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R E S U MO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este t r a b a l h o e um estudo do processo h i s t o r i c o 

de subordinagao da pequena producao pesqueira ao c a p i t a l , no 

l i t o r a l de Santa Catarina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 autor procura demonstrar que desde o 

povoamento do l i t o r a l a ocupacao que se consolidou baseou-se 

na pequena producao f a m i l i a r (campesinato) que combinava 

simultaneamente o desenvolvimento da a g r i c u l t u r a e da pesca. 

A p a r t i r de meados deste seculo, em funcao do 

surgimento da especulacao i m o b i l i a r i a / desenvolvimento do 

turismo e da melhoria dos canais de t r a n s p o r t e s com os 

mercados / cidades, o desenvolvimento c a p i t a l i s t a rompe com a 

r e l a t i v a autonomia inerente a. condicao camponesa e i n s t a u r a a 

subordinacao de uma nova c a t e g o r i a por ele c r i a d a , o pescador 

atesanal. 

Atualmente, na p e r s p e c t i v a de um processo de 

p r o l e t a r i z a c a o v i s t o de forma mais ampla, a pesca artesanal 

encontra-se subordinada aos designos do c a p i t a l , atraves da 

imposicao de "cercos" fundamentals a sua reproducao enquanto 

a t i v i d a d e p r o d u t i v a : o processo de comercializacao do pescado 

e de financiamento dos meios- de producao, a disputa pelo 

espago maritimo com a pesca i n d u s t r i a l e o desenvolvimento 

urbano / t u r i s t i c o das p r a i a s . 

Em s i n t e s e , o conteudo c e n t r a l desta dissertagao 

e o acompanhamento da evolugao h i s t o r i c a dos pequenos 

produtores l i t o r a n e o s de Santa Catarina, de campones a 

pescador a r t e s a n a l , e deste, a p r o l e t a r i o . 



R E S U M E 

Ce t r a v a i l est une etude der processus 

h i s t o r i q u e de l a subordination de l a p e t i t e production de l a 

peche au c a p i t a l , dans le l i t o r a l de l ' e t a t de Santa 

Catarina. 

L'auteur cherche a demonstrer que depuis l e 

peuplement du l i t o r a l catarinense l'occupation que s'est 

consolidee est basee sur l a p e t i t e p r o d u c t i o n f a m i l i a l e qui 

s'accordait a l a f o i s au developpement de 1 * a g r i c u l t u r e et l a 

peche. 

A p a r t i r de l a m o i t i e de ce sie.cle en f o n c t i o n 

de 1 1eclatement de l a speculation immobiliere / developpment 

du tourisme et de 1•amelioration des moyens des t r a n s p o r t s 

jusqu'aux centres de commerce / v i l l e s , l e developpement 

c a p i t a l i s t e b r i s e l a r e l a t i v e autonomic propre a l a c o n d i t i o n 

paysanne e t a b l i t l a subordination d'une nouvelle classe q u ' i l 

a cree, l e pecheur a r t i s a n a l . 

Actuellement, dans l a perspective d'un processus 

de p r o l e t a r i s a t i o n un d'une facon plus l a r g e , l a peche 

a r t i s a n a l e se trouve subordonne aux desseins du c a p i t a l a 

t r a v e r s 1'imposition d 1"encerclements" fondamentaux a sa 

reproduction en t a n t q u ' a c t i v i t e p r o d u c t i v e ; l e proces de 

commercialisation du peche et du financement des moyens de 

production, l a dispute de l'espace maritime avec l a peche 

i n d u s t r i e l l e et l e developpement u r b a i n / t o u r i s t i q u e des 

plages. 

En somme, l e contenu c e n t r a l de ce memoire c'est 

11accompagnement de l ' e v o l u t i o n h i s t o r i q u e -des p e t i t s 

producteurs du l i t o r a l de Santa Catarina, de paysan a pecheur 

a r t i s a n a l , et de c e l u i - c i a p r o l e t a i r e . 
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0 obje t o c e n t r a l de estudo da presente pesquisa 

e o processo de subordinacao da pequena producao pesqueira ao 

c a p i t a l em Santa Catarina. E a compreensao da transformagao 

dos camponeses "lavradores/pescadores" em Pescadores 

artesanais e destes, atraves dos l i m i t e s impostos pelos 

"cercos c a p i t a l i s t a s " , em p r o l e t a r i o s . 

Nesse sentido, embora esta pesquisa nao tenha a 

pretensao de p a r t i c i p a r diretamente do debate das ci e n c i a s 

s o c i a i s sobre a "questao da pequena produgao em geral no 

B r a s i l " . C o n t r i b u i , no entanto na medida em que discute a 

t r a j e t o r i a h i s t o r i c a de uma ca t e g o r i a de pequenos produtores, 

enquanto um estudo de caso, a elucidagao deste questao mais 

g e r a l . 

0 tema c e n t r a l deste estudo, se j u s t i f i c a , nao 

so pela s i g n i f i c a n c i a a n a l i t i c o - c i e n t i f i c a da compreensao das 

transformagoes que os pequenos produtores l i t o r a n e o s 

catarinenses sofreram, mas tambem porque, atualmente, a pesca 

artesanal representa um importante segmento da economia do 

e s t a d o ( l ) . Ao longo do l i t o r a l estao d i s t r i b u i d a s 150 

comunidades pesqueiras em 27 municipios que, segundo 

es t i m a t i v a s da Superitendencia de Desenvolvimento da Pesca / 

Coordenadoria Regional de Santa Catarina - SUDEPE/COREG-SC, 

abrigam uma populagao de mais de 150 m i l pessoas dependentes 

d i r e t a e indiretamente da.atividade pesqueira. 0s dados da 

SUDEPE/COREG-SC indicam a e x i s t e n c i a de 14.873 Pescadores(2) 

legalizados para o e x e r c i c i o da p r o f i s s a o em 1987, reunidos 

em 19 Colonias de Pescadores, ao longo da costa 
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c a t a r i n e n s e ( 3 ) . 

Alem disso, com relacao a capacidade de 

i n d u s t r i a l i z a g a o (processamento) do pescado(4) no estado, os 

dados, como i n d i c a o Quadro 01, dempnstram um desenvolvimento 

consideravel deste s e t o r ( 5 ) . Demonstrar o n i v e l a t u a l de 

i n d u s t r i a l i z a g a o do pescado e importante, na medida em que a 

ampliacao da pesca i n d u s t r i a l representa a p r o p r i a expansao 

do c a p i t a l i s m o sob a pesca a r t e s a n a l . Como se d i s c u t i r a , o 

cerceamento que a pesca i n d u s t r i a l representa a a r t e s a n a l , se 

da, basicamente, em dois n i v e i s : disputando o mesmo espaco 

maritimo de "propriedade comunal" e adquirindo a produgao da 

pesca a r t e s a n a l . Praticamente todas as empresas que atuam na 

captura do pescado, tambem atuam na aquisigao do pescado 

a r t e s a n a l . Como e n o t o r i o , e s i g n i f i c a t i v a a p a r t i c i p a g a o do 

c a p i t a l i n v e s t i d o na esfera comercial na composigao dos 

investimentos dessas empresas(6). 

Logo no i n i c i o deste t r a b a l h o , se discute qual o 

contexto e o que representa, em termos de s i g n i f i c a n c i a 

estadual, a pesquisa de campo que f o i r e a l i z a d a . 0 o b j e t i v o 

desta parte e, apenas r e a l i z a r uma avaliagao do metodo usado, 

descrevendo-se como este processo se deu na p r a t i c a . 

A seguir, no segundo c a p i t u l o , o objeto da 

pesquisa propriamente d i t o comega a ser analisado. E c l a r o , a 

apresentagao dos resultados da ana l i s e se estruturam numa 

l o g i c a i n t e r n a que v i s a , em u l t i m a i n s t a n c i a , proporcionar ao 

l e i t o r a compreensao do processo h i s t o r i c o de subordinagao da 

pequena produgao l i t o r a n e a . Assim, i n i c i a l m e n t e se discute a 

formagao do campesinato no l i t o r a l , os momentos h i s t o r i c o s 

mais s i g n i f i c a t i v o s e a "memoria v i v a " dos 

ex-"lavradores/pescadores" sobre a situagao nas primei r a s 

decadas deste seculo.- Neste c a p i t u l o , se demonstra ainda a 

propriedade • t e o r i c a em se c a r a c t e r i z a r os 



QUADRO 01: CAPACIDADE DE INDUSTRIALIZAQAO DO PESCADO(+) 

EM SANTA CATARINA ( t o n / d i a ) 

1. BENEFICIAMENTO 

. Congelamento: - 962 tu n e i s 

- 189 armarios 

. Saiga: - 650 seca/natural 

- 636 umida 

2. INDUSTRIALIZAQAO 

. 378 Conservas 

. 130 Farinha de peixe 

. 0,2 oleo 

. 860 gelo em escama 

. 876 gelo em-barras 

3. ARMAZENAMENTO 

. 2.131 Conservas 

. 21.784 Congelamento 

. 1.792 Resfriamento 

. 1.180 Salgado . 

. 4.353 Gelo 

(+) Refere-se a todos peixes, crustaceos, moluscos, e t c , do 

mar. 

FONTE: Diagnostico da pesca em Santa Catarina 

SUDEPE - 1988. 
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"lavradores/pescadores" como parcela do campesinato em g e r a l . 

No t e r c e i r o c a p i t u l o , se discute a conversao de 

campones a pescador a r t e s a n a l , quais mecanimos que 

condicionaram e "determinaram esta transformacao e que 

mudangas houveram na organizacao da produgao. Nesse momento, 

se entende que ha o desencadeamento do processo de 

subordinagao e p r o l e t a r i z a g a o desses produtores. E o i n i c i o 

da destruigao do campesinato e se procura demonstrar porque 

"novo campones" e uma conceituagao inadequada para e x p l i c a r 

esse processo. 

No c a p i t u l o quarto, a discussao e sobre os 

d i f e r e n t e s "cercos c a p i t a l i s t a s " - comercializagao do 

pescado, financiamento dos meios de produgao, c o n f l i t o s com a 

pesca i n d u s t r i a l , especulagao i m o b i l i a r i a e o desenvolvimento 

u r b a n o / t u r i s t i c o - que se impoem, atualmente, a reprodugao da 

a t i v i d a d e . Discute-se tambem a necessidade de ampliar o 

entendimento de "processo de p r o l e t a r i z a g a o " , afim de que se 

possa e x p l i c a r a subordinagao da pesca artesanal ao c a p i t a l . 

Finalmente, ao tecer os comentarios f i n a i s , 

longe de buscar conclusoes d e f i n i t i v a s sobre esta questao, 

procura-se s i s t e m a t i z a r uma " i n t e r p r e t a g a o " sobre este 

processo h i s t o r i c o , formando uma "visao" sobre o que 

aconteceu neste periodo no l i t o r a l 'catarinense. Intenta-se 

responder ao seguinte questionamento: por que, este processo, 

em curso desde meados deste seculo, que subordina a pesca 

artesanal ao c a p i t a l , deve ser car a c t e r i z a d o como um processo 

de proletarizagao? 
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0 ob j e t o de pesquisa so pode ser. efetivamente 

construido e d e f i n i d o a p a r t i r da delimitagao da problematica 

t e o r i c a , o que p e r m i t i u submeter continuamente determinados 

aspectos da realidade a um questionamento s i s t e m a t i c o . 

Nesse sentido, nao se esta descrevendo nesta 

dissertagao um processo no qual o pesquisador e x t r a i 

unicamente da pesquisa de campo os . resultados da 

investigagao. Nao f o i um processo simplesmente de " i d a a 

campo" despossuido de qualquer teorizacao a n t e r i o r , ou seja, 

i r ao campo de forma "neutra" e somente depois r e F l e t i r a 

p a r t i r das questoes suscitadas pela pesquisa. Pelo c o n t r a r i o , 

ja. e x i s t i a estabelecido antes da realizagao da c o l e t a de 

dados algumas hipoteses de tr a b a l h o , d e f i n i d o r a s de um marco 

a n a l i t i c o de um p r q j e t o de pesquisa. 

