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RESUMO 

Este trabalho analisa o processo de constituigao socio-historica dos 

seringueiros no Amazonas, mais especificamente no municipio de Novo 

Aripuana, a partir da decada de 1910 ate a atualidade. 

O resgate do processo de constituigao desses agentes sociais 

toma como eixo central de analise as relagoes de trabalho no 

extrativismo da borracha. 

A primeira parte aborda as relagoes de trabalho no interior dos 

seringais tradicionais enredados na cadeia do aviamento e a posterior 

desarticulacao destas estruturas. 

A segunda parte trata da fundagao e organizagao das comunidades 

ribeirinhas de produtores de borracha enquanto alternativa aos seringais 

tradicionais na estruturagao de relagoes de trabalho inovadoras - com 

estudo de caso na comunidade de Sao Felix. 

No processo de constituigao social e historica dos seringueiros 

busca-se perceber: como de "cativo" no interior dos seringais tradicionais 

torna-se "liberto", autonomo nos limites das comunidades ribeirinhas; 

como se efetiva sua relagao com a natureza e com os demais agentes 

sociais. 



ABSTRACT 

This work analyzes the sociohistorical process of formation and 

organization of the rubber gatherers in the town of Novo Aripuana. 

The central focus of this study are the relations in the extration of 

latex, the first deals with relations within the traditional rubber plantation, 

which are not based on a monetary system of payment, but rather on a 

sistem of credit for obtainning material goods, and the subsequent 

breaking away from this economic struture. 

The second part deals with foundation and organization of the 

riverbank rubber-producing communities based on innovative relation as 

an alternative to the traditional rubber plantations, with a casa study in the 

Sao Felix community. 

In our analysis of the historic and social formation of the rubber 

gathers, we seek to discern how the workers went from "bondage" to 

"free"or autonomous, within the limits of the riverbank communities, also 

observing relation ships with nature and with society in general. 



RESUME 

Ce travail analyse le processus de constitution socio-historique des 

travailleurs du caoutchouc en Amazonie, specialement dans la Comune 

de Novo Aripuana, depuis la decennie de 1910jusqu' aujourd'hui. 

Pour reconstituer I'histoire de ces agents sociaux, nous avons 

centre notre analyse sur les relations de travail dans I'extraction du 

caoutchouc. 

Dans une premiere partie, nous abordons les relations de travail a 

Hnterieur des exploitations traditionnelles de caouychouc liees aux 

fournisseurs, puis la desrticulation posterierue de ces structures. 

Dans la seconde partie, nous traitons de la fondation et de 

I'organisation des communautes riveraines productrices de caoutchouc, 

alternative aux exploitations traditionnelles pour former des relations de 

travail innovatrices - avec une etude de cas dans la communaute de 

Sao Felix. 

Dans ce processus de constitution sociale et historique des 

travailleurs du caoutchouc, nous avons cherche a percevoir comment 

ceux-ci passent de la situation de "captifs" (a Tinterieur des exploitations 

traditionnelles) a celle de "liberes", autonomes a linterieur des 

communautes riveraine: et comment se realise leur relation a la nature et 

aux autres agents sociaux. 
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0 canto de despedida 

vai disfarcado de flor. 

E feito para os caboclos 

do barranco sofredor. 

Pra eles que nao vao ler nunca 

estas palavras de amor. 

Amor da tudo o que tern: 

dou esta rosa verdadeira, 

levando a clara certeza 

da vida nova que vem. 

Canto para os curumins 

nascidos igual a mim, 

vida escura, e tanto verde! 

canoa, vento e capim. 

Canto para o ribeirinho 

que um dia vai ser o dono 

do verde daquele chao. 

Tempo de amor vai chegar, 

tua vida vai mudar. 

Vai preparando a farinha, 

murupi no matrinchao, 

nunca vi verde tao verde 

como o do seu coracao. 

Thiago de Melo 



APRESENTAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Amazonia possui uma extensa area geografica. com uma populacao heterogenea, na 

qual se encontra uma multiplicidade de organizacoes sociais, banhada por rios caudalosos que 

a cada curva apresentam um novo cenario. Entranhados pela forca e os misterios da floresta e 

dos rios encontram-se os ribeirinhos e os seringueiros - principais protagonistas desta historia 

- que traduzem acoes novas, diferentes facetas do "caboclo" que sempre pensamos ser o 

mesmo, como se fosse um desdobramento natural de seu percurso, mas que de repente nos 

surpreendem ao se mostrarem em multiplas faces sua singularidade. Retrata-los num simples 

trabalho de investigacao nao e possivel. ousamos, todavia. relatar aqui um pouco de sua 

historia. 

Neste estudo, tentaremos evocar uma parte dessa imensidao que e a Amazonia para 

compor o cenario em que vivem os seringueiros em diferentes momentos, na busca de 

reconstituir seu trajeto de "cativo" a "liberto". 

Antes, vistos como ribeirinhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mansos, acanhados, eram Pescadores, coletores, 

roceiros e produtores de farinha. Habitantes da hinterlandia amazonica, extraiam da floresta e 

do rio a sua vida material, social e cultural numa simbiose com os movimentos da natureza. 

Todavia, de maneira abrupta, tais seres sociais veem-se arrebatados, "cativos"; como 

extratores do latex das seringueiras nativas "hevea brasilienses", passando a produzir o 

principal produto da economia na regiao: a borracha nativa. Este ciclo economico marca 

definitivamente a regiao pelo volume de riquezas produzidas - sem paralelo em sua historia. 

Durante aquele periodo, o seringueiro, enredado nas tramas da producao da borracha 

para o mercado europeu, tornou-se o personagem central dos enredos 

amazonicos. Esta condicao nao significou para esse produtor melhorias em suas condicoes de 

vida, ao contrario, relegou-o a um extremo empobrecimento resultante das relagoes de 

trabalho, fundadas na super-exploracao que marcaram as empresas extrativistas (seringais 

tradicionais) na cadeia do aviamento. 



No Municipio de Novo Aripuana, as margens do rio Araua, braco do rio Aripuana, 

afluente do rio Madeira (ver mapa 01), deparamos-nos com inumeras comunidades ribeirinhas 

de produtores de borracha, que se formaram durante a decada de 40, periodo em que o sistema 

de aviamento predominava enquanto articulador das relacoes economicas, politica e sociais 

naquele contexto. Os seringueiros que conseguiram fugir as relacoes de trabalho nos seringais 

tradicionais fundaram pequenas comunidades como alternativa para se manterem na condicao 

de produtores de borracha. estabalecendo relacoes de trabalho de natureza diferenciadas das 

que predominavam na regiao. 

No Amazonas, mais precisamente no Municipio de Novo Aripuana, tres momentos se 

destacam no processo de constituigao socio-historica dos seringueiros: as relacoes de trabalho 

no interior das empresas extrativistas; as relacoes de trabalho nas comunidades ribeirinhas -

assim chamadas pela populacao local -, enquanto alternativa criada pelos seringueiros que 

fugiam da exploracao no interior dos seringais; a transformacao dos seringueiros em 

ribeirinhos. 

Assim, em busca de reconstituir a trajetoria de "cativo" a "liberto", encontramos o 

seringueiro nao apenas libertando-se da condicao de "sujeito" , de "cativo" para tornar-se 

"liberto", autonomo e mais ainda, abandonando a atividade de extracao do latex e tornando-

se ribeirinho. 

Apos esta longa trajetoria, o "caboclo" amazonida, prenhe desta historia, pouco a 

pouco torna-se "outro", ao mesmo tempo em que permanece ele mesmo, pouco falante a 

contemplar o rio e as matas. Enquanto agente social, concretiza a transformacao socio-

economica e cultural no interior das respectivas comunidades, conservando aspectos 

fundamentals de sua tradicao, ainda que com significados novos. 

Para efeito deste trabalho. procuramos recolher dados tanto com os ex-seringueiros 

que vivem na sede do Municipio, para reconstituir as relacoes de trabalho nos seringais 

tradicionais, quanto junto aos habitantes das comunidades ribeirinhas localizadas no rio Araua. 

Coletamos informacoes nas seguintes comunidades: Sao Felix, Santa Rosa, e Guaruba; 

elegendo apenas a primeira para aprofundamento deste estudo, no intuito de abordar sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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constituicao, organizacao social, economica e politica e as condicoes de existencia atual, a 

partir das relacoes de trabalho vigentes em cada momento. 

Este trabalho constitui-se, pois, numa dissertacao de pos-graduacao do curso de 

Mestrado em Sociologia Rural, da Universidade Federal da Paraiba - Campus Campina 

Grande, com bolsa de estudo CAPES (06 meses) e CNPq (02 anos). No entanto, a realizacao 

deste extrapola o ambito de uma producao academico-cientifica, uma vez que tern tambem 

uma significacao particular por ser a autora do mesmo uma amazonida ( que diz da sua 

reabdade ), e por ter tido a possibibdade de compor, pelo resgate socio-historico, a vivencia de 

um conjunto de agentes sociais, e dentre eles a vivencia de um homem em especial,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA meu pai. 

Este homem se difere dos demais. apenas por ter assumido, apos uma vida sofrida de 

seringueiro e extrator de juta. a responsabilidade de adotar com cinco dias de nascida, uma 

filha a mais em sua numerosa familia de quatorze filhos. dando a oportunidade primeira para 

que eu pudesse me tornar a autora deste estudo. Assim, este trabalho de pesquisa tornou-se 

uma empreitada de afeto, para reconstituir. com limitacoes, um pouco dessa historia, relatada 

por anos a fiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao cair da tarde, na boca da noite ... 

* No contexto do extrativismo o termo "sujeito" e empregado para designar a subordinacao as 

relacoes semi-servis. Neste estudo o termo sujeito tomara como referenda esta acep?ao. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente trabalho aborda o processo de constituicao socio-historica de um agente 

historico singular que vive na Amazonia Ocidental, tomando como eixo central de anabse as 

relacoes de trabalho. Este agente historico pode ser designado tal como se auto identifica: 

seringueiro, produtor tradicional de um produto especifico. a borracha. que desempenhou 

papel de grande importancia no ciclo historico do Brasil. a partir do final do sec. XIX e 

primeiro quartel deste seculo, marcando ate os dias atuais a historia dessa regiao. 

Como se estivessemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escondidos na floresta, apos centzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anos de solidao. de repente os 

seringueiros emergem no cenario nacional e internacional alcancando certa visibilidade. Assim, 

numa luta historica de preservacao da vida. estes personagens praticamente desconhecidos, 

passam a ocupar diferentes espacos no contexto dos movimentos sociais que articulam a 

questao agraria com a questao ecologica. 

Apesar disso, evidencia-se que ha ainda muitas lutas a se travar para sairem das 

condicoes marginais em que se encontram, vistos historicamente como cidadaos de segunda 

categoria. Muitas coisas foram ditas nos jornais, na academia. nas organizacoes 

governamentais e nao governamentais, atribuindo um novo estatuto ao seringueiro. Entretanto, 

muito ha para se dizer e desvendar, principabnente sobre um tipo muito particular de 

seringueiro que se constitui em sujeito-objeto desta pesquisa. 

Nossa investigacao objetiva perceber como numa relacao de subordinacao semi-servil, 

o seringueiro "cativo" se torna "bberto", tornando-se produtor autonomo. A percepcao desta 

trajetoria sera visualizada atraves da analise das relacoes de trabalho, a partir das seguintes 

questoes: como ele se coloca na historia e na sociedade; como os vdrios fatores internos e 

externos ao grupo se conjugam na conformacao deste agente historico; como se efetiva a 

relacao dos homens com a natureza e entre os diferentes agentes. 

Estas questoes sao abordadas no contexto dos seringais tradicionais e das comunidades 

ribeirinhas de produtores de borracha. 
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Nos seringais tradicionais, a cadeia do aviamento, articuladora mor das relacoes de 

producao, cuja natureza politica e a dommacao/exploracao, coordena o processo tecnico de 

producao e define a apropriacao dos resultados do processo. Nas comunidades ribeirinhas em 

que a natureza politica das relacoes sao qualitativamente diferenciadas dos seringais 

tradicionais, superando as relacoes de dominacao e exploracao, sao constituidas novas relacoes 

de trabalho e de apropriacao do produto. 

As relacoes de trabalho no contexto deste estudo assumem contornos que derivam das 

proposicoes marxianas, no entanto redefinidas e postas como parametro anabtico para captar o 

processo de constituicao dos seringueiros. Nesta incursao as relacoes de trabalho perpassam o 

processo de producao e o extrapola abrangendo em si o processo de trabalho *, a apropriacao 

do produto e, fundamentalmente, as relacoes dos homens entre si e com a natureza. Neste 

sentido, as relacoes de trabalho englobam nao apenas as relacoes economicas, mas tambem as 

relacoes pob'ticas, sociais e culturais. 

Nesta perspectiva, torna-se imprescindivel esclarecer que as condicoes objetivas de 

vida e as representacoes socio-culturais, que os agentes sociais vao compondo no transcorrer 

de suas trajetorias, a partir das relacoes que estabelecem em nivel pobtico, economico, social e 

cultural, serao abordadas apenas em sentido complementar, sem que haja a pretensao de 

abarcar em sua extensao e profundidade tais aspectos. 

Para efetivacao desta anabse, partimos do pressuposto de que as acoes dos sujeitos em 

sua constituicao socio-historica nao podem ser pensada como simples "atualiza?ao de 

estruturas dadas" (SADER, 1988). A constituicao dos seringueiros sera visualizada a partir do 

entendimento de que esses desempenham papeis criadores no interior dos processos historicos. 

No tracado desta historia encontramos os seringueiros na producao material de sua 

existencia e buscamos compreender como se efetivam as mudancas nas relapoes de trabalho, 

enquanto niicleo central de anabse deste estudo. Busca-se, no entanto, superar a sinmlificacao 

de entender as relacoes de producao como derivacao dos fatores economicos, unica e 

exclusivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 



No processo de constituicao dos agentes sociais, e de capital importancia o 

entendimento de como se efetiva a conjuncao entre as condicoes objetivas - relacoes de 

trabalho - e as representacoes sociais dos agentes - construcoes subjetivas. A primeira 

orientacao a ser superada com relacao a esta questao e a de deduzir as acoes de maneira 

exclusiva das condicoes objetivas existentes, pois a articulacao entre as atividades praticas e os 

valores que orientam tais acoes sao indissociaveis e interdependentes entre si. 

Nessa dbecao. GODELIER (1987) coloca que e a partir das representacoes que os 

individuos atuam sobre seu meio. O sistema de representacoes que orienta esta atuacao, por 

sua vez, e formulado pelos membros de uma determinada sociedade sobre o meio em que 

vivem. As representacoes sociais coadunam um conjunto de elementos que vao se agregando 

ao longo de sua trajetoria historica. Estes diversos elementos sofrem continuas transformacoes 

e se constituem numa totabdade singular. Tais formulacoes tomam como referenda a proposta 

anah'tica de Maurice Godeber em "A parte ideal do real", particularmente quando o autor 

postula a superacao da dicotomia entre infraestrutura e superestrutura, mostrando que nao e 

possivel pensar a acao material desprovida de sigrrificacoes. Em suas proposicoes as 

representacoes sociais (ou a cultura) estao mscritas no processo produtivo. 

Para referenciar nossas analises, valemo-nos tambem das contribuicoes de 

CASTORIADIS, particularmente em relacao ao conceito de cultura proposto pelo autor, para 

o qual a cultura e tudo aquilo que na irotituicao de uma sociedade ultrapassa a dimensao 

funcional-mstrumental, que os individuos desta sociedade assumem como "valor" em seu 

sentido mais amplo, por conter de modo indissoluvel os procedbnentos mstituidos, atraves dos 

quais o ser humano, durante sua constitui9ao social, e conduzido a reconhecer e a assumir 

positivamente os valores da sociedade. 

No entanto, vale ressaltar que tais valores nao sao dados por uma instancia exterior 

nem "descobertos pela sociedade em jazidas naturais ou no paraiso da Razao," mas criados 

pela sociedade, enquanto nucleo de sua iratituicao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "referencias ultimas e irredutiveis 

da significagdo, polos de orientagao do fazer e do 

representar sociais. E impossivel, portanto, falar de 

transformaqoes sociais sem se defrontar com a 

questao da cultura (...)". (CASTORIADIS, 1979:290) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A relacao entre as condicoes preexistentes - dadas historicamente - e a atividade 

criadora auto-instituinte de um contexto socialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao poderia se conceber jamais como 

simples resistencia, inercia e serviddo (...). Nao 

haverd transformaqao social radical, sociedade nova, 

sociedade autonoma, a nao ser na e pela nova 

consciencia historica, que implica ao mesmo [tempo] 

uma restauraqdo do valor da tradiqdo e uma outra 

atitude face a esta tradiqdo, uma outra articulaqdo 

entre esta e as tarefas do presente/futuro". 

(CASTORIADIS, 1985:305). 

Neste estudo, a cultura sera abordada como um dos aspectos que integra o processo de 

constituicao dos agentes sociais. Vale enfatizar, no entanto, que a cultura nao se constitui no 

eixo central de anabse. que e formado pelas relacoes de trabalho. Esta posicao nao se deve a 

atribuicao de carater exterior ou menor a cultura, mas aos recortes de cunho metodologico. 

Destas formulacoes, pode-se depreender que o papel criativo do agente social no 

contexto social e historico nao esta posto de maneira aleatoria ou mdetermmada. abrange em si 

as construcoes dos homens que vieram antes; a sua trajetoria e constituida pelo passado, que 

se conjuga as construcoes do presente de uma forma articulada e ao mesmo tempo 

contraditoria, promovendo a transforrnacao do tradicionaL, mas ao mesmo tempo, conservando 

caracteres fundamentais; e um passado que se repoe no presente em conjuncao com os novos 

elementos dados pela reabdade existente, trazendo o passado sim, mas redefinido. 

O ser autonomo no exercicio de seu papel criativo nao pode ser considerado como um 

ser bvre de toda e qualquer detenriinacao, e sim aquele que a partb de sua praxis busca as 

possibihdades de alterar, de superar as limitacoes, redefinmdo as imposicoes, e que busca 

condicoes para (re)afirrnar seus interesses e de seu grupo, na consohdacao de um projeto 

proprio. 

A partb dessa perspectiva, o agente social em sua constituicao socio-historica se 

estrutura como outro recriado e nao simplesmente como consequencia do passado ou uma 
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criacao independente. Assim, sua atividade criadora contem elementos inovadores aos 

tradicionais, preservando parte daquele. Na conjuncao/disjuncao de "velho" e "novo", a 

trajetoria tracada nao se delineia de forma um'voca e/ou evolutiva. o processo de constituicao 

socio-historica dos homens nao pode ser concebido como trajetoria predeterminada ou ao 

contrario, plena de indeterrninacoes. 

A pratica social dos agentes abrange em si multiplas dimensoes. que se complementam, 

se opoem numa continua tensao e harmonia, bnpbcando a articulacao entre o projeto pobtico 

de autonomia, a tradicao cultural, a producao material e as relacoes sociais em cada tempo e 

espaco. 

A transforrnacao social ou criacao cultural abriga em seu interior conteudos diversos, 

na qual a questao cultural se constitui numa dimensao da pobtica. da economia e do social ao 

mesmo tempo em que estas se dimensionam como componente fundamental da cultura. 

A trajetoria social e historica dos seringuebos em Novo Aripuana expressa a busca pela 

superacao das relacoes de desigualdade e autoritarismo, no interior dos seringais, e da 

subordinacao a cadeia do aviamento. Para tais agentes a estruturacao de novas relacoes de 

trabalho nao imphcava o abandono da atividade extrativa, pelo contrario. para se manterem 

nessa atividade foi necessario romper com a natureza pobtica e economica das relacoes de 

exploracao/dorninacao existentes. Apesar de criarem relacoes de trabalho menos desiguais e 

preservarem a atividade produtiva, nao conseguem promover a extincao da cadeia do 

aviamento em sua extensao, em sua estrutura, eliminando apenas um de seus elos - o patrao. 

A criacao de relacoes de carater mais iguabtarias pelos seringuebos/ribebmhos, embora 

restrita ao espa?o social das comunidades, contem em si a significacao maior a qual atribuem 

sua autonomia enquanto agentes sociais. 

Neste sentido o extrativismo vai pouco a pouco se redefinmdo, a partb tanto da 

dinamica mterna, da a9&o pratica, economica, pobtica e cultural dos agentes sociais quanto 

pelas imposicoes resultantes da relaQao com o capitalismo, como modo de producao 

dominante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem dos citados, outros estudos contribuiram na elaboracao deste trabalho, 

fornecendo-nos sugestoes anabticas signiflcativas no transcorrer da investigacao. Destacam-se 

os estudos sobre comunidades de Pescadores efetuados por CUNHA (1987) e 

MALDONADO (1993). Todavia, nos bmites do presente estudo, por seu carater de exercicio 

reflexivo sobre a reabdade, muitas categorias anabticas se interpuseram. resgatadas dos 

trabaUios mencionados e ainda outros que aparecem no decorrer da discussao, sem que se 

efetuasse uma anabse extensa sobre tais obras no ulterior deste estudo. 

Nos meandros desse horizonte teorico-metodologico, nosso estudo foi empreendido: 

no item a segub. trataremos dos procedbnentos metodologicos que propiciaram nosso 

caminhar investigative zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. NOS CAMINHOS DA FLORESTA: As estradas da investigacao. 

O sentido indelevel da trajetoria dos seringuefros nesta regiao nos impulsionou a buscar 

conhecer como ocorreu no Amazonas, mais especificamente no municipio de Novo Aripuana. 

o processo de constituicao social e historico destes extrativistas. Neste processo, tomamos por 

base as relacoes de trababio na producao da borracha, no periodo entre 1920 e o inicio da 

decada de 90, considerando que neste Estado essa producao, articulada ao sistema de 

aviamento, teve papel fundamental nao apenas na esfera economica, mas na pobtica e na 

formacao socio-cultural de sua populacao. 

Cabe destacar que, encontramos muitas dificuldades para o desenvolvbnento da 

pesquisa bibbografica, em virtude do niimero reduzido das informacoes documentais e 

bibbograficas sobre esta tematica e os entraves para obtencao destas: principabnente, sobre o 

Estado e o Municipio que enfocamos, pois nao ha registros documentais e estatisticos sobre as 

atividades produtivas no extrativismo da borracha na area. 

Desta forma, a estrategia encontrada para realizarmos a reconstituicao da trajetoria 

social e historica dos seringuebos, a partb das relacoes de trababio durante o periodo 

abrangido por nosso estudo (1920/1990), foi o de ter como referencia central as informacoes 
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fornecidas pelos informantes locais; a propria definicao do periodo historico foi delirnitada 

segundo o criterio da idade dos informantes, ou seja, o periodo em que atingem a faixa etaria 

para atuar como produtores da borracha. Assim, valemo-nos dos registros doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA velhos 

seringueiros, guardados de forma viva em suas ricas lembrancas do passado, como uma das 

principais fontes da pesquisa 

O processo de investigacao processou-se mediante a permanencia de dias seguidos, 

semanas, mtercalados em diferentes periodos do ano, durante um ano e meio (agosto de 1991/ 

marco de 1993), reabzando observacao dbeta, efetuando entrevistas e promovendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circulos 

de debate; procedimentos adotados tanto na sede do Municipio, quanto nas comunidades 

ribebinhas. Os relatos foram colhidos atraves de entrevistas semi-estruturadas e durante os 

cbculos de debates, onde em muitos momentos as falas se misturam e cada um perde seu nome 

para simplesmente ser "seringuebo" e "ex-seringuebo". 

A tecnica apbcada para coleta de informacoes. que convencionamos denomina-la de 

circulo de debate, foi a estrategia utilizada para efetuar o resgate da memoria coletiva dos 

biformantes, atraves de encontros e conversas coletivas. Na regiao e muito comum, 

principalmente, nas cidades de pequeno porte, ao final da tarde, quando o sol comeqa a 

esfriar, iniciar-se um ritual, em que as pessoas passam a colocar defronte das suas casas 

algumas cadebas. Ha aquelas que possuem bancos de madeba fixos; esta preparacao tern por 

objetivo uma reuniao biformal para conversarem sobre assuntos diversos. 

Esse "costume" foi visto como um momento privilegiado para obtencao de 

informacoes qualificadas, enriquecendo o estudo dos relatos obtidos de forma isolada pelas 

entrevistas bidividuais, baseadas nos formularios apbcados. Percebemos com muita satisiacao a 

aceitacao e mesmo o entusiasmo em participar das "conversas". Ainda com o sol forte no 

horizonte, viamos surgb, de diferentes dbecoes, nossos biformantes, convergindo para o local 

combinado, alguns numa caminhada lenta marcada pela idade. Tais biformantes, bons 

narradores, compunham pela riqueza de detalhes um cenario vivo de suas signiflcativas 

experiencias. 
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Para percorrer as estradas da investigacao nos caminhos da floresta e dos rios Madeira, 

Aripuana e Araua, deparamos-nos com muitos desafios e inumeras limitacoes. Percorremos 

estes caminhos em diferentes sentidos; foram tantos que flea diflcilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dizer bonito. Nesta 

trajetoria, muitos encontros e reencontros foram vividos na sede do Municipio com ex-

seringueiros. nas comunidades com seringueiros agora ribeirinhos. 

As margens do rio Madeira , o mais notavel afluente do rio Amazonas, esta localizado 

o Municipio de Novo Aripuana (ver mapa 01) com area de 19.346 Km^. Dista em linha reta 

225 Km de Manaus e por via fluvial 346 Km. Sua populacao. com base no senso do IBGE de 

1980, e de 10.379 habitantes, destes 2.509 (24%) se encontra na Zona Urbana e 7.870 (76%) 

na Zona Rural do Municipio. 

A saida de Manaus para b ao campo de pesquisa significa adentrar numa outra 

logica do tempo, no qual a pressa perde seu sentido. Um outro ritmo se impoe inexoravel. 

A duracao da viagem de Manaus a sede do Municipio de Novo Aripuana e de trinta e 

sete horas, num motor de linha. Em redes permanentemente atadas, os viajantes embalam-se 

lentamente, como se estivessem a acompanhar o movimento das aguas dos rios em sua 

calmaria. 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo amazdnico na expressdo dos segmentos que 

integram a cultura da floresta, apesar dos processos 

historicos que em nome do progresso tendem a 

extirpd-lo, ainda possui caracteristicas singulares: e 

um tempo que acompanha o tempo dos 

rios.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(CUNHA,1987:15) 

O rio, os barrancos de terra preta, desprendendo-se continuamente e desfazendo-se 

nas aguas, desfilam sempre com novos tracos, diante de um cenario que nao se conforma 

homogeneo, inerte, estatico. Alem disso, os varios ambientes - terra, rio, floresta - parecem 

bitegrar-se numa relacao de simbiose ou harmonia. cada qual com suas pecubaridades. 

Neste espaco de tempo da viagem muitas historias sao contadas, novos lacos de 

amizade se estabelecem e o percurso deixa de ser apenas a saida de um lugar para outro, 

ganhando contorno de um grande encontro entre o "fambiar" e o "estranho": familiar porque 
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reportava-nos as nossas raizes, ao nosso mundo de origem, conforme ja revelado;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estranho, 

porque a viagem levava-nos a um outro mundo que se nos apresentava desconhecido, a ser 

descortinado sob um novo olhar. Abas, essa conjuncao entre o familiar e o estranho e que 

permitiu-nos chegar perto de um "outro" que nos era ao mesmo tempo proximo e distante, 

penetrando em sua logica biterna. em sua forma de organizar sua (re)existencia sob miiltiplos 

aspectos, materiais e simbohcos. 

Alem disso, e preciso marcar que a trajetoria que se percorre, entre a sede do 

municipio de Novo Aripuana e a comunidade de Sao Felix, compoe um cenario de beleza rara 

e smgular: penetrando a ampbdao e vastidao da floresta, cortando o espelho das aguas, por 

vezes adentrando estreitos canais, o barco perfaz tres horas de viagem ate avistar-se os seres 

que habitam a floresta e o rio, retbando dela a producao de sua existencia social e cultural. 

A passagem da embarcacao. o ruido caracteristico que produz, atrai para o barranco as 

margens do rio os moradores que por ali habitam. Em trechos, onde so parece existb mata, de 

repente eles surgem como numa especie de magica: homens, mulheres e criancas que acenam 

alegremente ou apenas fleam a contemplar os que passam. 

A bnpressao que se tern e que a visita de "um de fora" causa, ao mesmo tempo, 

fascinio, estranheza e curiosidade: o que vem de "fora" traz "novidades" de um mundo, que em 

muitos sentidos ainda lhes escapa. Ou ainda, "os de fora" podem ser representacao de um 

misterio a ser desvendado no contato dbeto; na relacao face a face que permeia o universo 

local. 

Numa acolhida amistosa percebe-se a entabulacao de um codigo de comunicacao; as 

primebas falas carregadas de termos regionais - como se propusessem um enigma a ser 

decifrado, mas ao perceberem que nao so as perguntas como as respostas eram entendidas e 

utilizavam como referencial a mesma linguagem, uma alegre saudacao com as manifestacoes de 

"ela tambem e da terra" se fez ouvb e permearam muitos outros momentos. 

Estas marufestacoes fizeram-nos crer que neste momento, resgatado do interior do 

construto cultural tracado historicamente, estabeleceu-se um elo. E, assim, aconteceu um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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efetivo (re)encontro, criou-se o vinculo de (re)conhecimento mutuo. E possivel dizer de 

identificacao. 

Apesar de neste caso a figura dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estranho ter sido atenuada, em todos os momentos 

atentamos para o fato de que a fala com "os de fora" , em certa medida, e regida por um 

codigo de duplicidade: em que se seleciona o que pode ser dito e o que nao, em que o discurso 

se articula dimensionando um outro discurso implicito. 

Cabe observar abida que, neste trababio, a definicao dos periodos historicos obedece 

menos aos marcos definidos pela historia oficial e mais aqueles estabelecidos pelos agentes 

sociais, a saber, seringuebos e ex-seringuebos, considerando abida a dinamica de sua trajetoria 

socio-historica, a partb de sua visualizacao daquele processo. 

Com base nos objetivos estabelecidos, tres questoes se impuseram no contexto da 

pesquisa: quern sao os agentes sociais, objeto, de nossa investigagdo ? Como se definem em 

sua historia ? Como se constituem enquanto agentes sociais? 

Para uma abordagem sistematizada das questoes colocadas, dividbnos o presente 

trababio em duas partes. A primeba parte aborda as relacoes de trababio nos seringais 

tradicionais - no tempo da sujeicdo - subdividida em tres capitulos que foram compostos com 

base nos depoimentos dos 16 ex-seringuebos que residem atuahnente na sede do municipio de 

Novo Aripuana e exercem diferentes atividades, 2 seringuebos de locabdades proximas e 1 

filho de seringabsta. O primebo capitulo traca uma visao panoramica do jogo de forcas 

pobticas na Amazonia e apresenta o sistema de aviamento como articulador das relacoes 

sociais neste contexto. O segundo capitulo remonta as relacoes de trababio nos seringais 

tradicionais do municipio^, na tentativa de compor um retrato de sua constituicao com base 

nos dados levantados em pesquisa de campo com seringuebos e ex-seringuebos dos seringais 

desta area, subordbiados a relacoes de trababio semi-servis, a partb da segunda metade da 

decada de 1920; O tercebo capitulo aborda a desestruturacao das relacoes que ocorreram no 

ulterior dos seringais tradicionais entre as decadas de 50 e 70 e seus desdobramentos. 

Na segunda parte, buscamos reconstitub, a partb das relacoes de trababio, a 

constituicao da comunidade ribeirinha de Sao Felix desde sua fundacao, na decada de 40, ate a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atualidade. Esta parte esta sequenciada em tres capitulos: o quarto traz relatos sobre a origem 

e a formacao de Sao Felix; o quinto adentra as relacoes de trababio, a divisao socio-espacial e 

as representacoes da natureza; o sexto aborda as dimensoes socio-pobticas e cultural. Em sua 

totabdade, esta segunda parte foi montada apenas com relatos dos moradores da comunidade 

de Sao Felix. 

O processo de constituicao socio-historica desses agentes sociais sera 

visualizado a partb da interpretacao que fazem de suas existencias, ou seja, por meio de suas 

representacoes. Nosso enfoque anabtico se pauta por perceber os pontos e contrapontos desta 

auto-interpretacao, no qual tomamos por base as relacoes de trababio destes produtores que 

abrangem: o processo tecnico de trababio, a relacao dos agentes entre si e com os demais 

segmentos em sua organizacao social e pobtica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS DA INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Os elementos do processo de trabalho definidos por Marx sao compostos da seguinte 

forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a) a atividade adequada a um fim, isto e, o proprio trabalho; 

b) a materia que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 

c) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho." 

(1985:202) 

2 - A relacao de seringais se restringe aqueles nos quais nossos biformantes exerceram 

atividades laborais que sao os seguintes: Mucuras, Parana das Araras. Belem, Paraiso, 

Livramento, Nova Estrela, Sao Sebastiao, Cruzebo. 
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PARTE I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NO TEMPO DA SUJEIQAO... 



CAPITULO I - NAS TRAMAS DO AVIAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes de adentrarmos na abordagem das vivencias e imagens do cativeiro, faz-se 

necessario extrapolar o contexto especlfico deste estudo, no sentido de ampliar a percepcao de 

nosso objeto e apreender de maneba mais globabzante o processo de constituicao socio-

historica dos seringuebos, com base em suas relacoes de trababio no extrativismo da borracha. 

Isso se impoe, levando-se em conta que a dbiamica biterna desta modabdade de producao 

estruturou-se na relacao com o contexto externo, num jogo de forcas sociais e pobticas que 

permeiam a corifiguracao das praticas dos agentes sociais neste contexto. 

Na tentativa de efetuar um resgate historico do surgimento das relacoes de trababio 

que os atores sociais estabelecem no extrativismo, segue o presente capitulo definbido as 

relacoes de trababio na producao extrativista da borracha sob a egide do sistema de aviamento 

na Amazonia. 

Em sua continuacao, nossa exposicao consiste em contextuabzar as relacoes pobticas e 

sociais necessarias ao entendimento do carater da atividade produtiva da borracha no contexto 

especifico dos seringais tradicionais situados nos rios Madefra, Aripuana e Araua, no municipio 

de Novo Aripuana, no periodo que vai de 1920 a 1940. 

Naquele momento historico, a atividade extrativista da borracha abida se constituia, 

apesar da crise em que se encontrava, no suporte basico da economia do Estado do Amazonas. 

Para compor este aparato critico, abordaremos: a forma de trababio tipica do 

extrativismo; o cotidiano do trabalhador extrativista; o processo de trabalho; a produtividade 

vinculada as condicoes naturais; e abida, as condicoes de trababio no ulterior do seringal 

tradicional. 
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A abordagem destes aspectos faz-se necessaria por entendermos que contribuem de 

maneba significativa e basbar para a percepcao da constituicao social e historica dos 

seringuebos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. O Cenario Mundial e Regional: uma breve contextualizacao historica. 

A borracha produzida na Amazonia sera considerada como produto comerciabzavel a 

partb das alteracoes pobticas, sociais e economicas que ocorreram na Europa no seculo XVU1 

e XIX com a Revolucao Industrial.' 

O desenvolvbnento da industria de artefatos de borracha desencandeou uma acelerada 

corrida as fontes supridoras de materia-prbna, como parte do processo de expansao 

imperiabsta da segunda metade do sec. XIX. Este processo determinou a manifestacao, por um 

lado, da dependencia economica da Amazonia de um unico produto de exportacao: a borracha 

nativa. E, por outro lado, o desenvolvbnento acelerado da industria de artefatos de borracha 

das economias centrais. 

O desenvolvbnento deste setor desencadeia. entre 1840 e o final do seculo XIX, uma 

forte e constante pressao sobre as fontes supridoras de borracha. Para responder a essas 

demandas, as classes dominantes locais - seringahstas e casas aviadoras - promoveram uma 

sistematica espohacao dos trabalhadores, via sistema de aviamento. 

Embora suplantada posteriormente, a Amazonia se constitui na fonte primeba de 

producao de borracha para os paises centrais. 2 

Na primefra metade do seculo XIX, a Amazonia com uma infraestrutura incipiente 

possuia uma economia praticamente de subsistencia, com restritos recursos economicos. 

O breve periodo de prosperidade na segunda metade do seculo XVlb, sob os auspicios 

da Companhia Geral do Grao-Para e do Maranhao (1755 a 1778), seguiu-se de uma visivel 

crise economica, onde apenas o cacau se apresentava como produto comercial. Ate este 

momento historico, as atividades de extracao da borracha restringiam-se aos arredores de 

Belem.3 
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A extracao da borracha tornou-se a atividade exclusiva da hbiterlandia amazonica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"sendo-lhe subsididria todas as demais fontes de 

producao, tanto extrativas como agro-pecudrias 

surgidas, ora para complementar a perda de 

substdncia desse produto, ora para absorver ou fixar 

os rendimentos de sua exploracdo. Visando a essa 

complementaqao, foi se intensificando o 

aproveitamento do couro dos jacares [e outros 

animais], ao corte da madeira, a derrubada de 

sorveiras e balateiras, numa progressiva diversificaqao 

dos aproveitamentos florestais comercidveis." 

(SALLES, s.d.:89-90) 

No entanto, naquele contexto nenhum outro produto de origem extrativista teve 

importancia economica comparada a borracha natural. 

Com a ampliacao da demanda da borracha esgotam-se as areas de melhores acessos 

para producao extrativista em torno de Belem e Manaus, espraiando-se na segunda metade do 

seculo XIX pelos rios Purus e Madeba (contexto da pesquisa), abrangendo extensa area de 

seringuefras nativas. Assim agrava-se o problema de escassez de mao-de-obra na regiao: 

"O estrangulamento da producao teria sido fatal, nao 

fora o subsidio imigratorio proveniente em parte do 

exterior, mas sobretudo da regiao nordestina do 

pais." (SANTOS, p.87) 

A partb da decada de 1870 ocorre um intenso fiuxo migratorio do Nordeste em dbecao 

a Amazonia que so sera desacelerado em torno de 1880.4 

Sob condicoes subhumanas de trababio e de sobrevivencia de uma atividade de 

subsistencia, o nativo da Amazonia e o nordestino tiveram que se submeter as condicoes 

impostas pela economia da borracha. a logica do capital. 

Os precos crescentes da borracha no mercado londrino, pela instabihdade da oferta e da 

quabdade da borracha nativa, estimularam o governo britanico a bivestb em pesquisas para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aclimatacao das especies produtoras de borracha em seus dominios,-5 dando inicio as primebas 

plantacoes comerciais da Hevea no Sudeste Asiatico. 

Com a producao asiatica passa a existb um mercado concorrencial, diante do qual a 

producao amazonica apresenta sensiveis desvantagens. A producao da borracha amazonica 

oriunda de seringais nativos, limitada para atender a demanda, passa a situacao de producao 

elevada e tecnicamente orientada, apenas o preco do produto a restringia. O impacto da 

produ?ao de borracha asiatica so se mostrou significativo em torno da decada de 1910. 

Com a entrada no mercado dos produtos advindos das plantacoes do Sudeste Asiatico, 

nenhuma providencia foi ensaiada por parte das autoridades brasbebas. Os seringalistas e as 

casas aviadoras em sua busca incessante por lucro nao se comprometiam em criar estrategias 

ou fazer investbnentos para tornar a producao da borracha da Amazonia competitiva. 

Somente quando o monopolio foi superado pelos produtos do Sudeste Asiatico, foram 

tomadas as primebas providencias de cunho pobtico-economico. ° 

Ate o inicio da decada de 40, a ausencia de uma alternativa economica configura-se 

num quadro em que o extrativismo, como atividade produtiva, nao deixou de existb, porem 

manteve-se de forma inexpressiva para a economia da regiao e do pais. 

Dessa forma, os setores dorninantes mantbiham-se as custas da extrema espobacao do 

trababio extrativista. O que se torna evidente pelo fato de que a populacao regional manteve-se 

durante duas decadas praticamente inalterada, enquanto o resto do pais cresceu em torno de 

35%. Ou seja, a populacao regional, que em 1920 era de 1.439,1 mb habitantes, em 1940 

possuia 1.464,4 mb habitantes. 

