude e reconliecida 

pelos proprios dirigentes sindicais, nos seguintes termos: 

1 8 2 Cf. TAVARES DOS SANTOS. Op. cit. p. 138-139. 

1 8 3 Cf: MARTINS, Jose de Souza.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A chegada do estranho. Sao Paulo: Hucitec, 1993. P. 89. 
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"Espera-se que este documento sin>a de base na elaboragao dos 

trabalhos e atividades sindicais para o ano de 1989. (...). Tendo em 

vista que a conclusao dos dirigentes e de que o MS no momento nao 

se apresenta como instrumento de luta e de defesa dos interesses dos 

trabalhadores rurais, por uma serie de motivos. (...). 

Foi levantada uma serie de questoes relacionadas com a realidade do 

MSTR a nivel do Pais e do Estado e posteriormente cada 

representante apresentou a situaqao do seu municipio, momento em 

que ressaltaram que os sindicatos nao tern muita credibilidade para 

com os trabalhadores. Como motivo apontaram a falta de 

posicionamento politico, envolvimento politico de alguns 

companheiros desoneslidade de outros, falta de um trabalho de base e 

outros ".
184 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bern no estilo, simples e direto, que marca muitos movimentos 

populares, os dirigentes do STRs admitem, em palavras fortes, a extensao e a 

natureza da crise: "o Movimento Sindical no momento nao se apresenta como 

instrumento de luta e de defesa dos interesses dos trabalhadores rurais". 

Esta analise e feita no final da decada de 80, na qual as muitas 

transformacoes porque passa a agropecuaria no Brasil, desde os anos 70, 

repercutem no Piaui, manifestando-se sobretudo na crescente dificuldade de 

reproducao das tradicionais relacoes entre moradores e proprietarios, mas 

tambem no avanco das empresas rurais e na expulsao de centenas de familias. 

Nestas circunstancias um sindicalismo marcadamente burocratico-

assistencialista nao consegue responder as novas demandas e assim perde 

credibilidade com os trabalhadores. 

E interessante analisar as sugestoes para enfrentamento da crise, 

apresentadas pelos mesmos dirigentes: 

implantagao de um trabalho educativo para despertar a 

consciencia dos trabalhadores; 

rea/izagao de um trabalho de base; 

maior integragao da categoria, principalmente entre os 

sindicatos vizinhos; 

1 8 4 Cf.: FETAG-PI. Relatorio do Encontro do Conselho de Representantes da FETAG. Teresina, 12 a 

14/12/1988. P. 1-2. 
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- maior integragao da categoria, principalmente entre os sindicatos 

vizinhos; 

- maior assistencia por parte da FETA G; 

- criacdo de delegacias sindicais a nivel regional e 

acompanhamento sistemdlico. 

De modo substantivo as sugestoes se dirigem mais as bases e a 

FETAG. Assim pode-se depreender que, a despeito de enumeragao de varios 

motivos da crise, os dirigentes dos STRs vem como principais responsaveis os 

proprios trabalhadores, que nao tern consciencia, e a FETAG que nao da a 

devida assistencia, dai a sugestao de criacao de polos sindicais e de garantia de 

acompanhamento sistematico. Para os proprios STRs sugere-se apenas a 

generica realizacao de um trabalho de base; sem apresentar qualquer remedio 

para problemas graves admitidos como "envolvimento politico de alguns 

companheiros e desonestidade de outros ". 

Esta crise, que assim se manifesta no MSTR do Piaui, e parte da 

crise geral de organizagao e de representagao que envolve o MSTR no Brasil. A 

analise ate aqui elaborada restringe-se a sua identificagao e a discussao de sua 

natureza e extensao; nao comportando esta pesquisa espago para a discussao das 

perspectivas de sua superagao. 

Neste aspecto, e preocupante o fato dos embates entre o sistema 

"contaguiano", de um lado, e o novo sindicalismo (CUT e MST), de outro lado 

nao evoluirem no sentido da gestagao de alternativas. Assim os anos 90, ate o 

momento, nao indicam qualquer perspectiva de resgate do MSTR, tendo muitos 

STRs como sua principal base de arrecadagao o desconto sobre as 

aposentadoria, que e repassado pelo IN AMPS. 