Alem disso, os permanentes debates sobre a 

problematica da "pequena produgao" ou da "produgao f a m i l i a r " 

na a g r i c u l t u r a f e i t o s nas aulas do curso de mestrado, 

proporcionou submeter os resultados da pesquisa de campo a um 

constante questionamento c r i t i c o . Assim, o delineamento do 

objeto c e n t r a l de estudo somente pode ser d e f i n i t i v a m e n t e 

construido apos uma profunda revisao b i b l i o g r a f i c a do ponto 

de v i s t a teorico-metodologico. 

Desta forma, metodologicamente, o processo de 

contrugao dessa dissertagao passa nao so pela pesquisa de 

campo, mas princi p a l m e n t e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pela r e f l e x a o de tex t o s de v a r i o s 

autores sobre: a questao pesqueira,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a problematica da pequena 

produgao no contexto do ca p i t a l i s m o , as l e i t u r a s da obra de 
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Marx, a h i s t o r i a do l i t o r a l catarinense, e t c . 

Ainda como outras fontes de estudo, tambem 

importantes do ponto de v i s t a do o b j e t o , u t i l i z o u - s e tambem 

os iados o f i c i a i s sobre a a t i v i d a d e pesqueira e as 

reportagens na imprensa. Igualmente nesse sentido, serviram 

os estudos r e a l i z a d o s por outros pesquisadores no l i t o r a l de 

Santa Catarina. Estas pesquisas abrangeram os seguintes 

lugares (municipios e comunidades): 

FLORIANOPOLIS 

. Barra da Lagoa, TORRENS (1984) e CUNHA 

(1987), 

. Ponta das Canas, BECK (1979), 

. Canasvieiras, LAGO (1983), 

. Pantano do Sul, BECK (1984). 

GAROPABA 

. Sede, TORRENS (1984). 

ITAPEMA 

. Canto da Praia, BONIN (1984). 

PORTO BELO y 

. Canto Grande, TORRENS (1984), 

. Zimbros, TORRENS (1984), 

. Pereque (sede), TORRENS (1984). 

1.1 - A PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa, que forneceu os dados empiricos a 

realiza c a o do presente estudo-, f o i desenvolvi.da no periodo de 

a b r i l a dezembro de 1985 conjuntamente com o c i e n t i s t a s o c i a l 

Pedro Lucio T e i x e i r a , sob o apoio f i n a n c e i r o da Associacao de 

Credito e A s s i s t e n c i a Pesqueira de Santa Catarina 

01. 

02. 

03." 

04. 
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ACARPESC(l). Depois dessa c o l e t a minuciosa de dados, em 

outras duas ocasioes - em j a n / f e v e em set/nov de 1988 

retornou-se a algumas comunidades (Sao Joao do Sul e Laguna, 

principalmente) buscando r e f o r c a r algumas e n t r e v i s t a s e 

observar o desenrolar das perspectivas de desenvolvimento que 

haviam sido apontadas em 1985. • 

A decisao em termos da escolha do metodo tern, 

inegavelmente, e s t r e i t a relacao com os o b j e t i v o s e com os 

resultados de uma pesquisa de campo. Desta forma, a qualidade 

da pesquisa esta intimamente relacionada a escolha da forma e 

do metodo que se pretende desenvolver o t r a b a l h o . Dentre as 

opcoes metodologicas que existem para a r e a l i z a c a o de uma 

pesquisa de campo - aplicacao de q u e s t i o n a r i o s , e n t r e v i s t a s 

(gravadas ou e s c r i t a s ) , pesquisa p a r t i c i p a n t e , observacao 

p a r t i c i p a n t e , etc - julgou-se a observacao p a r t i c i p a n t e como 

sendo a mais adequada aos obsetivos propostos no presente 

estudo(2). Isso porque o aprofundamento do o b j e t o de estudo, 

a transformacao h i s j t o r i c a de campones a p r o l e t a r i o , somente 

f o i p o s s i v e l na medida em que se u t i l i z o u uma metodologia que 

r e s s a l t o u os aspectos q u a l i t a t i v o s desta t r a j e t o r i a e nao 

puramente q u a n t i t a t i v o s , permitindo assim, a construcao de um 

quadro mais completo do universo estudado. 

Com relagao a esta preocupacao, na p r a t i c a , a 

observacao p a r t i c i p a n t e demonstrou ser mais adequada, v i s t o 

que p e r m i t i u um contato mais prolongado e menos es t r u t u r a d o , 

ou melhor, estruturado apenas no piano i n f o r m a l com os 

pesquisados.Como r e s s a l t a TORRENS (1984), a observacao 

p a r t i c i p a n t e nao se c o n s t i t u i num metodo de pesquisa 

formalmente estruturado p o i s , 

"...na medida em que se procura ' v i v e r j u n t o ' com 

os 'observados' compartilhando o seu modo de vi d a , 

a sua c u l t u r a e o seu-cotidiano, deve-se 'conviver' 



no lugar de 1 v i s i t a r 1 , ver, observar e o u v i r em vez 

de gravar ou fazer anotagoes, a c e i t a r o s i l e n c i o e 

apreender a escutar em vez de a todo momento fazer 

perguntas. Trata-se, p o i s , de uma pesquisa em que 

para se obter um melhor relacionamento com a 

comunidade ou o grupo estudado, adquirindo 

confianca de sua pa r t e , e importante secundarizar o 

papel dos qu e s t i o n a r i o s , dos gravadores e, 

i n c l u s i v e , dos cadernos de anotacao de campo. Nesse 

sentido e que a observacao nao e formalmente 

e s t r u t u r a d a . " TORRENS (1984: 11) 

Alem disso, e relevante f r i s a r que, a escolha da 

metodologia nao e tudo numa pesquisa de campo. Esta escolha 

nao e um elemento f i x o e d e f i n i t i v o em s i , pois o e x i t o da 

pesquisa depende tambem da postura do pesquisador f r e n t e ao 

seu objeto de estudo. Nesse sentido, ele deve r e a l i z a r a q u i l o 

que BRANDAO (1987) tao bem c a r a c t e r i z o u como " um mergulho 

por i n t e i r o no mundo do o u t r o " ( 3 ) . 

Portanto, na observacao p a r t i c i p a n t e , a 

perspectiva l o g i c a do pesquisador nao pode ser a sua, de sua 

c i e p c i a . mas da p r o p r i a realidade que i n v e s t i g a . Como se pode 

a v a l i a r atualmente, com a pesquisa de campo concluida, essa 

preocupacao e fundamental num p r o j e t o de pesquisa dessa 

natureza, pois isso representara, com certeza, um resultado 

mais completo e f i e l do r e a l . Mas, essa a t i t u d e de pesquisa 

nao •pode deixar de considerar as condicoes s o c i a i s 

subjacentes ao modo de vida tanto do pesquisador quanto do 

pesquisado. Nao e uma postura que simplesmente v a l o r i z e o 

desenvolvimento das relagoes - pessoais 

(pesquisador/pesquisado), e preciso embasar estas relagoes e 

seus resultados as relagoes s o c i a i s inerentes as condigoes de 

cada um dos elementos envolvidos. Ora, 



"...observar e contar, descrever e s i t u a r os f a t o s 

unicos e c o t i d i a n o s , construindo cadeias de 

s i n i f i c a g a o . Este modo de observar supoe, como 

vimos, um investimento do observador na analise do 

seu p r o p r i o modo de o l h a r . Para conseguir esta 

facanha, sem se perder entrando pela p s i c a n a l i s e 

amadoristica, e preciso ancorar as relagoes s o c i a l s 

em seus contextos e estudar as condicoes s o c i a i s de 

produgao dos discursos. Do e n t r e v i s t a d o r e do 

en t r e v i s t a d o . " CARDOSO (1986:103) 

Concretamente, como pode ser observado no Mapa 

01, a pesquisa de campo abarcou os seguintes municipios e 

suas respectivas comunidades: 

01. BIGUAgU 

. Praia Joao Rosa ( Tamanco)+ 

. S e r r a r i a (Sao Jose) 

02. LAGUNA (pesca no oceano) 

. Farol de Santa Marta+ 

. Ponta da Barra 

. Passagem da Barra 

. P r a i a do Gi 

. Campos Verdes (Carniga) 

03. LAGUNA (pesca na lagoa) 

. Caputera+ 

. Barranceira 

. Bentos 

. P e r r i x i l 

. Cabeguda 

. Laranjeiras. 



MA PA 01: 

LI T O R A L D E SANTA CA TA RIN A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"  UWI DADES DA PESQUI SA DE CAMPO 

2 -  PESQUI SASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DF ni i TDnc  A N T - O D C O 
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04. ARARANGUA 

. Ilhas+ 

. H e r c i l i o ' Luz (Canjica) 

. Barra Velha 

05. SAO JOAO DO SUL 

. Passo de Torres"+ 

„ Barra Velha 

06'. ARAQUARI 

. Barra do Sul+ 

. Barra do Itapocu 

07. GARUVA 

. Itapema do Norte+ 

. Barra do Say 

. F i g u e i r a do Pontal 

As comunidades acima assinaladas ( + ) , foram 

aquelas em que se e f e t i v o u uma convivencia mais acentuada 

( f i x a c a o de moradia), por um periodo medio de 30 dias. As 

" e n t r e v i s t a s " foram realizadas em todas comunidades l i s t a d a s 

de cada um das sete unidades da pesquisa de campo, mas a 

observagao p a r t i c i p a n t e somente era plenamente desenvolvida 

nos lugares em que se c o n v i v i a . 

A pesquisa de campo envolveu as v a r i a s 

categorias e agentes que interessavam diretamente ao objeto 

c e n t r a l desta pesquisa, ou seja, a compreensao da t r a j e t o r i a 

de campones a pescador artesanal e porque este se reproduz 

subordinadamente. Nesse sentido, foram e n t r e v i s t a d o s 

(observados, contatados, e t c ) : os "patroes", os camaradas, os 

Pescadores menores de idade, os i n t e r m e d i a r i e s -(grandes e 

pequenos), os Pescadores aposentados, os 

ex-"lavradores/pescadores", as mulheres, e t c ( 4 ) . A diregao 

que se imprimiu a pesquisa 'de campo sempre f o i no sentido de 

r e s s a l t a r os aspectos q u a l i t a t i v o s , em contraposigao ao 
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acumulo de informagoes meramente q u a n t i t a t i v a s , ou seja, cada 

vez aumentar mais e. mais o numero de pessoas en t r e v i s t a d a s e 

envolvidas na pesquisa. A . u t i l i z a g a o da observagao 

p a t i c i p a n t e , sem duvidas, representou•a possibi1idade dessa 

fundamentagao q u a l i t a t i v a ( 5 ) . 

Na p r a t i c a , os resultados da observagao 

p a r t i c i p a n t e foram organizados da seguinte maneira: se cohtou 

com um CADERNO DE CAMPO, onde eram r e g i s t r a d a s as informagoes 

mais importantes ( f r a s e s de e f e i t o , e t c ) no p r o p r i o momento 

das e n t r e v i s t a s (conversas) ou observagao; posteriormente, 

essas informagoes eram reunidas de maneira mais extensiva no 

DIARIO DE CAMPO, quando se procurava r e t r a t a r os resultados 

das e n t r e v i s t a s e da observagao do d i a ( 6 ) . ao f i n a l de cada 

uma das sete unidades da pesquisa de campo, se r e a l i z o u um 

RELATORIO INFORMATIVO DA UNIDADE, onde pre 1iminarmente as 

informagoes eram organizadas e agrupadas segundo as questoes 

suscitadas em cada regiao. Finalmente, esses elementos 

caderno de campo, d i a r i o de campo e r e l a t o r i o i n f o r m a t i v o 

constituiram-se no p r i n c i p a l embasamento do presente estudo e 

fundamentaram a mediagao t e o r i c a e desenvolvimento da 

ana l i s e . 