Mas a possibihdade aparentemente bievitavel da ocorrencia de um novo conflito 

mundial compuseram um cenario de tensao international. ̂  Getuho Vargas mantbiha uma 

posicao indefinida no conflito, pois enquanto se acirrava a concorrencia entre os biteresses dos 

Estados Unidos da America e da Alemanha, a borracha brasbeba com cifras biexpressivas no 

total da producao mundial biteressava a ambas as potencias. A demanda externa e o mercado 

nacional, que se expandbam, cobravam da Amazonia uma producao superior a sua capacidade, 

pois o volume de producao da Amazonia de 1940 pouco se diferenciava do volume de 1910. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com objetivo de ampbar o volume da producao extrativista na Amazonia, foi 

estruturado um polemico Programa de desenvolvbnento regional:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a batalha da borracha". 

A viabilizacao desse Programa foi marcado pela inexistencia de um piano norteador de 

suas atividades. Todavia, a crise economica presente por tres decadas foi quebrada num 

rompante com "uma substantial elevacao nos precos da borracha vegetal". 

Em 1942, o Estado criou uma nova agenda para atuar na regulamentacao das relacoes 

de trababio entre seringuebos e seringabstas e recrutar trabalhadores: o Servico Especial de 

Mobilizacao de Trababiadores para a Amazonia (SEMTA). ° As relacoes de trababio seriam 

regidas por um contrato padrao aprovado pelo Banco de Credito da Borracha (BCB). 9 

No entanto, biumeras sao as condicoes que tornavam tais medidas utopicas, desde a 

pecubaridade geografica da regiao ate a proposicao de que o BCB fizesse a fiscalizacao das 

relacoes de trababio de seus cbentes, numa regiao tao vasta e de dificb acesso. Os seringuebos 

situados a grandes distancias dos centros urbanos mais proxbnos - Manaus e Belem -, em sua 

maioria, nao conheciam nenhum nucleo habitacional alem de pequenos vbarejos. 

O papel das Pobticas Pubhcas neste contexto so contribubam para ampbar a 

dominacao de aviadores (casas comerciais e regatoes), e dos seringabstas sobre a mao-de-obra 

nativa e de imigrantes, assegurando a contbiuacao do sistema de aviamento. 

Alem do fortalecimento das relacoes do aviamento patrocbiada pela politica do 

governo federal, outros esforcos foram bnplementados para assegurar a contbiuacao da 

dominacao das empresas extrativistas nos primebos anos da decada de 40, dentre eles destaca-

se a consobdacao de um "vinculo de dependencia dbeta" entre o extrativismo da borracha e a 

intervencao governamental na manutencao das condicoes de producao por meio de 

tabelamento de precos, resultando em precos excepcionais mantidos pelo BCB e pelo governo 

norte-americano por meio de suas bistituicoes. 

Com o encerramento do conflito da Segunda Guerra Mundial, as prerrogativas do 

extrativismo esfacelam-se, a politica economica do governo, entre as decadas de 50 e 70, 

paulatinamente, foi cortando os privbegios e bicentivos fiscais dos segmentos dominantes 

vbiculados a producao extrativista. 
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Na decada de 50, a supressao do monopolio estatal das importacoes e da operacao 

final de compra e venda da borracha agravou a crise, apesar de medidas subsequentes para 

manutencao desta economia, via garantia de precos. 

A pobtica de diversificacao das atividades produtivas, como parte do processo de 

expansao das relacoes do capitabsmo na Amazonia, proporcionou a redistribuicao da mao-de-

obra por outras atividades economicas no ulterior da regiao, em vista da crise no extrativismo. 

Criada neste periodo a Zona Franca de Manaus vai contribub termbiantemente para a 

desarticulacao economica no ulterior do Estado do Amazonas. 

Diante das pespectivas possiveis, entre desmontar a estrutura arcaica e recria-la em 

novos moldes ou deixa-la fenecer, a ultima alternativa foi o caminho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Nas Tramas do Aviamento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relacoes de trabalho no cativeiro. 

"Toda historia do passado e sempre e 

tambem historia do presente." 

(Massbno Canevacci) 

Na Amazonia, as relacoes de trabalho nos seringais tradicionais, com pequenas 

variacoes de uma locabdade para outra, foram estruturadas com base numa forma peculiar de 

organizacao das relacoes sociais: O SISTEMA DE AVIAMENTO. 

Este sistema articula numa extensa e complexa rede de relacoes economicas, pobticas e 

sociais os diferentes segmentos envolvidos no extrativismo da borracha. A economia da 

borracha constituiu-se numa trama de relacoes materials e ideais dos homens com a natureza, 

fundada na teia de relacoes dos homens entre si. 

O aviamento remonta aos tempos do BrasU Colonia, em que o comerciante situado nos 

centros urbanos, Belem e Manaus, fornecia mantbnentos a empresas ou grupos que coletavam 

"as drogas do sertao", para obter pagamento somente ao final da expedicao. Desta forma, o 
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aviamento sera ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA embriAO de um extenso e poderoso mecanismo propulsor de toda a 

economia amazonica, que persiste ate a atualidade - modificado e com importancia atenuada. 

(SANTOS, 1980) 

Como uma forma de credito informal, a circulacao do dinheiro praticamente inexistia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"aviar na Amazonia, significa fornecer mercadorias a credito" (SANTOS, 1980:159). Assim, 

um ex-seringueiro ao se referir ao sistema de aviamento afirmou: 

"...era dificil conhecer o dinheiro que a gente nao 

pegava, era dificil, porque era coagido pelo patrao. " 

Segundo Roberto Santos (1980), a constituicao do aviamento, como a principal relacao 

economica e social da Amazonia, consobdou-se a partb do contato da sociedade amazonica 

com o capitabsmo europeu. sistema altamente monetarizado. Este fato resulta num aumento no 

indice de monetarizacao na regiao. 

No municipio de Novo Aripuana, na area abrangida por nosso estudo, no periodo em 

que a borracha era o principal produto da economia, a relacao monetaria nao suplantava o 

aviamento, muito pelo contrario, este era o articulador das relacoes economicas e sociais, 

promovendo a usura e diferentes formas de exploracao. Na atuabdade, o aviamento, embora 

modificado, abida segue como regulador das relacoes economicas na regiao. 

Para SANTOS, o aviamento tornou-se possivel tendo em vista as segubites condicoes: 

"(a) base de recursos naturais espacialmente ampla e 

de dificil acesso; (b) atraso [sic] das tecnicas de 

producao; (c) indice de participacdo de dinheiro nas 

trocas nulo ou muito baixo; (d) presenca de 

Uderanqas mercantis locais - autdctones ou 

estrangeiras - ou de agentes capazes de virem a 

exerce-las; (e) ligaqao dessas Uderanqas com o 

mercado monetizado em pleno funcionamento e que, 

de fora, subministra credito; (f) demanda externa 

ativa sobre um ou mais produtos dessa area." 

(1980:155) 
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Para aquele autor, ao ocorrerem tais condicoes, "uma verdadeira imperatividade 

tecnica do aviamento" se efetiva, conduzindo as hderancas mercantis locais a fazerem aliancas 

com os interesses do mercado externo. Isto resultou na consolidacao das teias de aviamento 

como sistema peculiar de exploracao da mao-de-obra na regiao. 

Ao conjunto de condicoes enumeradas acbna por SANTOS, agrega-se a falta de 

alternativa economica existente na regiao, tendo em vista que , assim como fora, 

anteriormente, a producao do cacau e a economia das "drogas do sertao". Essa economia 

incipiente caracterizava-se pela coleta de especiarias - ervas e oleos - e produtos exoticos 

existentes na floresta para comercializacao. 

A producao da borracha, assim como a economia das "drogas do sertao", era de cunho 

extrativista e de limitados resultados economicos, mas em relacao a atividade economica 

anterior possuia uma organizacao social da producao melhor estruturada e complexa. 

Com a consohdacao da borracha natural como materia-prima para a industria, a 

necessidade de realizar uma producao regular tornou-se imprescindivel. Esta situacao conduziu 

os representantes do capital europeu e norte-americano a estabelecerem abancas com as 

bderancas mercantis locais, para efetivacao de apoio logistico no sentido de organizar e 

ampbar as empresas extrativistas. Com essa finahdade foram submbiistrados creditos e outras 

formas de bitermediacoes para fevorecer a producao. 

A imposicao da relacao monetaria em seu carater objetivo e impessoal foi efetivada 

pela expansao do sistema capitalista na regiao, atraves da implantacao de um regbne salarial e 

do bicentivo a diversificacao das atividades produtivas. 

No entanto, as medidas implementadas nao corresponderam a expansao e 

consobdacao de relacoes eminentemente capitabstas, mediante a introducao do trababio 

assalariado; ao contrario, findou por cristabzar as relacoes tradicionais do aviamento. 

O aviamento configura diferentes formas de troca de mercadorias sem a utilizacao do 

dinhebo. Na ausencia da cbculacao monetaria nos seringais, os generos utbizados pelos 

seringuebos e sua farrbba eram fornecidos - aviados - para ser pago ao final do processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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producao (fabrico). Ou seja, o patrao fornecia os produtos necessarios para a reproducao flsica 

do trabalhador e de sua farniba durante o desenvolvbnento da atividade extrativa. Sobre as 

relacoes de trababio na cadeia do aviamento, afirrna IANNI: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Este era o circuito fechado de relacoes dos homens 

entre si: havia o seringueiro que trabalhava a 

extraqao do latex que resultava na borracha; o 

proprietdrio de fato, ou de direito, do seringal; o 

aviador que provia de aviamentos o seringalista para 

que este provesse a si e ao seringueiro de 

instrumentos, utensilios, generos ou bebidas; a casa 

aviadora, la em Belem [ou Manaus], e o exportador 

da borracha. Todos vivendo do trabalho do 

seringueiro, que estava na base do processo que 

operava a metamorfose do latex em borracha, da 

natureza em mercadoria."(1981:42-3) 

Prosseguindo em sua anabse, IANNI sabenta que foram introduzidos como elementos 

importantes na cadeia do aviamento: o capital estrangebo e o credito. Ambos passaram a 

articular a economia no ulterior da sociedade amazonica para dar suporte ao extrativismo da 

borracha. 

No contexto especiiico de um seringal situado no municipio de Novo Aripuana, a 

cadeia de aviamento foi definida nos seguintes termos: 

"...ele [o patrao] tern o patrao dele que e o regatdo 

que vem. Vamos dizer que ele venda o quilo de aqucar 

dele pro patrao - o proprio dono do seringal - de 

quatrocentos cruzeiros e o dono do seringal jd vai 

vender pro seringueiro de quatrocentos e cinquenta 

cruzeiros, prd ganhar o dele tambem." 

(Jose Augusto , fibio de seringahsta) 
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A cadeia do aviamento pode ser esquematizada da seguinte maneira: 

MERCADO INTERNACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

CASAS "AVIADORAS E EXPORTADORES" 

(comerciantes dos centros urbanos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

"AVIADORES DE l a LINHA" REGATAO 

I 

"AVIADORES DE 2a LINHA" - SERINGALISTA 

I 

TRABALHADORES EXTRATIVISTAS 

(seringuebos) 

Nesta perspectiva, o aviamento articulava os diferentes segmentos envolvidos no 

extrativismo numa complexa e extensa rede de relacoes sociais, economicas, pobticas e 

culturais. 

A cadeia de aviamento constituia-se em uma intrincada trama que condicionava as 

relacoes de trababio estabelecidas no ulterior do seringal, atraves de diferentes mecanismos e 

regulamentos, expropriando o trababio do seringuebo e, ao mesmo tempo, garantindo a 

manutencao do sistema. 

A relacao do seringuebo com o "seu patrao" extrapolava o ambito do simples 

fornecimento de bens e servicos, efetivava-se uma relacao de dependencia para toda e qualquer 

atividade que exigisse o dispendio de recursos desde um batizado, remedios, uma viagem e 

outras. 

O aviamento organizava as relacoes economicas, pobticas, sociais e culturais no 

extrativismo da borracha, constituindo-se numa forma de entender, ordenar, pensar, de ver o 
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mundo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Segundo ALEGRETTI, a naturalizacao das relacoes sociais no aviamento foi 

assirnilada pelo trabalhador extrativista. A este respeito, ela afirma: 

"ter um patrao nao e um fato ocasional, mas natural, 

faz parte da ordem do mundo, sempre foi assim 

sempre sera". (1987:32) 

Portanto, no aviamento ha um adensamento, uma mternalizacao da relacao, em que o 

patrao nao representava um mero fornecedor de produtos, mas sim o tutor do seringueiro, 

aquele que em certo sentido derterminava as condicoes de existencia do trabalhador e de sua 

fambia no ulterior do seringal. 

Este entendimento tornou-se corrente por parte dos seringuebos. pois desde a metade 

do seculo passado, a empresa extrativa da borracha havia predominado na estrutura produtiva 

local. A sociedade amazonica organizava-se atraves da rede do aviamento. ̂  O sistema de 

aviamento em seus diferentes aspectos apresentava-se, pois. como uma forma singular de 

organizacao social e tecnica das forcas produtivas. 

Portanto, podemos afirmar, em relacao ao extrativismo, que nao eram somente as 

condicoes objetivas do processo de trababio que se apresentavam como seu resultado, o 

mesmo acontecia com o carater especificamente subjetivo no qual as proprias representacoes 

simbolicas dos agentes sociais se constituiam parte bitegrante e renovada deste processo. 

Todavia, e preciso considerar que as condicoes de subordinacao a que estavam sujeitos 

os seringuebos nao bnpbcavam aceitacao passiva, tao pouco normatividade sem resistencia. 

"...em tempo de menino, com meus 12 anos, ele [ o 

patrao] quis me bater, (...), nesse tempo os meninos 

respeitava as pessoas, ainda mais os patrao, que a 

gente era muito coagido, aquilo me chocou demais. 

Quando eu completei 19 anos...ele tornou a "se sair" 

comigo... ai eu quis jogar os tapas com ele, desde dai 

me desgostei, pedi licenqa prd minha mde prd mim 

sair." 

(seu Raimundo Sa) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"...as vezes o patrao queria gritar comigo e eu nao 

era filho, alias nessa parte eu sempre gostei de 

trabalhar direito, minhas producao tudo era 

direitinho, mas eu me aborrecia as vezes por uma 

"pdzinha" deste tamanho, vou largar e pegar outro 

seringal." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Dorvalino) 

Mesmo sob relacoes semi-servis, os seringuebos "cativos" articulavam inumeras formas 

de reacoes de acordo com a situacao e os agentes envolvidos. Enquanto havia aqueles que nao 

manifestavam expbcitamente sua indignacao, outros praticavam a fuga, a venda do produto ao 

"marretebo" sem que o patrao soubesse, "arengavam", criavam "casos" com o patrao. 

Segundo depobnentos dos seringuebos mais antigos, sempre se ouvia falar de "greves", onde o 

conjunto dos trababiadores se rebelava contra as condicoes de exploracao. 

A espobacao sofrida pelos seringuebos nao pode ser entendida como sendo restrita a 

rela?ao seringuebo-seringahsta, mas no interior das relacoes entre uma modalidade de 

producao, o extrativismo e o modo de producao dominante, o capitabsmo. Embora a producao 

da borracha nao se adeque aos moldes da producao especifkamente capitabsta, a ele estava 

subordinado pela condicao imposta a Amazonia; ou seja, a industria europeia em sua crescente 

necessidade de expansao atribui a esta regiao o papel de fornecedora de materia-prima. 

Mas, as imposicoes do contexto externo nao determinaram em todas as instancias a 

dinamica do extrativismo. Visto que a dinamica das praticas sociais na organizacao propria das 

relacoes no aviamento relativiza as imposicoes e resultam numa organizacao social e tecnica 

singular. 

O capital, por sua condicao de dominante na relacao, impos seu controle sem 

transformar o aviamento, mas exercendo seu dominio sobre os resultados da producao. A 

articulacao entre os interesses dos segmentos dominantes, no extrativismo e no capitabsmo, 

num e noutro modo de producao, permitiu a ambos a realizacao de seus objetivos sem que se 

promovesse qualquer alteracao no sistema dominado, mas adequando-se as condicoes 

existentes, criando novas estrategias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Feitas estas consideracoes, adentraremos no contexto das relacoes de trabalho 

designado por seus protagonistas, a saber, seringuebos, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o tempo da sujeicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS DO CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - A tecnica que consolidou a borracha como materia-prima industrial foi a vulcanizacao, 

processo desenvolvido por Charles Goodyaer(1839). 

2 - A corrida as regioes produtoras da borracha vegetal.caracterizou-se por dois movbnentos 

distbitos: 

lo.) Um movbnento que estendeu-se ate o inicio deste seculo, dominado pelos interesses 

economicos bigleses, teve seu ponto culminante na transferencia do eixo produtor de borracha 

da Amazonia para o Sudeste Asiatico; 

2o.) O outro movbnento que se estende ate o presente, sob impulso Alernao, sovietico e norte-

americano, teve como caracteristica principal a crescente substituicao da borracha vegetal pela 

sintetica - foi decisivo neste processo o esforco de guerra norte-americano (1936 a 1945). 

3. Observa-se ai, as pressoes diplomaticas dos EUA e da Inglaterra. consubstanciando-se em 

1866 na abertura do Amazonas a navegacao biternacional. A borracha passa a ser o principal 

produto da regiao, verificando-se uma crescente especializacao da economia amazonica. de 

apenas 10,7% em 1840. passou em 1872 a 71,9% do valor total dos produtos exportados da 

regiao (Santos apud PINTO ibdem p.21), tornando-se o tercebo produto brasilebo - atras do 

acucar e do cafe de exportacao. 

4. Para NORMANDO"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A arrancada sertaneja para a Amazonia foi a resultante do 

deslocamento da fronteira economica pela supremacia da borracha. Inscreve-se naquela 

tendencia de flutuaqao, de instabilidade, de apelo economico arrastando a corrente 

povoadora a procura de um novo produto-rei." ( apud BENCHIMOL, 1977:154). 

Tendo em vista que o principal produto de exportacao nordestino, o acucar atravessava 

seria crise economica pela concorrencia da producao de acucar nas Antilhas. 

Segundo Roberto Santos, nesse fluxo migratorio " houve a colonizacdo dirigida pelo 

governo e por particulares para fins agricolas; parte dos imigrantes, face aos fracassos das 

colonias, encaminharam-se para os seringais. Houve imigraqdo espontdnea. E houve 

imigraqdo induzida por intermedidrios mais ou menos inescrupulosos, que arregimentavam 

gente no Nordeste brasileiropara os trabalhos extrativos da borracha." (1980:87) 

No entanto, a principal forca propulsora da imigracao nordestina neste periodo foi a 

seca devastadora que ocorreu no nordeste em 1877 e anos seguintes. 

5. "Os resultados experimentais positivos, aliados ao crescente preqo que a borracha vinha 

alcanqando nos mercados internacionais, iriam dar origem as primeiras plantaqdes 

comerciais da hevea. Tratava-se ainda de empreendimentos modestos [nas florestas de 

Cingapura e Malaca], muitas vezes intercalados com tapioca ou gambler, mas que iriam 

transformar-se no embriao da futura expansao gomifera da regiao." (PINTO idem p. 32) 

A implantacao dos empreendimentos bigleses no sudeste asiatico, na decada de 1900, 

foram favorecidos: primebo pela infraestrutura agricola da regiao; segundo pelos 

conhecimentos tecnicos basicos existentes. Estas condicoes contribufram para o sucesso do 

consorcio entre capitais privados e recursos governamentais da administracao colonial biglesa. 

Do lado tecnico, a sangria por excisao, ao inves do tradicional metodo de bicisao, utilizado na 

Amazonia, contribuiu enormemente para o aumento da produtividade, alem de permitb um 

consideravel prolongamento da vida utb da serbigueba. 
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Em relacao a infraestrutura foram criadas condicoes, dentre elas destaca-se: meios de 

transporte atraves da ligacao ferroviaria; amphacao da area de atividade agricola; estimulo ao 

fluxo de mao-de-obra (distribuigao gratuita de passagens maritbnas da India para a Malasia). 

6- Os problemas da economia Amazonica nao despertavam mteresse nas formas pobticas 

dominantes na Prbneba Repubbca, francamente dominada pelos biteresses cafeebos. e nem 

mesmo os capitals nortistas mostravam biteresses pelo futuro da regiao. Por outro lado, os 

grupos dominantes na Amazonia, nao obstante seu modesto peso pobtico, reivbidicavam do 

governo central a criacao de condicoes para manutencao de atividades extrativistas, via 

garantia de precos ou atraves de um programa regional de desenvolvbnento capaz de criar uma 

bifinidade de polos produtivos por toda a Amazonia, mantendo os moldes onde a 

produtividade era alcancada via espoliacao da mao-de-obra. 

7- O pacto italico-germanico (1936 - a formacao do eixo), o rearmamento alernao 

impulsionaram um aprovisionamento de materias-primas essenciais para a industria. 

principalmente. por parte da Alemanha, tendo em vista que a producao da borracha vegetal 

estava concentrada em regioes dominadas pela Inglaterra, Holanda e Franca. Assim. o impulso 

da rearticulacao das economias capitabstas (EUA), " a formacao dos estoques estrategicos" 

(Alemanha e Itaba), foram fatores que contribubam para a elevacao da cotacao da borracha. 

8- Entre outras providencias o SEMTA deteraibiava que: 

Do valor liquido apurado apos a venda da borracha. 60% caberia ao serbigueiro, 33% 

ao seringalista e 7% ao proprietario; 

Ao serbiguebo era facultado o dbeito de cultivar a terra ate um hectare; 

Assegurava-se ao serbiguebo a meacao das castanhas que cobiesse e a propriedade das 

peles dos animais que abatesse; 

9- O BCB tornou-se um banco de desenvolvbnento regional. A partb de 1950 adota o nome 

de Banco de Credito da Amazonia S. A. e de Banco da Amazonia S. A. (BASA) desde 1966 

ate os dias atuais. Apos a implantacao de suas agendas e dos armazens para recebimento do 

produto, o BCB passou a monopobzar a compra e a venda de toda a borracha produzida em 

todo territorio nacional. A Comissao de Controle dos Acordos de Washington faria a 

supervisao do programa de amphacao da producao da borracha, contando com a colaboracao 

da Rubber Development Corporation (RDC). Para que esta pobtica de desenvolvbnento desse 

certo era imprescindivel superar duas limitacoes principals: a escassez de mao-de-obra e a falta 

de condicoes de vida e de trababio para trazer e flxar imigrantes na regiao. 

10 - AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA venda a que ele se refere e o valor de troca atribuido ao produto e nao ao dinhebo em 

especie. 

11 - Para ALEGRETTI (1987), este era um sistema de credito oficial baseado em uma pobtica 

nacional de protecao a borracha nativa, buscando desta forma assegurar a contbiuidade dessa 

economia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II - VIVENCIAS E IMAGENS DO CATIVEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de Novo Aripuana historicamente teve um papel importante na economia 

do estado do Amazonas, produzindo um expressivo volume de borracha nativa, sendo que a 

maior parte dessa producao advinha das empresas extrativistas. 

A producao da borracha nesta area estava estritamente vinculada as condicoes naturais, 

pois a base produtiva pautava-se na extracao do latex da seringueba nativa. A heveicultura -

cultura de seringueba - nao foi desenvolvida de forma significativa. * As empresas extrativistas 

ou serbigais tradicionais eram formados por seringais nativos. 

Para LEANDRO TOCANTINS, ao surgbem empresas extrativistas como centro 

articulador da producao da borracha, estas transformaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quase inteiramente o 

processo econdmico, o que veio a refletir no modo 

de vida das populagdes, anteriormente engajadas em 

outros misteres. O regime oniprodutivo, latifundidrio 

da borracha afastou o homem das culturas agricolas, 

aristocratizou a figura do patrao, aviltou a do 

seringueiro e estimulou a expansao do latifundio a 

feiqoes antes desusadas ou, ao menos, amortecidas 

pela coleta movel das drogas e emprego da terra em 

pequenas agriculturas." (apud SALLES, OP. CIT., 

P.101) 

Desta manefra, as empresas extrativistas se constitubam num sistema incompativel com 

a autonomia do trabalhador, haja vista que nos serbigais tradicionais do rio Madeba, o 

aviamento assumia contornos bem especificos, definido no termo pelo qual as empresas 

extrativistas eram conhecidas na regiao, ou seja, "cativebo"; e os seringuebos que ai 

trabalhavam eram chamados de "cativos" ou "sujeitos". 

A sujeicao se expressava na forma de trababio predominante neste contexto; a relacao 

de fregues. Como revela seu Zito, o fregues tern uma vida muito sofrida, semi-servb: "Vou te 

contar o 'remanso' de seringueiro, e cativo. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Formas de Trabalho no Extrativismo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Todo mundo tinha de trabalhar de fregues" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As relacoes de trababio no extrativismo tinham como forma caracteristica o trababio de 

fregues. Esta forma de trababio foi descrita pelos seringuebos como a que predombiava antes 

e apos 1920, sendo que esta relacao predominou no ulterior das empresas extrativistas, e estas 

por sua vez predomuiavam o cenario da regiao ate os primefros anos da decada de 70. 

Os seringabstas, em geral, preferiam trabalhar com fregues, por ser esta a forma mais 

pratica de manter sob controle os trabalhadores extrativistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...todo mundo tinha de trabalhar com fregues, ou 

trabalha com fregues, ou entdo passava fome, que 

nao tinha seringal prd cortar. Nao davam de meia, 

nem arrendavam. Porque tern dono de seringal que 

nao gosta de da de meia, nem arrendado porque tern 

medo de fazer estrago nas seringueiros, por isso ele 

pede prd trabalhar de fregues. De fregues ele td em 

cima, ele pode ate da um ralho nele porque ele td 

trabalhando de fregues, tern de cortar a seringa, a 

seringueiro direito!" 

(seringahsta) 

Para a realizacao do processo de trababio na relacao de fregues, os produtos, e em 

alguns casos, os instrumentos para producao eram fornecidos pelo patrao ao seu fregues no 

inicio do "fabrico". Nesta forma de trabalho, a borracha ia sendo produzida para ser entregue 

ao patrao apenas ao final do fabrico. Ao final deste periodo, chegava o momento de "acertar as 

contas", ou seja, contabilizar o que foi fornecido com antecedencia pelo patrao. Apos toda a 

contabilizacao, o que restava, se constituia no "saldo" do serbiguebo. 

O serbiguebo que trabalhava como fregues se subordinava aos ditames do patrao, que 

na condicao de proprietario do seringal e fornecedor de mercadorias, assumia a dbecao, o 

comando, enquanto polo dominante da relacao de fregues, constitubido-se uma relacao entre 

dominante e dommados; uma relacao de exploracao. 
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"O fregues nunca muda de camisa so trabalha pro 

patrao..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ex-seringueiro) 

"...de seringal em seringal, eu saia cortando, passava 

um ano, dois, tres anos,(...),trabalhando de fregues, 

sempre com patrao, sempre maltratado, de qualquer 

maneira coagido, porque pelo patrao a gente e todo 

tempo forqado!" 

(ex-seringueiro). 

Para o seringueiro a questao principal era a subsistencia de sua farruba, assim como a 

pauperizacao pela divida continua como resultado natural da troca desigual entre produtos -

preco da borracha baixo e precos elevados das mercadorias. 

A exploracao exercida pelo seringahsta se concretizava atraves de diversos 

mecanismos. Dentre eles destacavam-se:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o fornecimento de produtos acima da tabela; o 

monopoiio da producao do seringueiro ( a entrega obrigatoria do produto ao patrao); o 

monopolio do fornecimento de produtos (com precos inferiores aos tabelados na regiao); 

desconto da tara. 

Como fregues, o serbiguebo obtinha junto ao patrao os produtos para sua manutencao 

e de sua familia acrescidos de "juros extras." O trabalhador de um seringal nao podia sob 

nenhuma hipotese comprar produtos a nao ser de seu patrao. Quando este nao possuia 

determbiado produto, o serbiguebo e sua famiha tinham que se privar de sua utilizacao. 

"Naquelas epoca que nos comeqou trabalhar, o 

aqitcar era dificil, o cafe era dificil..." 

(seu Ademar) 

"At o camarada tern que ficar ate semanas sem tomar 

cafe." 

(seu Doca) 
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"So trabalha pros patrao. Eles cismam que nao chega 

a borracha que nao deu prd eles cobrir. Eles nao da 

mais nem o aqucar nem o cafe ." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Nonato) 

Os seringueiros tinham dificuldades em efetuar questionamentos sobre as condicoes de 

existencia a que estavam submetidos, pois, a predominance na regiao da cobranca de "juros 

extras" sobre os produtos fornecidos pelo patrao ao trabalhador e o carater de sujeicao 

reinantes nas relacoes de trababio haviam se tornado uma pratica corrente, consobdando assbn 

a naturabzacao da exploracao. 

Em rela?ao a comercializacao da borracha, a situacao tambem era de monopolio do 

patrao, que possuia dbeitos exclusivos sobre a producao do seringal. 

"...basta dizer que la nesse lugar Belem, embarcaqdo 

nenhuma particular nao encostava. num encostava 

nao senhora! Se ele p. ex., tivesse que encostar, ele 

encostava fora do porto. " 

(ex- serbiguebo) 

Se por extrema necessidade o serbiguebo comercializasse a borracha, por menor que 

fosse a quantidade, ele poderia ser preso, ir parar no xadrez como diz seu Pedro: 

"Se voce vendesse...era preso e era ladrdo. Ladrdo!" 

(seu Gabriel) 

O preco oferecido pelo patrao ao produto do serbiguebo era bem inferior ao da tabela 

oflcial da regiao, mas o serbiguebo obrigatoriamente tinha que entregar a ele a producao. Esta 

determbiacao impositiva tornava possivel a reducao do preco, tendo em vista que o produtor 

nao podia comercilizar seu produto com outro comerciante que oferecesse melhor preco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sobre esta situacao o seu Luis Gonzaga, que trabalhou de fregues durante quarenta anos e 

somente ha um ano tornou-se gerente, relata que semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "trabalhava pela metade do preco da 

concorrencia." 

Eram biumeras as estrategias desenvolvidas pelo seringahsta para tornar o seringuebo 

"cativo", sujeito. Alem da reducao do valor do trababio, do monopobo na comercializacao, o 

seringahsta abida recorria a outro expediente para ampbar sua margem de ganho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o desconto 

da tara - desconto no peso da borracha pela dgua que possa ter ficado acumulada apos 

seu processo de producao. Sobre o desconto da tara seu Raimundo relata: 

"...ai tirava aquela tara infeliz, ne, ainda pagava pela 

metade do preco..." 

Uma grande parcela dos trabalhadores percebiam que a "nao obtencao" do saldo devia-

se a espoliacao acentuada. Mas, efetivamente, nem todos tbiham esta percepcao, para muitos a 

divida era expressao de sua bicapacidade, sua limitacao como produtor. 

Quando nao era possivel obter o saldo ao seringuebo restava a divida. Desta maneba, a 

divida tornava-se o bistrumento mais eficaz de sujeicao, pondo em jogo, alem das condicoes 

sociais de producao, valores morais e eticos que compunham o universo desses agentes 

sociais, que assentavam na honra, na honestidade e na lealdade, gerados no ambito da relacao 

do seringuebo e do seringahsta, concorrendo, atraves de seu fundamento ideologico, para a 

disposicao para o trabalho e o respeito aos compromissos assumidos. E importante enfatizar 

que tais codigos sociais atuavam para que o conceito de trababio se efetivasse na sujeicao, 

pautado num determbiado fazer social que legitimava a dominacao. 

"...agente trabalha na seringa, so trabalha pro patrao. 

Nunca a gente trabalha prd gente, so trabalha pro 

patrao, feliz quando finda o fabrico ele [seringueiro] 

nao sai devendo...isso e muito dificil, ele nao sair 

devendo." 

(ex-serbiguebo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, os seringueiros manifestavam uma forte tensao pelo fato de serem considerados 

preguicosos, em relacao aos demais trabalhadores que obtinham saldo. e abida pelo 

compromisso de saldar a divida para nao serem vistos como desonestos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ter "saldo" torna-se um "ponto de honra". 

Mas, alem da questao moral, a divida tinha uma face abida mais perversa, que se refere 

a reducao do montante de mercadorias que ele podia ter acesso, penalizando o produtor e sua 

fambia de generos basicos para alimentacao e atendimento de outras necessidades objetivas de 

reproducao de sua fambia. 

Na tentativa de fugb do endividamento, o serbiguebo criava suas proprias estrategias 

para contrapor-se as utbizadas pelo patrao; desdobrando-se no processo de trababio, 

ampliando sua Jornada, ja bastante extensa; requisitando o trababio da mubier e dos filhos. 

Mas, alem do conjunto de dificuldades enfrentadas pelos seringueiros, havia outro 

agravante: a maioria deles nao era alfabetizada, o que os sujeitava a serem enganados nas 

contas. Nossos biformantes enfatizam que nesta area este fato ocorria com pouca frequencia, 

pois os esquemas de exploracao ja eram bastante eficazes. O fato de nao serem alfabetizados 

nao era deterrnbiante nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA engano nas contas, mas a falta de acesso as contas, isto sim, 

dificultava ao serbiguebo a veriflcacao de seu saldo ou de sua divida. 

Com relacao ao serbiguebo ser enganado nas contas, por nao saber ler e escrever e 

efetuar operacoes basicas, explica Jose Augusto: 

"Mas, vamos dizer que a borracha dele [seringueiro] 

der 100 quilo, ele tira a tara, mas ele faz a conta certa 

e se ele tiver algum engano, o seringueiro mesmo, por 

mais que ele nao saiba somar, dividir, mas ele manda 

outra pessoa ver se tiver engano(...)ele acerta com ele. 

Mas eles nao sao enganados assim, roubados 

assim,(...) mas, quando eles tiram saldo e coisinha 

pouca mil, dois mil, cinco mil por mes." 
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Percebe-se que os seringabstas eram consideradoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "homens de hem", estavam acima de 

qualquer suspeita no sentido de armar esquemas para "enganar" expbcitamente o trabalhador. 

Os mecanismos usados por eles eram tidos como legitimos por serem praticados 

historicamente. Assim, nao so o seringahsta mas tambem um grande numero de serbiguebo s 

visuabzavam esta pratica como natural na logica do sistema de aviamento: a troca de servicos e 

produtos era considerada justa. Isto significa dizer que, de certa maneba, a dominacao se 

fundava nao somente no piano das relacoes de trababio - "semi-servis" - mas mediante 

mecanismos de carater extra economico, sociais e culturais que se biterpunham na logica 

social, destes agentes. Ou seja, a dominacao se efetivava tanto ao nivel das condicoes 

materiais de producao como atraves da manipulacao da subjetividade dos agentes sociais. 

Em resumo, as estrategias utilizadas pelos serbigabstas para manter sob controle os 

seringuebos iam desde aquelas mais visiveis - a exemplo de algumas praticas repressivas - ate 

as menos expbcitas, como aquelas que eram mascaradas por uma face humanitaria - a relacao 

de compadrio e amizade. 

"...o patrao botava aquele premio pro seringueiro 

que produzisse mais era dono do premio." 

( ex-serbiguebo) 

"Os patrao de la conquistavam a gente, daqui e 

dacold , ate desvirava a cabeca da gente, prd gente 

ir trabalhar" 

(seu Luis) 

No aviamento, os produtos mais comuns fornecidos pelos patroes eram o oleo, o 

acucar, o sal, a bolacha "agua e sal" ( em raras ocasioes ) e produtos de limpeza como sabao 

em pedra. 

No momento em que o papel de fornecedor nao era plenamente preenchido pelo 

seringahsta, na medida em que nao repassava os produtos necessarios ao serbiguebo. As 

farnibas buscavam outras alternativas aos produtos nao fornecidos, por irauficiencia de credito 

ou por estar faltando no barracao e na tentativa de atenuar a dependencia dos produtos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fornecidos pelo patrao, recorriam a improvisacao utilizando para atender as necessidades 

existentes os produtos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "...nossa mata ", assim eram usadas, p. ex., em substituicao ao 

sabao ervas nativas 

Como narram em seus depobnentos alguns ex-seringuebos: 

"... nossa mae, naquela epoca sabao era dificil (...) 

ela botava... tern um mato chamado vindicd". 

(Doca, ex-seringuebo) 

"... minha mulher cansou de fazer isso, era 

ananazinho daquele verde, ela cortava prd lavar o 

sujo que nao tinha sabao, (...), cansou de lavar nossa 

roupa com folha de mamao." 

(R. Sa, ex-serbiguebo) 

A utilizacao de produtos alternativos se devia, principalmente, ao fato de que apenas os 

produtos fornecidos pelo patrao nao eram suficientes, nao englobavam o conjunto das 

necessidades da familia. Embora a utilizacao dos produtos da mata tenham como elemento 

fundante a tradicao cultural outro componente se agrega: aa busca de atenuar a subordinacao 

ao patrao pela divida. 

E fato abida que, a ausencia de muitos produtos, ou o fornecimento de produtos em 

pessimo estado de conservacao, comprometiam seriamente a saude dos trabalhadores. 

Diante desta constatacao medico Araujo Lbna afirmou sobre o regime alimentar do 

caboclo do Amazonas. 

"...o nosso caboclo, que e capaz de comer, 

despropositadamente, em geral come pouco e 

irregularmente, interrompidamente, jejuando 

por dias e semanas. Um chibe, que tern por 

base a farinha d'dgua, muitas vezes, o alimento 

exclusivo dum homem nas vinte e quatro horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Individuos hd que passam dias e dias nesse 

regime, ou noutros equivalentes deficientissimo 

para os dispendios orgdnicos."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SALLES, 

p. 174) 

Sobre a alimentacao no periodo de producao da borracha, os seringuebos, em geral, 

afirmam o seguinte: "A gente sai pro mato, assim distante, ninguem tinha uma merenda prd 

levar prd comer" (seu Raimundo Sa ). A merenda a qual ele se refere trata-se de cafe com 

farinha, quando nao havia cafe era "apertar a cana num 'capa bode', saia garapa. 

"Ai de tarde a mulher tinha coisa de ferver aquela 

garapa prd de madrugada so botar prd referver e 

fazer o cafezinho e tomar. Assim, tambem meu pai 

cansou de fazer isso." 

(seu Raimundo Sa) 

"A gente chega as vezes onze horas, dez horas da 

estrada, as vezes nao tern o que comer, agente tern o 

outro trabalho tambem no rocado da gente: - Velha 

faz um frito de farinha ai , prd mim aguentar o 

estomago. Num tern nada prd almoqar, num tern. 

Entdo nos vamos comer so de node, porque a hora 

que eu chegar eu vou trabalhar. Eu pegava meu 

terqado e quando dava cinco horas [da tarde J, bem 

nao aguento mais a fraqueza, as pernas tavam 

tremendo. Quando chegava na beira [do rio]: - Ei 

velha! traz a tarrafa! Ai ela trazia prd mim na beira, 

ai eu pegava meu peixe. Quando era sete, oito horas 

[da noite] ja tava em casa, entdo nos ia jantar". 

(seu Dorvalino) 

O cultivo de frutebas para o consumo famibar era outra estrategia utilizada pelo grupo 

famibar para atenuar a escassez de alimentacao. As arvores frutiferas eram plantadas ao redor 

da casa no "terrebo." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No periodo em que a cotacao da borracha estava em alta, mesmo a plantacao de 

frutebas era proibido pelos patroes para que nao se desperdicasse tempo em outra atividade 

que nao fosse com a producao da borracha. 

Assim como as frutas, em numero reduzido, eram criados animais de pequeno porte no 

"terrebo" aos cuidados da farniba como porco, galinha, mutum, patos, etc, que se constituiam 

em alternativa abmentar ao peixe em dias de festa, aos domingos ou, no caso das gabnhas, 

quando a mulher park. 

As frutas cultivadas e mesmo aquelas que eram obtidas pela coleta na mata e as 

pequenas criacoes nao podiam ser comercializadas hvremente pelo serbiguebo, toda a 

producao do seringal era monopolizada pelo patrao. Os recursos naturais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as frutas do 

mato, por exemplo, contribuiam para atenuar o consumo de produtos bidustrializados e, 

principalmente, serviam para complementar a alimentacao. 

"Se era prd comprar porco a gente tinha da criagdo 

da gente, fazia o trabalho da gente tranquilo." 

(ex-seringuefro) 

Esse conjunto de recursos a que tinha acesso o serbiguebo e sua tamflia contribuia 

inegavelmente para dificultar a percepcao da extrema exploracao a que estavam submetidos 

com a producao da borracha. Isso, tendo em vista que o serbiguebo "cativo" produzia 

riquezas, mas nao para si. 