Idem. P. 2. 
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CONSIDERAgOES FINAIS 

Tendo como referenda as constatacoes e analises feitas nos 

capitulos precedences, pretende-se, a partir deste ponto, e de forma sumaria, 

resgatar alguns dos aspectos polemicos relativos a questao agraria que provocam 

mais interesse, consenso e divergencia entre os envolvidos, direta e 

indiretamente. Objetiva-se, finalmente, identificar as tendencias do debate sobre 

as possibilidades e a natureza da Refonna Agraria hoje. 

Na conjuntura historica que se desdobra a partir de 1985, dentre 

outros aspectos polemicos relativos a questao agraria brasileira, destacam-se: as 

razoes e responsabilidades pela derrota dos movimentos sociais de camponeses e 

trabalhadores rurais na batalha pela proposta do MIRAD/1NCRA para o I 

PNRA, o sentido da reforma agraria hoje e, de um ponto de vista economico-

politico, a possibilidade de sua implantacao. 

A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consenso relativo sobre o passado recente 

Sobre as divergencias, que apresentam variados matizes, paira uma 

grande concordancia entre os interessados na questao agraria: trata-se do sentido 

da Reforma Agraria nos anos 1950 e 60. Com maior ou menor enfase, 

interpretam o debate deste periodo como basilarmente marcado pelo carater da 

Refonna Agraria, que seria pre-condicao para o desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil. 1 8 6 

1 8 6 Cf.: ABRAMOVAY, Ricardo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Refonna agraria, desenvolvimento capitalista e democracia. In: LEAL. Op. 

cit. p. 13. MARTINS, Jose de Souza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os camponeses e a politica no Brasil. Petropolis: Vozes, 1983. P. 94. 

ROMERO, Ademar Ribeiro. Reforma agraria e distribuicao de renda. In: STEDILE. Op. cit. p. 120. SILVA, 

Jose Graziano. Reforma agraria, ja. In. LEAL, Laurindo (Coord.), p. 65. 
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O carater da Reforma Agraria como parte da politica 

desenvolvimentista aparece claramente nos documentos do I Congresso 

Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agricolas do Brasil. O manifesto de 

convocacao, por exemplo, lembra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o desenvolvimento economico e social do 

Brasil exige a solugao da questao agraria". Depois fala nos estrangulamentos 

do abastecimento e do mercado consumidor: 

"a produgdo de artigos para alimentagao do povo,..., nao 

corresponde as necessidades, contribuindo, decisivamente, para a 

terrivel carestia que assola o Pais. " 

"As pessoas que vivem e labulam nas lavouras, represeniando a 

maioria da populagao brasileira, pouco podem consumir dos 

produtos industriais, constituindo, assim, um dos mais serios 

obstdculos ao progresso da industria nacional". 

Como se pode notar vincula-se a Reforma Agraria diretamente ao 

desenvolvimento economico do Pais, sendo ela elemento capaz de garantir o 

abastecimento de alimentos, suprimindo a carestia, e de inserir no jogo da 

procura e da oferta a "maioria da populagao,..., que vive e labuta nas 

lavouras ", possibilitando assim a ampliacao do mercado interno e o "progresso 

da industria nacional". 

A despeito de pequeno, o trecho citado traz tres elementos 

constitutivos do debate que se trava nos anos 1950 e 60 e que marcam 

importante diferenca em relagao ao debate da questao agraria nos anos 80. 

Trata-se da simbiose entre a Reforma Agraria e o desenvolvimento economico 

do Pais, de sua vinculagao a estrategia de definigao de um projeto global para a 

sociedade, que deveria assentar-se na industria nacional, em contraposicao ao 

capital estrangeiro, e, finalmente, do alto peso demografico da populagao rural. 

1 8 7 Cf: COSTA. Luiz Flavio Carvalho. O Congresso nacional campones. RJ Universidade Rural: Sociedade do 

Livro. 1993. p. 29. 
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Mesmo Caio Prado Junior adota esta perspectiva de considerar a 

estrutura agraria e a miseria da populacao rural, daquela decorrente, como o 

"obstaculo principal e mais profundamente implantado no organismo social 

brasileiro, ao desenvolvimento economico e cultural do Pais" . No entanto, ao 

contrario de visao entao muito difundida, este autor coloca a pessoa humana do 

campones no centro de suas preocupacoes, sendo a Reforma Agraria mecanismo 

de sua incorporacao a cidadania e nao apenas instrumento economico de 

189 

expansao do mercado. 