E preciso r e g i s t r a r para f i n a l i s a r que, as 

e n t r e v i s t a s com os Pescadores artesanais mais proveitosas 

(demoradas) aconteciam nos dias de clima adverso a pescaria. 

Nestas ocasioes, os Pescadores passam o d i a i n t e i r o nos 

ranchos consertando redes, num cenario muito p r o p i c i o para 

conversas grupais. No caso das outras categorias 

(ex-"lavradores/pescadores", Pescadores aposentados, e t c ) , as 

e n t r e v i s t a s eram f e i t a s em suas casas, nos bares, e t c . Esses, 

normalmente mais idosos e detentores da h i s t o r i a l o c a l , 

representavam os elementos que eram os "informantes chaves" 

na compreensao do processo de subordinagao da a t i v i d a d e . Esse 

i n d i v i d u o s "chaves", permanentemente revelavam novos f a t o s , 
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novos elementos, novas relagoes, que, exigiam .a 

reestruturagao do r o t e i r o de tra b a l h o e mesmo o 

desenvolvimento de novas hipoteses de t r a b a l h o ( 7 ) . Dado esta 

riqueza dos dados forn e c i d o s , as " e n t r e v i s t a s " como estes 

"informantes chaves" de cada comunidade foram, com excessao 

da 3 e da 7 unidades, r e g i s t r a d a s numa f i t a cassete. 

Por f i m , muitos Pescadores viam na pesquisa de 

campo um canal de expressao, de denuncia dos problemas da 

a t i v i d a d e . Provavelmente, em decorrencia do isolamento em que 

o setor s u b s i s t e , todo o tempo os Pescadores faziam 

questionamentos quanto aos resultados das investigagoes, que 

t i p o s de melhoramentos que poderiam s i g n i f i c a r para a 

comunidade, e t c . Nas palavras de um pescador, 

"se male pergunta, voces tao aqui fazendo uma 

pesquisa com o pescado e com que f i n a l i d a d e e e 

essa pesquisa?" 

E logo depois da explicagao arrematou, 

"pois entao preciso conversa com o sinhores, so 

pescado ha mais de 50 ano e vo l e conta que a pesca 

anda male ultimamente..." 

(ex-"lavrador/pescador"-Caputera) 



I I .  A FORMAQAO DO CAMPESI NATO LI TORANEO DE SANTA CATARI NA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 - 0 POVOAMENTO DO LITORAL CATARINENSE 

A p a r t i r dos r e l a t o s h i s t o r i c o s , pode-se 

apreender que o povoamento das t e r r a s do Sul, na segunda 

metade do seculo X V I I , decorreu.devido, entre outros f a t o r e s , 

ao i n t e r e s s e da Coroa Portuguesa em descongestionar a 

Capitania de Sao Vicente, considerada superpovoada e com sua 

d i s t r i b u i g a o de t e r r a s d e f i n i d a , e em f o r t i f i c a r as posicoes 

m i l i t a r e s dessa regiao do B r a s i l , palco permanente de 

c o n f l i t o s com os espanhois. 

Os pr i m e i r o s povoadores (depois dos i n d i o s 

C a r i j o s ) que chegaram a Santa Catarina, dedicaram-se 

essencialmente, 

"...ao c u l t i v o de t e r r a s , plantando a mandioca, a 

cana de acucar, entre outras, empregando-se, 

ainda, na pesca e na procura do ouro." 

CABRAL (1987: 41) 

Diferentemente do que o c o r r i a , nesta epoca, em 

outras regioes do l i t o r a l b r a s i l e i r o , a grande produgao 

a g r i c o l a - o l a t i f u n d i o - nao se f a z i a presente na realidade 

do estado de Santa Catarina. Apesar dos p r i m e i r o s povoadores 

terem sido, em sua grande maioria, possuidores de extensoes 

consideraveis de t e r r a s em Sao' Vicente e se deslocarem para o 

t e r r i t o r i o catarinense acompanhados de algumas f a m i l i a s 

agregadas, os grandes empreendimentos a g r i c o l a s , em nenhuma 

fase deste periodo, chegaram sequer a se i n s t a l a r . 
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Como se pode observar a seguir, o que se 

constata neste periodo, de acordo com um dos maiores 

h i s t o r i a d o r e s de Santa Catarina, e a i n s t a l a c a o da pequena 

producao a g r i c o l a baseada, fundamentalmente, na mao de obra 

f a m i l i a r . 

"...Nao predominou para as t e r r a s de Santa 

Catarina o c r i t e r i o que a Metropole .empregou em • 

outras regioes do pa i s , no que' prendia a concessao 

das sesmarias, c o n s i s t i n d o em dar p r e f e r e n c i a aos 

que, alem da condicao de nobreza ou f i d a l g u i a , 

dessem provas de uma situacao f i n a n c e i r a prospera, 

assegurando, assim o desenvolvimento f u t u r o da 

propriedade. (...) A maioria dos que receberam os 

favores das concessoes nao contava com situacao 

economica folgada, mas o desejo de alcanga-la 

motivou a sua t r a n s f e r e n c i a para o s u l , 

acompanhando os fundadores. (...) A i n s t a l a g a o de 

grandes dominios e a formacao de grandes c u l t u r a s 

e n t r e t a n t o , exigiam o dispendio de c a p i t a l s 

r e s p e i t a v e i s para a epoca, nao estando, por i s s o , 

dentro das p o s s i b i l i d a d e s da maioria as 

realizagoes a g r i c o l a s que floresceram em outras 

r e g i o e s . ( . . . ) Sem os recursos capazes de manter o 

dominio com todos os seus f a t o r e s , que 

caracterizavam a sociedade c o l o n i a l - senhor, 

es c r a v a r i a , agregados - os sesmeiros condenavam-se 

a r u i n a . Foi o que aconteceu em Santa 

C a t a r i n a . ( . . . ) Nao conheceu a t e r r a catarinense a 

socJedade' c o l o n i a l que v i c e j o u noutras paragens, o 

senhor de engenho abastado e poderoso, as senzalas 

r e p l e t a s de escravos, a mestigagem pa l p i t a n d o em 

redor. 0 l a t i f u n d i o nao se converteu em grande 

dominio - e entrou, assim, em decadencia. Muito 
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cedo i n i c i o u - s e entao o regime da pequena 

propriedade e logo s u r g i u o tra b a l h o 1ivre."CABRAL 

(1987: 204/5) 

A t r a n s c r i g a o alongada deste r e l a t o h i s t o r i c o de 

CABRAL (1987) se j u s t i f i c a na • medida em que esclarece o 

momento e as condicoes de surgimento do regime da pequena 

produgao a g r i c o l a em Santa Catarina. Desta forma, dentre 

outros, f a t o r e s como a f a l t a de recursos f i n a n c e i r o s para 

desenvolver a grande a g r i c u l t u r a , o p r o p r i o empobrecimento 

dos fundadores, a adversidade do meio ambiente em termos de 

clima e solo que propiciassem o desenvolvimento de c u l t u r a s 

adequadas e a preocupagao da Coroa em nao e n t r a r em c o n f l i t o 

com os espanhois ao s u l ; determinaram ao l a t i f u n d i o uma 

e x i s t e n c i a apenas no piano f o r m a l , enquanto sesmarias 

concedidas, sem que nunca chegassem a se i n s t a l a r na 

real i d a d e , mesmo em termos de t e r r a s devolutas. 

A exploragao em pequena escala, p a s s i v e l de ser 

c u l t i v a d a com a mao de obra da f a m i l i a , f o i a responsavel por 

uma a g r i c u l t u r a de su b s i s t e n c i a , caracterizando a emergencia 

dos prim e i r o s nucleos camponeses em Santa Catarina. CABRAL 

(1987) fornece uma i d e i a do n i v e l de desenvolvimento de um 

destes nucleos i n i c i a i s . Laguna, segundo ele o nucleo mais 

desenvolvido, no i n i c i o do seculo X V I I I , 

" . . . j a contava com cerca de 50 casais brancos, 

a s s i s t i d o s pelo seu v i g a r i o , gente que v i v i a da ' 

pesca e de uma a g r i c u l t u r a rudimentar e cujas 

fontes economicas reduziam-se aos proventos da 

exportagao de peixe seco e carnes salgadas para 

Santos e Rio de Janeiro." CABRAL (1987: 43) 

Os portos de Sao Francisco, Desterro e Laguna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r r r c K / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R { R'I m i r r n /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  
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eram conhecidos por todos navegadores da epoca como os 

ult i m o s da r o t a s u l a que poderiam r e c o r r e r antes de a t i n g i r 

a. regiao da bacia do P r a t a ( l ) . Assim, e necessario destac'ar, 

o importante papel e s t r a t e g i c o - m i l i t a r que este campesinato 

de origem v i c e n t i s t a assumiu, garantindo o abastecimento dos 

navios que se d i r i g i a m ao s u l ( 2 ) . Ou seja, 

"...era importante manter estes pequenos nucleos 

camponeses que podiam abastecer os barcos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *  *  *  

c i t r i c o s , f a r i n h a , peixe seco e agua p o t a v e l , alem 

de oferecerem abrigo durante as tempestades e 

ho s p i t a l i d a d e por. longos periodos, enquanto os 

barcos eram reparados...". BECK (1979:19) 

Portanto, no periodo h i s t o r i c o em que 

prevaleceram as t e n t a t i v a s de povoamento do l i t o r a l 

catarinense (seculo X V I I ) , a pequena propriedade, 

fundamentada no trab a l h o da f a m i l i a , g a r a n t i u a emergencia de 

um campesinato ainda bastante proximo dos moldes de uma 

economia n a t u r a l . Este campesinato sobreviveu, ao periodo das 

fundagoes v i c e n t i s t a s , • a f a l e n c i a dos grandes empreendimentos 

e g a r a n t i u o povoamento ate a colonizagao agoriana. 

Por f i m , e preciso ainda s a l i e n t a r que, este 

campesinato deve t e r c o n t r i b u i d o tambem para a manutengao 

das "armagoes b a l e e i r a s " , " cujo t r a b a l h o era desempenhado por 

escravos, e para a construgao das f o r t a l e z a s m i l i t a r e s , na 

p r i m e i r a metade do seculo X V I I I ( 3 ) . 

2.2 - A COLONIZAgAO AQORIANA 

Os colonos agorianos que chegaram 

Santa Catarina no seculo X V I I I encontraram j a 

forma de produgao camponesa i n s e r i d a 

ao l i t o r a l de 

i n s t a l a d a uma 

num processo 
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politico-economico mais geral de ocupagao das t e r r a s do s u l e 

de c o n t r o l e da bacia do Rio ' Prata. Duas razoe's p r i n c i p a l s 

levaram o Conselho Ultramarino a aprovar em 08 de agosto de 

1746 a imigracao dos colonos: a superpopulagao e m i s e r i a das 

Unas de Acores e a necessidade urgente de c o n s o l i d a r a 

ocupagao das t e r r a s do s u l , pois o avango espanhol era 

iminente.(4) 

A t r a i d o s pelas vantagens oferecidas pela Coroa 

Portuguesa - t r a n s p o r t e g r a t u i t o ; ajuda de custo conforme o 

numero de descendentes de cada casal; doagao de ferramentas, 

armas, animais e a f a r i n h a de mandioca necessaria ao sustento 

i n i c i a l ; isengao do servigo m i l i t a r (que era o b r i g a t o r i o e 

perpetuo); e, principalmente, t e r r a s para o c u l t i v o ( 5 ) -

desembarcaram em Santa Catarina, segundo CABRAL (1950:523), 

6.372 pessoas(6) entre adultos, criangas e velhos de ambos os 

sexos, nos cinco t r a n s p o r t e s realizados das Unas, no periodo 

de 1748 a 1756. 