"E as vezes o porco dava prd vender. A roga a gente 

vendia tambem, roga, milho. Fazia milharal, tinha ano 

que fazia milharal grande, tinha ano que nao, era so 

para o consumo mesmo, melancia tambem, tinha ano 

que a gente fazia grande, tinha ano que era pequeno, 

so pro consumo. Agora roga, fazia muita roga, fazia 

muita roga na varge, ne? Roga grande, juta, fazia 

muita juta, 1 quadra, 2 quadra de juta. Meu cunhado 

morava comigo e tinha ano que a gente fazia 3 

quadra de juta, depois de tirar a juta, a gente 

plantava o milho, plantava semente de 

melancia...plantava tudo, quando era de legumes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ml Deus o livre. A vida aqui do Amazonas e muito 

diferente dos outros lugares, tenho certeza que e; 

porque a gente nao tern ...eu so imagino isso, que a 

gente nao tern valor... valor, eu digo, assim porque 

ninguem tern documento, nao pega documento 

nenhum, dessas coisas, nao e como quern trabalha de 

empregado que pega tantos anos de empregado, 

quando sai e muito bem preparado, ne? Pega muito 

valor, e nos nao, coitado daquele com hora (...)" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Pedro) 

A roca de mandioca para fazer a farinha, acompanhamento fundamental nas principals 

refeicoes do caboclo, no periodo de precos elevados da borracha era proibida pelo patrao. A 

privacao da farinha se constituia num castigo sem paralelo, que podia gerar revolta, assim era 

preciso bnportar de regioes proxbnas, gerando muitas reclamacoes pela baixissima qualidade 

do produto, que pelas condicoes insalubres de conservacao nas embarcacoes, chegava ao 

seringal praticamente imprestavel para o consumo humane 

"O cultivo de generos agricolas fora desestimulado, 

quando nao proibido, pelos seringalistas, receosos de 

perderem seus avultados lucros comerciais. Em 

consequencia, o padrao de alimentacao na regiao 

era o pior possivel. Conservas e enlatados, ao lado 

da came e pescados secos, frequentemente 

deteriorados pelo demorado e pelas condiqoes 

climdticas vigentes, eram vendidos a precos 

exorbitantes. "(SOUZA 1915 apud PINTO, 1984:42) 

"...a gente plantava a roga, alguma coisinha que a 

gente plantava era assim pouquinho, porque ele nao 

consentia de vender nada, botava uma dificuldade 

grande..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao eram apenas os produtos alimenticios que o patrao chegava a fornecer, de acordo 

com a localizacao do seringal, ele podia suprir de instrumentos de trabalho, habitacao e outras 

condicoes necessarias para a atividade extrativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... ai no Belem [seringal] ele dava,(...), so o que nos 

comprava era a lamparina, (...) so o que ele tinha de 

bondade (...), eu sai de la comecei a trabalhar nesses 

seringais ficou na minha responsabilidade, eu 

comprava... 

(R.Soares, ex-serbiguebo) 

"Teve epoca que o seringueiro, tinha patrao que ele 

dava tigela, o balde e ate a casinha prd morar". 

(Zito) 

"E como ai no Belem, ele mandava tirar logo palha, 

mandava fazer a casa do seringueiro todinha!" 

(seu Raimundo, ex-seringuebo) 

"A gente chegava la, ia trabalhar, mandava limpar 

todas as estradas, mandava fazer barraco. (...) La 

tinha o defumador(...), no seringal do alto e isso. Ai 

ele dava a tigela e a estrada. Agora aqui no baixo 

nao, a gente ainda vai limpar a estrada, ajeitar...Tudo 

era comprado, tudo. Comprava tigelamento completo, 

Id se comprava mil tigelas. " 

(seu Doca) 

Dentre os serbigais proximos ao Municipio do Novo Aripuana (no baixoft, apenas o 

seringal Belem fornecia os vasilhames, nos demais os seringuebos tinham que obter com 

recursos proprios. No entanto, nos seringais mais distantes (no alto) essa era uma pratica 

comum o patrao fornecer os instrumentos de trabalho, a casa e o defumador, dando todas as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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condicoes para o trabalho, embora e certo, que tais beneficiamentos, em geral, eram 

descontados do saldo do seringuebo. 

O mais comum era que os proprios seringuebos comprassem, como podemos observar 

em seus depobnentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"La onde eu trabalhava nunca patrao deu nada, a 

gente era que comprava." 

(seu Manuel, serbiguebo) 

"O patrao que quer empatar o camarada tudo e 

vendido." 

(seu Doca, ex-serbiguebo) 

"O meu nao dava nada disso. " 

(L.Gonzaga, serbiguebo no baixo) 

Nos serbigais em que os utensflios eram fornecidos ao serbiguebo, em caso de perda 

os objetos perdidos eram pagos ao patrao. 

"...ai dava tigela, mas num dava a faca nem balde no 

que perdia pagava." 

(ex-seringuebo) 

"Se perdesse pagava mesmo, conferia dava 300 

tigelas, ai quando era no final das safra jd nao e 

aquelas tigelas, faltava 50 ou 30, ou 20, a pagar 

aquelas tigelas." 

(serbiguebo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A forma de trabalho de fregues era a que predominava nas empresas extrativistas nos 

periodos historicos em que a borracha estava em aba cotacao. No entanto, alem do trabalho de 

fregues, o trababio de meia e o arrendamento foram formas de trababio utilizadas pelas 

empresas nos momentos em que a borracha se encontrava desvalorizada no mercado. Assim, 

embora a forma predombiante fosse de fregues (tipica do aviamento), as diferentes formas 

coexistem e o predominio de uma sobre a outra esta articulada, de certa forma, a pobtica da 

borracha e a demanda pelo produto a m'vel nacional e international. E, tambem, 

fundamentalmente, pela relacao entre seringuebo e seringahsta no ulterior do seringal. 

Partuido deste presssuposto, entendemos que a acao do trabalhador no processo de 

trababio (producao da borracha), embora em sua forma aparente, seja uma atividade isolada 

entre serbiguebo e natureza, tern como pano de fundo um conjunto de determuiacoes gerais, 

que se combbiam com as especificas. Assim, o domuiio que o serbiguebo tern se restringe 

apenas ao processo de trabalho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Era prd tirar lenha, era prd roqar o campo,..." 

(ex-seringuefro) 

Todavia, o domuiio do serbiguebo sobre o processo de trabalho extrapolava o ambito 

da producao da borracha, principalmente naqueles serbigais em que nao havia outros 

trabalhadores, tendo o extrativista que exercer as demais atividades acessorias e necessarias a 

producao da borracha. 

"Nao senhora, nao existiam nao, prd nos nao. So 

seringueiro mesmo." 

(ex-seringuebo) 

"So mesmo prd tomar nota [guarda-livros] do que 

entregava no barracao. A mercadoria nao dava, eles 

vinham buscar, chegava la so faziam tomar nota, a 

compra vinha daqui [sede do municipio]". 

(ex-seringuebo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mesmo naqueles seringais em que atuavam outros trabalhadores para dar suporte a 

atividade desenvolvida pelo seringueiro, o processo de trabalho na coleta do latex era uma 

atividade sobtaria. Entretanto, a producao solitaria do serbiguebo, neste contexto, so se 

rompia quando ele ensbiava ao filho a profissao ou quando sua companheba o ajudava na 

atividade. 

A participacao da crianca na atividade extrativa da borracha ocorria no momento em 

que esta alcancava a idade de oito ou no maximo dez anos. As criancas, quando do sexo 

masculino, "os curumbis",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ajudavam em casa ate atbigb a idade de b para estrada cortar 

seringa com o pai, ate poderem assumb uma estrada sozinho. 

"Perdi minha infdncia num tronco de seringueiro." 

(P.F. - ex-seringuebo) 

A participacao das mulheres na atividade se dava, em gerab quando o saldo era muito 

pequeno, insuficiente para a manutencao da familia ou mesmo pela ausencia de outros 

trabalhadores que dessem suporte as atividades de producao. Mas, a atuacao da mulher se 

dava tambem em outras atividades secundarias (roca, plantio, criacoes e outras) para que sua 

iamflia tivesse condicoes basicas para se reproduzfr. Assim, a mulher do serbiguebo tinha um 

papel fundamental como produtora suplementar. As menbias - as cunhantas - ajudavam a mae 

a cuidar das atividades domesticas. 

Observa-se que, nos periodos em que havia uma exigencia de amphacao da producao, 

em que o trabalhador precisava se dedicar quase que exclusivamente a atividade extrativa, era 

que a mulher assumia as demais atividades antes exercidas por ele. 

"Afmal de contas a mulher trabalhava igualmente a um 

homem na roga, ajuda a roqar, ajudava a plantar e 

ajudava em tudo". 

(ex-seringuebo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando acontecia tambem algum problema de saude ou acidente que deixava o 

serbiguebo bnpossibbitado de trabalhar, ou mesmo no caso de sua morte, as mulheres 

assumiam o processo de trababio para poderem manter sua fambia. 

Abida hoje, como naquele tempo, as mulheres exercem outros papeis importantes, 

como: o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rezadeiras e parteiras. As rezadebas fazem rezaspara todos os males, em criancas 

para hvra-las do "quebranto", "mau-olhado", "espbihela caida", "desmentiduras", "mordida de 

cobra"... 

As atividades realizadas pelas partebas, assbn como as das rezadebas, sao muito 

respeitadas por todas as pessoas. Sao elas que tern a funcao de fazer os partos e dar as 

orientacoes as parturientes. Mesmo nas locabdades onde existe medico, elas tern sua cbentela 

assegurada. Em geral. nao cobram seu trababio, recebendo na maioria das vezes objetos que 

sbnbobcamente representam o pagamento. 

Observamos assbn que a mulher tern seu reconhecimento social assegurado pelas 

diferentes funcoes que assume. 

Na atividade extrativa do latex o serbiguebo trabalha, predombiantemente sozinho, mas 

nao e este aspecto que determbia o seu dominio sobre o processo, seus instrumentos e seu 

tempo de trababio. Ao afbmarmos o dominio do serbiguebo sobre o processo de trabalho, 

tomamos por base que ele e o unico responsavel e dbigente do conjunto dos elementos do 

processo de trababio. Pois o papel de dominio do patrao vai-se efetivar sobre o produto, a 

troca desigual entre produtos, tendo o serbiguebo a autonomia para dbigb sua atividade 

produtiva. Efetivamente se manifestavam ai biumeras determinacoes externas, posto que o 

serbiguebo nao se encontrava, enquanto agente social em sua pratica, dissociado do contexto 

geral da sociedade, mas enredado num conjunto de relacoes. 

A cotidianidade do trababio no processo de producao da borracha nos mostra 

elementos sigrbficativos sob o ponto de vista de apresentar este processo de trabalho como 

dommio restrito do trabalhador. Isto posto e considerando que e ele proprio quern determbia, 

que dirige o processo de trabalho, como se podera observar a segub partb da descricao do seu 

dia de trababio. 
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r  w zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cotidiano do Seringueiro: E a gente que faz. E." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo do fabrico, os dias dos seringuebos repetiam-se rotbiebamente. O 

horario de saida de casa para a estrada de seringa variava entre uma e duas horas da 

madrugada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu nao tinha horario certo, era meia-noite, uma 

hora, duas horas. Era o minimo prd gente sair." 

(seu Raimundo) 

"E se acorda uma, duas horas da madrugada, ai sai 

pro seringal, ne? Cortando ate o fim da estrada, na 

vorta da estrada que a gente fazia [descansava] para 

esperar o leite escorrer um pouco." 

(dona Francisca) 

Na estrada de seringa, o extrativista cortava em media 236 arvores por dia de trababio, 

com rendimento variado, pois em algumas estradas as seringuebas dao mais latex que em 

outras. Nos serbigais que ficam mais embrenhados na floresta, "la prd banda dos altos" as 

seringuebas possuem leite com maior abundancia, enquanto as que ficam "aqui mais pro 

baixo" produzem bem menos por arvore. 

"Tern estrada que da cinco, tern estrada que da seis 

litros, tern estrada que da dez litros, tern estrada de 

nove e assim, ne?" 

(ex-seringuebo) 

"(...) e de conformidade com o leite, ne? Eu nunca 

encontrei estrada que desse menos de dez litros (...). E 

que eu nao gostava de pegar estrada de quatro ou de 
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cinco litros, quando eu pegava estrada eu sabia quern 

ela era, era dez, quinze litros" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Doca, ex-seringueiro) 

"O fregues produz, a estrada sendo boa ajuda o 

fregues, se for boa!" 

(R.S., ex-seringueiro) 

Desta forma, percebe-se que a producao do latex nao dependia exclusivamente do 

esforco e do tempo dispendido na atividade extrativa, mas tambem das condicoes naturais, 

como a localizacao do seringal e ainda as condicoes de conservacao da estrada. 

"E porque a estrada do seringal e uma estrada 

conservada, ne? e pouca consumiqao; da prd gente 

produzir muito. Tern estrada do interior daqui do 

baixo, a estrada maior e dedezoito litros; a mais 

arrebentada ai ela baixa (...), ai nao tern tabela, tern 

estrada ate de dois litro". 

(ex-seringuebo) 

A estrada conservada permite melhores condicoes de trabalho pela facihdade de 

deslocamento entre uma arvore e outra, prevencao de acidentes, picadas de cobra escondida 

no caminho sob o mato e arvores derrubadas, quedas, etc. Estas condicoes vao facibtar uma 

maior produtividade, principalmente se abadas a fatores naturais, ou seja, se o processo de 

trabalho for desenvolvido numa estrada onde as seringuebas, pelas condicoes naturais 

existentes, tenham uma boa producao de leite. 

"Tinha vez, tinha lugar que a estrada tinha uma 

boa distdncia prd pegar o primeiro toco prd comecar 

a cortar." 

(dona Francisca) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na atividade do corte da seringueira ele gastava em torno de cinco horas diarias, 

utilizando uma media de 368 tigelas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A gente saia meia-noite quando era seis horas da 

manha a gente ja estava fechando o corte. E assim 

como eu estou falando, la ja espera no mato, aquela 

que a gente passou cortando, aquela ja tinha 

descido o leite todo." 

(seu Pedro Colares) 

Na coleta do latex o seringueiro dispendia em torno de duas horas para recolher o leite 

em balde. ao finalizar esta etapa o dia ja estava amanhecendo. Terminado o trabalho na 

estrada, ele retornava para casa para defumar o leite e transforma-lo em borracha. 

"Conforme o tipo da borracha, conforme a borracha 

fica grande, menos horas a gente leva, e quando ela 

tdpequenininha mais a gente demora". 

(seu Carlos) 

O processo de defumacao que perdurou ate o final da decada de 1970, alem de 

demorado e cansativo - duas horas em media -, era um dos principals causadores de doencas 

nos seringuebos. Pois a ingestao diaria da furnaca, com o passar dos anos, resultava em 

problemas pulmonares.-* 

Apos o processo de defumacao, seguiam para o rocado de onde so voltavam ao final 

da tarde, para pegar a tarrafa - rede de pesca - e segub para o rio em busca do peixe. Seu 

Gouveinha lembra "...ia pro rio a hora que chegava do mato, ia pro rio tarrafear, era 

quando adquiria um peixinho." Ao retornar da pesca, a noite, a mulher iniciava o preparo do 

jantar com o peixe trazido. E, apos o jantar, o seringuebo recolhia-se para dormb no 

maximo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tres horas, a media geral sao duas horas de dormida por noite. Seu Jose conta que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Quando 

chegava da pescaria, dizia: - Mulher faz uma comidinha prd eu enquanto vou dar um sono. 

Chegava dez, onze horas ela fazia aquela comida, eu dormia uma, duas horas. Ate hoje eu 

tenho este costume." 

O processo de trabalho na coleta da borracha era bastante rudimentar e tinha por base a 

tradicao indigena. A partb da recoristituicao historica do processo de trababio, verifica-se que 

a mudanca bitroduzida, nos ultimos anos da decada de 1970, foi o abandono da defumacao no 

processo de transforrnacao do latex em borracha, para a utilizacao da prensa; reduzindo o 

tempo de trabalho e tornando menos cansativo o processo. 

Observa-se que o processo de coleta do latex reabzava-se durante a madrugada. Para 

estes produtores a noite e dividida em dois momentos: "a boca da noite" (periodo que vai ate 

a meia- noite) e a "noite" (madrugada). Segundo seu Gouveia a coleta do latex ocorria: 

"...so de noite, e mesmo, fica mais fdcil de fazer 

outro trabalho em casa, ne? Para fazer outro 

trabalho. E mesmo a producao produz mais a noite, 

porque acho o tempo mais frio, e dia nao, fica muito 

quente." 

"Nos so cortamos de noite. Aqui o nosso trabalho e 

so de noite." 

(seu Luis Gonzaga) 

"E porque prd fazer outro trabalho, e mesmo, e 

melhor cortar de noite. " 

(seu Nonato) 

Como se pode observar, a partb destes depoimentos, dois motivos deterrninavam a 

realizacao do processo de extracao do latex a noite: o primebo prende-se ao fato de o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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clima durante a noite ser mais ameno. pois no periodo em que se realizava o fabrico - nos dias 

quentes do verao - o sol forte reduz a bquidez do latex, dificultando seu escoamento, 

reduzindo a producao. O segundo motivo e a possibibdade de ter o dia bvre para outras 

atividades produtivas: o rocado, a criacao, a pesca, tbar lenha, etc. 

A realizacao do processo de trabalho durante a noite despertava os seres que habitam 

a floresta e o imaginario popular, cujas historias eram narradas atraves dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "causos" sobre 

"visage" no momento que desenvolviam a atividade produtiva, apesar das muitas afirmacoes de 

que "...aqui e uma terra mansa. " 

As alteracoes do cotidiano no interior do seringal ocorriam no final de semana, apenas 

um dia, dombigo, quando todos se reuniam para um futebolzinho, a "pinga", as conversas com 

os vizinhos e as visitas aos compadres: para em seguida retornar a producao da borracha. 

Muito embora demonstrem uma apreciacao muito grande por festejos, a participacao 

em festas acontecia em raras oportunidades que eram as festividades dos dias santos; eles se 

deslocavam, em geral, para longe, para pagar promessa e participar do arraial. As festas de 

casamento tambem eram bastante apreciadas e, de acordo com a situacao economica dos pais 

dos noivos, estas podiam durar alguns dias. 

Os batizados das criancas tambem eram festejados pelos pais e padrinhos - prestigiados 

pelos vizinhos como um dos poucos momentos de lazer do trabalhador. 

Uma outra alteracao que ocorria no cotidiano dos seringuebos , esta sim, promovia a 

biterrupcao das atividades produtivas da borracha, era o periodo das chuvas - o inverno - entre 

novembro e abril, em que ele vai ter que exercer outras atividades produtivas pela 

impossibihdade de realizar a coleta do latex. Pois eles afirmam que "quando vai chover ai a 

gente nao vai pro mato ".(seu Carlos) 

Portanto, o inicio do inverno marca o fim do fabrico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Inverno:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E o fim do fabrico." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o inverno, o processo de trabalho extrativista da borracha e interrompido por 

surgbem inumeras dificuldades para sua efetivacao. A precipitacao de chuvas determbia um 

bidice pluviometrico em torno de 2.000 e 3.000 mm anuais. Promovendo as cheias dos rios, 

muitas estradas de seringa ficam alagadas, prbicipabnente aquelas situadas em baixadas. O 

latex recolhido em tigelas presas as arvores enchem de agua impossibihtando seu 

aproveitamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando vai chover ai a gente nao vai pro mato, nao 

adiantaperder o leite (...) " 

(seu Nonato) 

"Tern vez que a gente perde, as vez td tudo cortado, 

mas o seringueiro teimoso td trovejando e ele td 

metendo-lhe a faca. Td trovejando as vezes perde as 

vezganhava (...)" 

(seu Pedro) 

"Eu tambem nunca espereipor chuva em casa, nao!" 

(seu Doca) 

"Embora que chovesse que faltasse pouco prd mim 

terminar, ainda pegava, embora que nao aproveitasse 

mais eu ainda pegava a faca." 

(seu Gouveia) 

"O problema quando chove escorre muito fora da 

tigela, ne? Tern que ter aquela paciencia de ajeitar." 

(seu Pedro) 
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"Um tempo desse como td enxuto, nao e qualquer 

chuvinha que toma o leite, mas de dezembro em 

diante (...)" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Lobo) 

Neste momento, as atividades produtivas do seringueiro coincident com as 

desenvolvidas pelos ribeirinhos, no entanto, para ele e importante enfatizar sua profissao 

deixando expbcito que voltara a exerce-las no proximo verao. 

Desta forma, o serbiguebo buscava outras estrategias de sobrevivencia para atravessar 

a fase critica de chuvas na regiao, que acontece entre os meses de novembro e abril. 

Pois, apenas a producao da borracha nao garantia ao seringuebo e sua famiba a 

subsistence o ano todo. 

"Uma epoca dessa td todo mundo trabalhando na 

melancia. As estradas estdo parados porque tempo de 

seca no inverno cada um tern que ter...quando a 

enchente e grande muito se ocupa de desmanchar 

sua roga que esta indo pro fundo, outro vai cortar 

banana..." 

(serbiguebo) 

Durante o verao, periodo de corte da seringa, ele recorria a roca, as frutas e as criacoes, 

pois o rendimento, o saldo com a borracha era bisuficiente para sua manutencao. No inverno, 

impossibihtado de extrab o latex, alem do rocado, das frutas e das pequenas criacoes, ele 

buscava outras alternativas como a retbada de madeba de lei para comercializacao; o trabalho 

com a juta e com a malva; a plantacao de milho, cana e melancia; a coleta de sorva, da balata e 

da castanha. 

"A gente se aguentava naquela epoca com cana, 

porque a produqao nossa nao dava pra encobrir 

aquele negocio. Entdo nos plantava nosso canavial, 

fazia o mel prd torrar o cafe, e a cana se moia de 

tarde (...)" 

(ex-seringuebo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesta regiao, a producao de juta era uma das mais importantes atividades, depois da 

producao de borracha. Esta cultura sendo propria de areas alagadas garantia a subsistencia do 

seringueiro quando a borracha nao podia ser produzida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nossaprofissao era roca, seringa e juta". 

(ex-seringueiro) 

"Juta voce plantava, embora que fosse numa area sua, 

mas se o cara trouxesse a semente voce vendesse 

aquilo, voce era ladrao... por que aquela semente ele 

trouxe prd voce vender a producao prd ele..." 

(ex-seringueiro) 

Observa-se que toda e qualquer atividade desenvolvida no seringal era subordinada ao 

patrao. Desta forma nos seringais, a producao da juta assim como a da borracha. era uma 

atividade subordinada ao patrao. Quanto mais distante dos centros urbanos e mais entranhados 

na mata, piores aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condicdes de trabalho e subordinacao, ou seja, ampliava-se 

consideravelmente a exploracao dos seringueiros pelo patrao. 

4. Condicdes de Trabalho:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Naquele tempo era dificiL " 

Os trabalhadores extrativistas, submetidos a uma extensa e desgastante Jornada de 

trabalho e a condicoes extremas de insalubridade, relatam que durante suas vidas como 

seringueiros poucas doencas os impediram de continuar suas atividades laborais, o que parece 

paradoxal. No entanto, isto se deve ao fato de considerarem que somente estava doente aquele 

que flea totalmente impossibilitado de ir para estrada de seringa, o que, em geral, ocorre 

quando o trabalhador sofre algum acidente como: ataque de animais (cobra, onca e outros), 

queda de arvores, ou outro tipo de acidente, ou e acometido de alguma doenca tropical, como 

a malaria (a doenca mais comum na regiao). 
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"A malaria e o seguinte: ela da logo a 'facada', 

depois que toma o remedio ela vai, mas ela volta pelo 

hordrio...comecava o frio forte, dai eu esperava a 

febre." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Doca) 

A necessidade de produzir para manter a familia obriga-o a trabalhar mesmo doente em 

alguns momentos. 

"...Nao vou perder meu dia de trabalhar, eu tenho 

que ganhar, chegar no toco da seringueira, voce 

escava assim, po, mais to com uma dor na cabeqa, vou 

deitar passar uns quinze minutos, ai Jesus, po, mas eu 

vou e cortar se eu perder hoje o dia, o que eu vou dar 

prd mulher?" 

(ex-seringueiro) 

Em parte, a saude do trabalhador era preservada devido as demais condicoes de sua 

existencia que atenuavam o impacto do desgaste fisico. Entre elas destaca-se o consumo de 

produtos coletados na mata, a caca, a pesca, os remedios caseiros como chas de folha, casca 

de arvores, tuberculos e etc. 

Sabe-se, todavia, que existem doencas tropicais que apenas os remedios caseiros nao 

conseguem debelar - a malaria, por exemplo. Sao registrados indices assustadores da 

incidencia desta doenca entre os extrativistas; poucos sao aqueles que nao contrairam a 

malaria. Em termos de incidencia pode ser considerada como uma epidemia. embora nao seja 

combatida com medidas sanitarias eficazes neste contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A unica assistencia medica que o seringueiro tinha era fornecida pelo patrao, que tinha 

em seu barracao os remedios mais comuns, constituindo-se em mais um mecanismo de 

dependencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Naquele tempo era dificill Quando a gente tinha um 

patrao que dava assistencia prd gente era muito bom, 

mas quando tinha o patrao que era carrasco, aquele 

que se aguentasse doente se aguentou, se nao 

aguentasse morria, porque eles so querem saber do 

trabalho da gente...As vezes uma dor de cabeca, as 

vezes td indisposto sentindo uma coisa, nao ia pro 

trabalho, prd estrada, eles chamavam a gente de 

preguiqoso, muitas vezes acontecia muito isso." 

(R. S.. ex- seringueiro) 

"O patrao dava muita assistencia, quer dizer, ele dava 

assistencia no seguinte: ele vendia e a gente, ne? Nao 

era dado era vendido!" 

(ex-seringueiro) 

Outra questao se destaca com relacao a assistencia medica: ao mesmo tempo em que 

os seringueiros se queixam de nao terem tido acesso ao atendimento medico e hospitalar, eles 

chegam a se orgulhar de nao terem nunca ido ao medico e desacreditam dos medicamentos 

farmaceuticos para algumas doencas que sofriam.4 

Esta percepcao parece estar vinculada a tradicao cultural indigena de utilizacao de 

chas e ervas adotada pelos seringueiros e demais nativos da regiao e nao raro manifesta-se a 

crenca na protecao divina, portanto atribuindo a Deus e ao destino as condicoes adversas 

enfrentadas. 

" O que sempre me aparecia era febre, as vezes 

alguma dor de dente e era so, graqas a Deus. Ah sim! 

um ano sofri tres anos uma "morrodi", mas o patrao 

me dava assistencia, que comprava aquele remedinho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dele e a providencia de Deus e que a gente se 

tratava, mas que nunca fui por medico nem coisissima 

nenhuma." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ex-seringueiro) 

A situacao sanitaria da regiao praticamente nao se alterou em relacao a avaliacao feita 

por Oswaldo Cruz em visita ao Estado no inicio do seculo, que afirmou: 

" A regiao esta de tal modo infectada que sua 

populaqao nao tern noqao do que seja o estado 

hygido e para ella a condiqao de ser enferma 

constitui a normalidade." (apud SOUZA, 1915:42) 

Assim como os seringueiros nao tinham acesso a assistencia medica, a situacao nao se 

diferenciava com relacao a orientacao tecnica. No periodo de 1920 a 1940, as novas tecnicas 

de extracao eram desconhecidas pelos trabalhadores, que desenvolviam as atividades de 

acordo com os conhecimentos predominantes desde o seculo passado, nao diferenciados do 

processo de trabalho desenvolvido pelos indios, como primeiros extratores do latex na regiao. 

Com relacao a tecnica utilizada, nenhuma altera^ao se registrou no periodo de 1920 a 

1970. A diferenca fundamental entre a forma em que os indios produziam e a forma atual e o 

carater mercantil que assume estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao no aviamento. O carater predatorio do 

capitalismo periferico, a atrofia do extrativismo, aliada as imprevidencias das administra96es 

locais compuseram um quadro de espolia9ao peculiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS DO C A P I T U L O II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- 0 fato e que no rio Madeira, os seringais de cultivo nao tern a mesma configurasao e 

constituicao dos seringais do centro sul do pais e mesmo os da Malasia. Nesta regiao o 

seringal chamado de cultivo e aquele no qual o seringueiro plantou algumas arvores de 

seringa, enquanto nas demais regioes produtoras, os seringais desta natureza se constituem em 

plantacoes intensivas e extensivas, utilizando tecnicas racionais de cultivo. 

Ao abordarmos os seringueiros sobre o tipo de seringal em que trabalhavam. se de cultivo 

ou nativo, obtivemos as seguintes informacoes: dos ex-seringueiros e seringueiros 

entrevistados 87.5% trabalhou apenas em seringal nativo; 12.5% trabalhou tanto em nativo 

quanto em seringal misto (nativo com parte de cultivo); e nao houve registro de seringueiro 

que trabalhou apenas em seringal de cultivo. 

2 - A Amazonia e dividida em duas zonas: o Baixo Amazonas. que estende-se da boca do rio 

Negro ate o Litoral; o Alto Amazonas, que compreende a boca do rio Negro ate a Colombia. 

Sendo que entre os moradores da regiao denomina-se "alto" para as areas mais distantes, nas 

"cabeceiras" dos rios - as nascentes -, enquanto "baixo" e atribuido as proximidades dos 

afluentes. 

3 - 0 Coronel Igrejas Lopes em entrevista ao jornalista Sinval Goncalves, no Jornal do 

Comercio, Manaus 4 de julho 1975, apontava a eliminacao da delumacao como uma das 

principals providencias, entre outras, a serem adotadas para a viabilizacao economica da 

borracha. Todavia, mesmo este espaco de dominio do seringueiro sofria deterrninacoes, pois 

embora o processo de prensar a borracha ja fosse de conhecimento dos extrativistas. de seus 

patroes e dos regatoes, estes so aceitavam a borracha defumada. Somente nos anos finais da 

decada de 1970, a utilizacao da defumacao e superada em troca da exigencia da borracha 

prensada nao sendo aceita de outra forma. 

4 - Neste periodo, anterior a criacao da SUDHEVEA, nao conseguimos identificar nenhum 

tipo de assistencia medica aos seringueiros, embora isto constasse nos inumeros programas 

criados pelo governo federal e nos convenios internacionais. Embora, durante toda a historia e 

prmcipalmente na I I Guerra Mundial, tenham sido efetivados inumeros acordos entre o Brasil e 

E.U.A. - Acordos de Washington - em que se destinava grandes volumes de recursos para 

saiide, assistencia tecnica e para outros setores da producao, recursos esses que muitos tiveram 

acesso, exceto os seus destinatarios: os seringueiros. 
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CAPITULO III - DESCAMINHOS NAS ESTRADAS DE SERINGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 carater mercantil que assumiu o extrativismo, lirnitou a economia do Amazonas a um 

grande "entreposto comercial". Seus recursos estavam concentrados no setor de servicos, com 

quase nenhum investimento em infraestrutura para atendimento das necessidades da 

populacao. 

Os recursos com a producao da borracha, quando nao eram desviados para outras 

regioes. eram utilizados para sustentar a opulencia de alguns. enquanto o trabalhador sem 

assistencia de qualquer natureza, padecia iniimeras carencias. pois de tudo que eles fizeram 

brotar. pouco ou quase nada. reverteu em seu beneflcio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Construiram-se paldcios em Manaus, Belem, 

Londres...acumularam-se fortunas, formaram-se 

'doutores' (exploradores) as custas do trabalho do 

seringueiro. Em seu tapiri, rodeado de filhos, miseria e 

dividas ao patrao e ao regatao, ele sobrevive 

teimosamente em meio a exploraqdo e opressao. Indio, 

caboclo amazonense ou nordestino, vitimas do mesmo 

processo colonialista e escravocrata, do extrativismo 

(EGON,1981;9). 

Nos momentos em que a demanda da borracha era elevada, os seringalistas, os 

regatoes e as casas aviadoras voltavam-se para sua producao, captando investimentos e 

subsidios. Mas nos momentos de sua retracao retiravam-se, deixando os produtores ao leu, 

entregues a propria sorte. 

O aspecto que nomeamos como descaminhos nas estradas de seringa se configura na 

evasao dos trabalhadores dos seringais tradicionais. Este fenomeno vai ocorrer em toda a 

existencia destas unidades de producao da borracha. no entanto, em alguns momentos 

historicos, sao praticamente imperceptiveis, sendo descaracterizada sua importancia. A 

exemplo temos as saidas dos trabalhadores do ambito dos seringais, na primeira metade da 
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decada de 40, periodo em que havia uma acentuada demanda pela borracha natural em vista 

dos conflitos interaacionais (II Guerra Mundial). 

O fenomeno de evasao dos seringais ocorria de forma esparsa e o recrutamento de 

homens no Nordeste brasileiro para atuar como seringueiro se apresentava como fenomeno 

marcante naquela conjuntura, obscurecendo a evasao que se dava. 

Assim, a evasao dos seringais so sera objetivamente notada e considerada em sua 

importancia na decada de 80, quando de fato inicia-se a desarticulacao dos seringais 

tradicionais. 

Diante deste quadro os descaminhos nas estradas de seringa que se caracterizam pela 

saida dos trabalhadores extrativistas dos seringais. nao se efetiva somente na decada de 70, 

como resultado da desarticulacao das relacoes de trabalho nas empresas extrativistas, na 

decada de 40, com todo o incentivo a producao da borracha e sua alta cotacao no mercado em 

virtude da conjuntura politico-economico durante a I I Guerra Mundial. observa-se a 

estruturacao por parte dos seringueiros de estrategias de resistencia as relacoes de exploracao 

que predominavam nas empresas extrativistas. Tais estrategias em sua maioria foram de 

natureza individual, muito embora, em seu desenvolvimento historico, pudessem se constituir 

em solucoes coletivas - como e o caso das comunidades ribeirinhas - enquanto outras foram 

implementadascomo solucoes isoladas e restritas a familia do produtor. 

Os seringueiros, ao se evadirem das empresas extrativistas, em busca de criar condicoes 

para se reproduzirem como produtores da borracha, fundavam nucleos habitacionais esparsos 

as margens dos rios Araua e Aripuana, reconhecidos como comunidades ribeirinha de 

produtores de borracha. 

A formacao das comunidades ribeirinhas sera abordada, a partir do estudo de caso da 

comunidade de Sao Felix, na segunda parte deste trabalho. Neste momento, apenas nos 

referenciamos a tais comunidades para explicitar o fato de terem se constituido como 

alternativas aos seringais tradicionais. portanto contribuiram de forma direta e indireta para a 

desarticulacao das empresas extrativistas. 
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No entanto e importante enfatizar que um numero representative dos trabalhadores que 

sairam das empresas extrativistas retornou a sua condicao de produtor ribeirinho. Todavia. este 

fato nao revela um mero "retorno as origens", mas se constitui em alternativa de sobrevivencia 

tendo em vista as dificuldades encontradas para se reproduzirem como seringueiro. 

Apos a euforia causada pela valorizacao deste produto, nos primeiros anos da decada 

de 40 - resultado dos conflitos internacionais durante a Segunda Guerra Mundial - iniciou-se 

uma continua queda das cotacoes da borracha nativa. Tal fato abalou a estrutura produtiva dos 

seringais tradicionais, determinando uma forte crise que se prolonga ate a decada de 70, 

momento em que efetivamente ocorre uma profunda desarticulacao das empresas extrativistas. 

A politica economica adotada pelo governo nos meados dos anos 60 tern um papel 

determinante nessa conjuntura. definida por sua orientacao politica de incentivo a 

diversificacao das atividades produtivas. Nesta perspectiva se poe em oposicao aos interesses 

dos segmentos extrativistas da borracha. por promover a extincao dos mecanismos historicos 

de sustentacao desta economia, ou seja, o controle e a manutencao de precos excepcionais, 

enquanto piano estrategico de protecao a borracha nativa. 

Todavia, a referida desarticulacao dos seringais tradicionais nao pode ser atribuida 

somente a politica economica do Estado. Outros fatores contribuiram para a desativacao da 

economia dos seringais, entre eles as diferentes formas de resistencia dos trabalhadores tiveram 

um papel significativo neste processo. 

Diante dos cortes acentuados no fornecimento de credito e da pressao dos trabalhadores 

nos seringais, as casas aviadoras e os seringalistas comecaram a evitar fazerem investimentos 

no extrativismo da borracha, pois implicava riscos elevados. Tendo em vista que a forma de 

trabalho de fregues requisitava de maneira imprescindivel o dispendio de recursos (credito) por 

parte dos seringalistas para a sustentacao do fornecimento de produtos ao seringueiro durante 

o fabrico (aviacao de mercadoria), na ausencia do credito, outras formas de trabalho 

diferenciadas da forma de trabalho de fregues comecam a se efetivar nos seringais tradicionais. 

Para o trabalhador extrativista no interior do seringal, a crise chegou atraves da 

"desvalorizacao da borracha", gerando o abandono dos seringais por parte dos seringalistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Nesse seringal, primeiro ano que o dono comprou eu 

passei a trabalhar la, agora o seringal foi fechado pelo 

patrao." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Luis) 

Este abandono se expressava pelo nao suprimento dos barracoes e a desarticulacao da 

estrutura administrativa. Assim, como os seringalistas comecam a se retirar, tambem a 

reducao do numero de regatoes que subiam e baixavam o rio, fazendo comercio, torna-se 

patente. 

"...e essa grande dificuldade sobre o problema das 

condiqdes financeiras,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acabou um bocado de regatao 

que naquela epoca vendia com praio ate de dois meses 

e o preco da borracha era um preco mais alto." 

(seu Jose) 

Os momentos que precederam a desarticulacao dos seringais tradicionais revelaram um 

emaranhado de relacoes e praticas sociais - cujas manifestacoes temos por objetivo abordar 

neste capitulo. 

Essa conjuntura propiciou num curto espaco de tempo um conjunto de mudancas: no 

processo de trabalho e, principalmente, nas formas de trabalho. Verificou-se a pratica do 

trabalho de meia, do arrendamento e do proprietario de pequenos seringais; e ainda o 

redirecionamento de trabalhadores extrativistas para outros ramos de atividades como 

comercio, servicos e industria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Mudanca no Processo de Trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de trabalho na producao da borracha apresentava-se estavel. reproduzindo-se 

inexoravelmete por decadas a fio. Nos ultimos anos da decada de 70, observa-se o abandono 

da defumacao no processo de transformacao do latex em pelas de borracha - denominacao 

dada as unidades do produto -, para utilizacao da prensa. reduzindo o tempo de trabalho e 

tornando menos cansativo esse processo. 

A introducao desta tecnica no processo de trabalho e a sua consequente adocao na 

regiao efetuou-se pela exigencia do mercado de artefatos de borracha, pois a producao com 

utilizacao da prensa erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA velha conhecida dos seringueiros. mas nao era aceita ate esta data 

pelos compradores. 

Este processo de transformar o leite e considerado pelos seringueiros muito mais pratico: 

"Era melhor, ai nao abanava fumaca, porque naquele 

tempo so faltava morrer...ld apanha aquela fumaca 

danada de caroco, e de cavaco de pau. E, era aquela 

coisa prd poder coalhar o leite, (...), enrolando, 

fumando ate que se saque, que era nosso sacrificio da 

borracha...Porque de ai, nos se dispreocupamos, 

porque chegava do mato, era so botar na caixa, pronto, 

ficou melhor." 

(seu Gouveia) 

Para produzir a borracha prensada, tambem conhecida como laminada, basta colocar o 

latex para descansar, adicionando um produto que acelere a coagulacao - lirnao e leite de 

figueira sao os mais utilizados - e a seguir, prensar para retirar toda agua existente: 

"A gente coloca dentro de uma caixa e vai 

imprensando prd formar o bloco ou simplesmente 

deixar descansar de um dia para o outro." 

(seringueiro) 
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Segundo os extrativistas, atraves deste processo toda a agua e retirada do produto. 