Esta postura humanitaria de Caio Prado o aproxima do debate 

travado em torno da questao agraria nos anos 1980 e 90, onde ja se fazem ouvir 

as vozes vindas do campo, sem o tutelamento dos camponeses como ocorre nos 

anos 1950, e onde a Igreja Catolica - numa atitude de compromisso social -

vincula as transformacoes estruturais as necessidades de plena realizacao da 

pessoa humana, secundarizado pois os aspectos puramente economicos. 

Por outro lado, em razao das profundas mudancas demograficas e 

economicas (industrializacao e implantacao do complexo agroindustrial), ja nao 

se ve a Reforma Agraria como condicao indispensavel ao desenvolvimento 

economico. A tendencia predominante e de sua caracterizacao como politica 

que, mesmo tendo repercussao na economia, se assenta no atendimento de 

demandas sociais, como a incorporacao dos excluidos, e politicas, como o 

fortalecimento da democracia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B. A derrota das forcas populares 

Com respeito a atribuicao de responsabilidades pelo fracasso das 

1 8 8 PRADO JUNIOR. Caio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A questao agraria no Brasil. Ed. Brasiliense, 1979. p. 15-16. 

1 8 9 Idem. p. 15-85. 
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forgas em relagao a Reforma Agraria na Nova Republicas destaca-se a 

divergencia que contrapoe, de um lado, as analises que consideram a derrota 

como decorrente da agao equivocada dos grupos de mediagao e, de outro lado, 

aquelas que realgam a fragilidade dos proprios movimento de camponeses e 

trabalhadores rurais. 

Adotando a primeira visao, Souza Martins supervaloriza a 

organizagao dos trabalhadores rurais e camponeses, chegando mesmo a afirmar 

que, dentre os movimentos sociais, os rurais foram os que mais amadurecem. 

Como ja analisado no capitulo I I I , esquece-se de considerar, por exemplo, a 

fragilidade das bases que fundamentam a expansao do MSTR, amplamente 

influenciadas pelos convenios firmados com o FUNRURAL, condicionado o 

perfil dos sindicalizados e a propria natureza da agao sindical, onde pesa a 

pratica burocratico- assistencialista. 

Esta linha de raciocinio leva-o a responsabilizar os agente externos 

de apoio pelo fracasso da luta pela Refonna Agraria. Segundo ele, o equivoco 

inicia-se na propria proposta para o I PNRA, que seria produtivista. Em suas 

palavras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" a crise principal hoje, nao esta nos movimentos populares: esta nos 

grupos de mediagao, os gntpos de apoio. Os grupos de mediagao tern 

entendido mal a luta no campo. Reduziram-na ao economico e a uma 

luta estritamente economica pela terra. "
190 

Em sua analise a luta pela Reforma Agraria nao e luta 

principalmente pela terca, nao e apenas luta economica; pois a este respeito a 

grande propriedade mostra ser capaz de produzir para o abastecimento interno e 

para a exportagao. Trata-se de luta que liga-se diretamente a implantagao de 

efetiva democracia no pais, de um "luta que desorganiza as bases polfticas das 

1 9 0 MARTINS. Jose de Souza. A chegada do estrcmho. SP. HUCITEC 1993. P. 90 
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oligarquias ",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pois " a terra efonte de seii poder politico ". 

Em outra diregao, ha argumentos que enfatizam a fragilidade dos 

movimento sociais e sua relativa passividade diante da proposta do 

MIRAD/INCRA, o que permite inclusive a ampliacao dos espacos ocupados 

pela reacao conservadora, como e caso da significativa adesao de pequenos e 

medios produtores a UDR. 

Seguindo esta linha de analise, Jose Eli da Veiga sustenta que: 

"na decada de 80, o movimento pela reforma agraria so entusiasmou 

e mobilizou pequenaparcela dos trabalhadores rurais. Alem disso, os 

lavradores que promoveram acampamentos e ocupaqoes raramente 

conseguiram conquistar a simpatia e o apoio da populaqao da regioes 

onde tern ocorrido tais lutas. Forma muitas vezes trat ados como 

forasteiros. "
192 

Aparecem, neste trecho, dois elementos significativos que se 

relacionam a mobilizacao pela Reforma Agraria. De um lado, o autor constata 

que este movimento nao logra entusiasmar a grande massa dos trabalhadores 

rurais, o que considerando o forte apelo da questao em pauta revela a fragilidade 

tanto de suas organizacoes como o carater pontual de sues movimentos sociais. 