Quanto a organizagao e d i s t r i b u i g a o dos colonos 

no t e r r i t o r i o catarinense, BRITO (1829) fornece algumas 

informagoes. Segundo este autor, em 1810 a populagao 

e x i s t e n t e na .Capitania era de 30.339 pessoas, l o c a l i z a d a s 

essencialmente na regiao l i t o r a n e a . Destas 30.339 pessoas, 

eram: 

"...11$173 homens, e 12$507 mulheres, brancos; 293 

homens e 358 mulheres de d i f e r e n t e cor, l i b e r t o s : 

4.S633 homens e 2$570 mulheres, escravos: o t o t a l 

desta populagao comparada com a extensao 

do t e r r i t o r i o da 30 h a b i t a n t e s por huma legoa 

quadrada. Ora para se conhecer quanto esta 

populagao pode augmentar, cumpre notar que e l l a 

somente h a b i t a a I l h a , e huma porgao da t e r r a 



firme a beira-mar em toda extensao da costa, que 

t e r a quando muito t r e s legoas na • direcao 

l e s t e - o e s t e , i s t o he, huma s u p e r f i c i e de 237 

legoas quadradas, porque todo o re s t o da Capitania 

para o i n t e r i o r he sertao i n c u l t o , e despovoado, 

de maneira que neste estado abandonado se achao 

hoje 764 legoas quadradas!" BRITO (1829: 50) 

Os colonos acorianos i n s t a l a d o s em Santa 

Catarina dedicaram-se fundamentalmente a uma a g r i c u l t u r a de 

sub s i s t e n c i a e de alguns produtos que interessavam 

diretamente a Coroa Portuguesa, pela p o s s i b i l i d a d e de 

comercializacao com a Metropole. Dentre estas c u l t u r a s se 

destacam, segundo COELHO (1877: 53/68): l i n h o (donzelo, comum 

e canhamo), a n i l , cochonilha, tabaco, cafe, baunilha, t r i g o , 

algodao, amoreira, bicho da seda e a v i d e i r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o 

Contudo, v a r i o s motivos relatados pelos 

h i s t o r i a d o r e s ( 7 ) determinaram que estas c u l t u r a s nao tivessem 

e x i t o e logo observou-se uma ampliacao do c u l t i v o da mandioca 

como p r i n c i p a l produto r e g i o n a l , chegando a t e r uma parcela 

de sua produgao exportada(8). 

Com a imigragao agoriana aumentou 

consideravelmente a populagao catarinense, mas o processo de 

organizagao da v i d a c o l o n i a l nao se deu nos moldes 

recomendados no e d i t a l de 31 de agosto de 1746. De acordo 

com CABRAL (1950:552/62), o Marques de Lavradio, em vasta 

correspondencia ao governador da P r o v i n c i a , descreve um 

conjunto de c r i t i c a s a situagao dos colonos na epoca, 

delimitando as causas c e n t r a i s de desorganizagao da vida 

c o l o n i a l . As c r i t i c a s podem ser agrupadas, segundo CABRAL 

(1950), em t r e s pontos basicos: 

. a concentragao de grande numero de l o t e s na 
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Una, sendo a d i s t r i b u i g a o f e i t a de forma des i g u a l ; 

. as porcoes destinadas aos pobres nao foram 

s u f i c i e n t e s para o desenvolvimento das lavouras e criacao . do 

gado; e, 

. a apropriacao privada de grandes porgoes de 

t e r r a , pois aqueles que possuiam parcelas i n s u f i c i e n t e s para 

manter as suas f a m i l i a s terminavam abandonando-as e sendo 

rapidamente "apossadas" por aqueles que o pr.oprio Marques- de 

Lavradio c l a s s i f i c o u de "tubaroes" e que impediam o uso 

destas t e r r a s . 

Com certeza, como muito bem pondera CABRAL 

(1950:555), ocorreu uma p a r c i a l i d a d e na d i s t r i b u i c a o das 

t e r r a s , beneficiando enormemente alguns poucos colonos que 

tinham um elevado grau de nobreza, gozando de p r e s t i g i o 

j u n t o as autoridades. Para a grande maioria dos colonos, a 

i n s u f i c i e n c i a de t e r r a s a t r i b u i d a s s i g n i f i c o u a 

impo s s i b i l i d a d e de estabelecerem seu pequeno dominio r u r a l . 

Como c o n s e q u e n c i a , e s t a s porgoes de t e r r a s abandonadas 

terminavam sendo "apossadas" (ou apropriadas) pela nobreza, 

restando aos mais -pobres a a l t e r n a t i v a de ingresso nas 

tropas portuguesas. 

Sinteticamente, e preciso t e r c l a r o que o 

processo de colonizagao agoriana fundamentou-se no 

campesinato p a r c e l a r . Nesse sentido, sao extremamente 

acertadas as conclusoes de BECK (1979), segundo as quais, 

"...o colono agoriano aqui i n s t a l a d o assumiu a 

pers p e c t i v e economica de um campesinato p a r c e l a r : 

pequenas glebas, de propriedade privada, 

trabalhadas com a mao de obra f a m i l i a r e, 

eventualmente, algum ajudante; a emergencia de 

povoagoes; a qual estava relacionado, 
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principalmente pelas f e s t a s r e l i g i o s a s , pois a i 

estavam l o c a l i z a d a s as I g r e j a s . . " BECK (1979: 28) 

Assim, por v o l t a dos f i n s do seculo X V I I I e 

i n i c i o do seculo XIX, o processo de colonizacao do l i t o r a l 

catarinense j a estava consolidado e se expandia alem dos 

nucleos i n i c i a i s de Sao Francisco do Sul, Desterro e Laguna, 

elevando a producao a g r i c o l a ao ponto que .parcela pode- ser 

comercializada e mesmo exportada. Finalmente, e importante 

r e g i s t r a r que, nesta epoca, a pesca representava para o 

campones apenas mais um elemento de sua su b s i s t e n c i a , sendo 

p r a t i c a d a p o r t a n t o , de maneira s u b s i d i a r i a , acessoria e 

secundaria a a g r i c u l t u r a . 

2.3 - A ORGANIZACAO DA PRODUQAO DOS 

"LAVRADORES/PESCADORES" 

0 l i m i a r do seculo XX desnuda uma paisagem 

consolidada no l i t o r a l de Santa Catarina: sua e f e t i v a 

ocupagao. Como resultado das t e n t a t i v a s a n t e r i o r e s de 

povoamento e de colonizagao, gradativamente foram se fixando 

em toda extensao da costa um c o n j u n t o d e pequenos produtores. 

0 f a t o desses pequenos produtores terem se 

fixa d o na regiao l i t o r a n e a define e s p e c i f i c i d a d e s , em relagao 

aos camponeses em g e r a l , notadamente aos que habitam as 

regioes i n t e r i o r a n a s , na forma de organizagao de sua 

subsi s t e n c i a . Os camponeses do l i t o r a l , assim como* os 

i n t e r i o r a n o s , tinham no desenvolvimento das ativ i d a d e s 

a g r i c o l a s sua preocupagao economica fundamental, mas isso nao 

s i g n i f i c a v a que r e s t r i n g i a m a sua su b s i s t e n c i a aos produtos 

da t e r r a . Para esta parcela do campesinato, o ambiente 

aquatico (mar, lagoas, r i o s , e t c ) se colocava com uma fonte 

" i n e s g o t a v e l " de recursos n a t u r a i s (peixes, crustaceos, 
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moluscos, e t c ) , que eram pa s s i v e i s de serem aproveitados 

atraves de formas extremamente rudimentares de c o l e t a , e 

assim, c o n t r i b u i r e m na composicao da alimentagao f a m i l i a r . 

De maneira g e r a l , o campesinato l i t o r a n e o 

o r i e n t a v a a produgao/reproducao de sua su b s i s t e n c i a a p a r t i r 

do desenvolvimento de uma combinagao de a t i v i d a d e s agric.olas 

e pesqueiras(09). Como r e l a t a um h i s t o r i a d o r do i n i c i o do 

seculo, r e f e r i n d o - s e a uma comunidade de F l o r i a n o p o l i s : 

"a pesca na Ponta das Canas e a ocupagao mais 

comum do povo, como de res t o de toda a gente da 

costa catarinense, que reparte sua a t i v i d a d e entre 

as rogas e as redes, de onde define a sua 

sub s i s t e n c i a . . . " . VARZEA (1900:143) 

Esa a r t i c u l a g a o da a g r i c u l t u r a com a pesca 

impunha a este campesinato uma dependencia a ocorrencia de 

determinados c i c l o s n a t u r a i s que se repetiam sazonalmente de 

ano a ano(10). Essa dependencia, por sua vez, implicava em 

seguir um calendario de at i v i d a d e s bastante p r e c i s o , no qual 

se a l t e r n a v a a ocupagao da mao de obra f a m i l i a r regularmente 

entre um e outro t i p o de a t i v i d a d e . Resguardas as 

esp e c i f i c i d a d e s r e g i o n a i s nos d i f e r e n t e s pontos do l i t o r a l do 

estado, esquematicamente, o calendario anual das p r i n c i p a l s 

a t i v i d a d e s sazonais dos "lavradores/pescadores", pode ser 

d e s c r i t o conforme o Quadro 03. 

Algumas vezes, contudo, as duas a t i v i d a d e s eram 

praticadas simultaneamente, sem p r e j u i z o de nehuma delas, 

como se pode observar num depoimento de um 

ex-"lavrador/pescador" de Canasvieiras ( F l o r i a n o p o l i s ) , 

c i t a d o na pesquisa de LAGO (1983: 57): 



QUADRO 03: CALENDARIO ANUAL DE ATIVIDADES DOS 

"LAVRADORES/PESCADORES" CATARINENSES 

JANEIRO 

. P l a n t i o de verao do milho 

„ C o l h e i t a do milho do inverno 

. Safra do camarao rosa nas lagoas de Laguna 

(pesca i n d i v i d u a l ) 

FEVEREIRO 

. C o l h e i t a do milho do inverno 

. Safra do camarao rosa nas lagoas de Laguna 

(pesca i n d i v i d u a l ) 

MARCO 

. Co l h e i t a do f e i j a o do verao 

ABRIL 

. C o l h e i t a do f e i j a o do verao 

. C o l h e i t a da mandioca 

. Comeco da "farinhad a " v 

MAI0 

. C o l h e i t a da mandioca• 

. "Farinhada" 

. Safra da ta i n h a (pesca em "sociedades") 

JUNHO 

. Safra da ta i n h a (pesca em "sociedades") 

JULHO 

Safra da tai n h a (pesca em "sociedades") 



(continuacao) 

AGOSTO, 

. I n i c i o do p l a n t i o da mandioca 

. P l a n t i o do f e i j a o do inverno 

. P l a n t i o do milho do inverno 

. Safra da co r v i n a (pesca em pequenas "sociedades" no 

norte do estado) 

SETEMBRO 

. P l a n t i o da mandioca 

. C o l h e i t a da mandioca 

. "Farinhada" 

. Safra da co r v i n a (pesca em pequenas "sociedades" no 

norte do estado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a 

OUTUBRO 

. P l a n t i o da mandioca 

. C o l h e i t a da mandioca 

. "Farinhada" 

NOVEMBRO 

„ P l a n t i o da mandioca 

. C o l h e i t a do f e i j a o do inverno 

. Safra do bagre em lagunas e e s t u a r i o s (pesca em 

"sociedades") 

DEZEMBRO 

. P l a n t i o da mandioca 

. C o l h e i t a do f e i j a o do inverno 

. Safra do bagre em lagunas e e s t u a r i o s (pesca em 

"sociedades") 

FONTE: Dados da pesquisa de campo 
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"...p-rque era assim, nos trabalhava a parte da 

manna na lavoura, na roca e a tarde entao, nos i a 

pra pescaria. Se trabalhasse a parte da manha na 

pescaria, a tarde nos i a pra roca. Tempo cuidava 

de um, tempo de o u t r o . . . " . 