Contudo, os regatoes mantem um esquema tradicional de espoliacao do seringueiro:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

desconto da tara (desconto de 5 % do peso total pela existencia de agua no produto). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ai eles tiram menos tara, mas que na realidade era 

prd nao ter nenhuma. A borracha imprensada jd saiu 

toda agua, quando ela e bem imprensada. " 

(Zito) 

Com relacao a rentabilidade do produto existe uma forte discordancia entre eles: uns 

afirmam que a borracha defumada rende mais. outros teimam que e a borracha prensada e ha 

ainda os que asseguram que tanto faz. Ambas as tecnicas de producao da borracha resultam no 

mesmo montante de rentabilidade do produto. 

Vale ressaltar que a producao da borracha prensada foi a unica mudanca que 

conseguimos detectar no processo tecnico de trabalho no periodo abrangido por nosso estudo. 

No entanto, em relacao as formas de trabalho no extrativismo observa-se um conjunto de 

alteracoes. 

2. Alteracao das Formas de Trabalho 

A alteracao nas formas de subordinacao e elemento importante para a construcao por 

parte do seringueiro de uma nova concepcao sobre sua condicao social, que nasce e se 

fortalece a partir do conjunto das novas relacoes que se expressam no processo de trabalho. 

Isto considerando que as representacoes socio-culturais desse agente social - enquanto 

elaboracoes mentais - passa a ser de afirmacao do seu ser para si, enfatizando sua autonomia 

face aos valores outorgados - em seu processo de (re)construcao - , em sentido antagonico a 

repressao historica vivenciada nos seringais tradicionais. 
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Nossa analise se pauta pelo entendimento da constituicao do agente social nao somente 

em termos de suas relacoes imediatas, mas tambem em termos da sua trajetoria socio-historica 

tendo em vista a capacidade desses agentes tanto de diferenciar-se quanto de estruturar novas 

relacoes. 

Antes de ir mais adiante e importante ressaltar que, a conjuncao das dimensoes social e 

historica nos permitem perceber a historia nao como uma trajetoria univoca, linear, mas como 

um processo que nao pode ser determinado em todas as suas dimensoes e tendencias a 

prioristicamente. 

De acordo com o pressuposto em pauta, o processo socio-historico nao pode ser 

concebido numa unica direcao. ele compreende em si mesmo'", as construcoes dos homens que 

vieram antes e os que estao na cena, ele e trabalhado do interior pelo passado e no momento 

presente pela (re)construcao continua. enquanto fundamento do porvir. Novos elementos se 

conjungam, se combinam, se dissociam dos "velhos" de maneira multiforme, em que os 

elementos do
 ;*velho" nao s~qao tal qual existiam, ele e um passado que se repoe no presente 

em conjuncao com os novos elementos dados pela realidade presente, trazendo o passado sim, 

mas redefinido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Hoje jd melhorou a situacao porque ninguem e 

sujeito, ninguem td sujeito." 

(Seringueiro) 

Esse depoimento traduz a forma como o seringueiro hoje percebe sua condicao, desde 

o momento em que rompe com o cativeiro. Percebe-se que quando ele utiliza a acepcao de 

sujeito refere-se a condicao em que se encontrava no seringal tradicional e sua libertacao se 

concretiza atraves do estabelecimento de novas formas de trabalho que sao efetivadas no 

contexto da desarticula?ao dos seringais. 

A utilizacao do termo sujeito e marcante na defini^ao de sua condicao, revelando a 

percepcao desses agentes - ainda que as novas formas de trabalho estruturadas nao rompessem 

de fato com a dependencia e os mantivesse, de certa maneira, subordinados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Evers (1983; 19),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "no decorrer da criaqdo de novos padroes de prdtica socio-

cultural e de reconstruqdo de fragmentos de uma 

identidade autonoma, os individuos e os grupos 

como um todo constituem-se em sujeitos deste 

processo ... desenvolvem dentro de si mesmos 

fragmentos correspondentes de um novo 'ser 

sujeito'. Naturalmente, isto implica uma profunda 

revisao das concepcoes tradicionais sobre sujeitos 

sociais e sobre o processo de sua constituiqdo. " 

E importante considerar o fato de que a identidade social "deve ser construida desde 

baixo, sobre a base de uma prdtica social consciente e autodeterminada'\ que nao pode ser 

outorgada por outrem e. menos ainda "vir da estratosfera do poder politico, "(id., 1983; 19) 

Portanto, muito embora persistam condicoes de sujeicao em relacao a condicao 

anterior eles percebem avancos na construcao da autonomia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1- Trabalho de Meia 

O Trabalho de Meia se constituiu neste contexto em uma forma de trabalho 

extremamente importante do ponto de vista das relacoes de trablho. Na meacao nao 

havia investimento, como no caso do fregues. O proprio seringueiro tinha que arcar com sua 

manutencao durante o periodo de producao da borracha. 

E importante salientar que o trabalho de meia ja era praticado em pequenos sitios muito 

antes desse momento historico, quando o proprietario nao possuia recursos para fornecimento 

dos produtos necessarios para manutencao do produtor durante o fabrico. 

No trabalho de meia, o seringueiro, ao final do fabrico. divide a producao com o 

seringalista: 
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"A meia pelo menos se ele fizer numa semana 50 Kg 

de borracha, 25 e dele, 25 e do dono do seringal (...) 

se ele trabalha de fregues, ele vai ter que vender a 

borracha so pro dono do seringal e de meia ele vende 

prd quern quiser, se ele ve um motor de passagem, ele 

pode vender a borracha e comprar o rancho, mas ele 

trabalhando de fregues ele nao pode fazer isso (...), se 

o dono do seringal nao tiver rancho prd ele, ele vai 

ficar passando fame mesmo que ele tenha saldo, mas o 

patrao nao tern rancho prd sustentar ele. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Jose Augusto) 

O trabalho de meia nao acaba com a relacao de exploracao. apenas obscurece sua 

efetivacao pela atenuacao do carater explicito que esta assumia na relacao de fregues. 

Nessa conjuntura, a condicao de autonomo representa um componente basico no 

conjunto de elementos que compoem o conteudo de sua percepcao enquanto seringueiro. 

Neste sentido, nao so os seringueiros, mas tambem os patroes, passam a considerar a meacao 

como uma forma de trabalho "bastante vantajosa". Em contraposicao, a percepcao que 

predominava no momento em que a borracha era valorizada, existindo subsidios para sua 

producao, em que faziam a absoluta exigencia de produzir com fregues, naquele momento era 

inadimissivel a producao de meia: 

"Todo mundo tinha que trabalhar como fregues. Ou 

trabalhava como fregues, ou entdo passava fame, que 

nao tinha seringal prd cortar. Nao davam de meia, nem 

arrendavam, porque tern dono de seringal que nao 

gosta de da meia, nem arrenda porque tern medo de 

fazer estrago no seringal. " 

(ex-seringueiro) 

O argumento utilizado pelo seringalista naquele momento para nao realizar a producao 

de meia era "a falta de cuidado" do trabalhador extrativista com as seringueiras. Mascarava 
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assim o principal motivo para nao querer trabalhar de meia. que era a possibilidade de dividir o 

lucro com o produtor. criando condicoes para sua autonomia economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...hoje em dia, jd os patroes nao tern condicao de 

comprar. Entdo eles acham melhor da de meia prd 

trabalhar, do que ele comprar o rancho e vender 

para o fregues dele, porque tanto ele vaificar devendo 

pro patrao dele, como o seringueiro vai ficar devendo 

prd ele." 

(ex-seringueiro) 

Em sintese, quando a borracha estava em alta cotacao e recebia subsidios, os patroes 

nao aceitavam produzir de meia, mas, a medida que a demanda pela borracha produzida na 

regiao diminuia. devido a concorrencia no mercado, os seringalistas passaram a praticar a 

meia, pela conveniencia desta atender aos seus interesses naquele momento. 

Por outro lado, para o trabalhador, a meia como forma de trabalho dava maior 

autonomia, por reduzir a interferencia do patrao na atividade, podendo vender a parte que lhe 

pertencia a quern bem lhe aprouvesse; contudo, poucos seringueiros tinham condicoes de 

produzir desta maneira, tendo em vista que os trabalhadores da seringa nao possuiam recursos 

para manterem-se e a sua familia durante os meses que durava o fabrico. 

Na meacao, o trabalhador extrativista fornecia ao proprietario do seringal metade da 

producao pela cessao de suas estradas, para que o seringueiro realizasse o processo de 

producao da borracha e, via de regra, assumia todos os custos sem que o seringalista fizesse 

qualquer investimento. 

Com o rompimento do monopolio do patrao sobre o produto (trabalho de fregues), a 

possibilidade de comercializar com quern bem lhe aprouvesse representava, em certo sentido, a 

superacao da condicao de sujeito. Contudo, eles enfatizam que este fato, nao constitui uma 

concretizacao plena de autonomia. Pois, neste momento historico, em vista das condicoes 

existentes com a dependencia do regatao, o "ser liberto" constitui mais uma representacao 

simbolica do que uma condicao efetiva. Posto que os regatoes passaram a partir desse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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momento a assumir o estatuto de patrao. E bem verdade que essa condicao e assumida em 

moldes distintos aos que o patrao exercia, mas ainda assim caracteriza-se numa relacao 

impositiva. 

Essa imposicao se expressa de varias maneiras. Uma delas e pela venda dos produtos 

industrializados a precos exorbitantes em comparacao ao que oferece pela borracha. Assim o 

seringueiro livra-se do "barracao" e "cai nas garras do regatao." 

Recem libertos da relacao de fregues, os seringueiros tern dificuldades de se 

contraporem aos regatoes, que agora patrocinam a comercializacao e a troca desigual de 

produtos, tornando-se esta uma extensao da subordinacao que sofriam anteriormente. 

Para os seringueiros. a percepcao das imposicoes do regatao e do efetivo rompimento 

de um elo da cadeia de aviamento resultou na superacao da sujeicao ao seringalista, 

expressando uma nova condicao que traz em si um componente substancial: a autonomia. 

A concretizacao da autonomia. se efetiva em termos objetivos pela possibilidade de 

optar por essa ou aquela forma de trabalho. Pois, ao contrario de ter que ficar submetido a 

relacao de fregues junto aos seringalistas que permaneceram no extrativismo e posto que estes 

perderam o pleno poder de impor a sua forma de trabalho ao seringueiro, os proprios 

seringalistas passaram a afirrnar: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA antes o seringueiro tinha que trabalhar de fregues mesmo e 

so". 

Um fato narrado de maneira recorrente e de que, com a desvalorizacao da borracha, os 

tempos mudaram. O seringueiro passou a optar pela forma de trabalho que lhe convinha: 

"Meu pai ainda compra algum pouco de mercadoria 

mas nao e como antigamente. E muita gente jd nao 

espera o regatao e compra dele mesmo. E por isso tern 

uns que querem trabalhar de fregues e tern gente que 

acha que ele vende mais barato. Ele quer trabalhar de 

meia e tern uns que preferem tambem trabalhar de 

arrendado..." 

(Jose Augusto, filho de seringalista) 
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Com base no entendimento expresso pelos ex-seringueiros, a autonomia no percurso de 

sua existencia nao significou uma autodeterminacao plena, mas observa-se sua subsuncao as 

condicoes objetivas e subjetivas vigentes no piano da realidade social. E, em seu exercicio, 

encontra-se permeada de pontos e contrapontos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2- O Trabalho de Arrendado 

O arrendamento como forma de trabalho tornou-se expressivo neste contexto social, 

contendo em si um complexo de mediacoes de natureza politica diversificada em que o 

seringueiro e o seringalista se encontravam e definiam papeis a serem assumidos. 

Para o seringalista absenteista ou proprietario de seringal desativado pela 

desvalorizacao da borracha, o arrendamento se apresentava como uma saida oportuna. Assim 

como para o seringueiro, o arrendamento constituiu-se em estrategia para sair, mesmo que 

provisoriamente, da condicao de fregues e passar a condicao de patrao. 

Veja-se um exemplo ilustrativo relatado por seu Dorvalino (ex-seringueiro), que 

trabalhou com arrendamento e atualmente ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dono de comercio em Novo Aripuana: 

"Trabalhei cinco anos com estrada arrendada. A 

gente vendia prd quern a gente quisesse. Tinha meus 

'fregues'; tinha quatro fregues que cortava; comigo era 

cinco. Eu achava que eu ganhava mais, porque eu 

pagava a renda e vendia a borracha prd quern quisesse 

pelo preqo da concorrencia. E fregues nao. Ai dava 

o que quisesse; entdo eu procurava trabalho 

arrendado." 

Assim, torna-se para ele uma saida individual e mantenedora das relacoes de 

subordinacao. O agente - patrao - deixa de ser o dono do seringal. e ele proprio - o 

seringueiro - assume esta prerrogativa. Por este prisma o arrendamento complexifica a cadeia 

do aviamento, nao so por criar um elo a mais, ou seja, o seringueiro arrendatario que 
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reestabelece a relacao de fregues com outros seringueiros, mas, principalmente, porque nao 

supera a relacao de patrao. passando ele proprio a assumi-la. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3- O Trabalho Autdnomo 

Proprietaries de pequenos seringais, moradoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da beirada do ho, seus tapiris pontuam, 

esparsos, na extensao dos rios Madeira, Aripuana e Araua. Com raras excecoes, nao sao 

senao seringueiros proprietaries de algumas estradas de seringa, conhecidos como seringueiro 

autonomo. Estes agentes foram definido por Zito, com a seguinte afirrnacao: 

"Sao essas formas pelo seguinte: porque tern 

seringueiro do 'baixo rio', muitos seringueiros aqui, 

vamos dizer da margem do Madeira, eles sao 

autonomos pelo seguinte; porque e uma seringa deles. 

Ele plantou, quando nao ele mesmo ainda, mas o avo, 

o pai e a mde plantaram, e, ele corta e vende prd quern 

quiser." 

A reducao do volume de sua producao aliado a desvalorizacao acentuada da borracha 

sao fatores que concorrem para que o resultado obtido com a comercializacao torne-se 

insuficiente para a manutencao de sua familia. Passa assim, a realizar como atividade produtiva 

principal a pesca, a caca, a roca, o cultivo de frutas e pequenas criacoes (galinha, porco) para 

consumo familiar e a venda do excedente. Desta maneira, com a desvalorizacao da borracha 

sua producao passa a ser atividade acessoria. 

E importante ressaltar que as novas formas assumidas pelas relacoes sociais e 

economicas, neste contexto, nao se efetivaram apenas quando as relacoes tradicionais ja 

tinham sido superadas, mas que estas aceleraram seu processo de desintegracao, usufruindo de 

suas contradicoes, tomando o seu enfraquecimento e desgaste e ampliando-o com a redefinicao 

das relacoes. 
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Isto nao implica afirmar a extincao plena das redoes de fregues, que tornava o 

seringueiro cativo, mas representa um forte abalo em suas bases de sustentacao - monopolio 

do patrao - reduzindo sensivelmente seu predominio. passando a ser consideradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um ritmo 

antigo trabalhar de fregues. 

As mudancas ocorridas, que podem aparentemente se mostrar pouco expressivas, 

possuem um conteudo significativo para o conjunto dos seringueiros. Na busca de captar este 

conteudo, alem de seus aspectos formais e objetivos, e tambem importante perceber que os 

aspectos subjetivos sao resultado da relacao intrinseca homem-natureza e dos homens entre si. 

Dentro desta perspectiva, procuraremos adotar a recomendacao de GEERTZ, que 

afirma: 

"Deve-se atentar para o comportamento, e 

com exatidao, pois e atraves do fluxo do 

comportamento - ou, mais precisamente, da 

acdo social - que as formas culturais encontram 

articulaqao. Elas encontram-na tambem certamente, 

em vdrias especies de artefatos e vdrios estados de 

consciencia." (1989:27) 

A forca simbolica contida nas falas, nas acoes e relacoes que exprimem um sentimento 

intenso, envolvente, resultam na sempre presente mesclagem entre o ser seringueiro e o seu 

fazer, na relacao com a natureza que se enraiza profundamente na historia a na sua auto-

percepcao. Reconstituem com sua prdtica antiga o renovado sentimento de identificacao, de 

conjuncao. 

Na trajetoria de suas existencias, sao as estradas de seringa o caminho aberto a se seguir, 

levando consigo nao apenas o tempo presente, pois carregam o tempo dos que vieram antes 

deles e lhes deixaram como legado seus saberes, o saber dos antigos, ricos de sabedoria, pleno 

de ensinamentos, carregado de misterios: a mata ri, fala, emite chamados, abre caminhos, 

fecha caminhos. A arvore de seringa, boa filha da natureza, da seu fruto, sua flor, mostra o 

leite. E, se esconde o leite: e manha, quer discansar. 
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"Agora tern epoca tambem que ela sai, jd pronta prd 

proteger as /lores e os frutos... Quando as /lores cai e 

as folhas tornam a crescer, ai o leite desce de novo, ai 

ela da a mesma quantia que a gente tirava no inicio do 

coalho. E importante a seringueiro, ela esconde o 

leite..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Gabriel) 

Na estrada da existencia do seringueiro. na estrada de seringa, a seringueira a 

semelhanca da mae, da o leite substancioso, que cria e recria a vida, desde muito tempo... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Outros Rumos 

Nesta conjuntura ocorre um expressivo deslocamento de trabalhadores extrativistas 

para outras atividades produtivas no interior do Estado. 

"Hoje em dia trabalho no comercio, porque /avorece 

mais um pouco, sabel Melhorou mais um pedacinho 

mais. Comecei a me equilibrar, mais prd livrar da 

seringa; hoje em dia trabalho no comercio." 

(seu Doca) 

"Eu trabalhei, trabalhei. Tinha muitas di/iculdades, ai 

eu lutei, trabalhei, depois eu achei que nao dava certo. 

Aipassei a trabalhar de outras maneiras." 

(ex-seringueiro) 

Atualmente exercendo diferentes atividades, os ex-seringueiros em sua maioria, relatam 

a continuacao de alguns dos rituais da atividade, os costumes da seringa. Isto se deve ao fato 

de terem permanecido muitos anos exercendo as atividades de producao da borracha. 
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Nesta pespectiva, se considerarmos a idade dos nossos informantes em que a metade. 

pelo menos, tern acima de 50 anos (ver grafico 01 - apendice), tendo passadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anos a fio, no 

minimo de 10 anos, como produtores de borracha. e alguns permaneceram acima de cinquenta 

anos nesta atividade (ver grafico 02 - apendice),. haja vista estes produtores iniciaram suas 

atividades produtivas na estrada de seringa, aprendendo o oflcio muito jovens. Ou seja, 

metade dos entrevistados comecaram a trabalhar nesta atividade contando entre oito e dez 

anos de idade (ver grafico 03 - apendice). 

Assim, o tempo da seringa continua a marcar os rumos da existencia destes agentes 

sociais. Seu Cesario (86 anos) e um dos ex-seringueiros que atualmente mora na sede do 

Municipio, mas permanece preso aos habitos que teve que abandonar ha cinco anos atras pela 

desvalorizacao da borracha. Apos 53 anos como seringueiro, ele afirma: 

"Ate agora, a senhora acredita, que eu ainda tenho 

aquele hordrio certo, ai eu rolo na rede ate amanhecer 

o dia." 

Seu Cesario, mesmo dissociado da producao de borracha. tern sua existencia marcada 

pelo tempo da seringa regulando suas acoes pela atividade produtiva da borracha que 

marcar am definitivamente sua vida. 

Os ex-seringueiros. em suas narrativas, queixam-se da vida de "sujeito" que levavam no 

interior do seringal, assim como da "desvalorizacao da borracha", que os impede objetivamente 

de permanecerem na "profissao da seringa" - como nomeiam comumente a atividade que 

exerciam. Estes agentes sociais deixam transparecer muito claramente em seus depoimentos a 

revolta pelo abandono da profissao, mais do que pelo fato de terem sofrido a sujeicao. 

"Mesmo que o patrao metia a mao, mas ela [a 

producao da borracha] deixava resultado. Mas o que 

eu tinha de AMOR na seringa, por mim era o unico 

produto que deixava resultado. E porque a gente 

trabalhava com aquela FE e trabalhava com aquela 

CORAGEMe VENCIA MESMO." 

(seu Gabriel) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta exaltacao nao implica dizer que eles aceitem como natural o tipo de exploracao a 

que estavam submetidos, mas que a desvalorizacao impediu-os de exercer a atividade 

extrativa, que os tornavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SERINGUEIRO . O deixar de ser seringueiro possui um signiflcado 

profundo na deterrninacao de seu ser. Dito isto, eles passam a relativizar as demais implicacoes 

postas pelas relacoes sociais que condicionavam a atividade em determinado momento 

historico. A atividade extrativa, para estes individuos, possui um conteudo atualizado em si 

mesmo, de certa forma independente da maneira pela qual se manifesta. 

Observamos que os ex-seringueiros alem de enfatizarem a importancia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profissao 

afirmam sua condicao de cidadaos. portadores de direitos sociais e politicos. O trabalhador 

antigo da seringa (autodenominacao), ex-seringueiro. parte em busca dos seus direitos: a 

aposentadoria dentro dos novos rumos que tracam na sua existencia. 

A reivindicacao da aposentadoria traz em si um conjunto de componentes: o acesso a 

informacoes mais qualificadas, pois antes apenas o radio era fonte de contato com os 

acontecimentos externos e, em geral, veiculava os interesses dos seringalistas que nao podiam 

ser contrariados; a possibilidade maior de se locomover, ir e vir aos centros urbanos e 

conhecer o sindicato; e, por firn, maior participacao na dinamica poh'tica do municipio. 

Contudo, os resquicios da relacao de exploracao/dorninacao vivida por decadas sao 

entraves que limitam seriamente sua caminhada em busca de seus direitos. O caso da 

aposentadoria dos seringueiros e um exemplo tipico, pois poucos patroes forneciam nota -

registro do volume de borracha produzido pelo seringueiro - ou qualquer documento 

comprobatorio da atividade produtiva. 

davam prd gente, que todos os patrao da gente aqui 

"So uns pegava nota branca, so os papel almaco que 

nao da. Nao da conta corrente. Eu peguei uma conta 

corrente no seringal Paraiso, la em frente Humaitd 

[outro municipio]. Cortei um fabrico la, mas eu pensei 

que nao valesse nada, e um dia tanta papelada que eu 

tinha toqueifogo." 

(ex-seringueiro) 
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Sem ter como comprovar o tempo de trabalho na seringa, de acordo com os parametros 

tecno-burocraticos da sociedade envolvente, torna-se dificil para o seringueiro obter sua 

aposentadoria. O depoimento de seu Gouveinha e bastante ilustrativo da situacao enfrentada 

por eles: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entdo prd aposentar, um seringueiro, tern que ter 

muito documento. Entdo, no Amazonas nao tern quern 

se aposente porque ninguem tern documento nenhum." 

Entre os nossos informantes. existem alguns seringueiros aposentados. mas a obtencao 

deste direito foi fruto de muita persistencia. Fazem transparecer o sentimento de terem sido 

vitimas de um grande engodo, pois sempre ouviram a afirmacao e acreditaram que o 

seringueiro e um produtor muito importante. 
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PARTEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NO TEMPO DA LIBERDADE... 



II P A R T E - NO TEMPO DA L I B E R D A D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" So viverd o homem novo, nao importa quando, um 

dia, se os que por ele sofremos formos capazes de ser 

semente e flor desse homem. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Thiago de Melo) 

Com a preocupacao de analisar o processso de constituicao socio-historica dos 

seringueiros autonomos no Amazonas - mais especificamente no municipio de Novo Aripuana 

- essa 2
a- parte esta centrada na tentativa de apreensao de um processo bastante peculiar que 

se evidencia na regiao: a fundacao das comunidades ribeirinhas de produtores de borracha 

como alternativa aos seringais tradicionais e posteriormente a passagem do seringueiro 

(produtor de latex) a ribeirinho. 

Nesta parte tentaremos delinear como estes dois momentos se efetuam - a constituicao 

da comunidade e a passagem de seringueiro a ribeirinho -, buscando perceber seus 

significados objetivos e ideais para estes agentes sociais. 

Nesse processo, os seringueiros no interior das comunidades ribeirinhas inauguram 

relacoes diferenciadas das tradicionais que se pautavam pela exploracao desse produtor; e, 

apesar da passagem de seringueiro a ribeirinho ter-se concretizado ao nivel das condicdes 

sociais de producao, o seringueiro continua se percebendo enquanto tal, reatualizando e 

reafirrnando sua identidade social e historica, com base em seus elos profundos com a floresta 

na extracao da seringa. 

A presente analise toma como referenda central a pesquisa que efetuamos na 

comunidade ribeirinha de Sao Felix, localizada as margens do rio Araua. 
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A opcao por Sao Felix nao se deu de maneira aleatoria. Nesta escolha utilizamos os 

seguintes criterios: o padrao medio que representa esta comunidade, em comparacao as 

demais, em termos de condicoes de vida e numero de habitantes; por ter sido uma comunidade 

ribeirinha de produtores de borracha que se formou no periodo da I I Guerra Mundial, como 

manifestacao de resistencia dos trabalhadores; por estabelecerem relacoes de trabalho 

diferenciadas dos seringais tradicionais e, por fim, vale salientar, que um outro aspecto 

determinou a escolha deste local para investigacao - o interesse demonstrado pela comunidade 

por este trabalho. 

Ao nos defrontarmos com tal realidade. passamos a analisar as estrategias encontradas 

pela comunidade ribeirinha de Sao Felix, resgatando sua trajetoria socio- historica. desde sua 

fundacao ate aos dias atuais. Nesta perspectiva, tomamos por base as relacoes de trabalho 

desenvolvidas pelos seringueiros entre 1940 (marco de sua fundacao) e im'cio dos anos 90. 

Alem da comunidade considerada. efetuamos a coleta de informacoes sobre a formacao 

e condicoes de existencia em outras duas comunidades: a de Guaruba e a de Santa Rosa, 

todas situadas as margens do rio Arua. Apos este levantamento prelirninar, optamos por 

realizar o estudo de caso da comunidade de Sao Felix, conforme razoes expostas 

anteriormente. 

O levantamento realizado nas duas outras comunidades, nao sera aqui detalhado, mas 

servira em diferentes momentos, como contraponto significativo, na percepcao e apreensao das 

relacoes observadas em Sao Felix. 

Assim, ao iniciarmos nossa investigacao no municipio de Novo Aripuana, encontramos 

um segmento de produtores de borracha, que apesar das adversidades - queda vertiginosa no 

preco desse produto, ausencia de uma politica que criasse condicoes favoraveis a producao -

mantiveram-se nessa atividade ate meados de 1991. Isto significa dizer que esse segmento 

social, aparentemente escondido na floresta e esquecido pela historia oficial, produzia e 

comercializava a borracha nativa neste periodo como seringueiro - conquanto os seringais 
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tradicionais tenham desativado sua producao entre os finals da decada de 70 e inicio da 

decada de 80. 

Tal fenomeno e bastante significativo, considerando que, quando tais segmentos sociais 

alcancam visibilidade, tendem a ser percebidos como expressao do passado, seres em 

processo de desaparecimento, inclusive do ponto de vista das teorias sociologicas e 

economicas - a excecao de poucos estudos ( ver Almeida, s.d.). 

Nesse contexto, procuraremos configurar o conjunto de significacoes manifestas na 

vida do produtor autonomo, tanto do ponto de vista das condicoes de producao, dando-se 

enfase as relacoes de trabalho, quanto do ponto de vista das representacoes simbolicas 

embutidas no processo. 
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CAPITULO IV - DO C A T I V E I R O A L I B E R D A D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No municipio de Novo Aripuana, principalmente no rio Araua, os trabalhadores 

extrativistas, aparentemente silentes e isolados sem terem-se organizado coletivamente em 

busca da superacao das relacoes de sujeicao, produziram um quadro genuino de respostas as 

suas condicoes de vida. Pode-se dizer que algumas dessas respostas que se configuram como 

estrategias de sobrevivencia, assumem em contextos especificos o carater de (re)existencia. 

As diferentes acoes dos agentes sociais, nas diversas esferas da vida social, 

constituiram atuacoes relevantes, pois compuseram um processo de alteracao das relacoes 

sociais. Hierarquizar em termos de importancia estas acoes e impossivel. 

No entanto, no interior deste processo, destacaremos algumas manifestacoes, por 

entendermos que compoem marcos significativos na existencia dos agentes sociais. Tais 

manifestacoes propiciam a afirmacao de sua identidade social, que se mantem ao longo do 

tempo ainda que redefinida ou com conteudos novos. Nesse processo e preciso entender que a 

praxis passada e presente e (re)constituida a partir de fatores objetivos - relacoes sociais, 

necessidades de reproducao fisica e social - e subjetivos - representacoes ideais do mundo. E 

mais que: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conteudo novo e o velho compoem-se de maneira articulada e ao mesmo tempo 

contraditoria. Os fragmentos do velho nao sao mais tais quais existiam; e um passado que se 

(re)poe no presente em conjuncao com os elementos postos em cada momento, resgatando o 

passado sim, porem redefinido. 

Desta maneira, a acao dos agentes sociais e (re)dimensionada em sua prdtica presente, 

mas informada por um processo passado, vivido por eles e pelos que os antecederam e que, 

por certo, nao de forma determinista, informara a praxis dos que virao. 

No processo de alteracao das relacoes de trabalho dos extrativistas nesta area, 

destacamos dois momentos: o primeiro, no decorrer da I I Guerra Mundial, momento em que 

ocorre a fundacao das comunidades de Sao Felix, Santa Rosa e outras. E um periodo em que a 

borracha reassume o papel de destaque na economia amazonica e a evasao dos seringueiros 
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das empresas extrativistas consiste em acoes esporadicas e individuals; o segundo, marca a 

passagem de seringueiro a ribeirinho ocorrida no interior das comunidades. 

Com a continua e acentuada desvalorizacao dos precos da borracha, que resultou na 

desarticulacao desta producao nos seringais tradicionais, pouco a pouco os seringueiros foram 

deixando esta atividade produtiva, substituindo-a pelas atividades de producao ribeirinhas (a 

caca, a pesca, a roca). 

No interior das comunidades ribeirinhas. os seringueiros resistiram em abandonar a 

extracao da borracha, persistindo nela ate o inicio dos anos 90 - enquanto os seringais 

tradicionais encerraram suas atividades em meados dos anos 80. 

Numa tentativa de contextualizar brevemente estes dois momentos, podemos destacar 

que a falencia dos seringais tradicionais nao se manifestou apenas recentemente (dec. 70 - 80); 

mas que o lento e continuo processo de agonia teve inicio com a entrada da borracha asiatica 

no mercado (meados de 1910), sendo interrompido temporariamente na decada de 1940 com a 

deflagracao da I I Guerra Mundial, momento em que a valorizacao da borracha deveu-se aos 

pactos realizados entre Brasil e E.U.A. - acordos de Washington. * 

Este advento resultou numa extrema pressao dos seringalistas sobre os extrativistas, o 

que desencadeou um processo de resistencia deste segmento de produtores. Entre outras 

estrategias de resistencia, destaca-se a saida dos seringueiros das empresas extrativas, 

conforme registros anteriores. 

Cabe enfatizar que esta "saida" nao se deu de forma massiva, mas em acoes isoladas de 

um ou de outro seringueiro com suas respectivas familias, pois neste momento historico, havia 

inclusive um movimento de recrutamento de mao-de-obra para os seringais -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a batalha da 

borracha.2 

Assim, os extrativistas que sairam dos seringais estavam indo "contra a corrente" de 

atracao que predominava neste momento. No entanto, eles nao "fugiam" do extrativismo da 

borracha, mas das relacoes de exploracao e dominacao ali reinantes -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fugiam do cativeiro. 
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Nesta conjuntura, varios seringueiros que sairam das empresas extrativistas persistiam 

em continuar como produtores de borracha, pelo fato desta producao se constituir no produto 

mais viavel na economia da regiao e tambem por propiciar sua reproducao socio-cultural. 

Assim, na tentativa de concretizar sua (re)existencia em todos os ambitos - politico, 

social, economico e cultural -, eles comecam por se estabelecerem as margens dos rios, dando 

inicio ao cultivo de seringueiras em pequenas quantidades e, dessa maneira. organizando 

estradas de seringa ao lado das seringueiras nativas, o que origina as autodenominadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

comunidades ribeirinhas de produtores de borracha.' 

Esta caracterizacao refere-se ao abandono das empresas extrativistas e a constituicao 

de comunidades organizadas pelos proprios seringueiros, que passam a exercer as atividades 

produtivas de maneira autonoma nos limites deste espaco sem a exploracaWdorninacao do 

seringalista. 

No interior das comunidades, como poderemos verificar, os produtores estabelecem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

novas relacoes de trabalho no processo de producao da borracha. Esse processo e 

caracterizado por seus protagonistas como a saida do cativeiro para a liberdade. 

Mas a possibilidade de que essas relacoes viessem a transcender os limites espaciais da 

comunidade e se apresentassem como uma alternativa as relacoes que predominavam nos 

seringais tradicionais nao se efetivou de imediato, tendo em vista que essas novas relacoes 

nao conseguiram abalar as estruturas de dominacao/exploracao predominantes na regiao. 

Todavia e possivel perceber que para muitos seringueiros a fuga do ambito das empresas 

extrativistas e a formacao das comunidades foi a forma de fugir a dominacao e se constituiu em 

estrategia de sobrevivencia, pela qual as comunidades se transformaram em espaco privilegiado 

para a criacao de novas relacoes de trabalho e de reproducao socio-cultural de seus 

membros. 

Se, em termos imediatos, a experiencia das comunidades nao incidiu sobre as relacoes 

vivenciadas pelos trabalhadores enredados nas teias do trabalho de fregues, pode-se 

evidenciar que, a medio e longo prazo, o exemplo vivo que as comunidades espelham em 

seu carater inovador - relacoes mais simetricas e solidarias - contribuiram para a superacao ou 
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a redefinicao das relacoes de exploracao, como formas alternativas aos seringais tradicionais. 

Este quadro, convem salientar, e carregado de um conjunto de elementos - reais e imaginarios-

, ao mesmo tempo que e marcado por contradicoes de varias ordens, tanto ao m'vel da 

dinamica interna quanto ao nivel da dinamica externa da comunidade em questao. Nao se trata 

de visualizar a comunidade como modelo ideal ou de reificar suas atuais formas de 

organizacao, como se fossem homogeneas, sem conflitos e tensoes. Trata-se de entende-las a 

partir das praticas efetivas no presente dos agentes sociais em sua articulacao com o passado -

comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o tempo da sujeicao. 

A evasao dos seringais na decada de 40 e o surgimento de comunidades ribeirinhas de 

produtores de borracha foram fenomenos que passaram despercebidos ou, o que e mais 

provavel, foram obscurecidos pelos interesses dominantes na economia extrativista tradicional. 

Observa-se, tambem que esses fenomenos nao aparecem devidamente registrados nem por 

estudiosos da realidade amazonica e muito menos pela historiografia oficial. 

A maioria dos estudos efetuados sobre a producao da borracha na decada de 40 deu 

enfase a varios aspectos, dentre eles ao recrutamento de mao-de-obra para os seringais 

tradicionais, sem abordar o movimento de evasao que aconteceu e, muito menos, as acoes 

empreendidas pelo contigente que evadiu-se das estruturas tradicionais. E mesmo aqueles que 

se referem a este fenomeno, fazem-no de maneira periferica, esvaziando-lhe o sentido sem 

procurar perceber seu significado socio-cultural, politico e economico para os segmentos que 

desencadearam este movimento. 

E possivel evidenciar a importancia deste fenomeno, considerando que este resultou na 

fundacao das comunidades ribeirinhas e na irauguracao de relacoes sociais de trabalho 

inovadoras, tanto na forma de apropriacao dos recursos naturais de maneira mais racional, 

respeitando o equilibrio do meio ambiente, quanto no estabelecimento de relacoes de carater 

mais simetrico entre os agentes sociais, em que pese as contradicoes embutidas no processo. 

A fundacao das comunidades ganha maior relevancia se considerarmos que, em sua 

expressao mercantil o extrativismo da borracha caracterizou-se pela extracao predatoria e 

itinerante, prescindindo da ocupa?ao permanente da terra.4 Somente com a ampliacao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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demanda pela borracha natural no mercado internacional atenuou-se a predacao pela 

necessidade de permanencia em areas definidas pelos seringais. 

Ainda assim, nos momentos de cotacao elevada de borracha, a pressao dos seringalistas 

por produtos forcava os produtores a esgotarem ao maximo as seringueiras e tambem reduzia 

o seu tempo para aproveitamento de outros produtos naturais ou outras atividades produtivas. 

Mas a fixacao das empresas extrativistas em areas bem delimitadas, resultou na 

formacao de grandes propriedades que se ampliavam tomando como pretexto a dispersao das 

seringueiras - 1,5 arvores de seringa por hectare, como relata SOBRINHO (1992): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A dispersao das drvores no interior da floresta, sua 

localizacao rarefeita, propiciou a formacao de 

latifundios, que tinham como limites entre si as leguas 

medidas de sua frente no curso dos rios, margem 

esquerda e direita, quase sempre sem deflnir a 

extensdo interior, ate mesmo pela impossibilidade de 

assim proceder".(p. 24) 

Entretanto esta justificativa ocultava o fato objetivo de que a dimensao de um seringal 

era deterrninada por seu proprietario, que demarcava seus limites de acordo com seu poder 

politico na regiao, ampliando seus dominios territorials ao maximo, ou seja, a propriedade, 

nesta area, era delimitada pelo poder dos "coroneis de barranco". 

Todavia estes latifundios nao conseguiam acambarcar a totalidade das areas desabitadas 

e devolutas, nas quais as seringueiras mantinham-se inexploradas no interior da floresta. Isto 

nos permite tomar como hipotese que o processo de formacao de comunidades ribeirinhas, 

como estrategia adotada pelos seringueiros para fugir das garras do patrao, foi possivel 

porque havia terras com relativa abundancia. 

Sem diivida, pode-se afirmar que a existencia de terras devolutas foi um fator 

importante para que a alternativa de formar comunidades ribeirinhas se tornasse viavel. Mas, 

86 



enquanto para o seringalista a propriedade podia ser ampliada de acordo com os seus 

interesses, os seringueiros, para se fixarem numa area, tinham que efetuar o devido registro e 

compra da propriedade. 

A luta empreendida pelos seringueiros para obtencao e controle da terra nao implica 

seu uso exclusivo. Sua importancia esta centrada nos recursos que ela abriga; quer estejam na 

floresta quer no rio - fontes fornecedoras dos meios de trabalho e dos meios de vida. Isto 

demarca uma nocao espacial bastante peculiar, como se vara mais adiante. 

E desta forma que a aquisicao de terra tern uma conotacao especifica em relacao a luta 

pela terra empreendida por outros segmentos de produtores rurais, que desenvolvem outras 

formas de producao agraria. diversas do extrativismo, buscando a terra, com o objetivo 

principal de cultivo e/ou a criacao de animais. Estas praticas produtivas, embora sejam 

tambem realizadas pelos seringueiros e ribeirinhos. sao desenvolvidas numa escala 

comparativamente reduzida, tendo em vista que estes produtores desenvolvem uma variedade 

de formas de usufruto dos recursos naturais, entre outros, a caca, a pesca e a coleta. 

E possivel que a tentativa dos seringalistas de acambarcar vastas extensoes de terra, 

alem da ambicao por estender seus dominios e poder politico, tivesse um outro fundamento, 

qual seja, o de obstruir a possibilidade de criacao de nucleos de produtores independentes. 

como o sao as comunidades ribeirinhas. E, nesta mesma perspectiva, os seringalistas eram 

frontalmente contra a comercializacao dos regatoes diretamente com os seringueiros, 

denominando tal pratica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desvio.^ 

Os regatoes criaram com esta pratica a concorrencia no interior da economia do 

barracao. Em contraposicao aos regulamentos dos seringais que impunham o monopolio do 

patrao - suporte central para a efetivacao da sujeicao. Este monopolio era burlado pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desvio 

de parte da borracha produzida para comercializacao com os regatoes. Estes, 

contraditoriamente, tiveram um papel relativamente importante para que a alternativa 

entabulada pelos seringueiros fosse possivel. 

Assim, os seringueiros, ao fundarem as comunidades em busca de autonomia. 

naopoderiam permanecer atrelados ao barracao, e certamente nem os seringalistas tolerariam 
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tal acordo. Desta maneira, os regatoes assumiram a prerrogativa de fornecer os generos aos 

seringueiros em troca dos produtos extrativistas. 