Por outro lado, afirma a falta de apoio de outros segmentos sociais, que se 

manifesta tanto na recepgao fria, as vezes hostil, aos camponeses em luta, como 

na desarticulacao das iniciativas de apoio que, permanecendo isoladas, nao 

ganham maior dimensao politica. 

Concordando ou nao com esta visao que realca a fragilidade dos 

movimentos sociais camponeses, e imperativo admitir que muitas das atitudes 

concretas das entidades de representagao dos camponeses e trabalhadores rurais 

1 9 1 Idem. p. 89,91. 

1 9 2 VEIGA. Jose Eli . Reforma agraria hoje. In STEDILE. Op. cit. p. 304. 
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criam, num contexto de embate com as forgas antireformistas, obstaculos aos 

fortalecimento da luta pela Reforma Agraria. 

Neste sentido ja se analisou o peso da pratica burocratico-

assistencialista que marca o sistema "contaguiano". Alem disto, a divisao do 

movimento em correntes e areas de influencia da CONTAG, CUT e MST, 

principalmente o acirramento das diferencas existentes entre estas tendencias, 

constitui fator que impede a elaboracao de projetos e estrategias comuns, 

enfraquecendo assim o campo reformista. , 9 j 

Este problema permanece e se aprofunda no inicio dos anos 90, 

quando as lutar intestinas entre facgdes, grupos e liderangas, tern correspondido 

a queda continua e crescente do poder de agregagao de bases pelas entidades 

sindicais e do poder de mobilizagao dos movimento sociais. As tendencias 

individualistas e escapista estao predominando sobre a organizagao e a 

participagao. Sem bases mobilizadas, as liderangas tornam-se presa facil do 

centralismo e passam a constituir uma especie de contra-elite com fortes 

tendencias para a defesa de teses corporativistas. 

Mas retornando as interpretagoes sobre a derrota da Reforma 

Agraria, talvez seja preciso lembrar que quando estao em jogo transformagoes 

estmturais, a nivel economico e (ou) politico, o resultado do embate depende de 

uma conjugagao de fatores e nao de um ou outro elemento. E disto 

precisamente que trata-se, pois a Reforma Agraria mexe com o nucleo do poder 

politico no Brasil e pode afetar poderosos interesses economicos. 

1 9 j Em 1995 a CONTAG filia-se a CUT, num passo importante no sentido da diminuigao das divergencias, 

Todavia, isto ja se da num contexto de profunda crise do MSTR e nao traz automaticamente o fim da disputas ao 

nivel das federacoes e dos STRs, quanto a organizacao sindical, nem garante a definicao de estrategias comuns 

quanto as fonnas de encmmnhamento da luta pela terra e politicas agricola adequada. 
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Seu potencial de centralidade politica deve-se, de um lado, ao peso 

politico dos grandes proprietarios - ampliando desproporcionalmente pela forma 

distorcida como os Estados estao representados na Camara Federal194 - e, de 

outro lado, a profunda imbricacao de interesses entre o setor agrario e o setor 

industrial e financeiro, uma da faces da modernizacao conservadora. 

C. Perspectivas da Reforma Agraria hoje 

Sobre o sentido, possibilidade e conveniencia de uma Reforma 

Agraria no Brasil do final da decada de 80 e inicio dos anos 90, ha uma 

variedade de posturas constituindo significativa gradacao que vai desde a sua 

negacao ate sua afirmacao como parte de um processo de superacao do 

capitalismo rumo ao socialismo. 

O aspecto que congrega maior convergencia de opinioes diz 

respeito aos carater da Reforma Agraria, tida como condicao indispensavel para 

efetiva democratizacao da sociedade brasileira, uma vez que se constitui como 

fator de incorporacao das massas rurais a cidadania e de superacao da violencia 

a que estas estao submetidas. 

Ainda sob esta otica politica, a Reforma agraria e vista como fator 

de enfraquecimento das oligarquias agrarias detentoras de grande poder 

eleitoral. Sua implementacao atenderia, complementarmente, outra exigencia da 

democracia, que nao pode conviver com o controle quase absoluto de grupos 

poderosos sobre a base em que se assenta a propria nagao: o territorio. 