A seguir, para poder descrever com maiores 

detalhes e d i s c u t i r com maior profundidade, as a t i v i d a d e s que 

definem a s u b s i s t e n c i a deste segmento campones serao tratadas 

separadamente, objetivando-se nao perder com i s t o , as 

implicagoes que emergem da situacao de combinacao de uma com 

a o u t r a a t i v i d a d e . 

2.3.1 - A LAVOURA 

Excetuadas algumas cidades que Ja apresentavam 

um consideravel desenvolvimento comercial no i n i c i o do 

s e c u l o ( l l ) , o r e s t a n t e do l i t o r a l era formado por v a r i a s 

comunidades relativamente isoladas. Os depoimentos 

r e g i s t r a d o s na pesquisa de campo confirmam que, nesta epoca, 

era muito pequeno o numero de habitantes da m a i o r i a dessas 

comunidades. Dois anciaos, "Seu Joao Maneca", 98 anos e "Seu 

Chico", 86 anos, ambos de Caputera (Laguna), fornecem uma 

i d e i a do contigente populacional de sua comunidade: 

"eu nao 'sei quantas casa tinha...mas muita gente 

nao t i n h a , t i n h a bem poquinha...era poca gente, 

tudo casinha de barro, barreadinha, casinha de 

pau, coberta de palha de t i r i r i c a . . . " 

(ex-"lavrador/pescador"- Caputera) 

"...hoje eu nao sei conta como t a , quern contava do 

Guacu no P e r r i x i l 10 casa, nao t i n h a ninguem nao 

e?...". (ex-"lavrador/pescador"- Caputera) 
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0 que se pretende demonstrar e que, nesta epoca, 

dado que e x i s t i a m poucos moradores e as comunidades eram 

relativamente i s o l a d a s , e x i s t i a uma d i s p o n i b i l i d a d e de t e r r a s 

devolutas que podiam facilmente ser apossadas pelos 

"lavradores/pescadores" e ocupadas com a lavoura de 

su b s i s t e n c i a . Nada impedia que as t e r r a s l i v r e s e ainda 

virgens fossem desmatadas, pelo metodo t r a d i c i o n a l da 

"queimada" ( 1 2 ) , e poste.riormente limpas, pela f a m i l i a 

camponesa, para entao p l a n t a r a roca. 

Naquele periodo, a mandioca continuava sendo o 

p r i n c i p a l produto c u l t i v a d o na regiao l i t o r a n e a do estado. 

Alem da mandioca, os "lavradores/pescadores" cultivavam 

ainda, em menor escala, o f e i j a o , o milho e o arroz, este 

u l t i m o principalmente na regiao n o r t e . Deo todos estes 

produtos, a mandioca, por ser o produto p r i n c i p a l , t i n h a o 

que se poderia chamar de c i c l o p r o p r i o , que ultrapassava o 

c i c l o anual, demorando dois anos para ser c o l h i d a . 

0 t r a b a l h o na roga e n v o l v i a toda mao de obra 

f a m i l i a r , ou seja, mobilizava todo o "grupo domestico"(14), 

mas e x i s t i a , .ainda que bastante i n c i p i e n t e , uma c e r t a d i v i s a o 

das t a r e f a s a serem executadas. Assim, a escolha do t e r r e n o , 

o que i r i a ser plantado, a "queimada" e o i n i c i o das 

a t i v i d a d e s , eram decisoes do chefe do grupo domestico que, em 

g e r a l , as executava a u x i l i a d o pelos f i l h o s maiores e pelo pai 

ou sogro quando moravam j u n t o s . As t a r e f a s subsequentes, o 

cul t i v o . , a limpeza e a manutengao da lavoura eram executados, 

v i a de regra, pelas mulheres e f i l h o s menores, que comecavam 

a i r para roga entre os 10 e 12 anos. Finalmente, a c o l h e i t a 

e o transp o r t e para o engenho (no caso da mandioca) eram 

ati v i d a d e s • masculinas, das quais as mulheres nao 

participavam. 
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A "farinhada", como era designada pelos. 

camponeses, se c o n s t i t u i a na transformacao da mandioca em 

f a r i n h a nos engenhos rudimentares que e x i s t i a m em grande 

quantidade em todo o l i t o r a l . Era- comum e x i s t i r e m alguns 

engenhos-de-farinha em todas comunidades ( e x i s t i a m em torno 

de 3 ou 4, dependendo do tamanho da comunidade). 

0 processo de trabalho que se desenvolvia no 

engenho-de-farinha tambem se c a r a c t e r i z a v a como uma forma de 

trab a l h o f a m i l i a r . Desde a r e t i r a d a das r a i z e s de mandioca da 

roga ate que a f a r i n h a estivesse ensacada e pronta para 

consumo, todo grupo domestico se e n v o l v i a . 0 trabalho no 

engenho implicava numa d i v i s a o sexual do t r a b a l h o dentro do 

grupo domestico e, dependendo do numero de menores da 

f a m i l i a , r e q u e r i a o a u x i l i o de alguns ajudantes, que eram 

remunerados em especie ( f a r i n h a ) (14.) . 

Depois de pronta e ensacada a f a r i n h a , quando o 

dono do engenho nao era dono da mandioca, comegava a 

re p a r t i g a o do produto. 0 dono do engenho e x i g i a a " t e r g a " 

para transformar em f a r i n h a mandioca de outro campones 

(contando com o t r a b a l h o deste e de sua f a m i l i a ) ; ou seja, 

duas "partes" da f a r i n h a para o dono da roga e uma "parte" 

para o dono do engenho. 

Portanto, a-lavoura desenvolvida pela mao de 

obra f a m i l i a r dos camponeses "lavradores/pescadores" cumpria 

um papel muito importante na g a r a n t i a da s u b s i s t e n c i a desse 

grupo s o c i a l . Tratava-se de uma forma de produgao bastante 

elementar que, tendo a enxada como p r i n c i p a l instrumento de 

t r a b a l h o ( 1 5 ) , destinava-se praticamente em sua t o t a l i d a d e ao 

consumo f a m i l i a r . Segundo se resgatou na pesquisa de campo, 

somente poucos camponeses e, a maioria, em ocasioes muito 
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eventuais colocavam a venda parcela desta producao a g r i c o l a . 

2.3.2 - A PESCA 

Como se d i s c u t i u anteriormente, a preocupacao 

economica fundamental dos camponeses l i t o r a n e o s de Santa 

Catarina, no i n i c i o deste seculo estava centrada no 

desenvolvimento da a g r i c u l t u r a . Contudo, a su b s i s t e n c i a desse 

grupo s o c i a l baseava-se tambem na p r a t i c a da pesca. 

Nesta epoca, os mais variados ambientes 

p r o p i c i o s para a p r a t i c a da pesca (lagoas, baias, e s t u a r i o s , 

p r a i a s , e t c ) do l i t o r a l catarinense possuiam "estoques" 

verdadeiramente abundantes de pescado, p o i s , sobretudo, a 

intensidade do desenvolvimento da a t i v i d a d e era muito 

pequena, permitindo a reproducao n a t u r a l das condicoes de 

safr a s . Em muitas comunidades, i n c l u s i v e , onde e x i s t i a m dois 

ambientes de pesca - o r i o ou a lagoa e o mar - era comum os 

camponeses associarem a pesca em cada ambiente as d i f e r e n t e s 

safras de pescado, reforcando ainda mais sua dependencia e 

orientagao pelos c i c l o s n a t u r a i s . Como esclareceram v a r i o s 

ex-camponeses anciaos no decorrer da pesquisa de campo, 

e x i s t i a uma enorme quantidade d i s p o n i v e l de pescado, p o s s i v e l 

de ser capturado ate mesmo com as mais rudimentares formas e 

instrumentos. Nas suas palavras: 

"pois eu ainda a l c a n c e i , nois atravessa a canoa 

assim na bera do p e r i e acende o .facho, pra 

tainha pula dentro..." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( e x - " l a v r a d o r / p e s c a d o r " - C a p u t e r a ) 

"naquele tempo e x i s t i a pexe... tava deitado na 

cama e escutava o e s t r a l a da tainha n'agua... 
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que ve quando o boto b a t i a . " 

(pescador artesanal aposentado-Passo de Torres) 

"...nois combinava pra e n t r a tudo j u n t o no r i o 

pra t a r r a f e a , nois esperava a -tainha e n t r a tudo 

no r i o , era aquela branquidao de pexe... dai 

comecava a mata..." 

(pescador artesanal aposentado-Ilhas) 

"saia demanhazinha assim, no escuro... olhava 

n'agua e largava a f i s g a , pegava cada um 

linguado deste tamanho assim, era um t e r n e r o . . . " 

(pescador atesanal aposentado-Morro Agudo) 

"agora eu lhe conto assim... que eu v i o 

camarao, a manta do camarao assim no seco, no 

seco. . . e l a daqui pulando la. ente r i b a do capim. 

0 senhor pode a c r e d i t a que eu v i , mas ninguem 

pescava... ninguem. Sabe cume que pegava o 

camarao? arrastado com um b a l a i o . " 

(ex-"lavrador/pescador"-Caputera) 

Esse variado e abundante p o t e n c i a l de recursos 

n a t u r a i s f a c i l i t a v a sobremaneira a s u b s i s t e n c i a desse 

campesinato que, de maneira g e r a l , t i n h a um costume alimentar 

a base de " p i r a o d'agua" ( f e i t o de f a r i n h a de mandioca) e 

peixe. 

Alem de c o n t r i b u i r diretamente na composigao da 

d i e t a alimentar do campones, o pescado tambem se c o n s t i t u i a 

na sua p r i n c i p a l fonte de ingressos. Depois de capturado, o 

pescado era escalado, salgado e seco para ser consumido 

gradativamente e, p r i n c i p a l m e n t e , ser vendido e assim, com o 

d i n h e i r o o b t i d o , poderem serem adquiridas algumas mercadorias 
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essenciais as quais o campones nao produzia. Assim .se 

expressou um ex-campones: 

"... o peixe era tudo escalado e seco, depois i a 

vendendo de pouco em pouco, conforme as precisao 

da gente.." 

(ex-"lavrador/pescador"-Caputera) 

Mas, para a d q u i r i r o conjunto de mercadorias que 

nao produzia, nao bastava o campones pescar e salgar o 

pescado, era p r e c i s o , sobretudo, que fosse vendido. E a i 

algumas d i f i c u l d a d e s se colocavam. Normalmente, dado o 

r e l a t i v o isolamento das comunidades, longas d i s t a n c i a s tinham 

que ser vencidas para que o pescado pudesse chegar ate o 

mercado. E i s t o representava um esforco de t r a b a l h o a d i c i o n a l 

para o "lavrador/pescador" que, alem de t r a b a l h a r na roga e 

na pescaria, precisava g a r a n t i r pessoalmente, na maior parte 

das vezes, a venda do seu produto. 

A unica forma de conservacao do pescado que os 

camponeses dispunham, nesta epoca, era a "saiga" e, por i s s o , 

em termos da t o t a l i d a d e do l i t o r a l , a comercializacao se 

dava, p r i n c i p a l m e n t e , com o produto nesta forma. Todavia, em 

algumas comunidades, realizava-se tambem a venda do pescado 

" i n natura" e, nesta forma, dada a sua a l t a p e r e c i b i l i d a d e , 

aumentavam ainda mais os r i s c o s e d i f i c u l d a d e s para sua 

e f e t i v a c a o . Nessas comunidades, eles transportavam o pescado 

em suas canoas ate o centro urbano mais proximo, onde 

vendiam, normalmente, no mercado p u b l i c o municipal ou em 

f e i r a s l i v r e s do genero, diretamente aos consumidores. Quando 

nao vendiam todo o pescado ou quando, devido a ocorrencia de 

mas condicoes de navegacao,' atrasavam o t r a n s p o r t e , os 

p r e j u i z o s eram imensos. 
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"nos levava o peixe fresco,mas a se nao vendesse 

na hora da e s t i v a , ate as 5 horas, nao guentava 

mais, t i n h a que joga tudo f o r a . . . Teve tempo de 

joga barcada de 400, 500 q u i l o f o r a , porque 

quando chegava em Sao "Francisco, o f i s c a l nao 

dexava vende, porque t i n h a branquiado a gueurra." 