O proprio fato de os seringalistas proibirem outras atividades, alem da extracao do latex, 

esta ligado a possibilidade de que as condicoes criadas pela utilizacao dos recursos naturais 

atenuasse a dependencia do seringueiro do barracao. mais pelo receio que pudessem vir a se 

constituir produtores autonomos, como efetivamente aconteceu. 

No entanto as comunidades nao se constituiram em fator imediato de desarticulacao das 

relacoes predominantes na cadeia do aviamento por uma serie de fatores interligados. Dentre 

tais fatores, podemos destacar: a formacao de uma comunidade requeria recursos materials e 

humanos, sendo que a condicao da grande maioria dos seringueiros que trabalhavam na 

condicao de fregues era de extrema pauperizacao, nao possuindo recursos minimos para se 

estabelecerem e implementarem as atividades extrativistas sem o suporte da cadeia de 

aviamento; e, principalmente, porque as comunidades abrangiam um numero restrito de 

extrativistas, por nao terem areas tao extensas quanto os seringais tradicionais. 

Em contraposicao aos seringalistas, que ampliavam desmedidamente seus dominios sobre 

o territorio da floresta, os seringueiros continham-se nos limites das comunidades, mantendo-

se em areas restritas e demarcadas sob seus dominios, nao adentrando em terras de terceiros, 

mesmo que estas estivessem sem utilizacao. 

Numa pratica diferente da que foi desenvolvida pelos seringalistas - que apenas 

exploravam as arvores nativas -, os seringueiros fundadores de algumas comunidades 

ribeirinhas promoveramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o cultivo de seringueiras consorciadas com as demais arvores 

nativas, consolidando as estradas de seringa, racionalizando o processo de trabalho pela 

proximidade entre as arvores e aumentando assim a produtividade. 

Nesta area, a permanencia paralela das comunidades ribeirinhas e dos seringais 

tradicionais como fontes supridoras de borracha natural seguiu por tres decadas. 

Os nucleos formados pelos seringueiros produziam a borracha sem nenhuma base 

de sustentacao externa (via credito), enquanto as empresas extrativistas, alem de promoverem 

extensa e intensa exploracao dos extrativistas a elas vinculados. ainda buscavam recursos no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Banco de Credito da Amazonia S.A.(BCA) e, posteriormente, junto ao seu substitute, o Banco 

da Amazonia S.A.(BASA). 

A pob'tica economica do governo, entre as decadas de 50 e 70, pouco a pouco foi 

cortando as prerrogativas dos segmentos ligados ao extrativismo da borracha na Amazonia. 

Na decada de 60, a pressao externa sobre os seringais tradicionais pela politica de 

diversificacao da producao (Pob'tica de Integracao Nacional), assim como a pressao interna 

dos extrativistas pela mudanca nas relacoes de exploracaWdominacao existentes, consolidaram 

um cenario de desativacao das estruturas arcaicas ate meados da decada de 80. Apesar da 

conjuntura desfavoravel, as comunidades ribeirinhas permaneceram produzindo ate o inicio da 

decada de 90. 

Contudo a maxima desvalorizacao da borracha vai minar sua producao no interior 

destas comunidades, passando a ocorrer um continuo abandono da atividade de extracao do 

latex, consolidando assim as atividades do produtor ribeirinho que passam a assumir o estatuto 

de atividade produtiva principal. 

No entanto, mesmo considerando as similitudes nas atividades produtivas desenvolvidas 

pelos seringueiros e pelos ribeirinhos e apesar do fato de os seringueiros durante cinco meses 

do ano - no periodo em que nao e possivel realizar a extracao do latex - desenvolverem as 

diligencias laborais sem diferencas visiveis e objetivas das praticadas pelos ribeirinhos, sob o 

ponto de vista dos produtores, existe uma diferenca qualitativa entre atuar como seringueiro 

ou como ribeirinho. 

Assim, a passagem de seringueiro a ribeirinho nao se constitui numa mudanca meramente 

formal e/ou mecanica, mas carregada de mediacoes e de elementos materials e simbolicos. 

Em busca de captar o processo de constituicao das comunidades riberinhas de 

produtores de borracha, e, em seu interior, como ocorre a passagem de seringueiro a ribeirinho 

- elegemos a comunidade de Sao Felix. 

Assim com o objetivo de perceber a extensao e densidade desse processo abordamos 

no quarto capitulo os aspectos relacionados a origem e a constituicao da comunidade. No 

quinto capitulo, abordaremos as relacoes de trabalho, a configuracao que assume o espaco da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comunidade e as representacoes socio-culturais que os seringueiros/ribeirinhos constroem nas 

relacoes com os homens e com a natureza. . 

E, por fim, no sexto capitulo, buscaremos perceber as dimensoes socio-poh'tica e 

cultural, ou seja, os sentidos que a comunidade assume para seus protagonistas em sua 

organizacao pob'tica e a identidade social construida neste contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A Comunidade de Sao Felix: relatos sobre sua origem e formacao. 

A comunidade de Sao Felix esta localizada as margens do rio Araua. Limita-se com a 

comunidade de Santa Rosa, por um lado, sendo esta a comunidade mais proxima. A margem 

oposta do rio esta localizado o seringal conhecido como Limaozinho, de propriedade dos 

moradores de Sao Felix, utilizado apenas para atividade extrativa - nao ha moradias nesta area. 

O tempo de travessia, entre Sao Felix e o Limaozinho. e de vinte minutos de canoa. 

A comunidade de Sao Felix possui aproximadamente 50 anos de existencia. Nao se sabe 

precisamente a data (ano) de fundacao da comunidade. Isto se deve ao fato de seus fundadores 

nao marcarem o tempo delimitado pelos anos, mas por acontecimentos significativos de suas 

vidas: o nascimento de um filho, casamento, a morte de um ente querido. 

Nao so fatos vinculados aos acontecimentos sociais e familiares sao utilizados para 

demarcar o tempo, mas tambem a demanda maior ou menor de seu produto. A variacao na 

demanda da borracha, nao raro, e usada como referencial de tempo, por marcar momentos em 

que ocorreram mudancas em suas vidas. A propria fundacao da comunidade de Sao Felix se 

deu num periodo de valorizacao da borracha. 

Mas, se por um lado, com a valorizacao da borracha os seringabstas fechavam o cerco 

em torno dos seringueiros, por outro, a procura pela borracha foi favoravel a estruturacao da 

comunidade, pois o rendimento do seringal era relativamente alto. 

Este fato permitiu a seu Felix manter sua familia e dar trabalho a outros trabalhadores na 

comunidade. Seu Arnaldo afirma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aqui eu tirava uma base de 08 a 09 litros de latex por 

dia." Esta era a media de rendimento das seringueiras nas estradas w i n n o E V M : . . 



Nesta conjuntura. a valorizacao da borracha abriga aspectos contraditorios: a 

superexploracao do trabalhador no interior do seringal tradicional e a possibibdade de 

tornar-se autonomo. A superexploracao do trabalhador ocorria quando este era forcado a 

abandonar as demais atividades acessorias, o rocado, por exemplo, para dedicar-se 

exclusivamente a extracao do latex, amphando a producao e, em consequencia. os ganhos do 

patrao. 

Com relacao a possibilidade de tornar-se autonomo, o seringueiro encontrou as condicoes 

favoraveis para a producao e comercializacao por conta propria, obtendo recursos para 

manutencao de seu grupo famibar - como o fez seu Felix na formacao da comunidade que leva 

seu nome. 

Para abordarmos a formacao da comunidade de Sao Felix, tomaremos como base as 

narracoes de seu Felix Valente, proprietario fundador. 

Partimos do pressuposto que a narracao de um fato, por mais objetivo que o individuo 

busque ser, ainda assim, contem em si elementos de interpretacao inerentes a percepcao 

imaginaria do narrador. Assim, o narrador seleciona os fatos que conferem sentido a sua 

existencia, que por sua vez constituem representacoes proprias ao contexto cultural e social em 

que este vive, em sua expressao simultanea objetiva e subjetiva. 

Neste sentido, pois, e que tomamos o relato de seu Felix, para referenciar a origem da 

comunidade em questao, num intercruzamento entre sua historia biografica e a historia social 

local. 

Seu Felix, ao narrar sua trajetoria de vida, revive seus dramas, percepcdes e os 

diferentes sentimentos presentes em suas lembrancas, em seus lacos com os personagens que 

compoem a sua historia, bem como sobre o contexto social em que se insere, fornecendo 

elementos significativos a respeito da iundacao de Sao Felix, ainda que dotados de conteudos 

imaginarios. 

Com base nessas consideracoes partilhamos da proposicao posta por Eclea BOSI 

quando enfatiza que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A veracidade do narrador nao me preocupou: com 

certeza seus erros e lapsos sao menos graves em suas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consequencias que as omissdes da Historia ofwial. 

Nosso interesse esta no que foi lembrado, no que foi 

escolhido para perpetuar-se na historia de sua vida". 

(apud. CUNHA, 1987:50) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nascido na cabeceira do rio Araua. filho do dono de um pequeno seringal, ele era muito 

crianca quando seu pai faleceu. Em sua memoria, seu Felix agrega diferentes elementos 

simbolicos. Um destes elementos se atualiza no momento em que afirrna que seu pai foi 

"soldado da borracha" - denominacao dada aos seringueiros que vieram para a Amazonia 

durante a I I Guerra Mundial - sendo que nesta epoca seu pai ja havia falecido. 

Portanto, percebe-se que ele em suas recordacoes nao so associa momento separados 

cronologicamente, mas atribui esta denominacao a seu pai para expressar que aquele era 

natural de outro Estado. E mais que isto, patenteia a um ente muito querido, assim como a si 

proprio, uma sigmficacao extremamente representativa aos extrativistas, neste contexto, que e 

ser um "soldado da borracha" ou seu descendente. 

O reconhecimento que se atribui deve-se ao fato de o "soldado da borracha" ser um 

produtor de borracha reconhecido oficialmente, tendo em vista que esta denominacao foi 

atribuida pelas agendas do governo, facultando-lhes os mesmos direitos dos soldados que 

participaram da I I Guerra Mundial. como, p. ex., a garantia de aposentadoria especial. Isto lhes 

conferia prestigio diante dos demais, ainda que estas prerrogativas so fossem conferidas aos 

seringueiros recrutados em outras regioes para participarem da "Batalha da Borracha". 

Com a morte de seu pai, que era o dirigente do processo de producao no pequeno 

seringal de propriedade da famflia, esta funcao foi assumida por um empregado que passa a 

exercer a direcao, pois a mae de seu Felix, por sua condicao ferninina, nao possuia os 

requisitos exigidos pela sociedade local para assumir tal funcao. 

Segundo seu Felix, o novo ao^ministrador era muito irresponsdvel; resultando de sua 

ineflciencia a falencia do seringal. Com a perda de seu patrimonio, seu Felix passa a trabalhar 

como os demais extrativistas com a idade de 08 anos, faixa etaria em que a maioria dos 

trabalhadores extrativistas se inicia na extracao da seringa, (ver grafico 03 - em apendice) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Seu Felix trabalhou durante muitos anos como fregues em um seringal do alto, o 

Castanho. A mae de seu Felix, inconformada com a situacao em que ele se encontrava como 

trabalhador extrativista, recorreu ao seu padrinhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pedindo uma ajuda". Em atendimento a 

sua sohcitacao recebeu uma pequena area, proxima a uma aldeia indigena: o Flexal. 

Ao mudar-se para essa area, seu Felix casou-se. Sua esposa. de origem indigena, morreu 

em 1990 com idade bastante avancada, segundo seu Felix ela ja estava com 106 anos. O casal 

teve 07 filhos, dos quais um se deslocou para a cidade de Manaus, dois morreram e quatro 

vivem atualmente na comunidade de Sao Felix onde constituiram famflia. 

Mas o Flexal nao tinha estradas de seringa suficiente para atender as necessidades da 

familia Valente. Assim seu Felix e seus filhos Jose e Joao - os mais velhos - tinham de 

trabalhar de fregues nos seringais nas proximidades. A famflia Valente viveu poucos anos no 

Flexal. Seu Felix promoveu a venda do Flexal e comprou Sao Felix e o Limaozinho. Mudando-

se para o local da atual comunidade de Sao Felix. A vinda para esta area criou a condicao 

primeira para que seu Felix abandonasse o seringal em que era fregues. 

Segundo seu Felix, ao chegar nesta area, ja havia algumas arvores de seringa nativa, mas 

nao o suficiente para dar trabalho a outros seringueiros, o que levou-o a iniciar o cultivo de 

seringueiras, aumentando o numero de estradas. 

As arvores foram plantadas no interior da mata, num cultivo bastante pecubar, pois em 

geral, ao se planejar o plantio de deterrninadas especies vegetais, o primeiro passo e a 

retirada da mata, mas em Sao Felix a plantacao de seringueiras efetivou-se sem desmatamento 

e as mudas em composicao com as seringueiras nativas resultaram em varias estradas de 

seringa. 

Cabe enfatizar que a modabdade de plantio utilizada por seu Felix apresenta um carater 

inovador na regiao amazonica, em que, historicamente, as plantacoes de seringueiras tern 

resultado s negativos por serem acometidas pela acao devastadora de fungos, sendo que a 

doenca mais coraum a "vassoura de bruxa" incide sobre as plantacoes em decorrencia do 

desmatamento que e promovido para a realizacao do plantio. " 
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Ate que as seringueiras plantadas atingissem o ponto de corte, entre 07 e 08 anos, o 

seringal Limaozinho era o unico local utilizado pelos comunitarios para extracao da borracha, 

embora tambem neste seu Felix tenha promovido o plantio de seringueiras, criando 

condicoes para que com o aumento dos membros da comunidade, houvesse estradas 

suiicientes para fornecer trabalho a todos. 

As estradas de seringa foram todas organizadas por seu Felix e eram trabalhadas por 

seus parentes e por pessoas de areas circunvizinhas, absorvendo um total de treze (13) 

extrativistas. Cada trabalhador garantia a manutencao de um grupo domestico, cuja media de 

membros estava em torno de oito (08) pessoas.̂  

A partir do momento em que as estradas entraram em producao, nos primeiros anos 

de existencia da comunidade de Sao Felix, o plantio de seringueiras e o numero de estradas 

organizadas excediam a capacidade de trabalho da famflia de seu Felix, o que permitiu, 

portanto, a vinda de outros extrativistas de fora da famflia e de outras locabdades para 

extracao de latex. 

Seu Felix afirrna que ao criar condicoes para producao extrativista da borracha em 

nenhum momento quis se tornar um patrao tradicional - um seringabsta. Seu Felix ao 

manifestar essa preocupacao mostra um certo receio em ser confundido com a representacao 

autoritaria e repressora que a figura do patrao evoca e que habita na mente da grande maioria 

dos seringueiros. Neste sentido, veiculam comumentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afirma96es sobre a relacao com os 

patroes nos seguintes termos : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" agente sofria Id demais [no seringal tradicional]. 

Demais mesmo, porque a gente criava uma galinha 

prd gente se manter. As vezes sobrava que dava prd 

gente vender prd pegar um dinheirinho; nao consentia 

a gente vender prd fora. E afxnal tudo. Criacao, nadal 

Produqdo tudo era pro patrao: tudo era pro patrao! 

da borracha a castanha, sova, a balata, afinal tudo, 

tudo era pro patrao! 

(seu Raimundo) 
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responsabilidade desta ou daquela estrada, mas a organizacao do trabalho, a comercializacao e 

apropriacao do produto eram feitas pelos trabalhadores. 

Nestes termos, ele implantou na comunidade outro tipo de relacao entre 

o trabalhador e o dono do seringal, nao assumindo o papel de patrao no sentido 

tradicional na organizacao da producao da borracha. 

Importa destacar que, muito embora seu Felix mantivesse o dominio da propriedade da 

terra, esta condicao nao deterrninava diferenciacoes no interior do grupo. Tendo por base esse 

pressuposto, e possivel identificar uma configuracao inovadora na producao da borracha na 

area de Sao Felix e do Limaozinho em meio a predominance dos seringais tradicionais no rio 

Madeira, Aripuana e Araua, redefinindo o tipo de relacoes de trabalho vigentes ate entao. 

Observa-se que, efetivamente, seu Felix se diferencia da descricao que os seringueiros 

fazem dos patroes, assumindo ao mesmo tempo um papel singular neste contexto pela 

conjuncao de diversas condicoes objetivas e subjetivas. Entre elas destacam-se a de ser o mais 

idoso e o fundador da comunidade. Tais condicoes o tornam distinto dos demais trabalhadores 

e o investem na condicao de autoridade unica. 

Configura-se na relacao entre os membros e seu Felix uma miitua deterrninacao. Ao 

mesmo tempo em que ele e procurado para aconselhar e para tomar as decisoes, tambem, 

por sua vez, busca aconselhar-se e decidir em conjunto com os outros membros da 

comunidade. Porem, e possivel perceber niveis diferenciados de reciprocidade, sob certos 

aspectos, entre seu Felix e os comunitarios, em que seu filho mais velho - seu Jose Valentem -

merece sua preferencia em relacao aos outros servindo-lhe como uma especie de conselheiro. 

Sobre este fato, seu Jose Valente conta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tudo que disser prd ele, ele vem comigo." 

Entre seu Felix e os demais comunitarios nota-se, tambem, uma situacao marcada por 

ambivalencias. Embora aparentemente ele nao assuma nenhuma atitude impositiva, autoritaria, 

percebe-se, em alguns relatos, certa tensao, e o conflito se manifesta de forma velada em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afrmacoes sobre sua personabdade - apontada como muito forte e determinada. nao 

aceitando, em deterrninados momentos, as posicoes contrarias a sua. 

De certa forma, isto se expbca por seu Felix, mesmo sem atuar de maneira 

dominadora, cobrar certas prerrogativas por ser proprietario, fundador e ainda chefe da 

familia, tais como: a de ser o porta voz da comunidade; a de ser respeitado em suas opinioes e 

conselhos; e ainda outros comportamentos cotidianos, corriqueiros, apoiando-se no dominio 

que possui da memoria mais antiga e de deter o conhecimento sobre a origem do grupo. 

Assim, em vista de sua atuacao fundamental na consohdacao das relacoes que se estabelecem 

na comunidade, seu Felix exerce papel dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA patriarca da comunidade. 

Com o passar dos anos, seu Felix aos poucos foi repassando as atividades que 

requerem destreza e forca fisica a outros membros da comunidade, enquanto as funcoes de 

conselheiro e rezador exercidas por ele se ampham ganhando maior credito e legitimidade, 

tanto por forca do papel que exerce na comunidade quanto pela idade que lhe confere o 

estatuto da experiencia e saber. 

Nota-se uma certa hierarquia no interior do grupo comunitario entre os que sao 

membros da famflia Valente e os membros originarios de outras coletividades que vieram para 

trabalhar na producao da borracha. haja vista que certas funcoes exercidas por seu Felix sao 

repassadas para os seus parentes, como a fortalecer as relacoes de parentesco, resguardando 

seus direitos hereditarios. 

De acordo com esta perspectiva, um aspecto se destaca no interior da comunidade. 

Observa-se uma certa diferenciacao entre deterrninadas normas, que sao orientadas, mais 

precisamente para aqueles que sao membros da famflia Valente, ficando desobrigados aqueles 

que vieram de fora, tais como: a responsabflidade de manutencao com os parentes que estao 

impossibflitados, os que vao perdendo a capacidade fisica para exercer atividades 

produtivas e outras. 

No entanto, estas normas sao seguidas sem pressao, ao contrario, fluem, expressando 

uma especie de naturabdade em sua pratica. 
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A diferenca entre os membros da famflia Valente ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os de fora se complexifica a medida 

que o reconhecimento, a identificacao da diversidade possui ainda outros fundamentos, alem 

das relacoes de parentesco, sobretudo as diferencas oriundas da constituicao dos agentes 

sociais em diferentes pianos, relativos a trajetoria socio-historica. 

A participacao no meio comunitario de agentes externos tern que estar vinculada a 

habibtacao que possuem. A relacao com a natureza, por exemplo, a forma de exploracao dos 

recursos naturais e outras praticas sao levadas em consideracao, sendo tornados como ponto 

de referenda seus proprios padroes de pratica. 

Contudo, as diferenciacoes interna e externa a organizacao social nao impbcam a 

dominacao de uns sobre outros. 

A hierarquia esta vinculada a condicao de propriedade que a famflia Valente possui. 

Na protecao de seu patrimonio e de acordo com essa situacao, elege aqueles que podem ou 

nao fazer parte do seu convivio e do usufruto dos recursos existentes na comunidade. 

As demais comunidades em que se fez levantamento de dados, Santa Rosa e Guaruba, 

possuem cada uma um membro que assume as atribuicoes de patriarca. 

Mas cada comunidade, assim como Sao Felix, organiza sua coletividade local de 

acordo com padroes particulars, dai por que se definir como uma comunidade especifica em 

relacao as demais, mesmo havendo elementos comuns a todas elas. 

Posteriormente, pretende-se abordar alguns dos significados que a vida comunitaria 

imprime aos seus membros, a partir de seu proprio olhar e representacao. A importancia disso 

se deve ao fato de que essa percepcao revela-nos um complexo sistema em meio ao qual se 

desenvolvem as tramas cotidianas, pobticas, economicas, culturais e outras. 

O sentido de ser e/ou estar em um espaco social caracterizado como comunidade 

extrapola a mera definicao formal e informa sobre a natureza da organizacao social, cultural e 

economica, atualizando elementos importantes para o conjunto dos agentes sociais. 

Neste sentido, a comunidade conforma umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ordenacao socio-espacial que a 

particulariza enquanto lugar em que os agentes sociais consobdam relacoes de trabalho a 
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partir de seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA saberes e experiencias. Tais aspectos servirao de fio condutor em nossa 

abordagem no item seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 01- Seu Felix (88 anos), patriarca da comunidade ribeirinha de Sao Felix. 
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NOTAS DO C A P I T U L O IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Sobre os convenios internacionais mantidos entre Brasil e E.U.A. no decorrer da I I Guerra 

Mundial ver: Nelson A. Pinto. Pobtica da Borracha no Brasil. Hucitec, 1984; Luiz Miranda 

Correa. A Borracha da Amazonia e a I I Guerra Mundial, 1987. 

2. Ver Samuel Benchimol. Amazonia: Um pouco-antes e alem-depois. Calderaro, 1977. 

3. Em sua pesquisa no Rio Juma no municipio de Humaita no Amazonas, Carlos Correa 

Teixeira (1980) refere-se ao surgimento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA povoados, que acreditamos serem referencias a 

formacao da comunidade rirjeirinha, que ele define como: "Uma especie de desaguadouro 

natural do profundo conflito existente entre o dominio exclusivista dos donos dos seringais e 

a manifestacdo de formas de vida mais livres (...) resultava sem duvida alguma do modo 

livre de viver do caboclo em oposicdo a outras formas de vida nas quais imperava a vontade 

de um unico individuo (...) acabava se consituindo numa especie de refugio - o unico 

naquelas condiqoes - para aqueles que recusavam a sujeigdo do seringal." (p. 163) 

4. Entre autores que travam debates sobre a ocupacao permanente da terra no extrativismo 

estao: Waldemar SaUes. O Amazonas: O Meio Fisico e Suas Riquezas Naturais. Manaus, s.d.; 

Pedro Vicente Sobrinho. Capital e Trabalho na Amazonia Ocidental: Contribuicao a Historia 

Social e das Lutas Sindicais no Acre. S.P., Cortez, 1992. 

5. Ver Carlos Correa Teixeira. O Aviamento e o Barracao na Sociedade do Seringal. 1980 

(Mimeo). 

6. Ver Warren Dean. A Luta Pela Borracha no Brasil. Nobel, 1979. 

7. Com base em levantamento, efetuado em marco de 1993, a comunidade de Sao Felix possui 

cinquenta e cinco (55) habitantes: nove (09) mulheres; doze (12) homens; vinte e cinco (25) 

criancas com idade inferior a 10 anos; e nove (09) criancas com mais de 10 anos e menos de 

15 anos. 
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CAPITULO V - E N T R E A F L O R E S T A E O RIO: o trabalho e os espacos na 

comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esse e o meu sentido de trabalhar...": zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na trajetoria historica da comunidade de Sao Felix dois momentos se apresentam: o 

primeiro se inicia com a fundacao da comunidade, em que a producao da borracha era 

predominante, constituindo a base economica; e o segundo momento, se configura pela 

predorninancia das atividades ribeirinhas a partir do abandono da producao do latex. 

Desde a fundacao da comunidade na decada de 1940 ate o inicio da decada de 80, a 

producao da borracha era a base exclusiva da producao economica em Sao Felix. Durante a 

decada de 80, pouco a pouco os comunitarios vao substituindo esta producao pelas atividades 

antes consideradas acessorias e reconhecidas como atividades do produtor ribeirinho seu 

encerramento nas comunidades - ou parahsacao como preferem denominar os produtores -

efetiva-se no inicio dos anos 90. 

Mas a natureza da producao da borracha na comunidade, desde sua origem, 

diferenciava-se quabtativamente da producao nas empresas extrativistas tradicionais, em 

diversos aspectos, dos quais destacam-se: as relacoes sociais de trabalho e a organizacao 

social e espacial. 

Apesar da abordagem das relacoes de trabalho na comunidade de Sao Felix estarem 

centralizadas neste capitulo ela perpassa o interior da segunda parte deste trabalho, como um 

todo tendo em vista seu carater de eixo central de analise. 
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1. As relacoes de trabalho na comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em que pese as alteracoes significativas. ocorridas nos dois momentos considerados, 

a atividade produtiva da borracha natural nao se distinguia, quer na empresa extrativista ou 

quer na comunidade em sua configuracao material, operacional, objetiva. 

O processo tecnico de trabalho, a operacao tecnica, assim como os instrumentos de 

trabalho configuram-se igualmente: a faca que servia para cortar a seringueira: o tigelamento 

(conjunto de tigelas) parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aparar o leite; o balde para carregar o leite e a iamparina que 

iluminava o caminho a ser percorrido. Assim nos relatam os seringueiros: "La no alto, se usava 

espingarda em caso de ser atacado por alguma onqa ou outro bicho do mato, mas aqui no 

baixo e manso, nao carece. " 

Contudo a natureza economica e pobtica das relacoes sociais na producao da borracha 

eram substantivamente diversas nos dois espacos: empresas e comunidade. A diferenca 

fundamental que se expressou na comunidade foi a superacao das relacoes de dominacao e 

exploracao exercidas pelo patrao no seringal tradicional. 

Na comunidade o seringueiro alem do dominio que exerce sobre o processo de trabalho 

tern a prerrogativa de comercializar seu produto com quern bem lhe aprouver e os resultados 

de seu trabalho lhe pertencem. 

Assim, as diferencas objetivas de um contexto para outro se expressam nao tanto no 

processo tecnico de producao da borracha. mas basicamente no ambito das relacoes sociais, 

muito embora tambem no processo de trabalho estao estruturadas formas diferenciadas de 

atuacao. 

O processo de trabalho, desde a fundacao da comunidade, tinha por base a atuacao 

individual do seringueiro na estrada de seringa, na coleta do latex e na producao da borracha 

nos moldes do seringal tradicional. Enquanto as atividades de limpeza, plantacao de roca e 

arvores frutiferas desenvolvidas na comunidade eram assumidas coletivamente. 

Nas comunidades inauguram-se formas coletivas de desenvolvimento das atividades de 

conservacao, rocado, plantacao e muitas outras, ou seja, estas formas passam a ser executadas 
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atraves do que localmente chama-se dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA puxiruns - trabalho coletivo no desenvolvimento de 

algumas atividades Nestes moldes tais atividades diferenciam-se da forma como eram 

praticadas no seringal tradicional, em que havia outros trabalhadores que dando suporte as 

atividades dos seringueiros. E, naqueles seringais que nao havia trabalhadores para dar suporte 

aos extrativistas, o conjunto das atividades de conservacao, extracao e producao da borracha 

eram assumidas pelo seringueiro e sua famiba; posto que se encontravam de certa forma 

isolados dos demais em colocacoes distintas. 

As atividades na comunidade, assim como nos seringais tradicionais, resguardando 

todavia certas diferenciacoes entre um contexto e outro, sao distribuidas entre os membros, de 

maneira diferenciada. de acordo com alguns parametros. Neste sentido o caso das criancas e 

das mulheres e ilustrativo desse processo. 

No periodo em que a borracha era a atividade principal, havia tanto no interior dos 

seringais quanto nas comunidades um regulamento impbcito com relacao as criancas do sexo 

masculino que, para obterem o reconhecimento social, deviam obrigatoriamente dominar as 

tecnicas de producao da borracha. 

Os meninos ou curumins, como comumente sao chamados, assim que atingiam a 

faixa etaria em torno dos 8 anos de idade, eram levados pelo pai ou parente proximo para a 

estrada de seringa, ate que se tornassem aptos e atingissem a maturidade. Este era marcado 

pelo dorninio das tecnicas de trabalho que possibibtava assumir uma estrada sozinho (ver 

grafico 01 apendice). 

Ao se tornar um aprendiz da atividade extrativa, o cururnim assumia diante do grupo um 

novo papel, pois o periodo em que inicia-se no trabalho e bem demarcado e todo o grupo 

passa a ve-lo como um futuro seringueiro. 

Os relatos a seguir traduzem a percepcao dos seringueiros sobre este momento: 

"Como eu apanhei prd ser seringueiro." 

"Entdo eu comecei a cortar com 10 anos, eu com meu 

primo, ai quando foi com 12 anos, eu disse: _ Eu dou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conta de uma estrada, ai eu fui, trabalhei ja sabia 

como era e dei conta de uma estrada, disso tudo nunca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

falhei um ano." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos estes momentos que vao sendo criados na vida desse produtor marcam definitiva 

e profundamente sua existencia, potencializando um feixe de significados, criando e recriando 

padroes de pratica socio-culturais na construcao de sua identidade social. 

A situacao das crian9as do sexo ferninino e bem diferenciada. Estas c o n t a i n suas 

dihgencias no cotidiano da vida domestica, desenvolvendo inumeras aqroes esparsas e eventuais 

muito precocemente. As atividades rotineiras de cuidar da casa e dos irrnaos, atribuidas as 

meninas, nao possuiam o mesmo significado que a producao para a subsistencia - seja para 

consumo do grupo domestico, seja para a comercializacao - e sao mesmo descaracterizadas 

como "trabalho". 

A condiQao feminina no seringal tradicional e na comunidade em foco nao possuia 

diferenciacoes significativas: em ambos, a mulher alem de ter que assurnir a criafao dos filhos e 

as responsabibdades da realizacao dos trabalhos domesticos nao raro fazia ro9ado, preparava 

farinha e ainda ajudava em diferentes momentos o marido nas estradas de seringa. 

A atuacao da mulher nas atividades produtivas se intensificava principalmente se havia 

a necessidade de amphacao da producao para atender alguma carencia do grupo, ou mesmo 

por anseio de adquirir algum objeto de uso pessoal ou domestico. Assim, o trabalho ferninino 

podia ser exercido tanto na retirada de recursos da floresta, para confec9ao de um objeto util 

ao grupo domestico, ou para ser vendido e obter recursos monetarios que possibibtasse a 

realiza9ao da compra de algum produto industrializado objetivando o atendimento de 

necessidades pessoais ou do grupo. 

No interior dos seringais tradicionais, apenas em situa9oes extraordinarias, a mulher 

assumia as funcoes de produtora principal na extra9&o da borracha, como no caso da perda do 

companheiro; pela necessidade de manuten9ao de seus filhos. 

Entretanto, nas comunidades ribeirinhas. a mulher ao softer a perda de seu companheiro, 

tanto por afastamento temporario ou definitivo - caso de falecimento - os demais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

104 



comunitarios passam a contribuir para a sua manutencao e de seus filhos. A nao ser por opcao 

propria ela ira desenvolver os trabalhos antes realizados por seu conjuge. Em Sao Felix 

podemos char o exemplo de dona Fatima, neta de seu Felix, que foi abandonada pelo 

companheiro e nunca recebeu nenhuma assistencia material da parte dele. Ela e seus cinco 

filhos pequenos sao ajudados pelos membros da comunidade que tern prestado todo o tipo de 

assistencia necessaria. 

Na comunidade de Sao Felix, uma grande parcela das atividades agricolas -

plantacao, rocado - e desenvolvida pelas mulheres de maneira indispensavel a 

complementacao do trabalho para a manutencao da famflia e da comunidade como um todo. 

Neste sitio, nao so a forca de trabalho da mulher e requisitada como tambem a mao-

de-obra dos demais membros da famflia. incluindo as criancas - como foi relatado 

anteriormente. Isso ocorre considerando que na comunidade nao existe trabalho assalariado e 

as proprias caracteristicas internas da organizacao do trabalho estao assentadas no grupo 

domestico. 

Assim, no interior do grupo domestico, a mulher atua nao apenas como reprodutora 

dos homens, mas tambem como produtora das condicoes de subsistencia, sendo que o 

conjunto destas acoes caracterizam sua atuacao como reprodutora das relacoes sociais. 

No entanto, as relacoes de trabalho no interior da comunidade nao se diferenciam 

somente no processo de producao da borracha, mas efetiva-se mesmo a substituicao desta 

producao pelas atividades do produtor ribeirinho. 

O abandono da producao da borracha se deu pela conjuncao de uma serie de fatores, 

entre eles a ampbacao da producao da borracha em outros contextos, a continua substituicao 

da borracha natural pela sintetica, o processo de producao - resultando no alto custo da 

producao, sem que houvesse o niinimo de investimento em infraestrutura e tecnologia 

apropriadas - e a persistencia da pesada cadeia de aviamento. 

Os seringais tradicionais foram desativados, na sua grande maioria, nos meados da decada 

de 80, enquanto as comunidades resistiram ao impacto da conjuntura economica nacional e 

internacional ate o inicio da decada de 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A combinacao dos diversos fatores, antes citados. desaguaram no abandono das estradas 

de seringa pelos extrativistas das comunidades ribeirinhas que foram os ultimos a deixar de 

produzir borracha na extensao do rio Araua. 

Para essa populacao, os precos reduzidos da borracha, a cada vez que o regatao 

"baixava" - descia o rio -, traziam preocupacoes; que se multipbcavam no interior da 

comunidade os extrativistas que desistiam de produzir borracha. E diante do agravamento da 

crise socio-ecnomicas inumeraveis estrategias foram tentadas. 

Os produtores passavam a dispender maior esforco para ampbar a producao, para, com 

um volume superior, compensar os precos baixos, mas em pouco tempo esta alternativa 

mostrou-se inocua, pela reducao crescente do montante de compra por parte dos regatoes. 

Os produtores atribuiam os precos baixos a ganancia dos regatoes. e na tentativa de 

superar tal entrave, entabularam outra estrategia, restrita a poucos, tendo em vista que nem 

todos os extrativistas podiam empreender. A estrategia consistia em conseguir transporte para 

levar as pelas de borracha para vender diretamente aos comerciantes da sede do Municipio, a 

que em pouco tempo mostrou-se inviavel. Em 1991, alguns seringueiros abandonavam sua 

producao em Novo Aripuana, sem compradores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E uma situaqao dificil mesmo, ne? Eu acho que todos 

os que eu conheqo aqui nessa regiao, todos e um so 

jeito. Situaqao cada vez mais dificil prd nos, e um 

problema que td havendo deles pararem de trabalhar, 

ne? " 

" Eu parei porque a borracha num valeu mais nada e 

nao valeu mais nada e nao tinha condiqao de cortar, 

prd que cortar, prd que sem preqo e sem nada, ne? Ai, 

todo mundo parou, nao tern condiqao !" 

Nos meados dos anos 80, no momento em que a maioria dos seringais tradicionais ja 

se encontravam desativados, as comunidades ribeirinhas que ainda persistiam em produzir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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borracha, comecavam a enfraquecer. Observa-se a continua, embora lenta, substituicao da 

atividade extrativista da borracha por atividades que caracterizam a producao do ribeirinho - a 

pesca, a caca, o rocado. Todas estas atividades eram desenvoh'idas pelos seringueiros como 

suplementares a producao da borracha. ou no inverno, apos o termino de um fabrico e inicio 

do outro - periodo em que nao era possivel extrair o latex. Entretanto as atividades de caca. 

pesca e rocado deixaram de ser atividades secundarias para serem principals. 

Em 1991, na comunidade de Sao Felix, os ultimos seringueiros deixam as atividades. 

que os caracterizavam enquanto tal para exercerem atividades caracteristicas do produtor 

ribeirinho. Efetiva-se o abandono completo da atividade extrativista da borracha. 

Em certo sentido. esta mudanca nao promove impacto na organizacao e na estrutura da 

comunidade, pois a alteracao foi se dando gradativamente. permitindo as adaptacoes 

necessarias para adequa?ao a realidade emergente. sem que se efetivasse uma ruptura brusca. 

Com o abandono da atividade nao se veriflcou a saida dos produtores para outros locais e 

nenhuma acao similar ao deslocamento que aconteceu nas empresas extrathistas. (cap. Ill) 

A redefinicao da situacao local - ainda que pese o fato da alteracao ter-se processado 

sem promover "rupturas bruscas", com a substituicao total de um processo de trabalho. 

tornando atividades produtivas ate entao secundarias em atividades principals, alterando a base 

economica da comunidade - introduz e requer uma organizacao comunitaria diferenciada. 

No mesmo ritmo em que a borracha sofreu a desvalorizacao de preco, os trabalhadores 

extrativistas que pertenciam a outras comunidades, que vinham para Sao Felix apenas para 

trabalhar, foram-se afastando, voltando para suas areas e se tornando ribeirinhos, pois os 

recursos necessarios a producao ribeirinha sao abundantes em toda a extensao do rio Araua 

e Aripuana, como a terra, o rio piscoso e os animais da floresta. 

As saidas nao provocaram impacto, pelo fato da famflia Valente ter-se ampliado 

consideravelmente. O grupo aos poucos foi fazendo pressao sobre os membros da 

comunidade que nao eram da famflia. E como este nao foi um processo abrupto na 

comunidade como o foi nas empresas, a readequacao nao promoveu impacto desagregador nas 

relacoes existenciadas. 



Na atualidade, com o abandono da producao da borracha, a caca, a pesca e a 

roca sao desenvolvidas como atividades produtivas principals; mas, se um ou outro membro 

nao se sentir habilitado a realizar uma destas atividades produtivas, podera fazer o tipo de 

cultivo ou de criacao que lhe aprouver - a partir da discussao com o grupo domestico e a 

comunidade -, observando os ritmos postos pelos ciclos da natureza. 

Convem salientar que ha na definicao das atividades produtivas as imposicoes das 

necessidades objetivas sentidas pelo grupo domestico e aquelas definidas pela comunidade. 

mas sempre e possivel uma margem consideravel de autonomia do produtor individual sobre o 

tipo de producao que ele tern mais habilidade para exercer. 

O caso a seguir pode ser ilustrativo desta situacao: o marido de Jeronima (agente de 

saiide comunitaria) filha de dona Tereza e seu Waldemar. nao gosta de pescar. portanto exerce 

outras atividades produtivas. Para obter peixe. ele troca parte de seus produtos com aqueles 

que pescam, ou recebe comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrado de outros grupos domesticos da comunidade. Desta 

maneira, ele recebe o peixe necessario para manutencao de sua mulher e filha sem que tenha 

que efetuar essa atividade. 

A medida que diversos membros, continuadamente, vao-se fixando nas atividades de 

ribeirinho, anteriormente acessorias, e estas permitem a coletivizacao do processo de trabalho. 

diferenciadamente da producao da borracha, o trabalho coletivo se institui quase que 

naturalmente. 

Apos o abandono da atividade extrativista, na comunidade de Sao Felix se iniciou o 

cultivo do fumo para fabricacao do tabaco. Esta atividade envolve todo o grupo domestico, na 

coleta das folhas de fumo, na amimacao na cobertura da casa na parte interna presa as hastes 

da palha e a posterior retirada dos tabs feita no interior da habitacao. O processo de 

preparacao das folhas - retirada dos tabs - se realiza com todos sentados ao chao. Em seguida 

e feita a embalagem que recobre o produto, confeccionada com tiras feitas de latex, colhido 

por uma crianca da casa, com idade entre 10 e 12 anos, postas para secar ao sol sobre 

uma tabua. Apos a realizacao desta operacao o produto fica estocado aguardando a vinda do 

regatao para ser comercializado. 



0 fumo. dentre os dermis produtos comercializados pelos comunitarios. tern sido o 

mais rentavel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E um trabalho mamo e tern valor". 