1 4 Como se sabe desde o "Pacote de Abril de 1978". implantado atraves do ato institutional, a forma de 

composicao das bancadas federals aumenta a representacao dos Estados pouco povoados para muito alem de seu 

peso eleitoral. diminuindo assim a bancada dos chamados grandes Estados e o peso eleitoral das metropoles 

urbanas. 
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A despeito de necessaria a democracia, a implementagao da 

Refonna Agraria esta condicionada a significativas mudangas na correlagao de 

forgas politicas. Somente assim e possivel imaginar a viabilizagao de Emenda 

Constitucional que altere substancialmente o art. 184 da Constituicao Federal, de 

modo, a excluir a exigencias de previa indenizagao e a definir parametros para 

fixacao do valor indenizatorio que neutralize a tendencia de transformacao das 

desapropriagoes em segmento altamente lucrativo do mercado de tercas. 

Em fins dos anos 1980 e nos anos 1990 nao ha qualquer otimismo 

quanto a possibilidade de implantagao de um processo de Refonna Agraria no 

Brasil. A despeito desta postura coincidente, as analises divergem 

profundamente quanto a sua natureza e a necessidade. 

De um lado, ha interpretagoes que vem na agroindustrializagao, 

baseada na grande empresa, a solugao para a questoes agrarias brasileira, tida 

como resolvidas. A analise de Francisco Graziano Neto e rica em teses 

polemicas e contrarias a Reforma Agraria. Avaliando o I PNRA da Nova 

Republica conclui que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"I) inexiste farta disponibilidade de terras ociosas, 2) mesmo que 

houvesse abunddncia de terras, nao ha\>eria tantos interessados nos 

fates e 3) mesmo com terras ociosos e pretendentes certos, um 

programa desta natureza nao teria a eftcdcia desejada, deixando 

insoluvel o problema da miseria no Pais. "
!95 

A tese desse autor assenta-se nos pressupostos de que as estatisticas 

do INCRA estao completamente ultrapassadas, nao conseguindo captar e nem 

expressar as profundas mudangas oconidas na estnitura fundiaria e muito menos 

na forma de utilizagao da tena desde os anos 1960. Por outro lado, a maior 

GRAZIANO NETO, Francisco. "A tragedia da terra". Sao Paulo: IGLU, FUNEP, UNESP, 1991.p. 83. 
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parte da populacao rural estaria integrada a agropecuaria, necessitando de outras 

politicas que nao a Reforma Agraria. 

Em sua analise os minifundiarios precisam de tecnologia, nao de 

terra. Quanto aos assalariados rurais, considera que eles querem salarios e 

condigoes de trabalho. Os rendeiros e os parceiros aparecem como integrados a 

solugao capitalista que supera o empate de capital na compra de terra, alem de 

permitir o acesso destes produtores a recursos tecnologicos. 

Finalmente, o publico potencial da refonna agraria, os trabalhadores 

rurais sem terra, aqueles que estao excluidos da agropecuaria, nao teria 

qualificagao nem vocagao para assumir a gestao e a labuta em unidades de 

produgao porventura criadas pela agao reformista. Esta conclusao aparece como 

resultado da observagao da situagao dos assentamentos criados por iniciativa dos 

Sem Terras, em Sao Paulo, a partir de 1985. 

Arrematando sua analise, Francisco Graziano conclui que mesmo 

existindo terra e pretendentes certos a Refonna Agraria nao seria solugao capaz 

de resolver o problema da miseria no Pais. Pode-se aferir dai que este autor nao 

admite qualquer relagao entre, de um lado, a miseria e, de outro lado, a estrutura 

fundiaria e o modelo de desenvolvimento agropecuario. Alias, ao longo de seu 

trabalho a moderna agropecuaria - predominio da grande empresa, integragao 

dependente dos pequenos produtores, criagao de poucos empregos permanentes 

e uso de mao-de-obra temporaria - aparece sempre como paradigma.196 

E significativo informar que o entao senador Fernando Henrique 

Cardoso, em prefacio ao livro em aprego, avaliza a analise de Graziano, que 

viria a ser, como se sabe, Presidente do INCRA no governo daquele. Segundo 

1 9 6 Idem p. 61. 70,71,73. 
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Cardoso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que este livro mostra e a historia de uma ilusao. Ou melhor de 

muitas Husoes: nem ha no Brasil tanta terra agricultd\'el e disponivel 

como se imagina, nem o latifundio improdutivo continua a ser a base 

da produgao e mesmo da estrutura da propriedade agricola 

brasileira, nem existem tantos 'sem terra' dvidos pela posse da terra, 

como se imagina".
19

' 

Indo alem, o entao senador arrisca sugerir medidas capazes de 

colocar o debate sobre a questao agraria brasileira em outras bases. Todavia, 

estando no momento no transcurso do seu segundo mandato, nao se vislumbra 

qualquer iniciativa de implementacao das sugestoes a seguir transcritas: 

"E preciso redeftnir o que se entende por latifundio (tanto por 

extensao como por exploracao); e preciso dispor de um novo cadastro 

da propriedade rural, e preciso fazer uma regionalizagao do Pais 

para fins de politica fundiaria ". 