(pescador artesanal aposentado-Itapema do Norte) 

"naquele tempo era d i f i c i l da gente vende peixe. 

Hoje e f a c i l . Naquele tempo, os Pescadores 

ant i g o s , eles pescavam de n o i t e , davam 2, 3 

cercadas, depois iam em casa cume um pouquinho, 

levavam uma roupinha e iam vende na cidade a 

remo, remavam daqui a F l o r i a n o p o l i s . Agora, hoje 

t a muito f a c i l , o peixe c a i u na p r a i a t a vendido. 

Naquele tempo se pescava de n o i t e , porque nao 

havia gelo e, se pescasse com s o l estragava tudo. 

Entao, a gente procurava a n o i t e pra pesca. Mesmo 

assim era d i f i c i l porque se chegava l a ate as 10 

horas, daqui a pouco o f i s c a l vinha, botava 

c r e o l i n a , nao dava pra vende mais. 0 peixe nao 

v a l i a nada..." 

(pescador artesanal aposentado-Canasvieiras) 

I n : LAG0 (1983: 65) 

Outras vezes ainda, devido as d i f i c u l d a d e s de 

comercializacao, os "lavradores/pescadores" trocavam 

diretamente o pescado por outros produtos a g r i c o l a s que nao 

possuiam em suas rocas com os a g r i c u l t o r e s de regioes mais 

i n t e r i o r a n a s , como confirmam os depoimentos de ex-camponeses. 

" . . . d i n h e i r o pescado quase nao v i a naquela epoca, 

entao ele trocava por otr o s produto. As v e i s i a 

com pexe e vortava com ovo pra casa." 
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(pescador artesanal aposentado-Ilhas) 

"vinha o pessoal do sertao a cavalo, com cangaia 

pra carrega... Eles de tarde t r a t a v a pro pescador 

pega no o u t r o d i a , t r a z i o feij . a o , cafe, um poco 

de arroz pra t r o c a . . . " 

(ex-"lavrador/pescador"-Passo de Torres) 

Por outro lado, os instrumentos de t r a b a l h o que 

os "lavradores/pescadores" u t i l i z a v a m na pesca, em g e r a l , 

"eram r e s t r i t o s a uma pequena canoa de um pau so (escavada no 

tronco de uma a.rvore)(16), movida a remo (de voga) e/ou v e l a 

que v a r i a v a seu tamanho em funcao das condigoes em que se 

efetuava a pescaria (mar bravo, mar calmo, lagoa, e t c ) e um 

equipamento rudimentar para a captura que igualmente v a r i a v a 

de acordo com o ambiente e com a especie de pescado a ser 

capturado. A t a r r a f a ( 1 7 ) , t e c i d a com algodao, f i b r a s de 

"gravata"(18) ou "tucum"(19), era o equipamento mais comum em 

todo l i t o r a l e se destinava a captura de v a r i a s especies de 

peixe e camarao, principalmente em ambientes estuarinos e 

lagunares. Ja as redes de algodao e os espinheis(20) de f i o 

de algodao serviam tanto para a pesca em aguas i n t e r i o r e s 

(lagoas, r i o s , e t c ) quanto no mar grosso e capturavam, 

principalmente a t a i n h a (mugil spp), a c o r v i n a (micropon 

f u r n i e r i ) ; ( r e d e s ) ; o bagre ( a r i u s bagre) e a anchova 

(pomatomus s a l t a t r i x ) ; (espinheis) (21). E p r e c i s o r e g i s t r a r 

ainda que para que os f i o s de algodao ( t a r r a f a s , redes, e t c ) 

durassem um longo periodo, r e s i s t i n d o ao desgaste da agua 

salgada (apodrecimento) e as intemperies, precisavam ser 

sistematicamente t i n g i d o s com cascas de arvores; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JM 0 0 

"naquela epoca nao e x i s t i a n a i l o pra rede, era so 

algodao, nos coxava l i n h o t e de 24 ramo... e t i n h a 

que conserva sempre na t i n t a , ne? Sempre na t i n t a 
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para que aguentasse, nao' apodrecesse. . . Porque o 

que dava v i d a no algodao era a casca de 

j a c a t i r a o , dessa capiuva e casca de capiroroca 

vermelha..." 

(pescador artesanal aposentado-Itapema do Norte) 

A pesca era uma a t i v i d a d e na qual as mulheres 

participavam apenas indiretamente: nos momentos da preparacao 

da conservacao do pescado ("saiga") e de confeccao de alguns 

instrumentos de t r a b a l h o . 0 processo de t r a b a l h o da pescaria 

propriamente d i t o , sempre f o i , por excelencia, uma ocupagao 

essencialmente masculina, no qual se envolviam o chefe do 

grupo domestico e os f i l h o s mais velhos. 

Com excessao da pesca em pequena escala, 

p r a t i c a d a individualmente com o a u x i l i o da t a r r a f a ou da 

" l i n h a de c o i t a " e que se dava no decorrer de todo o ano, o 

processo de t r a b a l h o da a t i v i d a d e pesqueira, que era 

desenvolvida pelos camponeses "lavradores/pescadores", 

caracterizava-se pela mobilizagao de um grupo s o c i a l que 

extrapolava os l i m i t e s da f a m i l i a camponesa e se v i n c u l a v a 

por relagoes de parentesco, compadrio, ou mesmo de 

vizinhanga. ' v 

Nos momentos em que se aproximavam a epoca dos 

c i c l o s m i g r a t o r i o s que determinadas especies de pescado fazem 

anualmente para se reproduzirem(22), prontamente- os 

camponeses no l i t o r a l , organizavam "sociedades" para 

conjuntamente melhor aproveitarem este periodo de s a f r a . 

Essas "sociedades" recebiam d i s t i n t o s nomes nos v a r i o s pontos 

do l i t o r a l , mas guardavam muitas c a r a c t e r i s t i c a s comuns, 

como: 

. eram formadas tendo. por base relagoes de parentesco, 



46 

de compadrio'ou ainda de vizinhanga, dependendo do tamanho da. 

"sociedade"; 

. apesar de e x i s t i r a m d i f e r e n t e s t a r e f a s no processo de 

t r a b a l h o , todos membros participavam igualmente, detendo o 

conhecimento da execugao de todos as t a r e f a s ; 

. a propriedade dos meios de produgao era d i f u s a entre 

os membros, cada um entrava com uma pequena extensao de rede, 

que posteriormente, seriam emendadas, ou entao cada um 

p a r t i c i p a v a na confecgao de um pedago da rede da "sociedade"; 

. a r e p a r t i g a o do produto da pesca da "sociedade" se 

dava i g u a l i t a r i a m e n t e entre todos p a r t i c i p a n t e s do processo 

de t r a b a l h o , independente da fungao que houvesse 

desempenhado; 

. a "sociedade" e x i s t i a apenas enquanto durasse a s a f r a 

do pescado, sendo desativada imediatamente apos sua 

ocorrencia para ser formada novamente no ano seguinte. 

Entre outras "sociedades" a pesquisa de campo 

detectou que e x i s t i r a m : 

em ARARANGUA, os "lavradores/pescadores" das 

comunidades de I l h a s e Morro Agudo conseguiram como doagao de 

um p o l i t i c o / c o m e r c i a n t e eminente da regiao, o f i o de algodao 

para confecgao de uma grande rede de a r r a s t o . A rede f o i 

f e i t a em mutirao e, devido a predominancia do branco do 

algodao, f i c o u conhecida como "Pata Branca". A "sociedade" 

f o i organizada em 1920, contando com a p a r t i c i p a g a o de uns 30 

membros que se reuniam anualmente para a s a f r a do bagre, 

perdurando ate 1947/50 aproximadamente; 
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. em Passo de Torres (SAO JOAO DO SUL) a p r i m e i r a 

"sociedade" f o i formada em 1914, aproximadamente, reunindo 

uns 30 produtores em torno de uma rede de a r r a s t o que era 

u t i l i z a d a na s a f r a do bagre e da ta i n h a . Em seguida, em 

1922/23, organizaram outra "sociedade" nos mesmos moldes da 

pr i m e i r a , reunindo uns 35 membros. As duas "sociedades" eram 

conhecidas como "Redes de Alah", mas funcionavam 

independentes, cada uma com d i r e i t o a pescar 24 horas, nos 

periodos das sa f r a s , numa ampla area reservada do r i o 

Mampituba, que era conhecida como " v i v e i r o " , sendo preservada 

pelo p r o p r i o costume e v i g i l a n c i a continua dos membros das 

redes; 

. nas comunidades que margeiam a lagoa de Imarui e 

Mirim, em LAGUNA, os "lavradores/pescadores" a p a r t i r a 

p r i m e i r a decada deste seculo, comegaram a se r e u n i r em 

"sociedades", formadas pela c o n t r i b u i c a o de um pedaco de rede 

de cada membro, que eram emendadas pra fazer grandes redes, 

usada na s a f r a do bagre e da ta i n h a . Por i s s o , essas 

"sociedades" ficaram conhecidas como "emendas"; 

. em FLORIANOPOLIS, nas suas diversas comunidades em que 

o c o r r i a a associacao da pesca e da a g r i c u l t u r a , j a no f i n a l 

do seculo passado comegaram a s u r g i r as "companhas" - nome 

proveniente de Portuga l , que s i g n i f i c a v a sociedade ou grupo 

de Pescadores que trabalh'avam j u n t o s de forma i g u a l i t a r i a 

organizadas para a c o n s t i t u i g a o de uma grande rede de ar r a s t o 

de p r a i a , que era usada exclusivamente na pesca da tainha. 

Portanto, em l i n h a s g e r a i s , para o campesinato 

habitante do l i t o r a l catarinense no i n i c i o do seculo XX, a 

pesca se c o n s t i t u i a numa a t i v i d a d e sazonal, p r a t i c a d a de 

forma s u b s i d i a r i a , acessoria e complementar ao 

desenvolvimento da a g r i c u l t u r a . Mas, inegavelmente, esta 
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p r a t i c a sazonal da pesca cumpria um importante papel na 

ga r a n t i a da reproducao desse grupo de pequenos produtores, 

seja pelo consumo d i r e t o do pescado salgado, seja pela sua 

venda para a obtencao de d i n h e i r o . 

Tratava-se de uma forma de organizacao da 

produgao em que a mao-de-obra f a m i l i a r se mobilizava em 

fungao da a g r i c u l t u r a ou da pesca de forma alt e r n a d a , ou por 

vezes simultanea, em s i n t o n i a com as etapas do calendario 

a g r i c o l a e de algumas safras de pescado. 

2.3.3 - A INDUSTRIA DOMESTICA DOS 

"LAVRADORES/PESCADORES" 

0 modo de v i d a dos habi t a n t e s das pequenas 

comunidades que se espalhavam ao longo do l i t o r a l catarinense 

no i n i c i o do seculo XX ainda estava marcado pelas 

c a r a c t e r i s t i c a s de uma economia quase nos moldes n a t u r a i s , de 

a u t o - s u f i c i e n c i a . 0 consumo de produtos de f o r a da unidade de 

produgao camponesa era bastante i n f i m o , se r e s t r i n g i n d o a uns 

poucos produtos i n d u s t r i a l i z a d o s - ferramentas, anzois, 

ceramica, etc - e generos a l i m e n t i c i o s especiais - s a l , 

agucar, cafe algumas vezes, e t c . 