Um aspecto que nao pode passar desapercebido entre as mudancas que ocorreram na 

vida dos seringueiros, agora ex-seringueiros, diz respeito ao desgaste fisico do produtor no 

processo de trabalho. Sabe-se que a producao agricola. caca e pesca exigem um dispendio de 

esforco muscular muito acentuado. mas. durante o ciclo produtivo. alternam-se momentos 

em que sao exigidos mais trabalho e ha aqueles em que diminui esse fluxo. e a forca de 

trabalho tern emprego relative 

Na producao da borracha (ver cap. I), em termos comparativos, o esforco fisico era 

bem mais extenuante. O horario em que se realizava o processo de extracao (a noite). com a 

continuidade. reduzia acentuadamente a resistencia do trabalhador pela dirninuicao do tempo 

de descanso. 

Na atividade produtiva, o cotidiano dos ribeirinhos nao e sequenciado rigidamente. 

diferentemente do periodo do fabrico (producao da borracha). Cada dia diferencia-se do 

anterior e do proximo, conforme o encadeamento das atividades que em cada momento 

configura-se de maneira diversa. Isto e. no modo como cada atividade laboral vai requerer 

tempo e dispendio de forca de trabalho, assim como vai cadenciar seu proprio ritmo de 

execucao, consubstancia-se pela dinamica propria, articulada a natureza intrinseca a cada 

modalidade de atividade produtiva. Um comunitario relata como se da o seu cotidiano, apos a 

passagem de seringueiro a ribeirinho: 

" Agora eu trabalho assim conforme o servico. Eu 

trabalho assim; as vezes eu saio de manha, chego em 

casa meio-dia,...eu sou muito forte net as vezes eu viro 

o dia todinho, venho chegar jd 4 horas da tarde em 

casa, eu como de manha, as vezes tomo um cafe mais 

reforcado quando nao, eu vou embora pro meu 

trabalho, quero acabar aquele servico e trabalho 

mesmo ali ate de tarde, cinco horas ai venho m 'embora 

prd casa. Agora de noite nao tardo to com cara de 

velho. Ai eu vou descansar a noite, mas tenho aquele 
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costume que eu a boca da noite ate 10 horas eu to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

acorclaclo, quango e \ \  horas, meia-noik,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (JUflflid &zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

hora eu me acordo e nao durmo mais e como o 

costume de estrada." 

Assim, a partir de uma outra organizacao do trabalho. o tempo de convivencia 

comunitaria e o de lazer se ampliam. Aumentam as horas. as frequencias e numero de 

participantes para as reunioes no inicio da noite para conversar sobre assuntos diversos. trocas 

de experiencias e planejamento de atividades. Juntam-se de um lado os homens e de outro as 

mulheres. enquanto as e r i c a s brincam juntas. Antes do surgimento da Associacao de 

Moradores. estes encontros proporcionavam a discussao sobre a divisao do trabalho. 

Em Sao Felix, com frequencia. eles discutem a divisao do trabalho. mas dificilmente 

programam o montante da producao que precisam obter. Em alguns momentos chega a 

faltar produto para consumo e comercializacao, porque nao se colheu ou plantou. mesmo 

havendo condicoes favoraveis no tocante a forca de trabalho e recursos materials. E muito 

comum atribuir os problemas dessa ordem as dificuldades de organizacao por falta de direcao 

cuja responsabilidade recai sobre o Presidente da Associacao de Moradores da Comunidade -

abordada no capitulo VI -, ou entao ao desinteresse em produzir, tendo em vista os baixos 

precos dos produtos. 

Apesar da discussao entre eles na Associacao, alguns comunitarios queixam-se que a 

divisao do trabalho e feita de maneira aleatoria, sem uma determinacao clara e articulada. Ha 

insatisfacao por parte de alguns, por entenderem que existe a subutilizacao dos recursos, com 

afirma^oes que se estes fossem bem aproveitados, partindo de um planejamento mais 

adequado, o montante da producao seria no minimo o dobro, tendo em vista que com 

frequencia muitas areas ficam ociosas. 

No primeiro trimestre de 1993, apenas as familias de dona Tereza, seu Jose e seu 

Raimundo fizeram ro?ado, produziram farinha e comercializaram na feira. evitando vender 
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ao seu Ze "Boi", o regatao. E ainda, fomeceram farinha para o consumo dos demais grupos 

domesticos de Sao Felix que nao haviam produzido. 

Acontece a alguns grupos domesticos iniciarem os trabalhos no rocado e em seguida 

desistirem de continuar, sendo entao substituidos de forma nao planejada por outros grupos. 

Ha grupos que durante meses iniciam. mas nao completam as atividades agricolas. E outros 

que durante meses seguidos nao desenvolvem nenhuma atividade agricola. limitando-se a 

pesca, a caca e a coleta de frutas. 

Desta maneira. a sistematica e o planejamento do trabalho tern pontos conflitantes. 

contraditorios, em que se realiza a burla da divisao do trabalho determinado por eles mesmos. 

Todavia. pela maneira como encaminham o planejamento e a realizacao das atividades 

produtivas, e nitida a manifestacao da tensao que tern com o mercado: ou seja. os principios 

que regem a comercializacao sao entendidos. mas nao sao aceitos passivamente. o que de 

certa forma incide sobre o contexto interno da comunidade e da organizacao das atividades. 

Observa-se que esta tensao faz-se perceptivel nos momentos em que encaminham 

suas vendas, ancorados em valores diferenciados dos postos pelo mercado. Revoltam-se por 

um produtozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de tanto valor, que foi plantado. que levou tanto tempo para ficar no ponto, nao 

pegar preqo para comprar um produto fabricado, em alguns casos nao vale a pena colher, 

nao vale a pena plantar! 

O planejamento das atividades feito pelos comunitarios, no sentido de orientar a 

producao, possui criterios extremamente complexos para um observador que nao pertence ao 

grupo. 

No entanto percebe-se que a producao obedece a uma logica imph'cita, na qual uma parte 

da producao da comunidade - aproximadamente um terco da producao - atende as suas 

necessidades de consumo; outro terco e comercializado com o regatao, e o terco restante 

destina-se para a comercializacao na feira da sede do Municipio em Novo Aripuana. 

Neste sentido, o montante de produtos que o grupo domestico produz alem de suas 

necessidades de consumo sao conduzidos a feira, para comercializar com o regatao ou trocar 



com outro grupo domestico da propria comunidade, ou ainda, com outras comunidades 

vizinhas. 

Este intercambio entre produtos e/ou servicos torna-se possivel exatamente por haver 

uma relativa variedade de produtos, apesar da quantidade ser limitada. 

Nas trocas entre grupos domesticos ou comunidades. percebe-se a observancia dos 

regulamentos baseados na tradicao do aviamento. que implicitamente orientam a permuta 

entre produtos e servicos, com ausencia de valores monetarios. Com relacao ao pagamento em 

produto ou servico, verifica-se que este pode ser efetuado de imediato ou em prazo acordado 

entre as partes. 

O regatao, fregues dos comunitarios. o seu Ze "Boi". passa com frequencia para comprar 

a producao. principalmente de farinha. e de acordo com o periodo do ano os comunitarios 

poem a venda frutas. fumo e outros produtos obtidos na coleta. 

Este regatao comercializa tambem com as comunidades de Santa Rosa e Guariiba. 

Tivemos oportunidade de presenciar a comercializacao nas tres areas. 

A vinda do regatao e bastante esperada e constantemente sao feitos calculos para se 

saber a data da chegada, tornando por base o regime das aguas (vazante ou enchente), 

calculando-se o tempo de subida e descida da embarcacao, conforme o tipo de producao do 

periodo. 

De acordo com a aproximacao da data de passagem do regatao, uns produtos vao sendo 

embalados, sendo que outros so podem ser colhidos no tempo certo, imediatamente proximo a 

chegada. Sabe-se, no entanto, que o comerciante so para no porto se houver produtos que lhe 

interessem. 

A passagem de seringueiro a ribeirinho marcou a ida dos comunitarios a feira da sede do 

municipio para realizar a venda dos produtos. Esta atividade tornou-se um misto de comercio 

e lazer. A aproximacao do sabado, dia de feira, percebe-se uma movimentacao geral no interior 

da comunidade. Pode-se dizer que uma expressao de expectativa comeca a se espelhar nas 

fisionomias. Uns coletam, outros saem para pescar, outros ainda confeccionam as embalagens 

para os produtos. 
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Os fenomenos da natureza sao interpretados como favorecedores ou nao da 

empreitada de ir a feira pelas condifoes objetivas que esta determina; ou seja, se chove nos 

dias anteriores ao da feira, ha uma \ dbra9a0  geral, pois a pesca fica farta, mas o dia da feira tern 

que ser ensolarado para permitir a viagem segura e o afluxo de compradores, o que assegura 

bons precos e venda rapida. 

Os comunitarios que sao associados da Associacao de Moradores do In ter ior (ASCOMI) 

destinam parte de seus produtos para serem comercializados por esta entidade. Para participar 

da feira eles vao na sexta-feira, no final da tarde, e dormem no local ou vao no sabado pela 

manha, bem cedo, para conseguirem uma boa localiza9ao para comercializar. 

O trajeto entre a comunidade e a feira, e vice-versa, e feito numa canoa com motor de 

popa. A viagem tern a duracao aproximada de tres horas. Saem de Sao Felix duas canoas 

carregadas de produtos e, na grande maioria das vezes, vao jun tos, crianpas e mulheres (ver 

fotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOTO 02 - Os comunitarios chegando da feira. 
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No momento do retorno a Sao Felix, os que ficaram aproximam-se sem conseguir 

esconder sua curiosidade sobre as novidades e compras trazidas. constituindo-se num 

momento, de certa forma, especial. 

O que contribui para que a ida a feira se torne um ritual e o fato de servir como 

alternativa de comercializacao, ou seja, pela estrategia encontrada de nao depender unica e 

exclusivamente do regatao, e ainda por ser uma pratica recem inaugurada aproximadamente 

em meados de 1992, e ter cunho de novidade. 

A venda dos produtos abrange, alem de seu conteudo objetivo, que expressa a superacao 

da comercializacao exclusiva com o regatao. um conteudo subjetivo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a cristalizacdo do 

esforco laboral. A combinacao dos aspectos objetivos e subjetivos resultam na legitimacao da 

condicao de produtor. E ainda, ir a cidade espiar as novidades e estabelecer contatos com um 

contexto diverso do habitual proporciona a quebra da rotina e imprime o carater de lazer. 

Apesar de todo entusiasmo que demonstram pela cidade fazem questao de enfatizar que: 

"No campo e melhor." 

"Para o trabalhador rural1 o campo e melhor." 

"Prd mim, eu acho que a pessoa que se criou aqui no 

interior, o trabalhador rural, a vida do campo seria 

mehor de que a da cidade se tivesse assistencia." 

Para estes agentes, ser seringueiro, ser ribeirinho sao profissoes diferenciadas que os 

trabalhadores rurais exercem. 

A ida a cidade foi tentada como alternativa ao regatao no periodo da producao da 

borracha. Naquela empreitada, no entanto, nao possuia a mesma significacao. A viagem era 

feita pelos produtores sem seus familiares e sem todo o ritual que atualmente o acompanha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas, em vista da limitacao de seus meios de transporte. nao lhes e possivel levar a feira 

todo montante de seus produtos. Assim. os ribeirinhos/seringueiros, por nao possuirem meios 

para escoar toda sua producao, tem que se submeter as imposicoes do regatao que compra 

seus produtos agricolas a precos inferiores ao tabelamento vigente; ao mesmo tempo em que 

vende os produtos industrializados ou advindos de outras localidades por precos exorbitantes. 

muito acima dos precos vigentes na economia da regiao. 

Mas, a ida a feira somando-se a atuacao da ASC O MI atenuaram significativamente a 

exploracao promovida pelos regatoes. 

Os seringueiros empreenderam diversas estrategias para livrarem-se de um novo 

"patrao". Uma delas consistia em tentar comercializar com diferentes regatoes. buscando 

melhores precos para seus produtos e comprar os produtos industrializados por precos menos 

espoliantes. Esta alternativa tornou-se inviavel pelos codigos proprios de protecao praticados 

por estes comerciantes para demarcarem seus limites e os precos estipulados. 

Os atributos incorporados pelo regatao ante o seringueiro sao distintos do patrao - que 

atuava como dirigente nos seringais tradicionais - porem este comerciante impoe certas 

condicoes para a manutencao do intercambio, que se apresentam como forma de explicitar seu 

papel na relacao. Faz exigencias sobre os predicados que o produto deve ter e imprime o torn 

e o ritmo para o intercambio. 

E m consequencia desse conjunto de mediacoes os regatoes passam a ser tratados pelos 

produtores como sinonimo de "patrao". 

Mas as imposicoes postas pelos regatoes nao sao absorvidas de maneira passiva. Ha 

resistencia por parte dos ribeirinhos Institui-se uma correlacao de forcas em todos os sentidos, 

unida principalmente, na, e a partir da conjuntura economica e politica. 

No momento em que a cotacao do produto esta elevada no mercado e a procura se 

acentua. os produtores ganham maior confianca para barganhar precos satisfatorios para seus 

produtos e conseguem abolir algumas das imposicoes dos regatoes no momento de negociar os 

produtos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Ele [o comerciante] tava interessado nessa castcmha e 

ja pra comprar nossa horracha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 menino acertou aqui 

com ele. Ele comprou por causa da castanha, mas que 

interesse ele nao tinha." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Luis Gonzaga) 

A consolidacao de um poder exacerbado do regatao em alguns casos e quimerica, ou 

seja, nem sempre o regatao e um grande comerciante que se impoe pelo poder economico. 

Muitos deles sao pequenos comerciantes que tentam se estabelecer neste ramo de atividade. A 

percepcao deste fato e importante. mas nao ha diferencas em termos da posicao que o regatao 

funda perante o pequeno produtor ao incorporar o seu papel de dominante na relacao. A 

correlacao de forcas, entre estes agentes. e mais profunda e mais extensa do que se apresenta 

no exemplo citado. 

Apos a configuracao das relacoes de trabalho que predominam na comunidade. em seus 

distintos momentos, procurar-se-a focalizar as mudancas produzidas no espqaco fisico-social. 

enfim a ordenacao socio-espacial da comunidade. 

2. A ordenacao socio-espacial da comunidade 

Os ambientes que compoem a comunidade sao parte da natureza e a um so tempo 

estao sob o dominio de um grupo social que coordena entre seus membros o acesso aos 

recursos ai existentes. De sorte que a utilizacao destes recursos atende, alem das necessidades 

fundamentais a reprodu?ao fisica do grupo social, as exigencias de ordem socio-culturais 

especificas a cada realidade. O grupo social se organiza para apropriacao da natureza, tomando 

simultaneamente como fundamento da acao a carencia material e a representacao ideal sobre o 

contexto em que se insere, cujo aporte essencial sao as relacoes sociais. 

Na estruturacao espacial a atualizacao destas e das demais rela?6es vivenciadas pelos 

agentes sociais se traduzem em percep^oes de ordem simbolicas, comportamentos e praticas 

produtivas complexas de utilizacao do meio. Explicitam. pois, que o agente social na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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intervencao e usufruto do espaco social constroi representacoes que passam a orientar sua 

atividade pratica nesta espacialidade, numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continua e infinda interdependencia entre o ideario 

construido e a a?ao interventiva (do trabalho e do nao trabalho). Desse modo, a representacao 

do espaco, enquanto interpretacao socio-cultural, torna-se expressao fundamental da 

organizacao social por criar referenciais para atuacao sobre o real. 2 

Nesta direcao, nos processos de apropriacao do espaco faz-se necessario a 

regulamentacao do acesso que se expressa por meio de principios que sao canalizados atraves 

de elementos simbolicos e concretos, cuja concepcao tern origem no construto cultural e na 

organizacao social, constituindo formas proprias de relacoes entre os homens e a natureza. 

A ordenacao da comunidade estabelecida pelo grupo social tern por fundamento, 

portanto, um conjunto de significados que articulam paradoxalmente a tradicao e a criacao 

cultural. 

A comunidade de Sao Felix constitui-se num espaco social em que os diferentes 

atores sociais desenvolvem um processo continuo de criacao, recriacao e ao mesmo tempo 

conservacao cultural. 

O substrato da criacao cultural que se evidencia nas relacoes sociais em Sao Felix, 

como se viu , pauta-se pela instituicao de uma forma propria de organizacao social e do 

trabalho, livre das amarras da exploracao/dominasao que tradicionalmente predominava no 

sistema de aviamento. De tudo isto resulta que o relacionamento entre os diferentes agentes 

sociais passa a orientar-se por vinculos mais solidarios, ainda que inscritos em relacoes 

hierarquicas. 

Por outro lado, com relacao a preservacao cultural, esta se expressa em todos as 

esferas da vida e das atividades dos seringueiros, como, por exemplo, no processo tecnico de 

trabalho e de intercambio com a natureza no interior da comunidade. 

Pode-se dizer que na comunidade se conjuga o lugar fisico, com suas peculiaridades 

naturais e as constituidas social e historicamente - e as representacoes socio-culturais -

compostas pela articulacao entre o passado e o presente; essa conjuncao promove a ordenacao 

real e simbolica do espaco social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A comunidade e um territorio revestido de conteudo social, historico e cultural. Abriga 

em seu interior diferentes ambientes ecologicos (areas de manejo) cuja dinamica de 

apropriacao tern caracterizado o sentido do equilibrio, da preservacao pela definicao de normas 

e principios de ocupacao e posse do espaco necessario. 

No interior da comunidade, os principios de preservacao e equilibrio da natureza sao 

de dominio do conjunto dos agentes e expressam-se atraves do reconhecimento das diferencas 

e finalidades de cada ambiente e, principalmente, da realizacao das atividades produtivas e as 

dermis, de acordo com o ritmo e com a temporalidade propria da natureza. E com base na 

interpretacao dos movimentos do rio, da mata, dos animais, assim como de suas proprias 

necessidades, que se orienta o grupo social. 

Importa, pois, realcar, que nao so o espaco. mas tambem o tempo e o ritmo da 

natureza sao nocoes fundamentais que orientam a realizacao das praticas produtivas neste 

contexto, como a caca, a pesca. a coleta e outras. O tempo e o espaco estao intimamente 

entrelacados e dimensionados pela relacao homem-natureza. fundados no cerne das relacoes 

sociais em que o tempo humano se articula com a temporalidade natural ( sobre a nocao social 

de tempo ver Cunha). 

A constituicao particular do espaco da comunidade compoe-se tendo por base um 

conjunto significativo de alteracoes que se processam no interior da comunidade, em relacao 

aos seringais tradicionais. Dentre elas destaca-se a ordenacao socio-espacial. 

A ordenacao socio-espacial da comunidade resultou numa estrutura diferenciada da 

existente no seringal tradicional, no qual havia uma demarcacao rigida entre os dirigentes do 

processo, seus representantes e os trabalhadores extrativistas. Essa divisao se expressava pela 

delimitacao espacial entre C E N TRO e M A R G E M . Na margem ficava localizado o 

proprietario (patrao) e/ou seus representantes (gerente, guarda-livros), assim como seu aparato 

administrativo (barracao); no centro ficavam as chamadas colocacoes (ver desenho 01) que 

sao as unidades produtivas que abrangiam, a moradia dos trabalhadores com suas familias,e 

estradas de seringa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em Sao Felix, desde sua lundacad, a organizacao espacial superou completamente a 

forma do seringal tradicional. As casas dos trabalhadores, todas sem excecao, passam a se 

localizar as margens do rio, e a demarcacao entre centro e mars em deixa de existir. As 

habitacoes ficam proximas umas das outras. com distancias aproximadas de trinta metros: as 

mais afastadas nao chegam a distar cem metros das demais (ver mapa 02 em apendice). 

Diferentemente nos seringais tradicionais. as distancias entre uma colocacao e outra 

era muito grande, em torno de dois quilometros, no minimo, fazendo com que os seringueiros 

vivessem muito longe uns dos outros. dispersos e de certa maneira. isolados no meio da 

floresta. 

D E S E N HOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

Ffelio Melo/ IEA 

- As estradas de seringa nas colocacoes dos seringais tradicionais . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As estradas de seringa trabalhadas pelos moradores, tanto as de Sao Felix, quanto as 

do seringal Limaozinho, no rio Araua, estao localizadas na mesma margem em que habitam os 

comunitarios, logo apos a area de plantacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aqui a estrada chega na beihnha do terreiro". 

Se comparado, a empresa seringalista, essa nova estrutura equivaleria a localizar o conjunto 

dos seringueiros na margem e as estradas de seringa interligando margem e centro. 

No entanto esse novo ordenamento socio-espacial nao implica o que poderia ser uma 

diferenciacao entre os agentes sociais, decorrente de mecanismos de hierarquia de poder entre 

proprietario e nao- proprietario. entre dominados e dominantes. 

Todos os espacos existentes em Sao Felix sao de livre acesso aos comunitarios, 

permitindo a todos desempenharem suas atividades e/ou utiliza-los de acordo com a finalidade 

determinada para cada area. Enfim, a vida comunitaria se realiza em espacos e ambientes 

internos a comunidade, enquanto territorio de existencia, o que envolve o mundo do trabalho, 

das praticas individuals e coletivas (mutiroes, puxiruns), assim como o mundo do nao-trabalho, 

da socializacao (da vizinhanca, do lazer, das conversas); dimensoes diversas, mas 

interfaceadas, sem que haja um distanciamento, uma clivagem a exemplo do mundo urbano-

industrial. 

Nao ha cercas demarcatorias na area comunitaria seccionando os diferentes espacos e 

ambientes. De maneira combinada, diferentes ambientes se integram, cada um com sua 

especificidade. Dispostos harmonicamente no sentido rio-floresta, temos num primeiro piano o 

rio, em seguida o "barranco" margeando-o, as moradias e o terreiro (ver foto 03), o campo e a 

floresta, que abriga em si, entre outros ambientes, as plantacoes e os rocados. 

No r io se pratica a pesca atraves da qual obtem-se o alimento basico por estas bandas: o 

peixe (a jatuarana, o tambaqui e muitos outros). 

O processo de trabalho na atividade pesqueira e eminentemente artesanal, constituindo 

uma atividade basicamente masculina. praticada pelas mulheres apenas em casos excepcionais -

estudos sobre esta atividade em outros contexto relatam este aspecto.3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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F O T O 03 - As moradias e o terreiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os principais instrumentos de pesca utilizados nesta comunidade sao a tarrafa, a zagaia e 

o anzol. Os proprios comunitarios produzem seus instrumentos de trabalho para a pratica da 

pesca: Tecem as tarrafas (redes de pesca), preparam a zagaia (arpao), constroem as canoas e 

os remos. 

Nab havendo um planejamento rigido, a pesca e realizada segundo criterios variados, 

dentre eles as necessidades da tarnilia e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fartura no rio, em observancia ao regime das aguas. 

No momento em que retornam das pescarias, os Pescadores entregam as suas 

companheiras o resultado da pesca. Estas, por sua vez, efetuam a divisao dos peixes atendendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aos seguintes criterios: parte para suprir as necessidades de consumo dos membros do grupo 

domestico, parte para parentes e vizinhos, o excedente vai para a comercializacao na feira. 

O peixe e frequentemente distribuido entre os comunitarios comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrado, que se fez a 

outros grupos domesticos - vizinhos, parentes. Pesca-se um especial para receber uma visita, 

para comemorar uma data festiva, ou seja, o peixe e utilizado em diversas ocasioes como 

objeto de cortesia. 

A pesca na comunidade e um misto de t rabalho e Iazer como se o tempo do nao 

trabalho fosse um prolongamento do tempo do trabalho.(Cunha) 

As margens do rio estaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as balsas (armacoes com toras de madeira flutuantes) que 

servem de ancoradouros para as embarcacoes, sendo tambem utilizadas quando da lavagem de 

roupas e de loucas. Tambem sao escolhidas como local em que as pessoas vao se banhar, pular 

n'dgua, enleando higiene e prazer (ver foto 04). 

F O T O 04 - Balsas as margens do rio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na area das moradias.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as casas com a frente voltada para o rio encontram-se 

distribuidas pelo terreno, que ao mesmo tempo serve como terreiro. enquanto local em que 

ficam os animais de criacao, todos de pequeno porte - cabra, pato, galinha e mutum, aqui 

tambem estao localizadas as casas de farinha - tres no total. 

A grande maioria dos trabalhos na comunidade sao realizadas em clima descontraido. A 

torrefacao de farinha destaca-se por uma peculiaridade, qual seja, a de promover maior 

proximidade de todos, numa abrangencia que vai das criancas menores aos adultos, 

estendendo-se ate aos animais domesticos. 

O campo, especie de estadio, diferentemente dos demais espacos, e destinado 

somente para o lazer. A i nao se desenvolve nenhuma atividade laboral. E o local privilegiado 

das brincadeiras das criancas e dos adultos. No domingo sao realizados jogos de futebol, 

disputas com times de outras comunidades. tambem festejos e outras formas de socializacao. 

Na orla da mata sao feitas as plantacoes de milho, melancia e fumo. Estas plantacoes. 

por serem temporarias, diferenciam-se das que sao praticadas no interior da mata. 

Na mata, sao desenvolvidas inumeras atividades, tais como: a plantacab de fruteiras, o 

rocado, a cacada e o extrativismo (coleta) com a retirada de madeira, de palha e cipos. No 

interior da mata diferentes areas se combinam : 

- a area de plantacao. em que a mata nativa e preservada, pois nao se promove a derrubada, e 

as arvores frutiferas (banana, abacate e outras) sao cultivadas numa forma de consorcio. E 

grande a variedade de fruteiras ali plantadas, sendo reduzido o niimero de arvore por especie; 

- os rocados de mandioca, aqui e necessario o desmatamento, destinam-se a producao de 

farinha, principal complemento alimentar dos nativos. Estes sao desenvolvidos nos trechos em 

que a mata virgem nao tenha palmeiras (acai, buriti, tucuma, abacaba e outras). As palmeiras 

sao arvores em que se pratica a coleta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- as areas de extrat iv ismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou coleta abrigam: as palmeiras cujos frutos sao usados na 

alimentacao, principalmente na forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vinho (suco) e uma grande variedade de arvores para 

a coleta de amendoas, oleos, madeira, palhas, cipos, lenha, cascas para chas, infusoes e os mais 

variados remedios. 

A grande maioria destes recursos sao utilizados para consumo dos comunitarios. mas 

podem ser comercializados de acordo com a quantidade obtida na coleta. 

A excecao da arvore de seringa, que possui estradas demarcadas, as demais arvores se 

encontram esparsas por toda a floresta (o pau-rosa. a copaiba, a castanheira e outras). 

Nesta area sao bem diversificados os recursos naturais, como as madeiras, que sao 

retiradas somente quando ha necessidade de se construir uma casa, fazer uma canoa ou algum 

movel. Nao se promove a comercializacao regular de madeira; as palhas, que sao usadas para 

cobertura das moradias e algumas vezes como paredes; os cipos, que servem para a 

confeccao de paneiros (cesto para acondicionar farinha de mandioca), peneiras e outros tipos 

de embalagens; a lenha para cozinhar, para o forno de farinha; a caca (anta, paca, cutia e 

outras), que se constitui como importante fonte de proteinas na dieta alimentar da 

comunidade. Embora seja uma atividade de trabalho complementar, em alguns momentos a 

caca assume o carater de lazer. Raramente sao comercializadas as carnes, as peles e os couros 

dos animais cacados, pois quase sempre as carnes se destinam ao consumo e as peles servem 

como objetos de adornos ou decoracao. 

Como se pode perceber, o seringueiro, assim como o ribeirinho, exercem uma 

multiplicidade de atividades laborais. 

Com relacao a estrutura espacial da comunidade, pode-se afirmar que este conjunto de 

ambientes - o rio, o campo, o terreiro, a mata - que a integram, constituem uma unidade de 

manejos encadeados, interdependentes entre si, formando "uma cadeia de equilibrio 

delicado".^ 

Os comunitarios praticam uma especie de manejo florestal com base nas suas 

experiencias de vida, seus saberes tradicionais que os capacitam a exercerem com competencia 

e sabedoria suas praticas produtivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os conhecimentos de que sao portadores estes produtores a partir da relacao com a 

natureza, de forma real e simbolica. parecem ter criado uma especie de "ciencia da natureza"*, 

em que exercitam todo um processo de aprendizagem e aperfeicoamento continuo das 

tecnicas de trabalho. 

Os instrumentos de trabalho do seringueiro sao considerados arcaicos por alguns 

estudiosos, tendo em vista que os instrumentos destes produtores sao visualizados em 

comparacao aos elaborados no bojo do desenvolvimento tecnologico da sociedade industrial. E 

possivel afirmar que, em sua maioria, tais consideracoes partem de uma concepcao 

reducionista e etnocentrica debcando de perceber as reais condicoes em que os agentes sociais 

encontram e transformam os elementos que estao na natureza em estagio potencial. em 

instrumentos e meios para atender suas necessidades a partir de seus conhecimentos socio-

culturais. 

Os conhecimentos destes agentes, ao contrario de serem exortados a superacao, como 

preconiza a posicao citada, devem ser resgatados e devidamente reconhecidos pelo seu valor 

cultural e patrimonial podendo contribuir para a construcao de novos paradigmas sobre a 

relacao homem-natureza em sua comtemporaneidade. 

Faz-se necessario, entretanto, ter a devida precaucao de nao cair na apologia vazia de 

maximizar as iniciativas desses agentes, sendo, todavia, fundamental, reconhecer que suas 

criacoes tem-se apresentado como respostas praticas e necessarias aos desafios encontrados no 

espaco social e natural em que estao inseridos. 

Flistoricamente, suas intervencoes apresentam-se como adequadas e racionais no 

aproveitamento dos recursos naturais e na manutencao de um relativo equilibrio a preservacab 

do meio ambiente e, por conseguinte, deles proprios. 

A forma peculiar dos agentes sociais se encaminharem em seu ambiente parece conduzi-

los a exercer uma forma singular de delimitacao das propriedades, muito embora respeitem os 

dominios dos outros segmentos, tomam como referenda um rio, um igarape, outra 

comunidade, sem que a mensuracao em termos quantitativos seja mencionada ou utilizada 

como parametro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste contexto, a forma de demarcacao territorial que adotam os agentes sociais traduz 

sua percepcao cultural na orientacao da distincab dos lirnites, dimensionando os espacos, que, 

por sua vez, parecem obedecer aos movimentos da natureza, desta ou daquela variacao no 

terreno, na vegetacao, na curva do rio... 

Os seringueiros/ribeirinhos dotados desta percepcao, apontam um conjunto de 

elementos da natureza como definidores dos lirnites de propriedade, como, por exemplo: "a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

boca do igarape.."." rumo dessa encosta pra cd..." "nessa pontinha de barranco". Tais 

expressoes traduzem, neste sentido a relacao do seringueiro com a natureza, particularmente 

na definicao de seus mais variados aspectos. Tal relacao repleta de representacoes ideais 

explicitam esse pressuposto e se evidenciam tambem na criacao de leis e regras que 

normatizam o intercambio do seringueiro com seus ambientes naturais. Observa-se o 

cumprimento rigido dos principios estabelecidos, pelo entendimento de que a violacab destes 

corresponde a imputacao de sancoes, como se vera a seguir. Assim. com base nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

representacoes da natureza que possuem estes agentes, reverenciam. em suas praticas 

produtivas, os avisos da mata e interpretam os significados do rio. 

3. Representacoes da Natureza: os avisos da mata e os significados do rio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A natureza nao i  tudo nem uma !" 

A singularidade e a intensidade da relacao seringueiro-natureza se exprime, a partir de 

diferentes mediacoes, via relacoes de trabalho. Estas se potencializam e se estruturam, apesar 

das sobredeterminacoes existentes, tomando por suporte a relacao destes agentes sociais com a 

natureza. 

Neste sentido, a relacao dos seringueiros com a natureza pressupoe alguns aspectos 

basicos que se expressam a partir do conteudo e da forma de suas praticas sociais. Institui-se, 

conforme vimos observando, tendo por suporte dois substratos: um material e outro ideal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A combinacao historica concreta desses diversos aspectos, com pesos relativos 

diferenciados, resulta por estabalecer, neste contexto espaco-temporal, uma instituicao singular 

entre os agentes sociais e a natureza. Portanto. sendo portadora de conteudos proprios. 

constituidos conforme a dinamica da praxis dos atores sociais no contexto historico, essa 

relacao nao possui a mesma forma, posicao ou circunstancia no decorrer de seu processo de 

constituicao socio-historico e cultural. 

Na relacao com a natureza, o seringueiro e o ribeirinho nao se diferenciam: Em certo 

sentido eles adotam os mesmos padroes ou referenciais para o desenvolvimento de suas 

praticas produtivas e sociais, as quais atuam enquanto mediadores de sua relacao com o 

mundo natural. 

A explicitacao desse pressuposto esta em cada campo de acao da existencia desses 

produtores. Veja-se, por exemplo, o fato dos seringueiros e ribeirinhos viverem as margens do 

rio. Pode-se considerar que esta e uma condicao imposta a estes agentes sociais por uma 

conjuncao de fatores objetivos vinculados a obtencao de recursos, por ser o rio que oferece o 

suporte para o alimento basico dos amazonidas, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o peixe, o abastecimento de agua para 

diferentes utilidades domesticas e, ainda, a via de acesso, pois o rio e a estrada, o caminho dos 

moradores da interlandia amazonica. 

Mas para alem destes fatores objetivos, e ao mesmo tempo em seu cerne, manifesta-se 

uma racionalidade socio-cultural dos seringueiros e ribeirinhos em que, exatamente por tais 

atributos, o rio extrapola o estatuto de curso d'agua para torna-se, em seu universo, um fator 

de vida e fundamentalmente um ser ativo consciente. 

O conjunto das determinacoes postas resultam em praticas efetivas por parte dos 

seringueiros. O respeito ao regime das aguas - vazante, enchente -, o respeito ao periodo de 

reproducao dos peixes - a piracema - sao mais que uma mera preservacao ecologica - sao a 

defesa do rio, da vida que nele habita. 

Todos os barcos que trafegam no rio Araua sao identificados pelo som do motor. A 

qualquer ruido diferente os moradores aproximam-se da margem para observar. Se houver 

qualquer movimento no sentido de realizar a pesca na area, eles fazem acenos da margem para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que o barco se afaste. Em caso de persistencia, por partes dos barqueiros - em geral, 

armadores, geleiros -, eles, em suas canoas, remam em direcao ao barco, e fazem o apelo para 

que se retirem. 

Estes encontros tern ocorrido com pouca frequencia nesta area, e nem sempre sao 

amistosos, pois na tentativa de mostrar sua forca, a comunidade se reiine para fazer 

manifestacoes, cujo objetivo e a expulsao dos barcos pesqueiros que vem de fora e, na maioria 

das vezes, praticam a pesca predatoria.6 Isto e bastante ilustrativo do senso de defesa que a 

comunidade tern em relacao a seu territorio de trabalho e vida. 

Os ribeirinhos demarcam com muita clarezazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quern pode e quern ndo pode ter acesso 

aos proventos que o rio oferece. Esta defesa tao ferrenha se explica, em parte, pelo fato dos 

moradores enfrentarem. em alguns periodos do ano, a escassez do pescado. 

Tal escassez e apontada como resultante da pesca comercial - destinada tanto para o 

mercado dos centros urbanos da regiao quanto para a exportacao - por se realizar de maneira 

mdiscriminada com instrumentos inadequados e, principalmente, quando e praticada nos 

periodos em que os peixes estao em epoca de reproducao, na piracema. 

Os armadores ocasionam a morte desnecessaria de varias especies, sem valor comercial, 

mas de grande importancia para o equilibrio ecologico do meio ambiente. 

Os fatos acima relatados nao implicam o impedimento radical da pesca por parte dos 

moradores. A concessao da pesca existe, porem em espacos predeterminados, tanto para 

grandes quanto para pequenos pesqueiros comerciais, para que se garanta a todos, homens e 

rio, a sobrevivencia. 

No entanto os Pescadores comerciais sao vistos de maneira diferenciada pelos 

comunitarios, que os classificam entre pequenos e grandes (armadores) Pescadores 

comerciais. Os pequenos comerciantes do peixe sao considerados pelos moradores da 

comunidade como iguais. Esta identificacao deve-se ao fato de ser a pesca a principal fonte de 

recursos para manutencao destes Pescadores e de suas familias. 

O homem neste espaco parece ter sido desafiado pela natureza. sendo continuamente 

posto a prova na busca de criar condicoes para transformar as forcas da natureza. Para utiliza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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las em seu beneficio, ele poe em pratica pericia, criatividade e sua capacidade de perceber a si e 

a natureza. 

Ao realizar suas atividades laborais em condicoes tao complexas, ele exercita todos os 

seus sentidos para a interpretacao dos codigos, seja do rio, seja da floresta: identifica o cantar 

dos passarinhos, o esturro de uma onca ou de um gato maracaja, conhece os diferentes sinais 

da mata. Seus sentidos apurados e cuidadosos percebem a proximidade de algum animal ou 

ave pelo ruido, pelo cheiro ou pela pegada; move-se na mata com tamanha destreza, 

denotando identidade com o ambiente. 

Depreende-se dai que para o seringueiro a natureza e a um so tempo o sujeito-objeto do 

seu trabalho. 

A relacao entre os comunitarios e a natureza que os cerca e explicitamente uma relacao 

entre " seres ", entidades que se interrelacionam. A natureza e visualizada como um ser que 

tem vontade, consciencia que se manifesta. Em alguns momentos a protegem e em outros 

esperam por ela serem protegidos, afirmando, nao raro, respeito e integracao. Percebe-se 

mesmo, em alguns momentos, um certo sentimento de pertencer, de fazer parte, onde nao ha 

distincao entre natureza e ser social. 

Todavia e importante considerar que a natureza em si possui uma organizacao externa 

e interna que se constitui diversa da natureza dos agentes sociais. 

Para adentrar na mata, parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA andar de canoa, e necessario todo um ritual, no qual o 

seringueiro, assim como o ribeirinho, interpreta cada manisfestacao da natureza como 

pressdgio, favoravel ou nao a realizacao das atividades. U m canto de passaro pode ser um mau 

agouro ou uma boa nova . E como se a natureza se regesse, apenas e somente, pela relacao 

com estes agentes. E m outros momentos, o sentido se inverte, como se os homens se 

regessem unicamente pela relacao com a natureza. 

Isto nao significa dizer que a natureza em si determina o ritmo social, pois e necessario 

considerar a dinamica da relacao homem-natureza no tempo e no espaco. 

A acumulacao e preservacao dos saberes dos antigos na luta pela subsistencia e na 

propria criacao cultural os habilita, capacitando-os para que atuem junto a natureza a partir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos meios proprios para trabalhar com ela.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A mata nao informa sobre si. Nao basta apenas o 

conhecimento tecnico, a acao mecanica da transformacab da natureza em produto u til ao 

homem, e preciso conhece-la, pois e complexa em seu dmago. E diversa. No saber dos 

antigos, os homens da floresta vab buscar os ensinamentos para afirmarem que: "a natureza 

nao e tudo nem uma". As condicoes imaginarias de producao e reproducao da realidade social 

sao explicitas nessa relacao. 

No discurso veiculado afirma de forma explicita que a natureza nao e tudo nem uma 

em si pois ganha significacao na relacao com os agentes sociais e neste intercambio ndo e uma, 

imutavel, mas dinamica e idversa, complexa em sua genese. 

Na relacao homem-natureza nao sao somente os aspectos objetivos, o processo tecnico 

de trabalho tendo a natureza como sujeito-objeto, mas, tambem, as elaboracoes subjetivas, as 

representacoes ideais, simbolicas que em conjunto definem tal relacao. 