Estas avaliacoes e propostas elaboradas pelo atual Presidente da 

Republica ha poucos anos, em 1991, se por um lado indicam a clara tendencias 

de aceitacao do paradigma da empresa rural capitalista como a solugao da 

questao agraria brasileira, por outro lado mostram a intencao de dotar o Estado 

dos instrumentos necessarios para a efetivacao de politicas fundiarias corretiva 

das distorcoes ainda existentes. 

A nao implementacao das medidas e indicador certo das reacoes 

poderosas que obstam qualquer politica que extrapole a das desapropriagoes 

pontuais que vem sendo seguidas desde 1986. Indicam tambem que a questao 

agraria nao esta resolvida. Senao por que a resistencia a um recadastramento 

rural que indique o atual perfil da estrutura fundiaria e as formas de utilizagao 

das terras? E mais do que isto, por que a recorrencia aos massacres de 

trabalhadores rurais sem terra? 

CARDOSO, Fernando Henrique. Prefacio. In: GRAZIANO. Francisco, op. cit. p. 10. 

Cardoso. Op. cit. p. 10. 
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Refletindo a problematizagao acima apresentada, ha, por outro lado, 

em contraposigao as teses de Francisco Graziano, uma serie de analises que 

partem do pressuposto de que a agroindiistria, baseada na grande empresa, nao 

logrou resolver a questao agraria brasileira, tendo ao contrario alterado sua 

natureza e intensificado sua incidencia. 

Desde campo interpretativo participa Jose Gomes da Silva que, 

mesmo fazendo concessoes ditadas por uma realidade onde as forgas populares 

estao em desvantagem, tern teimosia suficiente para "nadar contra a correnteza" 

Como parte do governo paralelo, idealizado por Lula em 1989, esse autor assina 

uma proposta de Reforma Agraria cuja concepcao e predominantemente social, 

mas que tern envergadura - assentamento de 3,39 milhoes de familias - para 

responder aos problemas concretos das populacoes rurais e para conservar a 

esperanca de mudancas mais profundas no modelo agropecuario.199 

Nota de destaque, como contraponto intelectual ao pensamento de 

Francisco Graziano, merece o trabalho de Jose Eli da Veiga. Numa verdadeira 

insurreigao contra a onda dominante no meio academico - que tende a ver na 

grande empresa agroindustrial a solugao defmitiva para a questao agraria - este 

estudioso reafirma a Reforma Agraria como um dos fatores indispensaveis aos 

desenvolvimento economico e social, em suas palavras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" a passagem da economia brasileira para uma fase articulada de 

desenvolvimento dificilmente poderd prescindir de um conjunto de 

politicas publicas que fortaleqam a agricultura familiar. E este 

objetivo estrategico que da sentido a reforma agraria ".
200 

Como se pode notar, Viera atribui a Refonna Agraria sentido 

economico estrategico que supera em muito sua restrigao a fungoes politicas e 

1 9 9 SILVA, Jose Gomes da. A reforma agraria no Brasil. In: STEDILE, op. cit. p. 185. 

2 0 0 VEIGA. Jose Eli da. Fundamentos do agroreformismo. Lua Nova. CEDEC n° 23, 1991. p. 60. 
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sociais. Ela aparece, em sua analise, como elemento indispensavel ao 

desenvolvimento economico socialmente articulado, pois proporciona a 

sustentabilidade e equilibrio do crescimento, que exige ampliacao do mercado 

interno e melhoria da distribuicao de renda. 

Fica claro tambem que a estrategia ai delineada importa em 

reorientagao do modelo de desenvolvimento economico, de modo a combinar o 

complexo agroindustrial com a agricultura familiar, bem como as demandas do 

mercado interno com as demandas do mercado externo e as necessidades de 

captacao de divisas interaacionais. 