Assim, historicamente,os "lavradores/pescadores" 

de c e r t a forma incentivados pelas d i f i c u l d a d e s do r e l a t i v o 

isolamento das comunidades l i t o r a n e a s , de um lado e pela 

abundancia de m a t e r i a l s e recursos d i s p o n i v e i s na natureza, 

de o u t r o ; desenvolveram a produgao f a m i l i a r de uma s e r i e de 

produtos e instrumentos que f a c i l i t a v a sua sobrevivencia, seu 

dia a d i a . Ou seja, alem de se nuclear alternadamente entre 

as a t i v i d a e s a g r i c o l a s e pesqueiras, a mao de obra da f a m i l i a 

camponesa tambem produzia v a r i o s u t e n s i l i o s e produtos 
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artesanais, o que permite que se i d e n t i f i q u e neste periodo," a 

e x i s t e n c i a de uma " i n d u s t r i a domestica", semelhantemente a-

d e s c r i t a por KAUTSKY (1980)(23). 

A descricao e discussao da " i n d u s t r i a domestica" 

dos "lavradores/pescadores" comeca com a observacao de suas 

habitacoes. As habitagoes dessa epoca eram construidas em 

sistema de mutirao, u t i l i z a n d o paus tramados e barro b a t i d o 

("estuque") e depois cobertas com palha de " t i r i r i c a " . Um 

pequeno numero de moveis e uns poucos u t e n s i l i o s de ceramica 

e f e r r o compartilhavam o cenario das casas dos camponeses,que 

tinham ainda iluminagao f o r n e c i d a pelo lampiao com oleo de 

"anoz"(24) , mamoeira e, no inverno, com banha de tai n h a . 

A l i a s , e oportuno s a l i e n t a r que a "oposigao" 

p e s c a / a g r i c u l t u r a tambem define a d i s t r i b u i g a o espacial das 

comunidades: proximo a p r a i a ficavam os ranchos de m a t e r i a l s 

de pesca e canoas- muitas vezes fei-tos totalmente de palha de 

t i r i r i c a -, nas encostas e um pouco mais afastado da p r a i a , 

mas nao longe, ficavam as resi d e n c i a s , os engenhos de f a r i n h a 

- com e s t r u t u r a i g u a l a das casas e instrumentos f e i t o s de 

madeira - e, mais longe, nas encostas, ficavam os rogados. 

0 algodao c u l t i v a d o em algumas comunidades e 

comprado em out r a s , c o n s t i t u i a - s e numa materia prima 

esse n c i a l . 0 algodao depois de ser f i a d o pelas mulheres e 

pessoas mais velhas, s e r v i a . t a n t o para a confecgao de roupas, 

quanto de redes. VARZEA (1900) descrevendo a comunidade da 

Lagoa da Conceigao ( F l o r i a n o p o l i s ) faz r e f e r e n d a ao uso dos 

teares manuais para a confecgao de roupas: 

" . . . c u l t i v a v a em grande o l i n h o , sobretudo o 

l i n h o galego e donzelo, que era a i mesmo te c i d o 

em teares rudimentares . e p r i m i t i v o s . Estes 

aparelhos atualmente arcaicos, mas c u j a descrigao 
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vale a pena ser conhecida, ainda hoje funcionam 

nesta como em muitas e outras freguesias e 

a r r a i a s . E e neles que se fazem os tecidos comuns 

de algodao branco ou de cores, u t i l i z a d o para 

toalhas, guardanapos, colchas, etc e os chamados 

riscados que sao vendidos enr c o r t e s , e deque se 

vestem os r o c e i r o s em g e r a l . ( . . . ) Destes tecidos 

a em toda I l h a e no continente numa in t e r e s s a n t e 

e profusa variedade..." 

VARZEA (1900: 138) 

0 f i o do algodao, e em menor escala o de 

"tucum", eram usados para a fabricacao de todos instrumentos 

de captura: redes, t a r r a f a s , espinheis, e t c . A confecgao da 

panagem da rede ou da t a r r a f a f i c a v a a cargo da mulher 

principalmente. Mas a mulher nao era a unica da f a m i l i a que 

f a z i a as redes, na verdade todos, desde os catorze, quinze 

anos participavam um pouco. Era uma a t i v i d a d e muito comum 

para conversar, contar adivinhagoes, "causos", e t c , enquanto 

"prazeirosamente" confeccionavam suas redes. 

Depois de pronta a panagem das redes, era 

preciso " e n t r a l h a - l a s " . Na confecgao dos cabos das redes era 

usado o "gravata", sendo o entralhamento s u p e r i o r f e i t o com 

r a i z de " c o r t i c e i r a " ( 2 5 ) , que serviam de boias, e o i n f e r i o r 

f e i t o com "chumbadas" de barro. 

As mulheres, apesar de nao p a r t i c i p a r e m 

diretarriente na pesca desempenhavam, com o a u x i l i o das 

criangas uma s e r i e de outras t a r e f a s , na "f a r i n h a d a " , na 

secagem e saiga do pescado, na roga, na to r r e f a g a o e moagem 

do cafe (quando e x i s t i a ) , na confecgao de redes,- na casa, 

etc. Alem de tudo i s s o , algumas mulheres se dedicavam ainda a 

produgao de trabalhos artesanais: a renda-de-bi1ro na regiao 
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de F l o r i a n o p o l i s e Laguna, as e s t e i r a s e chapeus de palha de 

" t i r i r i c a " e " b u t i a " (co'cos Jatahy) em Ararangua e as 

e s t e i r a s de "junco" (cyperus a r t i c u l a t u s ) do norte do estado. 

Esse produtos eram tanto usados pela f a m i l i a camponesa quanto 

algumas vezes, se cons t i t u i a m numa fonte ocasional de 

ingressos. 

De tudo que se demonstrou ate entao, pode-se 

apreender que, v a r i a s c i r c u n s t a n c i a s p o s s i b i l i t a r a m durante 

muito tempo, ao habitante do l i t o r a l de Santa Catarina, 

manter sua dupla condicao de a g r i c u l t o r e pescador. Desse 

conjunto de c i r c u n s t a n c i a s deve-se r e s s a l t a r : o c a r a t e r 

artesanal dos meios de produgao, cujos m a t e r i a l s basicos se 

encontravam l i v r e s na natureza e acessiveis ao 

"lavrador/pescador; o infimo consumo de produtos de origem 

i n d u s t r i a l e o desenvolvimento de uma " i n d u s t r i a domestica" ; 

o f a t o de ser o pescado e os produtos da lavoura f a m i l i a r os 

p r i n c i p a l s ou unicos suportes da s u b s i s t e n c i a f a m i l i a r e, 

tambem no caso do pescado - o p r i n c i p a l elemento da renda 

f a m i l i a r . 

2 . 4 - 0 USO DO C0NCEIT0 CAMPONES E SUAS IMPLICAQOES 

TEORICAS 

De acordo com os r e l a t o s h i s t o r i c o s de que se 

dispoe, j a na segunda metade do seculo XVII se observa a 

f a l e n c i a dos grandes empreendimentos a g r i c o l a s ( l a t i f u n d i o ) e 

a emergencia dos primeiros nucleos de pequenos produtores no 

l i t o r a l de Santa Catarina. Posteriormente., com a imigragao 

agoriana, se r e f o r g a a colonizagao do l i t o r a l baseada na 

pequena propriedade, pois os colonos agoriahos trouxeram 

consigo a t r a d i g a o e a experiencia no desenvolvimento de uma 

a g r i c u l t u r a . de subs i s t e n c i a em combinagao com a p r a t i c a da 

pesca. 
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Assim, no i n i c i o do seculo XX, o l i t o r a l 

catarinense j a se encontrava efetivamente ocupado onde havia 

algumas cidades de porte consideravel e v a r i a s comunidades 

relativamente isoladas de pequenos produtores, onde a mao de 

obra f a m i l i a r desenvolvia articuladamente a a g r i c u l t u r a e a 

pesca. A preocupacao economica fundamental desses produtores 

estava no desenvolvimento das a t i v i d a d e s a g r i c o l a s , no 

trabalho da lavoura de subsistencia (na qual a mandioca se 

destaca como produto preponderante), mas a p r i n c i p a l f o n t e de 

renda era a a t i v i d a d e pesqueira. 0 pescado, alem de s e r v i r ao 

consumo d i r e t o , era em g e r a l , salgado e seco para ser 

vendido, constuindo-se na p r i n c i p a l fonte de d i n h e i r o 

d i s p o n i v e l para a compra de algumas mercadorias essenciais, 

que nao produziam. Portanto, para estes produtores, a pesca 

era uma a t i v i d a d e complementar, s u b s i d i a r i a a a g r i c u l t u r a , 

destinada a pr o d u z i r valores de t r o c a . 

Como tambem se pode observar no item a n t e r i o r , 

dado o r e l a t i v o isolamento das comunidades, esses pequenos 

produtores nao somente produziam sua alimentacao (produtos 

a g r i c o l a s e pescado), como tambem produziam uma s e r i e de 

produtos artesanais (instrumentos de t r a b a l h o , e t c ) e de 

u t e n s l l i o s , caracterizando-se a e x i s t e n c i a de uma " i n d u s t r i a 

domestica", nos mesmos moldes da d e s c r i t a por KAUTSKY (1980). 

0- calendario de at i v i d a d e s economicas era 

bastante complexo, alternando regularmente a ocupagao da mao 

de obra f a m i l i a r entre a - a g r i c u l t u r a e a pesca. Nos momentos 

em que "a exigencia de mao de obra extrapolava a d i s p o n i v e l no 

grupo domestico, se observava a ocorrencia de v a r i a s formas 

de s o c i a b i l i d a d e , de ajuda mutua, de mutirao, como na 

"farinhada", nas "sociedades" da pescaria, na c o l h e i t a , na 

construgao das habitagoes, e tc. 
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Contudo, no mundo academico, dentro do debate 

das c i e n c i a s s o c i a i s , nao basta descrever pormenorizadamente 

as c a r a c t e r i s t i c a s da forma de organizacao da produgao desse 

conjunto de pequenos produtores. Dentro desse debate, 

hi s t o r i c a m e n t e , os c i e n t i s t a s s o c i a i s constroem categorias 

que mediatizam a analise e permitem - dentro de cert o s 

l i m i t e s - u n i v e r s a l i z a r as conclusoes. Nesse sentido, 

c a r a c t e r i z a r esses pequenos produtores, que habitavam o 

l i t o r a l de Santa Catarina ate o i n i c i o deste seculo, de 

camponeses tern algumas implicacoes teorico-metodologicas(26). 

No entanto, como se observara a seguir, o conceito de 

campesinato se adequa perfeitamente ao caso dos 

"lavradores/Pescadores". 

0 uso do conceito de campones a forma de 

organizacao da produgao dos "lavradores/pescadores" e 

po s s i v e l porque esses produtores se.constituem em produtores 

simples de mercadorias (pescado salgado e seco) dotados de 

uma autonomia r e l a t i v a sobre o seu modo de v i d a em g e r a l 

(processo de t r a b a l h o , o que p l a n t a r , quando pescar, e t c ) . A 

relagao desse produtor com o mercado c a p i t a l i s t a e eventual, 

marginal, i r r e g u l a r . Apesar da venda do pescado ser a sua 

fonte de renda, como sua relagao com o mercado e marginal, o 

"lavrador/pescador" nao tern sua reprodugao s o c i a l (no sentido 

do seu modo de vidaj) determinada pro nenhuma "subordinagao" a 

reprodugao do c a p i t a l em g e r a l . 