Assim, observa Godelier (1987): 

"...um processo de trabalho comporta muitas 

vezes atos simbolicos pelos quais se age nao sobre a 

natureza visivel, como o fazemos com os utensilios, 

mas sobre poderes invisiveis que controlam a 

reproducao da natureza e sao tidos, como podendo 

conceder ou negar ao homem o que ele espera (...) Esta 

parte simbolica do processo de trabalho constitui uma 

realidade social tdo real como as acoes materials sobre 

a natureza, mas sua finalidade, suas razoes de ser e 

sua organizacao interna constituem igualmente 

realidades ideais, cuja a origem e o pensamento que 

interpreta a ordem escondida do mundo e organiza a 

acao sobre as potencia que o controlam". (185-6) 

Neste intercambio, os agentes sociais, ao atuarem, reproduzem continuadamente rituais 

que orientaram os produtores que os precederam na historia. Dentre estes rituais destaca-se o 

horario de extracao do latex, que nesta regiao sempre ocorreu durante a madrugada, alem do 

fato objetivo da ampliacao da produtividade pela "ocorrencia do processo de quimiosintese zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que determinant uma maior dilataqdo dos vasos",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tornando a arvore mais fertil. A de&iicao 

do horario e marcada por significacoes simbolicas: a realizacao do processo de trabalho antes 

da meia-noite nao era favordvel porque incomodava os entes da floresta - a curupira, o juma, 

o indio Alvarenga, a caipora entre outros. Como foi o caso relatado por seu Gouveia: 

"E, so num fabrico, depots de eu construir familia, eu 

cortei as bocas de node, alias de node, desde a boca da 

node, 25 dias para fazer o meu roqado de roqa, eu 

fazia meu roqado para plantar roqa, fazia meu 

milharal, fazia meu melancial, (...), sei que so num 

fabrico cortei 25 bocas de node ate que me 

engasgaram no toco da seringueira." 

A reproducao destas acoes, a semelhanqa dos antigos, nao se constitui num 

mero gesto de repeticao, mas sao executados a partir das representacoes das idealidades 

elaboradas sobre o espaco social e historico em que vivem. 

Parte dessas elaboracoes ideais guardam tracos do tempo e do espaco em que viviam na 

sujeicao, alguns reelaborados, mas passiveis de reconhecimento. 

U m exemplo significativo ocorre no seringal traditiona l onde era desonesto negociar 

com outro agente que nao fosse o patrao. O compromisso moral que o seringueiro assumia 

com o patrao marcou profundamente as representacoes que orientavam suas acoes na 

atualidade: 

"Isso ate agora acontece com qualquer negocio, e que 

a pessoa quer trazer aquele nome de homem, de gente 

direita. Entao ele sofre. Eu sofro em casa com o 

produto, mas eu nao vendo pra me destruir como uma 

pessoa sem nome, td entendendo?" 

(seu Luis Gonzaga) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste entendimeto partilharnos da perspectiva posta por GODELIER, de que, desde seu 

surgimento, toda for9a produtiva contem em seu interior um conteudo ideal complexo, que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"nao e uma representagdo passiva e aposteriori no 

pensamento desta forca produtiva, mas e desde o 

comeco um componente ativo, uma condicdo interna de 

seu aparecimento ".(1981:183) 

A relacao homem-natureza perpassa todo o desenvolvimento historico-social, 

caracterizando uma complexidade que extrapola o ambito das formas de producao - embora 

em conexao com estas - , redefinindo-se continua e indefidamente em sua articulacao no piano 

socio-historico. 

Na produ9ao dos comunitarios, o estatuto das condi96es materiais sao relativizados, 

pois, no interior das r edoes materiais e objetivas que estabelecem, esta inserida uma rede de 

representa96es, idealidades e saberes. Pode-se dizer que compoem uma racionalidade 

necessaria enquanto conhecimento, que permite que a a9ao material se objetive. Pois esses 

agentes sociais se capacitam para a percep9ao/compreensao das leis da natureza por meio das 

formas historicamente determinadas de seus processos de trabalho. 

O tempo da produ9§o da borracha - alias, como as demais formas de produ9ao neste 

meio, se orientam pelo ciclo natural das esta9oes do ano (inverno e verao) e pelas mudan9as 

clirnaticas. Pelo regime das aguas, pelas cheias e vazantes dos rios; pelo periodo de reprodu9ao 

dos pebces (piracema), dos animais da floresta e pela flora9ao das arvores. 

O tempo do fabrico era o melhor demarcador de tempo durante o ano. Pautando-se 

pelos ritmos da natureza, o fabrico, como atividade produtiva principal, regia as demais; o 

tempo da ca9a, da ro9a, da juta... A bem dizer do seringueiro era o fabrico a atividade 

produtiva que regia a natureza e nao o contrario. 

Nesta perspectiva, o imaginario se imbrica, inscreve-se no proprio ato produtivo - nas 

r edoes do homem com a natureza. N u m meio fortemente marcado pelas for9as naturais, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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natureza atua diretamente e. com intensidade, no processo produtivo, vindo a conformar um 

tempo natural, completamente distinto dos ritmos urbano-industriais, marcados por uma 

medida externa e abstrata - o relogio - que foge ao controle do homem (CU NHA:1987). 

A chegada do inverno marcava ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fim do fabrico pela precipitacao das chuvas que fazem 

as cheias do rio, que transbordam e aumentam as areas alagadas, afogam as terras da vdrzea, 

expulsam, encurralam as cacas nas terras firmes - e bom tempo pra caqar. O fim do fabrico 

propicia a realizacao das grandes festas: as celebracoes. Segundo TE IXE IRA (1980), com esta 

pratica eles pareciam demonstrar o desejo de que as festas fossem realizadas em concomitancia 

com os resultados do trabalho. 

Assim. a pratica produtiva, seu tempo de acontecer. parece ser condicionado pelos 

ritmos e movimentos proprios da natureza e pela forma cultural que os agentes sociais adotam 

para dela se apropriarem. 

Pode-se dizer que a propria organizacao desta economia se ritmava pelo "tempo 

natural", tempo este que abarca tanto as relacoes homem-natureza como as relacoes sociais ai 

presentes. 

A particularidade da relacao com a natureza pode ser percebida em diferentes momentos. 

No caso especifico das relacoes de trabalho, observa-se a presenca de elementos miticos e 

religiosos - alem de outros de origens diversas - que mesclam-se e consolidam os principios 

norteadores da pratica produtiva. 

"E, hoje nos ndo trabalhamos, seringueiro nenhuml Se 

abusar, ele sai de la castigado, e um grande dia para o 

seringueiro, dia de hoje. Eu cortei 33 anos, mas nunca 

abusei nenhuma segunda-feira de agosto. Foi um dia 

que nunca abusei porque e de fama mesmo, que tern 

dia 10 de outubro eu facilitei e... e o dia de S. 

Francisco das Chagas...peguei 2 acidentes que eu cai e 

outro que me perdi, conhecendo a mata todinha, me 

perdi e nao sabia de nada." 

(seu Lobo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Andava no meu trabalho [estrada de seringa] como se 

eu estivesse andando dentro de casa, sem preocupaqdo. 

Agora bater pau, de gritar, isso acontece e ndo se sabe 

quern e, ndo se ve. E e isso que o pessoal tern essa 

supertiqao de dizer que existe a fulana Curupira." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(seu Raimundo Sa) 

"Onqa isso ai tern muito, at tern Juma [gigante com 

bastdo de cobre], tern Curupira." 

(seu Gabriel) 

"Aqui e uma terra mansa!" 

(dona Francisca) 

A singularidade desta relacao homem-natureza tambem se expressa quando o produtor 

prepara para iniciar suas atividades laborais: 

"Ei vizinho! E hora, td na hora de sair, a lua jd td tal 

hora. Ainda tern os que se baseia pelas posiqao das 

estrelas." 

(seu Raimundo Sa) 

"Relogio de seringueiro e as estrelas. El 

(seu Doca) 

"...se baseia pelas estrelas, certos cantar de 

passarinho." 

(seu Luis Gonzaga) 

"...e hordrio ? Se baseia assim pela lua..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outra forma que especifica a relacao destes agentes com a natureza esta na propria 

maneira de se comunicar e de se expressar, resgatadas do interior de sua tradicao cultural. 

Veja- se, por exemplo, quando se comunicam na mata, pedem ajuda,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cumprimentam um 

cumpadre atraves da utilizacao de uma raiz que faz som, a sapopema: 

"...tern camarada que sabe que acorda mais tarde. Bate 

uma sapupema, a gente diz _ Olhe fulano jd esta! Jd e 

tal hora!" 

(seu Gouveia) 

"Daya sinalprd mim, e so na buzina [sapopema ] . " 

(seu Raimundo) 

Desta forma, as praticas adotadas pelos seringueiros, parecem constituir uma estrategia 

peculiar desvelando seu profundo saber sobre a natureza que extrapola a dimensao laboral. 

para mostrar o significado que ela assume de sujeito-objeto na relacao. 

De geracao em geracab eles vem marcando regras e normas de vida a partir da relacao 

com o ambiente em que vivem, criando codigos proprios, elementos simbolicos. Estes codigos 

sao internalizados e se expressam no conjunto de suas atividades, nas atribuicoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentido a 

comunidade e na sua organizacao socio-polit ica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOT A S DO C A P I T UL O V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Os comunitarios definem como trabalhador rural todo o agente social que exerce atividades 

no meio rural e nao promovem a exploracao de outros produtores, como o fazem os patroes e 

os politicos. 

2- Simone Maldonado. Mestres e Mares: Espaco e Indivisao na Pesca Maritima. 1993. 

3- Este aspecto e relatado por C U N HA (1987) e M ALD O N AD O (1993) no contexto da pesca 

marinha. 

4- Mario Almeida. As Colocacoes como Forma Social, Sistema Tecnologico e Unidade de 

Recursos Naturais. s.d. 

5- Teixeira, op. cit. 1980. 

6- No initio dos anos 80, algumas comunidades da Prelazia de Tefe se reunirarn e resolveram 

iniciar um trabalho de preservacao selecionando lagos que foram chamados de "procriacao ou 

"santuarios" e lagos de "manutencao ou consumo". Essas comunidades passaram a se 

organizar para assumir a fiscaliza9ao exclusivamente nesses dois tipos de reserva. deixando as 

demais areas para o desenvolvimento da pesca comercial. Essa experiencia deu resultado 

positivo, recuperando em pouco tempo a quantidade de peixes neles existentes, melhorando 

assim a situaQao de alimento dessas comunidades. (CPT/AM) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T UL O V I - OS S E N T I DO S DA C O M UN I DA DE : dimensoes socio-polit ica e 

cultural. 

1. Os sentidos da comunidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adentrar nos sentidos que a comunidade assume para os agentes sociais que nela 

habitam, tomando por suporte seus relatos e as observacoes que efetuamos, e dizer do espaco 

natural que se transmuta em social. Espaco esse que se humaniza, ganha contornos, marcaQoes 

resultantes da a9&o efetiva de homens que nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA construcao do lugar de viver e trabalhar 

atualizam as redoes entre si e com a natureza. 

O adensamento que envolve a defiincao de comunidade para os moradores de S. Felix, 

ou seja, para os personagens que a vivem concretamente, se expressa por meio de concep9oes 

que vao desde aquelas que apregoam o ideal de comunhao, ate as que exprimem uma 

concep9ao instrumental da comunidade, e, no interior destas acep9oes, uma serie de nuances 

estao interpostas diferenciando o entendimento de um em rela9ao ao de outro. 

Considerar essas diferentes perspectivas em sua significa9ao real e imaginaria consiste 

o proposito deste item. 

Tomamos como pressuposto que a demarca9ao fisica e social que a comunidade 

determina nao implica em homogeneidade, indiferencia9ao sem conflito ou contradi96es. 

A comunidade consubstancia diferentes aspectos indissociaveis entre si: a configura9ao 

espacial particular, o lugar  em que se urde a teia das r edoes sociais, o nucleo onde se 

potencializam a9oes e efetivam praticas produtivas ou de outra natureza, substrato das tramas 

cotidianas. 

Uma significativa parcela dos moradores definiu sua percep9ao sobre o contexto 

comunitario como aquele em que se efetiva a coexistencia e associa9ao em defesa de 

interesses e objetivos comuns e dificuldades partilhadas, reconhecendo, ao mesmo tempo, os 

entraves de concretizar tais pressupostos ao nivel da realidade. Em sua fala, dona Tereza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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menciona a uniao pela ajuda mutua como elemento fundante da comunidade, propondo a 

superacao dos conflitos existentes, por serem contrarios ao ideal de comunidade que ela busca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Comunidade e prd ajudar uns aos outros, viver unido 

prd ajudar uns aos outros, ndo prd brigar." 

Para seu Arnaldo como presidente da Associacao de Moradores da comunidade. neste 

espaco se: 

"... conversa muito, sempre a gente tern reuniao com 

eles ai prd ver como e que td a comunidade, ver a 

dificuldade, a facilidade prd onde a gente pode...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onde 

a gente pode encontrar um cam in ho melhor." 

Segundo sua afirmacao, a partir da identificacao das dificuldades e facilidades todos 

sao responsaveis pela estruturacao de estrategias para superar as precarias condicoes de 

existencia: 

"...por aqui a situaqao e tao dificil que as vezes a gente 

tern muita vontade de ajudar um vizinho e ndo pode. 

Mas do que a gente pode a gente ajuda, a gente ajuda 

mesmo. Se reune e ajuda..." 

Outros depoimentos informam que a ajuda miitua, mesmo sendo uma pratica comum 

entre eles, torna-se muitas vezes inviavel do ponto de vista das condicoes existentes: 

"Eu trabalho prd comprar alimento prd minha casa, 

pros meus fdhinhos - que ainda estao em casa -, e nao 

dura mesmo. Os que tao por ai, as vezes, eu dou prd 

eles." 

(seu Jose Valente) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ainda no interior desta mesma perspectiva. alguns identificam a comunidade como um 

espacozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onde estao reunidas para viver e trabalhar vdrias familias, cuja convivencia em uma 

area comum passa a significar a definicao de interesses coletivos - sendo esta a visao 

predominante entre os moradores das tres comunidades pesquisadas. De certa forma esta 

proposicao implica em relacoes que aprofundam e extrapolam as relacoes de parentesco 

presentes nestes espacos, ou seja, a vivencia num espaco comum consolida lacos de uniab 

muito fortes que absorvem as relacoes de parentesco. 

Conquanto tais visoes possam ser dotadas de um conteudo marcadamente ideologico -

afinal a igualdade e a solidariedade tern como parametro o tempo de sujeicao - e preciso levar 

em conta que em seu horizonte os sentidos da comunidade refletem nao so uma representacao 

ideal como a propria pratica real. Portanto os sentidos imprimidos a vida comunitaria, como 

um espaco coletivo igual e soliddrio, derivam tanto de aspectos subjetivos quanto da realidade 

vivida, onde objetivamente a comunidade se realiza. 

E, pois, na comunidade, enquanto espaco socialmente construido, que se realiza a 

producao e reproducao material e social dos segmentos sociais em questao. Isto pode se 

evidenciar pelos seguintes aspectos: os encargos de manutencao sao assumidos por todos; a 

possibilidade de realizacao de empreitada coletiva na construcao de estrategias de 

sobrevivencia; o dominio sobre os diferentes espacos existentes na comunidade, assim como 

tambem na realizacao de outras atividades cotidianas e rotineiras. Em conjunto, estes 

elementos desaguam num sentido de solidariedade que perpassa o interior do grupo. 

Assim, muitas atividades coletivas sao estruturadas enquanto tal, em vista de serem 

atividades comuns ao conjunto dos comunitarios, dependendo de cada uma para sua 

reproducao social: todos plantam, cacam e pescam, sendo, portanto, atividades comuns ao 

grupo, mas estas atividades ganham conotacab coletiva quando eles se reunem e planejam seu 

desenvolvimento em grupo, estabelecendo uma certa divisao do trabalho. 

N u m grupo minoritario, alguns comunitarios atribuem um sentido mais objetivo a 

comunidade, vinculado as necessidades materiais de existencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os que definem a comunidade, a partir desta ultima perspectiva, enfatizam que a 

comunidade e formada por um conjunto de pessoas que se unem para se fortalecer, em que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"os pequenos tern que se juntar para enfrentar os maioral". 

Esta assertiva, assim como inumeros comportamentos adotados. estao marcados 

profundamente pela experiencia que estes agentes tern vivido nestes ultimos anos: a luta 

acirrada para obtencao de equipamentos comunitarios e servicos sociais. junto as instituicoes 

publicas em todas as instancias e o embate com diferentes interesses de outros segmentos, 

como as demais comunidades e outros agentes sociais. 

Afirmam, desta forma, a uniao pela necessidade de se por diante das oposicoes, 

competicSes e interesses que acreditam serem antagonicos aos seus. 

Na consolidacao de postura para o enfrentamento. findam por definir este espaco 

social de maneira instrumental, em que o discurso atem-se a conjuntura politica. 

A enfase a unidade do grupo comunitario. posta nas primeiras posicoes, assim como a 

visualizacao de interesses comuns em oposicao aos agentes externos, manifestados na segunda 

posicao, expressam uma identidade de interesses muito profunda. 

No entanto a dinamica interna da comunidade foge aos esquemas simplistas em que os 

conflitos inerentes as relacoes sociais sao obscurecidos em nome da vida comunitaria, da 

subsuncao do diverso pelo uno. A convivencia dos agentes sociais se efetiva em meio a um 

turbilhao, um complexo sistema de relacoes sociais marcadas, simultaneamente, pela harmonia 

e pela tensao. 

U m aspecto que tern feito aflorar posicoes e perspectivas distintas no interior do grupo 

comunitario, vincula-se a divisao espacial. Tal conflito tern se manifestado entre aqueles que 

querem manter a divisao espacial atual e os que querem realizar uma outra organizacao no 

espaco da comunidade, pautada em outros padroes de espacialidade. Sobre essa questao um 

comunitario afirma: 

" bom, eu ia trabalhar o meu pensar, e o meu pensar e 

de trabalhar por minha vontade e de criar sabe? E que 

aqui nos somos muita gente ndo da prd gente criar no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

140 



meio de todo mundo que a gente tern as plantas, era 

fazer uma cerca, comprar material prd fazer uma cerca 

grande prd plantar numa parte e criar na outra." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este anseio manifesta u m questionamento sobre a estrutura, a divisao dos ambientes, os 

espacos abertos sem delimitacao (cercas), sem marcacoes individuals ou dos grupos 

domesticos. Os partidarios desta posicao afirmam a defesa da igualdade e de acesso a todos, 

porem reivindicam a (re)definicao espacial. Eles citam como exemplo outros sitios em que ha 

divisao de areas, nos quais as atividades desenvolvidas por cada grupo domestico fica bem 

evidenciada. Propondo, portanto, que, com a segmentacao das atividades produtivas, 

delimitando-as a cada grupo domestico, as condicoes de vida do grupo se adequariam ao seu 

dispendio laboral. Os que produzem mais, teriam mais. 

Essa proposicao e posta e articulada pela percepcao da existencia de dispendio 

diferenciado de trabalho entre os comunitarios. Estas questoes fazem surgir serias polemicas 

no interior da comunidade, sendo defendidas por um grupo minoritario. 

A Associacao de Moradores tem-se constituido num espaco privilegiado para o debate 

sobre a divisao da area. 

Percebe-se, portanto, que a oposicao de interesses nao ocorre apenas entre os diferentes 

segmentos ou em relacao a outras comunidades. Surgem e se manifestam campos de oposicao 

no seio da propra comunidade, mas a natureza dos diversos corrflitos - no seio da comunidade 

e desta com outros segmentos - serem qualitativamente diferenciados. Tendo em vista que, em 

alguns momentos, eles definem a comunidade como reduto auto-suficiente, isolada do 

contexto global onde ha a predominancia da homogeneidade. Em certos aspectos essa 

percepcao expressa uma percepcao limitada que se opoe ao reconhecimento de seus 

fundamentos socio-historicos, que determinam relacoes complexas, em que se expressam 

articulacoes dinamicas e oposicoes. 

Sem tentar estabelecer qualquer hierarquia, entendemos que a determinacao de interesses 

diversificados no interior da comunidade se pauta pela visualizacao de uma mesma experiencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de modo diferente; existencia de conflito entre interesses da coletividade e individuals; 

diferenciadas percepcoes sobre a organizacao politica e do trabalho. 

Em seu percurso socio-historico e cultural, o grupo social, atraves de geracoes, foi 

criando, paulatinamente, regras, normas, no?6es, representacoes do real, que, ao mesmo 

tempo que orientam, se originam no cerne de suas relacoes. As regras e normas sao 

incorporadas de maneira que se tornam componentes basicos dos comportamentos sociais, na 

vivencia em comunidade. 

A vivencia comunitaria condiciona certas concepcoes de tal forma que se apresentam 

como se fossem homogeneas como e o caso em que com diferentes termos, mas expressando 

o mesmo conteudo, todos nos afirrnaram com relacao as condicoes em que vivem : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Todos sdo tao iguais, sabel 

"So td um jeUo so, nao tern uns melhor nem outros hem 

de vida, nem nadal 

"A nossa vida e so uma em cada local" 

A interdependence entre os individuos pertencentes ao grupo comunitario, tendo em 

vista suas condicoes de vida marcadas basicamente pelos mesmos condicionantes em que se 

manifestam carencias comuns, resultam na sedimenta?ao da percepcao de igualdade e 

solidadriedade. 

Todavia a igualdade nao se funda somente no fato objetivo das necessidades comuns, 

sendo este apenas um dos elementos que a constitui, pois em sua complexa construcao, 

diferentes elementos sao resgatados do interior das representacoes e das praticas socio-

culturais na trajetoria social e historica destes agentes. 

Portanto afloram as oposicoes e conflitos em meio a ajuda mutua e a cooperacao. Em 

alguns momentos os conflitos e as oposicoes manifestam-se de forma explicita, mas na maior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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parte das vezes eles se cruzam de forma velada, perpassando as acoes dos homens, assim, 

como suas formulacoes discursivas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a comunidade e prd viver unida ndo prd brigar". 

A tentativa dos comunitarios de ocultarem certas tensoes existentes no seio da 

comunidade reflete uma forma de protecao de seus interesses diante dos agentes externos, 

procurando minimizar seus conflitos internos com receio de se fragilizar perante os diferentes 

interesses postos em oposicao aos seus. 

Mas. apesar da existencia de conflitos, efetivamente, o que predomina nas relacoes 

entre eles e a ajuda mutua, a cooperacao no trabalho com a realizacao de mutiroes e puxiruns. 

Neste espaco social consolidam uma vivencia solidaria, deterrninando a definicao de uma 

condicao comum de existencia. As condicoes adversas que os moradores de S. Felix 

enfrentam. de certa forma, contribui para que busquem solucoes coletivas. 

U m outro sentido que a comunidade comporta e que promove a convergencia entre 

as diversas posicoes, que amalgama interesses, e a necessidade de conservacao de seu 

territorio, de vida e de trabalho, enquanto fator primordial para se reproduzirem fisica, social e 

culturalmente. 

Deste modo, uma questao central se evidencia na definicao entre aqueles que podem 

ser aceitos para viver e trabalhar na comunidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a preserva? ao da propriedade da t erra. 

Os comunitarios dao preferencia aqueles que vem para a comunidade atraves das 

relacoes de amizade, de compadrio e de matrimonio, pois acreditam que a existencia destes 

lacos entre os homens cria vinculos muito fortes no interior deste contexto cultural e, 

portanto, dificeis de transpor. 

Nesta perspectiva, a vinda de agentes externos para a comunidade e precedida de uma 

extensa discussao entre todos, muito embora os criterios de aceitacao deste ou daquele agente 

externo nao seja um criterio estanque e aprioristico, mas que se (re)define na dinamica das 

relacoes entre os comunitarios e os agentes que pleiteiam o usufruto dos recursos da 

comunidade. 

Veja-se o caso de Geo. Originaria do Centro-Oeste, trouxe para a comunidade muitos 

dos seus tracos culturais - comportamentos e costumes. Mas, em vista do casamento com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seu Arnaldo, neto de seu Felix, tornou-se membro da familia, nao representando, portanto, 

ameaca a propriedade. 

Ja em se tratando dos colonos sulistas do Projeto de Colonizacao Esperanca, que 

foram assentados pelo Governo Estadual em area proxima (Alvorada), a situacao e bem 

diversa, pois os comunitarios acreditam que os colonos representam seria ameaca a 

propriedade deles. 

Dessa forma, sustentam uma forte hostilidade, por serem os colonos de outra regiao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...prd mim como eu sou filho daqui mesmo, e preferivel que eles fiquem na terra deles 

mesmo", embora reconhecendo que o colono "e um coitado tambem". Mas que nesta regiao 

nos somos gente da terra, a bem dizer, os direitos da gente devem ser respeitados como mais 

importantes que os dos colonos". 

Sustentam fortes criticas ao governo por ter promovido a destinacao de recursos aos 

colonos em detrimento ao atendimento de suas reivindicacoes: 

"O pessoal daqui... ficaram abandonados. O governo 

so olhava prd os colonos dele, nil Como ai nesse 

Alvorada ai prd cima, os pobres [os da terra] tinhorn 

as rocas deles, e eles [os agentes do governo] 

chegavam, tiravam aqueles lotes - a roqa do cara tava 

dentro. Chegavam e iam arrancando com tudo, os 

colonos deixando. Esse rapaz ai, tinha uma roqa que 

eles entraram Id arrancaram a mandioca, arrancaram 

tudo e jogaram - limpeza mesmo prd fazer a casa 

dentro da roqa do pobre. E nao foi so desse como de 

outros ai". 

(seu Jose Valente) 

Na maneira como se expressam, nao e somente a preocupacao com a 

propriedade que se evidencia, mas tambem a discriminacao que sentem, pois eles acreditam 

que o Governo trouxe os colonos porque "acha que eles sao superiores, melhores 

agricultores que a gente", dai a prioridade de recursos para eles e nao para os produtores da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regiao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as pessoas acham o colono mais trabalhador e o "caboco"preguicoso", chegando a 

ocorrer neste contexto o enfrentamento - agressoes mutuas: 

"...entre nos e dificil brigar e quando vem um de for a e 

comeqa brigando, entdo pre firo que fique Id". 

(seu Jose Valente) 

Portanto, para se habilitar a ser membro da comunidade, pertencer a um dos grupos 

domesticos ai existentes, a origem e os costumes que definem a heranca cultural dos agentes 

sociais sao extremamente importantes. 

A presenca dos agentes externos na comunidade. trabalhando e morando, nao 

obscurece o papel que as relacoes de parentesco tern neste contexto. Ao contrario. em 

determinado sentido, sao reafirmadas; na sucessao das atribuicoes exercidas pelo patriarca que 

sao repassadas para os membros da familia - p. ex., a presidencia da Associacao. 

Mas e importante salientar que nao se observa uma polarizacao entre os que sao da 

familia e os que nao sao. Apenas em alguns momentos este aspecto aflora. 

A comunidade, pressuposto do mundo dos valores de uso, expressa a condicao basica 

da apropriacao, define as matrizes do processo de trabalho e a articulacao do individuo com as 

condicoes objetivas e subjetivas do real. 

A forma comunitaria reveste-se, portanto, de dupla qualidade: enquanto modo coletivo 

de apropriacao e relacao social e, ao mesmo tempo, a primeira grande forca produtiva. 

A vivencia destes agentes sociais, como a de outros habitantes da floresta, isolados no 

universo da comunidade, livres das determinacoes gerais da sociedade, orientados apenas pelas 

relacoes de parentesco, e um quadro ilusorio, haja vista a articulacao desta ao contexto geral 

da sociedade capitalista. 

Presente e interferindo na dinamica da comunidade e, portanto, compondo um cenario 

de sobredeterminacao externa a essa realidade, deve-se levar em conta a pressao do mercado 

international e a politica economica do governo em relacao a borracha nativa, haja vista que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ciclo de reproducao economica do produto extrativista se vincula ao circuito do capital 

comercial e industrial. 

Assim, muito embora seja um produtor autonomo que possui o dominio do processo 

imediato de producao, este processo nao pode ser considerado de maneira insular em relacao a 

producao dominante, o modo de producao capitalista. Sua presenca e impositiva no contexto, 

gerando uma certa inflexao, ordenacao segundo seus principios, que se faz por meio da 

atribuicao das caracteristicas do produto - que podem implicar em alteracoes no processo de 

producao - e de sua demanda em continua fiutuacao, reguladas pelas leis do mercado 

capitalista. 

O circuito complexo do produto extrativista foge a espacialidade de seu universo, ou 

seja, o espaco que foi produzido. tendo em vista que momentos fundamentals de sua 

realizacao vao se dar sob o dominio dos condicionantes capitalistas. 

Para Marx, "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sobre a base do regime capitalista de producao como regime 

dominante, 

toda mercadoria em maos do vendedor tern que ser, 

necessariamente, capital-mercadoria. E o segue sendo 

em maos do comerciante, ou se converte em tal, se 

antes nao era." ( a P u d SOARES, 1981:181) 

Numa posicao contraria aquela que pressupoe a existencia de leis fatalisticas das 

estruturas, partimos do pressuposto que a expansao e dominacao capitalista nao podem ser 

determinadas a priori, mas em decorrencia da acao dos agentes sociais no interior de um 

contexto historico particular, tanto em funcao das combinacoes historicas concretas - embate e 

articulacao entre modalidades diferenciadas de producao - quanto pela manifestacao de fatores 

diversos - politicos, economico, sociais - com pesos relativos diferenciados em cada contexto. 

Assim, consideramos a producao extrativista uma "modalidade ndo-capitalista de 

organizacao da produqao ", que relativiza o movimento do capital. 

De acordo com os pressupostos anteriores, consideramos que a subordinacao ao 

movimento global da sociedade a que estao sujeitos estes agentes, se relativiza pelo carater zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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singular de suas existencias, por obterem em seu proprio meio ambiente a maior parte dos bens 

necessarios a sobrevivencia do seu grupo familiar. 

Alem do suporte dos recursos naturais. o embate, a correlacao de forcas que se 

estabelece proporciona o estabelecimento de uma organizacao socio-pob'tica. 

2. A Organizacao Socio-poiitica. 

Na tentativa de identificar a pratica politico-organizativa na comunidade da Sao Felix, 

enquanto dimensao fundamental para o entendimento da trajetoria socio-historica desses 

agentes - embora nao seja a nocao central de nosso estudo - partimos do pressuposto que a 

dimensao politica perpassa o interior da comunidade em toda a sua extensao. expressando-se: 

nas praticas (produtivas ou de outra natureza) dos diferentes agentes; nas relacoes entre eles; 

e, no intercambio homem-natureza. 

A esfera politica nao esta dissociada das demais - da economica, da social e da cultural 

- de forma coetanea se confundem, entrelacam-se e, em sua contextura, encerram as 

construcoes preteritas e presentes. 

Em sua extensao, a trajetoria de vida dos seringueiros tern sido marcada por uma 

incessante luta politica - pela superacao da exploracao e dominacao - em alguns momentos 

mais visiveis e em outros veladas. 

Cabe realcar, todavia, que esse percurso deve ser visto como encompassado pela 

correlacao de forcas sociais, num processo dialetico, em que sujeicao e protagonismo se 

alternam. 

A luta politica desencadeada por este segmento de produtores extrativistas se faz no 

sentido de superar as relacoes tradicionais na cadeia do aviamento - monopolio e troca 

desigual entre produtos - e as relacoes capitalistas de producao - sobredeterminacao e 

apropriacao de parte do valor do produto - historicamente articulados na promocao da 

dominacao e exploracao neste contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesta empreitada, a organizacao politica dos moradores de Sao Felix tern sido um 

desafio que eles enfrentam em dois pianos: em seu proprio interior - organizacao interna; e no 

piano externo, junto a outros segmentos. perante o poder publico, nas intermediacoes com 

seus representantes e na esfera da comercializacao de seus produtos. 

No ambito interno a comunidade, a dimensao politica esta impregnada nas diferentes 

acoes. Porem, para percebermos o conjunto das manifestacoes de ordem politica, 

tomaremos como suporte a estruturacao e a participacao dos moradores na entidade 

organizativa da comunidade -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Associacao de Moradores de Sao Felix. 

A Associacao tem-se apresentado como campo privilegiado de convergencia e 

articulacao politica em todos os sentidos. Sao definidos em seu interior, desde a organizacao e 

divisao do trabalho ate a definicao da insercao dos comunitarios na dinamica do processo 

politico do municipio. 

Mu ito embora o processo de estruturacao da Associacao tenha sido impulsionado por 

pressoes externas, sua natureza politica se enraiza na autodeterminacao dos agentes sociais que 

a estruturaram, haja vista que suas demandas por bens e servicos sociais - luz, escola, posto 

de saude - eram continuamente rechacadas, por nao terem uma entidade formal reconhecida no 

ambito politico-burocratico do municipio pelas instituicoes do Poder Executivo e Legislativo. 

Este fato condicionou a formacao da Associacao. Contudo cabe realcar que o fundamento 

primeiro foi o anseio dos moradores para atendimento as suas reivindicacoes. 

O carater formal e ate certo ponto impositivo - sobredeterminacao externa - que 

revestiu a fundacao da Associacao, nao suprimiu sua legitimidade e representatividade no 

interior de Sao Felix, considerando que os comunitarios organizaram sua entidade de acordo 

com seus referenciais socio- culturais. Ou seja, na configuracao da entidade, os 

seringueiros/ribeirinhos adotaram como referenda basica a organizacao social interna ao grupo 

comunitario. 

Neste sentido, os cargos assumidos pelos membros da comunidade na Associacao 

correspondent aos papeis existenciados pelos agentes junto ao grupo comunitario; cada cargo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esta associado ao papel desempenhado no interior da organizacao social. A seguir 

delinearemos como se efetiva essa forma de organizacao. 

Com relacao a posicao da lideranca principal, o presidente da Associacao, seu Felix, 

aos 88 anos de idade (1993), renunciou as prerrogativas que antes requisitava, de ser porta-

voz e principal lideranca do grupo. E, tendo em vista que o cargo de presidente da Associacao 

de Moradores e destinado ao lider do grupo e que a lideranca do grupo foi assumida por ele 

desde a fundacao da comunidade, observou-se a passagem da lideranca da comunidade de seu 

Felix para seu neto, seu Arnaldo, eleito para a presidencia da Associacao pelo conjunto dos 

moradores, obedecendo - de certo modo - as regras de parentesco em que determinados papeis 

sociais sao repassados de geracao para geracao. Nao eram poucas as pessoas habilitadas na 

comunidade para assumirem este cargo, entre elas os quatro filhos de seu Felix, dos quais, o 

filho mais velho, respeitado como seu conselheiro. 

Observamos, portanto, que a sucessao da lideranca se deu no interior da familia. O 

membro mais apto para a funcao e pela designacao do lider do grupo, nao por primogenitura. 

Nao foi escolhido o filho mais velho ou um outro filho de seu Felix, e sim aquele mais 

qualificado, segundo a percepcao do patriarca e dos demais membros. 

A regra de sucessao adotada nessa escolha do lider da comunidade gerou conflitos e 

competicoes entre os membros, tornando o processo marcado por tensoes. 

Observa-se, portanto, que as determinacoes de seu Felix em alguns momentos sao 

questionadas, chegando a gerar sentimentos e niveis de desigualdade em relacao a distribuicao 

e comando do poder local. 

Ainda que a indicacao de seu Arnaldo tenha sido respaldada pelo conjunto dos 

moradores, a confianca e uma certa admiracao nutridas por seu Felix foram fundamentais para 

que ele recebesse o reconhecimento dos demais. 

A partir dessas manifestacoes pode-se deduzir que, mesmo que todos tenham 

participado da eleicao, em certa medida houve uma preocupacao, pode-se dizer uma 

obrigatoriedade em eleger o presidente da Associacao de acordo com a indicacao do 

patriarca. Mesmo que este nao tenha imposto tal orientacao, o papel que assume - inclusive zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em termos de um poder simbolico - diante do conjunto dos comunitarios e fundamental na 

determinacao dos rumos a serem seguidos. 

Afora os criterios de parentesco e confianca, outros se sobrepoem. Seu Arnaldo e a 

pessoa que possui mais recursos na comunidade, tern um motor rabeta e uma moto serra; e 

ele que retira paxiuba para a construcao das casas. Este e outros atos conferem-lhe um certo 

respeito no interior do grupo comunitario, alem do fato de ser uma pessoa que tern facilidade 

para se expressar nao so junto aos segmentos externos mas no interior da propria comunidade, 

caracteristica considerada importante para um porta-voz e principal lideranca, principalmente 

como articulador e organizador das atividades de trabalho. 

Em continuacao a descricao dos cargos na Associacao, temos seu Jose Valente, filho 

de seu Felix, que foi presidente da capela. Esse cargo foi repassado para seu filho, Pedro, que 

esteve na sede do municipio participando de um cursinho de catequese e, ao retornar a 

comunidade, passou a exercer o cargo. Aos domingos pela manha seu Pedro realiza as 

celebracoes religiosas com a participacao dos comunitarios. 

Nesta mesma ordem, seguem os demais cargos da Associacao, ao mesmo tempo em 

que envolve a totalidade dos membros da comunidade, respeita as habilidades e saberes de 

cada um, tendo por base o reconhecimento de seu papel junto ao grupo, ou seja, em 

correspondencia a identidade determinada pelo reconhecimento do grupo social e do proprio 

ator social. 

A Associacao, embora se oriente pelas determinacoes do projeto politico do grupo 

comunitario, contraditoriamente com sua consolidacao passou a absorver e a redimensionar 

algumas praticas do grupo. Percebe-se que, de certo modo, a Associacao termina por 

concentrar parte das decisoes e, paulatinamente, estas vao saindo da gerencia e gestao dos 

grupos domesticos, muito embora estes mantenham um significativo dominio sobre suas 

atividades. 

Com efeito evidencia-se certa centralizacao na pratica daquela entidade, tendo em vista 

que em certos aspectos sao definidas em assembleias, desde a designacao da area a ser 

trabalhada ate as atividades produtivas a serem realizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E importante enfatizar que antes da formalizacao da Associacao, os agentes sociais 

praticavam os debates coletivos para discutirem as atividades produtivas. Assim as decisoes 

tomadas pelo grupo comunitario fluiam de maneira mais natural, enquanto com a 

estruturagao da Associacao, as acoes assurniram um carater ate certo ponto formal, pautando-

se por modelos externos. 

U m exemplo ilustrativo dessa situacab foi a localizacao das moradias que foi mudada, 

orientando-se pelo padrao urbano. Dona Tereza afirma que: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A casa foi mudada de local 

porque acham que ela fica feia. A casa tern que ficar na linha." 

Assim, o surgimento da Associacao cria certos ritos formais para acoes que antes se 

realizavam, de certo modo, espontaneamente, e passaram a depender das decisoes da 

Associacao para deliberacao. Se, por alguma razao, as orientacoes da Associacao nao forem 

repassadas, os grupos domesticos passam a definir as acoes a partir das prioridades 

particulares de cada um, ou mesmo ficam aguardando mdefinidamente, ocorrendo acusacoes 

de que a nao realizacao de determinadas atividades se deve ao fato de nao ter sido definida nas 

reunioes da Associacao. 

Ora, e possivel se considerar que, apesar da Associacao ser composta apenas por 

comunitarios, ela passa a consolidar uma forca que altera a dinamica organizativa interna da 

comunidade, refletindo as mudancas por que passam estes agentes diante das proposicoes 

externas. 

A definicao dos papeis de maneira formal na Associacao criou entraves a rede de apoio 

reciproco e, de certa forma, contribuiu para a individualizacao de certas acoes. A questao e 

que, se antes todos se sentiam responsaveis por propor a discussao, a partir do surgimento da 

Associacao passaram a esperar pela convocacao. Esta situacao tern gerado certos 

desencontros e tensoes internas ao grupo. 

A forma de organizacao adotada para a estruturacao dessa Entidade obedece ao padrao 

das Associacoes de Moradores formados nos bairros dos centros urbanos e, neste sentido, 

termina por promover, em alguns aspectos, o choque com a organizacao socio-cultural da 

comunidade de Sao Felix - mesmo que feitas as necessarias adaptacoes e os papeis obedecam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dmamica interna da comunidade, surgem, continuamente, obstaculos na gestao e participacao 

dos membros. 

Mesmo assim, iniimeras dificuldades e entraves sao superados pela propria dinamica 

interna as relacoes que os comunitarios desenvolveram ao longo do cruzamento e interconexao 

de suas praticas produtivas e, para alem destas, enquanto grupo social que ordenou uma trama 

complexa de (re)existencia e rede de apoio. A ajuda mutua se constitui em uma pratica 

comum entre os comunitarios, consolidando fortes la?os. 

Sao inumeras as praticas que referendam a aflrmacao anterior, veja-se o caso de seu 

Joao Valente que ao sofrer uma queda da arvore de seringa ficou impossibilitado de fazer 

trabalhos que exigissem forca fisica. Hoje ele realiza apenas servicos leves e e mantido pelos 

irmaos. Do mesmo modo, seu Felix e mantido pela comunidade :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ainda pesco um pouco mas 

de teimoso, eles nao querem mais que eu trabalhe." 