Esta proposicao, assentada na viabilidade economica de uma 

politica agraria distributiva, completa o quadro de analises sobra a natureza e 

possibilidades da Reforma Agraria. Ela contrasta vivamente com a tese que 

nega a reforma fundiaria qualquer sentido economico e que questiona mesmo 

sua validade como politica social, de combate a miseria. No espaco 

intermediario entres estas posturas surge todo um leque de analises que atribuem 

a Reforma Agraria multiplos sentidos, dentre os quais destacam-se: 

- exigencia da democracia, como fonna de enfraquecer as 

oligarquias agrarias, por termo a violencia no campo e propiciar aos camponeses 

o exercicio pleno de direitos politicos; 

- politica social que amplia as possibilidades de exercicio de 

direitos de cidadania; 

- politica economico- social que, mesmo sem levar de imediato a 

produtividade, aumenta a producao de alimentos e materias primas, gera 

empregos, distribui renda e amplia o mercado interno ; 

- politica economico- social que interrompe o exodo rural, trazendo 

reflexos positivos para o meio urbano - senao a melhoria dos salarios como se 
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imaginava - pelo menos o fim de uma das fontes de reproducao dos indigentes 

das cidades; 

- politica economico que permite a consolidacao do carater bimodal 

da agropecuaria brasileira, isto e, assentada sobre a dupla base da grande 

agroindiistria e da agricultura familiar tecnificada 

Quanto as possibilidades de implementacao de um processo de 

reforma da estrutura fundiaria brasileira, alem da consideragao geral de que e 

necessario significativa mudanga no perfil de composicao das forgas politicas -

que vem ocorrendo de modo lento e gradual , conforme parece ja tradicional 

no Brasil -, e preciso alterar as estrategias da propria politica agraria. Ate o 

momento ela tern se caracterizado pela homogeneizagao das regioes e do 

beneficiarios, tornados indistintamente como agricultores de subsistencia. 

A existencia de uma unica politica agraria para o Brasil, nao 

contempla devidamente as enormes diferengas geograficas, economicas e 

culturais que marcam o Pais. A politica agraria incide sobre realidades 

absolutamente distintas, como se pode concluir tomando-se como referenda os 

casos de Estados como Sao Paulo ou Parana, de um lado, e do Piaui, de outro 

lado. Salta aos olhos, em primeiro lugar, as diferengas fisico-ambientais 

(climas, solos, relevo, pluviosidade); e vindo em seguida as diferengas 

economicas (mercado, tecnologia, diversificagao da produgao, credito). 

" Nas eleicoes de 1990 os partidos politicos favoraveis a refonna agraria (FT, PCB. PCdoB e PDT) 

conquistaram 106 "cadeiras'' no Congresso Nacional: enquanto os partidos contrarios (PFL. PDS. PTB. PDC. 

PRN e outros) ficaram com 296 "cadeiras". Numa zona intermediaria, os partidos que nao tern uma postura 

unificada sobre esta questao. que cedem votos aos dois polos citados e (ou) se posicionam conforme as 

tendencias da conjuntura (PSDB e PMDB) conseguiram 182 "cadeiras". Considerando as eleicoes presidenciais 

recentes de 1994 e 1998 verifica-se que o pacto liberal formado em torno de Fernando Henrique Cardoso uniiica 

os partidos dos chamados espectros de direita e de centro. deixando assim a esquerda isolada e junto com ela 

qualquer possibilidade de mudanca legal que possibilite a superacao da politica agraria em vigor, marcada pelo 

carater pontual dos assentamentos e pelo alto preco das desapropriagoes. 
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No Piaui, a politica agraria precisa necessariamente, em 

combinacao com a politica agricola, propiciar a efetivacao de potencialidades 

naturaisexistentes, dentre as quais destacam-se: vales ferteis, rios temporarios 

que podem se perenizados atraves de pequenas obras; recursos hidricos 

significantes (lagos, acudes, Rio Parnaiba - mais de 1.000 km navegaveis -, 

lencol freatico abundante considerado o maior do mundo). 

Por outro lado, o dos limites, alem da fragilidade do ecossistema 

predominantemente de caatinga, registram-se no Piaui reduzido mercado local; 

concentracao da agricultura em produtos tradicionais de subsistencia; cultura 

camponesa e inexperiencia com a gestao de unidades produtivas voltadas para o 

mercado; predominio de praticas tecnologicas rudimentares e extensivas, baixos 

indices de produtividade da agropecuaria; insipiencia das forma associativas e 

cooperativas de gestao; sujeicao do campesinato a esquema locais de poder, etc. 

Segue-se do exposto que e inevitavel aplicar a Sao Paulo, onde 

predomina o complexo agroindustrial, os mesmos principios de politica agraria e 

agricola aplicados no Piaui, onde a agropecuaria - em sua maior parte - nao se 

encontra ainda sequer na era da mecanizacao a tracao animal. O que dizer se se 

fizer comparacao entre os condicionantes ditados pela floresta amazonica e os 

impostos pelos pampas gaucho ou pelo semi-arido nordestino. E obvio que a 

referidas politicas precisam adquirir forte conteudo regional. 

A regionalizacao, alem dos condicionantes ambientais e 

economicos, precisa considerar aspectos relativos a cultura dos sujeitos 

envolvidos na agropecuaria e os dela excluidos. Em outras palavras, as politicas 

agrarias e agricola tern que interagir com as especificidades sociais existentes. 
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Nao e salutar encaminhar as mesma respostas para demanda 

originarias de sujeito tao distintos quanto: grandes e medios empresarios, 

pequenos agricultores integrados ao complexo agroindustrial, agricultores de 

subsistencia e os excluidos da agropecuaria e que nao aceitam esta condicao. 

Parece bastante coerente tomar a Reforma Agraria como resposta 

adequada aos interesses da maior parte dos agricultores de subsistencia 

(minifundistas, posseiros, rendeiros e parceiros) e dos excluidos da agropecuaria 

que resistem a aceitacao da proletarizacao e lutam pelo retorao a condicao de 

pequenos agricultores. A disponibilizacao de terra agricultavel e de politica 

agricola adequada pode modificar substancialmente o lugar social destes 

sujeitos, deixando a situacao de parias202 e se integrando a condicao de 

produtores voltados para o mercado. 

Esta proposta encontra amparo em parte significativa das analises 

correntes onde, embora se reconheca a irreversibilidade da agroindustria 

empresarial, se advoga a necessidade de fortalecimento da bimodalidade da 

agropecuaria brasileira, isto e, a coexistencia entre o referido setor 

agroindustrial, centrado na grande empresa, e um setor agroindustrial familiar , 

assentado na pequena propriedade. Nao se trata ai da defesa da agricultura de 

subsistencia somente, mas de uma agricultura familial' tecnificada e voltada para 

o mercado, sendo assim fator de distribuicao de renda. 

Esta analise tern como sustentaculo o desenvolvimento desigual do 

setor agroindustrial de grande porte, combinado com a permanencia dos 

conflitos e a existencia de terras ociosas destinadas a especulacao. Esta 

realidade exige intervencao no sentido de minimizar os efeitos negativos da 

2 0 2 E uma casta indiana (Asia) que nao possui direito negativo juridico c nem pode tcr propriedade alguma. 

Justifica-se pela visao cannica. 
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modernizacao. Assim a Refonna Agraria ganha o duplo carater de politica 

social, voltada para a contencao da miseria e dos conflitos, e de politica 

economica voltada para a distribuicao de renda atraves do fortalecimento de um 

setor agropecuario familiar tecnificado. 

Observa-se assim que a questao agraria e complexa e encena alto 

grau de conteudo politico, relacionando-se em ultima analise ao projeto de 

sociedade que se deseja construir. Quanto mais importante for a participacao 

dos cidadaos na tomada de decisoes e quanto mais se deseje ampliar, num 

sentido horizontal, a fruicao de direitos de modo a incluir aqueles que estao a 

margem, tanto maior sera a importancia da mudancas significativas na estrutura 

fundiaria e na forma de utilizagao da tena. 

A experiencia recente, desde 1985, mostra - em contraste com o 

cenario desejado acima delineado - que a denota da Reforma Agraria deveu-se 

fundamentalmente a incapacidade que manifesta a sociedade brasileira. Os 

segmentos populares particularmente, em representar politicamente seus 

interesses. 

Do exposto resta o principio e a conclusao geral de que a Reforma 

Agraria, assim como qualquer reforma socio- economica que busque extinguir 

privilegios, depende do fortalecimento da sociedade civil e, mais do que isto, da 

capacidade de dar expressao politica - a nivel dos partidos politicos, da 

legislacao, e dos poderes constituidos - aos interesses populares. 
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