Importa perceber sobretudo que o processo que se desenvolve no seio da comunidade 

longe de ser desprovido de significacao, explicita o intercambio com o contexto externo que a 

rodeia e o envolvimento dos comunitarios na dinamica politica do municipio, plena de 

contradicoes e conflitos. 

A infraestrutura existente na comunidade consta de uma escola, a sede destinada as 

atividades da Associacao, uma capela para as celebracoes religiosas aos domingos que durante 

a semana abriga um televisor com antena parabolica tornando-se a "sala de tv" da comunidade 

e um gerador de energia eletrica movido por motor diesel. Todos estes equipamentos 

comunitarios - inclusive o televisor - foram adquiridos pela mobilizacao dos moradores atraves 

da Associacao junto aos poderes publicos do municipio. 

Com efeito, apesar dos moradores admitirem que o montante de recursos e a 

infraestrutura que conseguiram montar seja incipiente e precario, em face as necessidades 

existentes, ao mesmo tempo comparam-se com a maioria das comunidades na extensao do rio 

Araua e dos rios proximos, que estao completamente desprovidas de qualquer destes 

equipamentos comunitarios e, assim, reforcam a percepcao de que obtiveram um saldo positivo 

em suas mobilizacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Precisamente por esses resultados terem sido considerados positivos, contribuiram para 

consolidar a autoconfianca do grupo e os impulsionou a realizarem outras mobilizacoes. Eles 

reconhecem, todavia, que a busca de recursos e servicos sociais nao se constitui numa 

empreitada facil, ao contrario, e um processo conflituoso e a correlacao de forcas nem sempre 

e favoravel, uma vez que a pratica de favorecimento em troca de votos por parte dos politicos 

e muito comum. 

Entretanto a recorrencia de conflitos entre as comunidades em busca de recursos 

apresenta a face mais contraditoria dessa organizacao e mobilizacao. 

U m dos exemplos mais ilustrativos dos conflitos deu-se entre as comunidades vizinhas de 

Sao Felix e Santa Rosa, que em conjunto empreenderam uma luta junto a prefeitura para que 

fossem construidos pocos artesianos nas duas comunidades. para utilizacao nos periodos de 

vazante do rio. Em epoca de vazante ocorre uma reducao do volume de agua nos rios 

tornando-os distantes das habitacoes que estao situadas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terra firme, dificultando o acesso a 

agua. Eles solicitavam tambem um gerador de energia eletrica. 

A prefeitura efetuou as devidas demarcacoes nas duas comunidades, mas em vista dos 

recursos lirnitados so foi perfurado um poco em Santa Rosa, o que trouxe desagrado aos 

moradores de Sao Felix, que alegaram que o poco deveria, em vista dos recursos lirnitados, ter 

sido construido na divisa entre as duas comunidades para que pudesse servir a ambas. 

Diante disso, os comunitarios de Sao Felix redobraram suas demandas junto a prefeitura 

e conseguiram a instalacao do gerador de energia eletrica, enquanto Santa Rosa ficou apenas 

com o poco. 

Do episodio narrado, surgiu uma seria desavenca, resultando no rompimento de relacoes 

entre as comunidades envolvidas. Sendo tao proximas e tendo ao longo de suas trajetorias 

praticado ajuda mutua, certamente esta experiencia trouxe consequencias negativas para 

ambas. 

A Associacao de Moradores nao e a unica entidade organizativa em que atuam os 

moradores de Sao Felix, embora nesta ocorra a participacao do conjunto dos comunitarios, 

haja vista que sua abrangencia e restrita aos dominios de Sao Felix. Eles participam de outras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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entidades, como a Associacao Comunitaria dos Moradores do Interior (ASCOMI) e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Aripuana (STRNA). Todavia, apenas uma parte 

dos moradores participa destas entidades. 

Com respeito a participacab de poucos membros de Sao Felix no STRNA e na AS C O MI 

todos foram unanimes na demonstracao de que a nao participacao e momentanea por estarem 

com o tempo reduzido em face as necessidades produtivas e pela dificuldade de deslocamento 

para participa?ao nas reunioes. quando essas sao realizadas durante os dias da semana. 

A ASCOMI e uma entidade que trabalha em conjunto com o STRNA na organizacao 

politica dos pequenos produtores rurais, mas sua area especifica de atuacao e na 

comercializacao dos produtos de seus associados e no fornecimento de generos 

industrializados. A realizacao de tal atividade e feita atraves de um barco quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desce e sobe os 

rios e, posteriormente, promove a comercilizacao dos produtos agricolas e extrativistas em 

cidades onde possam obter melhores precos. 

Entretanto, as dificuldades existentes para que os moradores de Sao Felix sejam 

atendidos por essas Entidades residem no fato de existirem muitas comunidades associadas 

espalhadas por todo o rio Aripuana e os rios adjacentes. Em vista disto, a ASC O MI leva em 

rodizio de atendimento as comunidades varias semanas, tornando demorado e limitado o 

atendimento a todas. Para superar esta dificuldade, a alternativa encontrada pelos moradores 

de Sao Felix foi transportar seus produtos ate a sede do municipio onde esta localizada a 

ASCO MI. 

Embora todos admitam o carater inovador e validem a iniciativa promovida pela 

ASCOMI, lamentam a limitacao que apresenta no universo de precariedade em que se 

encontram os diferentes produtores desta area. Como podemos observar pelo depoimento de 

seu Arnaldo, presidente da Associacao de Moradores de Sao Felix: 

"Eu td assumindo o cargo de presidente da 

comunidade, mas eu to achando a coisa dificil, ate com 

os proprios governos municipal." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

154 



A organizacao em busca de infraestrutura comunitaria e assistencia a saude e a educacao, 

deixa transparecer a interpretacao que tern da natureza politica dos recursos publicos 

municipals seletiva e excludente, que para terem acesso torna-se necessario desvendar os 

mecanismos institucionais vigentes e criar estrategias para superar os entraves criados. 

Dentre as estrategias estruturadas pelos comunitarios, observam-se as experiencias de 

formacao de aliancas politicas com outros agentes ou segmentos que possam atuar na defesa 

de seus interesses. Neste sentido, durante os pleitos eleitorais, a definicao dos candidatos nao e 

uma responsabilidade individual, mas coletiva. O candidato e analisado, consultado e 

escolhido, segundo criterios do grupo comunitario, sendo o primeiro e o mais importante 

desses criterios o compromisso em relacao aos interesses da comunidade. A demonstracao 

desse compromisso esta vinculada ao atendimento dos interesses imediatos das demandas 

especificas dos comunitarios. Mas ao mesmo tempo demonstram em relacao a estes candidatos 

um ceticismo acentuado, principalmente, pelo fato dos politicos so se mostrarem atuantes nos 

periodos proximos a eleicao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Isso aqui so e aberto a boca desse rio quando e 

tempo de politica, ganhou o politico, vedou a boca nao 

tern mais nada, so tern gaviao." 

Sao comuns as afirrnacoes de que nenhum governo poderd resolver a crise. 

Esta afirmacao parece explicitar um entendimento de que, para a superacao da crise, sera 

necessario o envolvimento de todos os segmentos. E, ao mesmo tempo, ao fazerem questao 

de se apresentarem como eleitores, que participam em todos os processos eleitorais 

contribuindo com seus votos, tanto para a eleicao dos vereadores do municipio, quanto para a 

eleicao do presidente da Republica, explicitam sua participacab efetiva como uma tentativa de 

mudar alguma coisa. 

As relacoes que estabelecem com o Estado atraves de seus representantes e instituicoes 

tern sido marcadas por uma duplicidade de acao em que se alternamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA presenca e ausencia de 

maneira contraditoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E comum a alegacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amentia do governo - englobando o ambito Estadual e Federal -

principalmente quando se faz referenda a prestacao da Assistencia Previdenciaria 

(aposentadoria) e a Assistencia Tecnica, haja vista que em busca destes direitos os 

seringueiros/ribeirinhos tenham atendimento nao so precario quanto ao repasse se faz como 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "benef ic io", mediado por uma pratica assistencialista "a prestacao de um favor". 

Para se eximirem das cobrancas, os mediadoras da acao - os representantes do governo 

nao assumem diante dos agente sociais a responsabilidade pela pratica seletiva e a exclusao. 

Atribuem suas acoes as deterrninacoes superiores, efetivamente conduzindo os usuarios a 

sentirem a "ausencia de governo" por representar uma abstracao para eles. 

Por outro lado, "a presenca do governo" possui o mesmo carater abstrato, mas viabiliza 

com presteza as acoes a que se propoe. Todavia estas acoes sao encaminhadas no sentido 

contrario aos interesses dos comunitarios, como foi o caso do Projeto de Colonizacao 

Esperanca em que os agentes do governo destruiram seus rocados para repassar a area para os 

colonos. 

Com base em suas experiencias quanto as instituicoes publicas, a configuracao do Estado 

- pela presenca e/ou ausencia do governo - se faz como um poder superior cuja ausencia 

significa o obscurecimento e a negacao dos seus direitos, enquanto a presenca resulta por 

promover a expropriacao oficial. 

A participacao dos seringueiros/ribeirinhos na vida politica do municipio, apesar de todas 

as limitacoes, e inovadora em relacao a condicao de sujeicao a que estiveram submetidos antes 

de estruturarem uma organizacao propria e autonoma em seus lirnites, as comunidades 

ribeirinhas. 

Naquela conjuntura os seringueiros se encontravam marginalizados do processo sendo 

sua participacao meramente figurativa nos momentos de eleicao. Ausentes dos debates 

politicos, obedeciam aos ditames dos seringalistas, tendo em vista que estes nao so exerciam 

influencia decisiva sobre o poder politico regional, e mais esta condicao " Ihes outorgava o 

direito de escolher funciondrios para os mais importantes cargos publicos. Em seus redutos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no interior se constituiam em verdadeiros 'corone is', responsdveis diretos pela politica do 

municipio.{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TE IXEIRA, 1980 p.218) 

A trajetoria socio-historica tracada pelos seringueiros, enquanto processo, em sua 

extensao nos permite perceber como de "cativo" ele se torna "liberto", de seringueiro se torna 

ribeirinho. Reconhecendo que este percurso e, com efeito, permeado de pontos e 

contrapontos, visto que: 

"A situagdo e dificil porque uns entendem e outros nao 

entendem. [Mas] na uniao tudo ird prd frente." 

(Caetano) 

Como se percebe pelo relato anterior e o de outros agentes, o processo de luta e 

entendido diferenciadamente entre eles e que este aspecto resulta em certa dissensao. Mas e 

perceptivel o esforco de alguns em buscar a unidade em meio a diversidade, tentando 

assegurar um avanco efetivo na construgao de um caminho melhor: 

Na realidade hoje td melhor, num dos pontos td sim, 

porque o conhecimento do povo, este conhecimento o 

povo td tendo. 

Desta afrmacao, deriva o entendimento de que se a melhoria das condicoes de vida nao 

atende as espectativas: por outro lado, em termos de participacao politica e de percepcao das 

condicoes vivenciadas, efetivamente ocorreu uma significativa diferenciacao. Decerto que este 

matiz perpassa o conjunto dos relatos. Se por um lado afirmam que a crise da borracha 

acentuou-se, por outro enfatizam que a organizacao politica foi impulsionada. 

Assim, os seringueiros/ribeirinhos reafirrnam suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ident idade social e o reconhecimento 

de sua autonomia. que embora relativa, configura a construcao de imagens da liberdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. A Identidade do Seringueiro e as Imagens da Liberdade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O reino da liberdade se coloca mais alem da simples esfera da 

producao material." 

(KARL M ARX) 

A identidade dos agentes sociais se apresenta como um conjunto de representacoes, que 

agregam em si, nao so os resultados das relacoes dos homens entre si e com a natureza, como 

as fundamenta. 

A constituicao da identidade social dos agentes decorre de uma maneira propria de 

elaboracao, que resulta da forma singular de perceber e de atuar sobre a realidade, enquanto 

forma particularizada de interpretacao das relacoes entre os homens e destes com a natureza, 

de se apropriar de elementos reais e imaginarios que surgem ao longo dos distintos momentos 

historicos que se superpoem e se combinam na sua trajetoria social e historica. 

Neste processo efetuam-se recortes, operam-se combinacoes, configuracoes e 

cruzamentos que resultam em valores e praticas. A identidade social no interior deste processo, 

depende, imprescindivelmente, do reconhecimento do grupo social, enquanto dimensao 

fundamental de sua existencia. 

A identidade social origina-se a partir da praxis e do sistema de referencias, que abriga 

uma constelacao de valores, que se combinam numa mutua determinacao via mediacoes reais e 

simbolicas que se instituem no campo social e na contextura da historia. 

A autopercepcao de sua identidade social efetivamente contem uma questao da maxima 

importancia, qual seja, a possibilidade de realizacao da humanizacao da natureza e a 

naturalizacao do homem atraves da superacao da alienacao, enquanto dicotomia entre natureza 

e ser social, mas sem suprirnir as diferencas formais existentes - insuperaveis e necessarias -

entre os homens e a natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A relacao entre individuo e natureza nao se restringe ao ambito imediato, ou seja, a 

conexao direta entre o seringueiro e seu objeto de trabalho, mas engloba as relacoes sociais em 

que estao enredados. 

No seringal tradicional, o seringueiro possuia o dominio sobre a producao da borracha, 

mas encontrava-se sujeito as determinacoes do patrao que monopolizava a comercializacao, 

atribuia o preco ao produto e aviava os produtos industrializados. 

Nas comunidades ribeirinhas, o seringueiro passou a efetuar todo o gerenciamento sobre 

seu proprio produto, desde sua coleta ate a comercializacao, assurnindo uma autonomia ate 

entao inedita. 

Ora, logo a comunidade ganha relevancia para o seringueiro, por dar concretude a sua 

autonomia - ainda que relativa - e ampliar seu dominio nas relacoes de trabalho, em 

comparacao ao cativeiro,cujo dominio restringe-se ao processo tecnico de trabalho e a 

possibilidade de regular seu tempo. Valores e praticas sao (re)atualizados, contudo a 

percepcao das relacoes presentes transcendem o fluxo imediato de sua atualidade, estabelecem 

ligacoes, vinculo s e raizes com o passado. 

Os significados de sua identidade de produtor extrativista sao postos pela visualizacao 

de sua insercao numa realidade que o transcende. 

A propria relacao com a terra redefine-se com base na experiencia historica. A 

propriedade privada torna-se fundamental, tendo em vista que esta era a condicao que o 

seringalista tinha e que o colocava num patamar de dominador em relacao aos que nao tinham 

a propriedade do seringal. Efetivamente, a relacao destes agentes sociais com a terra vai alem 

deste aspecto, mas a propriedade juridica ganhou sentido, posto que era o impedimento basico 

para que fossem autonomos. 

Assim, muito embora a propriedade da area esteja em nome de seu Felix, efetivamente 

este fato se constitui apenas em uma estrategia para assegurar a reproducao do grupo, pois as 

relacoes que se desenvolvem no interior da comunidade nao se diferenciam. Na apropriacao 

dos produtos e desenvolvimento das atividades, proprietaries e nao proprietaries atuam em 

condicoes mais igualitarias, conferindo-lhe o estatuto de coletiva. Se no piano juridico a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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propriedade da terra e privada na apropriacao e na pratica efetiva dos agentes sociais ela 

apresenta-se como usufruto coletivo. 

A ligacao intrinseca que estes agentes tern com a terra vincula-se nao ao seu valor 

comercial, mas a significacao cultural e ao acesso que possibilita as condicoes de subsistencia. 

Neste caso, a autonomia definida de modo objetivo por seus protagonistas deriva-se da 

condicao efetiva de sua realizacao no processo imediato de producao que organizam e 

comandam a partir de seus proprios projetos. 

A expressao do serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA liberto, autonomo faz-se para estes homens no sentido proprio de 

se encaminhar com dominio sobre os diversos ambientes que compoem o espaco comunitario, 

coordenando suas acoes e tendo o controle das atividades produtivas. 

No entanto essa autonomia nao se constroi apenas com base no dominio do seringueiro 

sobre o processo de trabalho e pelo rompimento do monopolio na comercializacao que havia 

no seringal tradicional, mas tanto nestas acoes quanto no conjunto das relacoes que estabelece 

em sua existencia. 

Referindo-se a autonomia camponesa, SOARES (1981) afirrna que e fundamental 

perceber que a autonomia possui lirnites e deve ser visualizada no bojo do processo mais global 

da sociedade e do universo de relacoes que ocorrem neste processo. No caso em questao a 

virtualidade ou os lirnites da autonomia dos seringueiros/ribeirinhos configuram-se na 

dependencia ao mercado para venda e obtencao de produtos que conduz a inumeras privacoes. 

Por outro lado, a autonomia nao se restringe e nem se limita a esfera economica, mas 

potencializa-se nas diversas esferas da vida social. 

A construcao da autodeterminacao, emancipacao da dominacao/exploracao existenciadas 

nao revela um conteudo obtido apenas a partir da realidade imediata, e muito menos como 

verdade absoluta. Segundo CASTORIADIS, "a verdade propria do sujeito e sempre a 

participaqao a uma verdade que o ultrapassa que se enraiza fmalmente na sociedade e na 

historia, mesmo quando o sujeito realiza sua autonomia." (1976:129) 

A autonomia do seringueiro/ribeirinho se define no ambito da realizacao coletiva, como 

"empreitada coletiva" em que sua constituicao socio-historica nao e um simples entrelacamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de diversos tempos historicos e praticas sociais, mas seu coletivo. E o resultado novo da 

conexao entre estes elementos, sendo que o significado novo emerge do papel que os homens 

assumem no marco de suas existencias. 

Com a desarticulacab da estrutura do seringal tradicional, o conjunto das atividades 

dos seringais sao assumidas unica e exclusivamente pelo seringueiro e sua familia. Desta forma, 

ocorre a superacao da divisao de trabalho com os membros exteriores a familia no interior do 

seringal, embora nessa regiao tenhamos encontrado um reduzido numero de trabalhadores que 

subsidiavam a atividade laboral do seringueiro, pois predominavam os seringais em que eles 

trabalhavam sozinhos. 

As relacoes que se redefinem compreendem um elemento relativamente importante 

nessa contextura, que e a percepcao que tern os agentes do momento em que se identificam 

como autonomos. E fato que a atividade extrativa da borracha nativa historicamente e 

determinada pelo dominio do trabalhador sobre o processo de trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Da seringa nativa e ele o seringueiro que sai da 

mata...claro que o patrao ndo sabia, ele [seringueiro] 

ia achando e ia picando, a picada. Entao ele era o 

dono? Nao e o dono; o dono e patrao. Dono e o 

patrao que ndo sabe nem..." 

(ex-seringueiro) 

Mesmo no interior dos seringais tradicionais os seringueiros tinham dominio sobre o 

processo de trabalho. Estabelecendo eles proprios o seu ritmo de tempo: "... como fregues 

imprensado nas unhas do gaviao, mas o hordrio do seringueiro e feito por ele". Isto significa 

dizer que mesmo no tempo da sujeicao, o controle relativo sobre o ritmo de trabalho se 

evidenciava. Entretanto, o controle do tempo se realiza de forma plena na condicao de 

autonomo. 

A regularidade do tempo para o seringueiro forjado na relacao homem-natureza, foge 

aos padroes demarcatorios das sociedades urbano-industriais regulado por um tempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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quantitative e aritimetizado. Nesse espaco social constitui-se uma outra ordenacao do tempo 

marcado pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo natural (Thompson). Assim, considerando que o tempo e uma nocao 

construida social e culturalmente, os agentes sociais vivem-no simbolicamente inserindo-o em 

seu contexto cultural, conferindo-lhe um sentido singular. Nesta perspectiva e importante 

considerar que 

"...o tempo social nao so difere entre as diversas sociedades 

historicas, mas no interior de cada uma delas - em suas estruturas 

inter nas -, ndo fluindo de modo homogeneo na consciencia e nas 

representacoes dos diversos segmentos, grupos ou classes sociais." 

(G OU REVITCH apud CU NHA, 1987:09) 

Os sermgueiros/ribeirinhos imersos num tempo singular vislumbravam imagens de 

liberdade presentes em suas atividades tradicionais que expressa a dimensao dada ao trabalho e 

encompassados na intensidade da acao, eles afirmam: "meu maior prazer era cortar seringa". 

Essa imagem do atividade produtiva passada, no presente de certa maneira determina sua 

identidade, pois continuam a afirmar sua profissao de extrator de seringa, como se vera 

adiante. 

Sob todos os aspectos, as conexoes internas e externas ao contexto, em conjunto, 

propiciam a estruturacao e o estabelecimento de um campo intersocietario no qual os agentes 

sociais atuam. De modo indubitaveL, a identidade social destes agentes em sua expressao e 

plena processualidade, vai-se construindo, afirmando-se. 

Assim, uma totalidade de fatores conduzem o conjunto dos seringueiros das 

comunidades ribeirinhas a afirmarem sua autonomia, em comparacao aos demais produtores 

"cativos", que vivem "acajibados", "sujigados": "Agorapossoparar e fazer outras coisas." 

(seu Raimundo Silva) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste relato seu Raimundo refere-se ao tempo que pode dispor, alem da extracab da 

seringa, para realizar a roca, a caca e a pesca, proibida pelos patroes em periodo de 

valorizacao da borracha. Mesmo quando nao havia proibic&o, a pressao por maior producao 

reduzia-lhe o tempo para outras atividades. 

O tempo torna-se um componente fundamental na percepcao que os seringueiros 

formulam de sua autonomia. 

A enfase na autonomia aparece no horizonte local centrada na ausencia do dirigente 

do processo, o patrao, que coordenava e se apropriava da producao embargando-lhes o 

dominio sobre seu produto e a apropriacao de seus resultados. Os seringueiros explicitam a 

concretude de sua autonomia, apontando estes aspectos como a expressao maxima da nova 

condicao. Assim dizem da vivencia em comunidade estabelecendo uma comparacao com o 

tempo da sujeicao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...realmente a gente ndo adquiriu nada, mas que prd 

viver, dava prd viver. Para meu trabalho agora? 

Agora [na comunidade] tern, tern moto-serra, motor 

rabeta." 

(seu Arnaldo) 

"Nos produzia muito e nao tirava saldo, acho que quern 

comia era o patrao." 

(seu Jose) 

Em consequencia da superacao do papel do patrao, a cadeia do aviamento foi abalada 

pelo esfacelamento de um dos seus elos importantes na subjugacao do trabalhador: o patrao. 

Mas nem por isso se descaracteriza por completo, tendo em vista que a natureza da 

dominacao perpassa sua totalidade e subjaz nos demais elos da cadeia - o patrao, assim como o 

regatao, representam apenas u m destes elos. 

A percepcao do extrativista, apenas em termos locais, sem visualizar as deterrninacoes 

mais globais, que concorrem para a estruturacao desse processo de exploracao /dominacao , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contribui para o entendimento centrado no agente social que a concretiza -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era o patrao agora 

e o regatao.Todavia essa percepcao revela a natureza das relacoes a que historicamente 

estiveram submetidos. 

Mas e importante salientar que o processo instaurado nas comunidades, trouxe 

elementos importantes no sentido de enfraquecer a preponderancia da cadeia de aviamento, 

enquanto "modalidade nao capitalista de organizacao da producao"*, mas, ao mesmo tempo 

subordinada ao circuito do capital. 

Sendo a comunidade o espaco em que se exercita uma certa autonomia, ela se torna 

nas representacoes imaginarias do seringueiro, o locus ideal, potencializador desta. U m dos 

elementos determinentes para a adocao de tal pressuposto vincula-se ao fato de o produtor 

poder dispor dos resultados de seu trabalho, ou seja, assurnir a efetiva propriedade do produto 

por ele produzido. 

Na comunidade, ao final do fabrico, ao contrario das estruturas tradicionais, o 

extrativista tinha plena autonomia para comercializar o seu produto. Com relacao a esta 

questao veja-se o depoimento de seu Arnaldo, neto de seu Felix : 

"Eu tinha muita vantagem no trabalho com ele... me 

mandava eu vender pra quern eu quizesse a 

borracha..." 

Todavia os comunitarios reconhecem as limitacoes impostas ao exercicio pleno da 

autonomia, pois a virtualidade de sua autodeterminacao e denunciada continuamente em seus 

discursos e praticas. 

Alem disso, as condicoes objetivas para que eles possam exercer a autonomia 

conquistada e restrita ao ambito da comunidade, pois as sobredeterminacoes que se efetivam 

na interacao entre o produtor e o regatao sao por demais marcadas em sua existencia, por 

assumirem carater desigual e desfavoravel ao primeiro. 

Apesar de todos os condicionantes que havia na comercializacao da borracha, no 

momento em que essa producao se tornou inviavel economicamente pela perda de mercado, os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comunitarios passaram a efetuar as atividades produtivas que exerciam no periodo do inverno, 

quando nao era possivel colher o latex. Isto significa dizer que nao ocorreram mudancas 

significativas em relacao ao momento em que predominava a producao de borracha, uma vez 

que tais atividades produtivas eram conhecidas, e, inclusive, historicamente praticadas bem 

antes da borracha se tornar um produto requisitado pela industria. 

Para os comunitarios nao se efetivaram, concretamente, alteracoes no padrao de vida e 

posse de bens materiais, entre o momento em que predominava a economia extrativista e a 

economia ribeirinha. Sua precariedade sempre foi notoria e acentuada em todos os sentidos, 

apesar da abundancia dos recursos naturais. 

E fundamental enfatizar que o entendimento de que bastam os recursos naturais para se 

superar a carencia material se constitui numa percepcao limitada e reducionista. Deve-se se 

atentar para o fato de que esta mudanca de atividade produtiva nao pode ser considerada 

somente em seu aspecto objetivo, visualizada apenas enquanto atividade produtiva material. 

Conforme demonstramos a pratica produtiva compreende em si, alem dos aspectos objetivos, 

uma complexa rede de representacoes ideais. 

Com efeito, a alteracao/substituicao da producao da borracha pelas atividades 

produtivas de ribeirinho contem para alem do conteudo de ordem objetiva, das relacoes 

sociais e condicoes materiais, elementos significativos sob o ponto de vista das representacoes 

socio-culturais, das idealidades dos sujeitos sociais, suas racionalidades socio-historicas. 

Pode-se afirmar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser seringueiro possui uma significacao simbolica particular neste 

contexto. Assim, a passagem de seringueiro a ribeirinho traz outras implicacoes alem da 

mudanca da acao laboral. 

Com relacao ao significado simbolico atribuido ao produtor da borracha nesta area, e 

importante realfar que o seringueiro considerava-se o produtor mais importante do Brasil, 

mesmo nos periodos de crise da borracha. Esta percepcao sobre sua importancia como 

produtor tern sido identificada em outros estudos (Allegretti: 1983), o que revela uma forte 

identidade social marcada pelo extrativismo da borracha, dotada de conteudos reais e ilusorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Considerando que ao nortear sua pratica pela premissa de que o seringueiro e o 

produtor mais importante, que a atividade de extracao da borracha supera em termos de 

"prestigio social" as demais, embora nao tenha fundamento do ponto de vista da realidade 

objetiva. Portanto, para aqueles homens que sempre estiveram atuando como seringueiros, a 

desvalorizacao da borracha teve um impacto extremamente significativo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E um produto que eu deixei e tenho saudade ate hoje." 

(seu Luis Gonzaga). 

O trabalho nas sociedades tradicionais pode ser visto sob duplo carater: comportando em 

si, alem do aspecto objetivo, um aspecto magico e ritual, conforme sugere G OD ELIER 

(1981), articulando-se na definicao da producao, reparticao e usufruto dos bens materiais. 

Produzir borracha, ser seringueiro tern uma significacao extensa, densa, tanto para 

aqueles que deixaram a atividade recentemente quanto para os que ja se desvincularam ha mais 

tempo. Tanto e assim que referem-se a esta pratica produtiva atribuindo-lhe uma singularidade 

e importancia inedita em relacao as demais. 

Os ex-seringueiros que estao na sede do Municipio em sua maioria, a excecab dos que 

nao tern saude nem idade para tal, apontam no sentido de que se a borracha for revalorizada, 

em termos economicos, retornam a produzi-la. Este entendimento e tambem partilhado pelos 

moradores das comunidades ribeirinhas cujas afirmacoes traduzem esta espectativa de modo 

muito forte: 

"Eu pretendo sim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu gosto de cortar seringa, porque 

pega muito dinheiro macio, e cortando nao carece 

vender feito o trabalho mesmo, mas, e um trabalho 

mais ndo e um trabalho forqado". 

"...eu gostei de trabalhar na seringa, quero comeqar de 

novo, tornar a cortar." 

(ex-seringueiro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Se a borracha conseguir aumentar o preqo vai 

melhorar, ne?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Jose Valente) 

"...Se a borracha melhor ar de preqo, muda a situaqdo, 

se ndo melhorar ndo muda, porque do jeito que a 

mercadoria acompanha aqui nao tern quern possa 

viver." 

(Raimundo S. Valente) 

Para os membros das comunidades e como se tivesse havido apenas um intervalo, uma 

interrupcao. A desvalorizacao da borracha e um fenomeno eventual, passageiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quero voltar a trabalhar como seringueiro porque 

tern mais valor que outraprofissao." 

(seu Waldemar Ruiz) 

Nesse sentido, trabalhar de ribeirinho e buscar uma forma de sobrevivencia neste 

momento dificil poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser seringueiro. 

"esse e o meu sentido de trabalhar..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A I NDA E T E M P O (Consideracoes Finais) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No presente estudo procurou-se percorrera trajetoria socio-historica dos seringueiros 

no Municipio de Novo Aripuana (Amazonas), ou seja, buscou-se perceber azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vivencia destes a 

partir das imagens que eles guardam do tempo da sujeicdo, das relacoes de 

explorafao/dorninacao a que estavam submetidos nas empresas extrativistas da borracha 

No interior dos seringais tradicionais, as relacoes de trabalho articuladas a cadeia do 

aviamento deterrninavam a dominasao do patrao atraves do monopolio que mantinha sobre a 

producao e a apropriacao dos resultados do trabalho do seringueiro, via troca desigual de 

produtos; que mantinha o produtor "cativo" ao seringal por meio da divida. 

Os seringueiros em busca de superar as condicoes de sujeicao adotaram como 

estrategia a evasao dos seringais. Na decada de 40, momento em que se amplia a demanda pela 

borracha nativa, promovendo sua valorizacao economica, a escassez de mao-deobra conduz 

os segmentos dominantes no extrativismo, atraves de acordos internacionais, a promoverem 

um recrutamento de trabalhadores para o seringal. Todavia, paralelamente a este fenomeno, 

um outro se estrutura: a saida de seringueiros das empresas extratiivstas e a constituicao de 

cominidades ribeirinhas de produtores de borracha. 

A formacao e organizacao das comunidade ribeirinhas apresentam-se como uma 

alternativa construida pelos seringueiros em contraposi?ao aos seringais tradicionais. Na 

formacao destes nucleos de produtores, os seringueiros promovem um cultivo peculiar: a 

plantacab de seringueiras no interior da floresta sem promover o desmatamento de outras 

especies. Este fato tern conteudo extremamente significativo sob diversos aspectos, tais como: 

a construcao de alternativa de producao de borracha com a superacab da exploracao dos 

seringais trradicionais; a busca da autonomia economica e social dos agentes sociais. 

No presente estudo destacamos essa alternativa enquanto manifestacao dos saberes 

destes agentes pelo fato inedito que representa esta pratica, posto que nao se tinha registro da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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realizacao do manejo florestal de seringueiras na regiao, pelo menos no que se refere aos 

seringueiros. Todavia este aspecto extrapola o ambito deste estudo. assim o remetemos a 

outras areas do conhecimento. 

Mas, alem do aspecto ressaltado, outros aspectos expressam-se no interior das 

comunidades. Neste contexto os agentes sociais edificam relacoes diferenciadas das que 

predominavam nos seringais; na criacao de lapos de igualdade e solidariedade pela estruturacao 

de uma teia de ajuda miitua; na organizacao das atividades produtivas pela instituicao de 

formas coletivas de trabalho; no estabelecimento de uma relapab singular com a natureza; e na 

formulacab dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentidos diversos sobre a vivencia comunitaria. No processo de organizacao 

socio-politica na constituicao continua de sua identidade social formulam seus projetos 

politicos na identificapao de aliados e opressores. 

A partir dos desdobramentos das relacoes de trabalho dos seringais tradicionais e nas 

comunidades, a conceppao de natureza expressa pelos seringueiros/ribeirinhos se pauta pelo 

reconhecimento de uma natureza plural. Portanto desvendando uma perspectiva de natureza 

que ndo e tudo nem uma que ganha sentido na relacao com o homem e com a qual 

estabelecem uma relapao de complementaridade. 

Os seringueiros/ribeirinhos em sua intervencao na realidade, no usufruto do espaco 

social e na utilizapao dos recursos naturais, estabelecem uma apropriacao coordenada, 

compatibilizando a demanda socio-cultural aos principios de preservapao ambiental - em 

diversos aspectos caracterizando a indissociabilidade entre ambos - estruturando uma relapao 

mutua, complementar. Todavia na relapao homem-natureza manifestam-se contrapontos, 

tensoes, tendo em vista a natureza dialetica desta interconexao. 

Neste processo interativo, a conexao homem-natureza reatualiza-se na expressao plena 

de sua continua transformapao, tanto sob o prisma material quanto sob o simbolico. 

Os seringueiros/ribeirinhos em sua praxis, na construpao de sua identidade socio-

cultural e na delimitapao de seu projeto politico, refutam o carater abstrato atribuido a 

natureza, como intertrocavel e mero entreposto de materia-prima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para estes agentes a natureza nao e estacionaria nem imutavel e muito menos 

homogenea, ao contrario, possui racionalidade em nivel diferenciado da racionalidade do 

homem. 

Em seu trajeto de "cativo" a "liberto", de seringueiro a ribeirinho, intercruzam-se 

diversos momentos e relacoes entre os homens e com a natureza, em que se conjugam, que se 

opoem e/ou se harmonizam, em que de maneira efetiva a relacao com a natureza conforma-se, 

pode-se dizer sobrepoe-se como elemento fundante da constituicao destes agentes na 

sociedade e na historia. Portanto natureza e homem nao se opoem como termos exteriores, 

pois constituem dimensoes em continua e reciproca constituipab, em que o carater de 

exterioridade de um diante do outro se dissipa. 

Encompassados por um ritmo de tempo em que se conjuga passado e presente, na 

construcao de sua identidade social que transcende o ambito do local imediato, que se 

conjugam dois aspectos de ordem material e ideal, os seringueiros/ribeirinhos apresentam-nos, 

pois, uma forma propria de relacao com a natureza. 

As fronteiras entre passado e atualidade, entre "velho" e "novo" sao desfeitas pelos 

traces da memoria e das praticas sociais, pela propria conceppao que formulam de tempo 

preterito e presente. Em certa medida, exprimem ambiguidades na construcao do tempo em 

que a tensao entre instituido e o "novo" se manifestam, tendo em vista, que o novo nao 

permanece sendo indefinidamente. 

U m outro aspecto parece-nos relevante de ser abordado neste universo de pesquisa a 

partir dos dados coletados. Trata-se do fato destes agentes sociais enfatizarem que a floresta 

em sua vastidao e os rios em seus longos e sinuosos cursos nao promovem o seu 

encobrimento, ao contrario, sao suportes que lhes permitem apresentarem-se comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produtores 

importantes. E assim este contexto lhes confere as condicoes essenciais para a sua 

constituipao social e historica; posto que nao foram as peculiaridades da natureza que os 

relegaram aos cem anos de soliddo - citado na introdupao deste estudo - mas sim os interesses 

dos segmentos que centralizavam o poder politico e economico na regiao n no tempo do 

cativeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com esta percepcao, a posicao que assumem nao e de "soberanos 

mdeterminados", pois a versao que constroem de sua autonomia nas comunidades ribeirinhas, 

em contraposicao as condicoes vividas nos seringais tradicionais, relata a virtualidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser 

liberto diante das imposicoes historicas - preteritas e presentes -, mas ao mesmo tempo, 

explicita a possibilidade do "fazer historico". E este fazer pode ter a forca necessaria para 

promover a ruptura das amarras, a forca para a construcao de novos movimentos neste espaco 

social. Ainda e tempo de se construir efetivamente o tempo da liberdade. 

A trajetoria percorrida nesse estudo, em busca de captar o processo de constituicab 

social e historica dos seringueiros, permitiu-nos adentrar na discussao de imimeras questoes, 

dentre elas muitas despontaram como importantes para serem (re)trabalhadas. Tendo em vista 

que o carater exploratorio deste estudo e ainda nossas limitacoes nao permitiram o 

aprofundamento de diversas questoes cujos contornos apenas foram delineados. Entendemos 

que a verticalizacao e extensao de questoes, aqui apenmas delineadas, pode contribuir para 

ampliar os debates que vem sendo travados na atualidade sobre a possibilidade de se efetivar o 

desenvolvimento e ao mesmo tempo promover a preservacao da natureza, em vista do fato 

desse desafib estar sendo posto de forma generica as sociedades tidas como modernas. Sobre 

tal debate os protagonistas deste estudo nos alertam que ainda ha tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GLOSSARIO 

ARENGAR _ D i r i g i r a r e n g a , a l t e r c a r , d i s c u t i r , i n t r i g a r . 

CABOCLO ( 0 ) _ M e s t i c o de b r a n c o com i n d i o . 

CASTANHEIRA _ ( B e r t h o l l e t i a e x c e l s a H . B . K . ) : Im en s a a r v o r e 

n a t i v a d a r e g i a o A m a zo n ic a . D e s t a c a - s e n a f l o r e s t a p e l o s e n p o r t e 

( 5 0 m t s ) e p e l o s m a g n i f i c o s f r u t o s qu e f o r n e c e . 

CUNHANTAS _ Moca n a l i n g u a g e r a l ( v o c a b u l a r i o de o r i g e m 

i n d i g e n a ) , comu mente u s a d o p a r a i n d i c a r a s m e n i n a s . 

CURUMIM _ M en in o p equ en o ( v o c a b u l a r i o de o r i g e m i n d i g e n a ) . 

CURUPIRA _ E um s e r m i t o l o g i c o i n d i g e n a , p o p u l a r em t o d o B r a s i l , 

t e m i d o , r e s p e i t a d o e r e f e r i d o p o r t o d o s a q u e l e s qu e h a b i t a m o 

v a l e A m a zo n i c o . 

C HIB E _ P i r a o de f a r i n h a com a g u a e a p u c a r . 

DESMENTIDURA _ L u x a c a o . 
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APENDICES 



S E R I N G A L L I M A O Z I N H O 



ESTRUTURA ESPACIAL DA COMUNIDADE DE SAO FELIX 

( l o c a l i z a c a o no mapa 02) 

1. Seu Raimundo e f a m i l i a 

2. Seu Joao 

3. Seu F e l i x - p a t r i a r c a 

4. Capela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Seu Jose Valente e f a m i l i a 

6 . Casa desocupada 

7. 11, 12. Casa de f a r i n h a 

8. Luana e seu pai 

9. 13.Casa em construcao 

10. E s c o l a 

14. Sebastiana e f a m i l i a 

15. Seu Waldemar Ruiz e f a m i l i a 

16. Seu Arnaldo (presidente comunidae)e f a m i l i a 

17. Sede da Associacao de Moradores de Sao F e l i x 

18. Seu Pedro e f a m i l i a 

19. d. Maria e f a m i l i a 

20. Jeronima e f a m i l i a 





GRAF1C0 01 -  / DADE DOS ENTREVI STADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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* 75% deste total possuem entre 81 e 88 anos 

GRAFI CO 02 •  TEMPO DE TRABALHO NA PRODUf AO DA BORRACHA 

( ANOS)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BornezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to e 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AMOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• F*T*fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2/ SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 30 AMOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meme si e 40 AMOS 

DSMTt t CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4t £ SO AMOS 

OACI MA Oe 51 AMOS 

22,22 



GRAFI CO 03 -  i OADE EM QUE 0 SERI NGUEI RO I NI CI A A ATI VI DADE 

EXTRATI VI SMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Nao houve registro de trabalhadores que iniciaram a trabalhar acima de 18 anos. 