Esses elementos g e r a i s , ao que indicam, 

sustentam a i d e n t i f i c a g a o dos "lavradores/pescadores" ao 

campesinato. Alem disso, as p r o p r i a s c a r a c t e r i s t i c a s dessa 

forma de organizagao da produgao j u s t i f i c a m essa 

i d e n t i f i c a g a o . Essas c a r a c t e r i s t i c a s sao: 

. a importancia do trabalho a g r i c o l a para a 

reprodugao f a m i l i a r , tanto dos meios de produgao, quanto da 

mao de obra do "lavrador/pescador"; 
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. a re l e v a n c i a do tra b a l h o f a m i l i a r ("grupo 

domestico") como l i m i t e extremo na organizacao da produgao; 

a reduzida capacidade de acumulacao de 

c a p i t a l , decorrente da pequena escala do excedente gerado 

nesse t i p o de ecoriomia; 

. a e x i s t e n c i a de uma " i n d u s t r i a domestica" 

responsavel pela reprodugao dos rudimentares meios de 

produgao e, eventualmente, por algum ingresso de renda da 

venda de trabalho s artesanais; 

a manifestagao de diversas formas de 

s o c i a b i l i d a d e entre os "lavradores/pescadores", das quais se 

destaca as "sociedades" de pesca, marcadas pelo i g u a l i t a r i s m o 

na geragao e d i v i s a o dos valores de t r o c a (pescado); 

. a dependencia desses pequenos produtores a 

ocorrencia de determinados c i c l o s impostos pela natureza; 

a situagao de dependencia do 

"lavrador/pescador" v i s - a - v i s aos mercados e comerciantes, 

p r i n c i p a l m e n t e , por trabalharem com uma mercadoria altamente 

p e r e c i v e l . 

Portanto, a p r i n c i p a l conclusao de uma 

observagao acurada destas c a r a c t e r i s t i c a s l i s t a d a s acima e de 

que a organizacao s o c i a l dos "lavradores/pescadores", na 

p r i m e i r a metade do seculo XX no l i t o r a l de Santa Catarina, e 

parte i n t e g r a n t e do campesinato em g e r a l . DIEGUES (1983) 

tambem chega a estas mesmas concluso'es ao estudar o l i t o r a l 

sUl de Sao Paulo. Como. ele afirma, se r e f e r i n d o a "pequena 

produgao f a m i l i a r dos lavradores/pescadores", 

"na medi-da em que as a t i v i d a d e s de produgao e 

consumo se realizam dentro da unidade f a m i l i a r que 

tambem detem os meios de produgao, e na medida em 

que i n e x i s t e uma acumulagao de c a p i t a l continua, 

podemos d i z e r que estamos em presenga de uma 

unidade camponesa de produgao". DIEGUES (1983:153-) 



I l l  -  DE CAMPONES A PESCADOR ARTESANAL:  0 I NI ' CI O DO PROCESSO 

DE SUBORDI NACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 - AS PRINCIPAIS TRANSFORMAQOES NA ORGANIZACAO DA 

PRODUQAO CAMPONESA 

Como se d i s c u t i u no c a p i t u l o a n t e r i o r , a 

combinagao das ati v i d a d e s a g r i c o l a s com as at i v i d a d e s 

pesqueiras f o i , durantes muitos anos, a forma de reprodugao 

s o c i a l das pequenas comunidades camponesas que se espalhavam 

ao longo do l i t o r a l catarinense. 0 desenvolvimento dessa 

combinagao g a r a n t i a a su b s i s t e n c i a dos 

"lavradores/pescadores" em p e r f e i t a harmonia com a ocorrencia 

dos c i c l o s da a g r i c u l t u r a e da pesca, permitindo a reprodugao 

n a t u r a l das condigoes de s a f r a de cada a t i v i d a d e . 

Viu-se tambem que essa forma de organizagao da 

produgao, na qual toda mao de obra da f a m i l i a camponesa se 

env o l v i a , assegurava, dada a abundancia dos recursos n a t u r a i s 

d i s p o n i v e i s : de um lado, um modo de v i d a proximo ao 

autoconsumo alimentar, com a p r a t i c a da combinagao 

ag r i c u l t u r a / p e s c a e; de out r o , a propriedade, o acesso ou a 

posse dos meios de produgao a maior parte dos camponeses, 

v i s t o desenvolverem uma " i n d u s t r i a domestica". 

Contudo, esse modo de vi d a campones nao perdurou 

eternamente na evolugao h i s t o r i c a das populagoes l i t o r a n e a s . 

Gradativamente, em decorrencia da expansao do modo de 

produgao c a p i t a l i s t a , essa forma de organizagao da produgao 

f o i sendo d e s t r u i d a e dando -lugar a uma nova forma, j a 

in s e r i d a no contexto do desenvolvimento c a p i t a l i s t a . 
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A destruigao do campones l i t o r a n e o de Santa 

Catarina f o i consequencia de um processo global' de expansao 

do modo de produgao c a p i t a l i s t a , mas que se manifestou 

concretamente atraves de dois mecanismos condicionantes 

p r i n c i p a l s : o desenvolvimento u r b a n o / i m o b i l i a r i o e a melhoria 

dos canais de comunicagao com os mefcados/cidades. Esses 

mecanismos desencadearam um processo de destruigao do 

campones que se deu de forma g r a d a t i v a e vinculados as 

d i f e r e n t e s condigoes o b j e t i v a s das regioes do l i t o r a l do 

estado. Em algumas praias (regiao c e n t r a l e s u l ) esse 

processo se i n i c i o u logo na decada de 30 deste seculo e em 

outras (regiao n o r t e ) f o i mais demorado comegando a se 

manifestar somente a p a r t i r da decada de 60, aproximadamente. 

Como resultado das investigagoes da pesquisa de 

campo, pode-se fazer uma generalizagao desse processo, em 

termos da t o t a l i d a d e do l i t o r a l , afirmando que o campesinato 

s u b s i s t i u ate meados deste s e c u l o ( l ) . A p a r t i r da segunda 

metade deste seculo, cada vez em maior grau, a expansao 

i m o b i l i a r i a / t u r i s m o e o desenvolvimento das v i a s de 

transport e ( r o d o v i a r i o , notadamente), passam a comprometer a 

continuidade da reprodugao dos "lavradores/pescadores", na 

medida em que determinam um movimento no bojo do qual, ao 

mesmo tempo em que as t e r r a s c u l t i v a v e i s vao se tornando 

escassas, comega a se manifestar uma demanda esta v e l para os 

produtos da pesca. Ou seja, t r a t a - s e de um processo onde, o 

desenvolvimento c a p i t a l i s t a rompe com a autonomia r e l a t i v a 

iner'ente a condigao camponesa de "lavrador/pescador" para' 

i n s t a u r a r a subordinagao de uma nova c a t e g o r i a , por ele 

cria d a , a do pescador a r t e s a n a l ( 2 ) . 

E c l a r o que a manifestagao da especulagao 

i m o b i l i a r i a . e o desenvolvimento dos canais de transpor t e 

( r o d o v i a r i o e f e r r o v i a r i o ) ocorreu concomitantemente. A 
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expansao i m o b i l i a r i a cerceia a possibi1idade do c u l t i v o da 

lavoura, por um lado; mas, por ou t r o , a abertura dos 

horizontes da comercializacao p o s s i b i l i t a a pesca em escala 

i l i m i t a d a . Um ex-"lavrador/pescador" de laguna relembra bem 

como f o i o i n i c i o da comercializacao em 1932/35: 

"...o trem sempre teve, mas nao carregava essas 

coisa... depois que o trem pego a pega pexe que o 

povo v i r o a pesca e mata abundancia..." 

(ex-"lavrador/pescador"-Caputera) 

Na maioria das comunidades onde se r e a l i z o u a 

pesquisa de campo, a abertura das p r i m e i r a s estradas 

(caminhos, t r i l h a s , e t c ) sempre contou com um mutirao l o c a l . 

Os "lavradores/pescadores" achando que estavam trazendo o 

"progresso" para seus lugares colaboravam "ingenuamente" com 

os. pequenos comerciantes(3).Foram por estes "caminhos", 

f e i t o s pelas maos dos p r o p r i o s camponeses, que comecaram a 

c i r c u l a r os p r i m e i r o s comerciantes levando o pescado salgado 

e seco no lombo dos animais, em carrocas e, um pouco mais 

tarde, em caminhonetes. Foi tambem por estes "caminhos" que 

chegaram os p r i m e i r o s especuladores, dispostos a comprar a 

"cobicada" ppsse de beira-mar dos camponeses. 

Assim que surge uma demanda esta v e l e r e g u l a r 

para os produtos da pesca, os camponeses sao impelidos a 

i n t e n s i f i c a r e m esta a t i v i d a d e . A pesca, alem de proporcionar 

ganhos d i a r i o s , alimenta a i l u s a o de se alcangar com maior 

f a c i l i d a d e uma melhoria no n i v e l de v i d a . Ainda mais, o 

c a r a t e r e x t r a t i v i s t a e a l e a t o r i o da pesca i l u d e tambem pela 

p o s s i b i 1 idade de uma grande pescaria, um "bom" lance", t a l 

qual uma l o t e r i a que de um momento para outro poderia 

enriquecer -o campones. 
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Os processos entao coincidem: o c a p i t a l o btido 

corn a "venda" do t i t u l o de posse da t e r r a para os 

especuladores poderia ser i n v e s t i d o na aquisigao de 

equipamentos melhores e mais produtivos para serem usados na 

pesca. Ou seja, uma vez que a pesca passou a ser uma 

at i v i d a d e e x c l u s i v a , tornou-se necessario aumentar sua 

produtividade e, logicamente-, sua intensidade. Na maior parte 

dos casos, isso s i g n i f i c o u aumentar.o tamanho da embarcacao, 

comprar um motor e mais redes(4). 

Evidentemente, a desestruturacao do sistema 

a g r i c u l t u r a / p e s c a provocou mudancas q u a l i t a t i v a s fundamentals 

na reprodugao s o c i a l dos "lavradores/pescadores", que 

envolveram, gradativamente, a globalidade do modo de v i d a 

campones. Sao momentos h i s t o r i c o s totalmente d i s t i n t o s : 

antes, toda f a m i l i a p a r t i c i p a v a do processo de t r a b a l h o , 

produzindo internamente grande parte da alimentagao f a m i l i a r ; 

depois, o homem passou a ser o unico a t r a b a l h a r ( se na 

f a m i l i a nao houverem f i l h o s homens em idade s u f i c i e n t e para 

pescar), dependendo de um unico produto - o pescado - para 

vender e t r o c a r pelos demais i t e n s da reprodugao da f a m i l i a . 

Assim, f o i no processo de tr a b a l h o do "grupo 

domestico" campones e em seus aspectos envolventes - d i v i s a o , 

intensidade, p a r t i c i p a g a o , etc - que as consequencias da 

desestruturagao da combinagao a g r i c u l t u r a / p e s c a mais se 

fizeram s e n t i r . As mulheres (maes e f i l h a s ) ficaram 

reservadas t a r e f a s d i s t i n t a s e d i s t a n t e s das a t i v i d a d e s 

masculinas: manutengao domestica e, em muitos casos, 

complementagao da renda f a m i l i a r , produzindo algum tr a b a l h o 

a r t e s a n a l . Os homens ' respondem plenamente pela 

responsabi1idade da sub s i s t e n c i a - f a m i l i a r , passando o d i a 

i n t e i r o l i g a d o as a t i v i d a d e s pesqueiras (captura, consertos 

de embarcagoes e redes, e t c ) . 
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Em termos da organizacao s o c i a l do t r a b a l h o , a 

especializagao dos "lavradores/pescadores" provocou 

alteragoes s i g n i f i c a t i v a s . 0 aspecto mais relevante desse 

processo e que foram se desorganizando as v a r i a s "sociedades" 

de pescaria e com. elas suas c a r a c t e r i s t i c a s marcadamente 

i g u a l i t a r i a s . Como oposto do ingresso na "sociedade", a 

conversao a pescador e f e t i v o exige o aporte de uma poupanca 

minima como condicao necessaria a propriedade dos meios de 

produgao. E, fundamentalmente, a forma de d i v i s a o do produto 

que norteavam as "sociedades" - essencialmente i g u a l i t a r i a s -

dao lugar a esquemas e r e g r a s de d i v i s a o mais complexos que 

envolvem a propriedade dos meios de produgao, de um lado e a 

mao de obra, de ou t r o . 

A p a r c e r i a em que as "sociedades" se 

fundamentavam se r e v e s t i a de um aspecto i g u a l i t a r i o , nao so 

pela d i v i s a o do produto, mas tambem pela p o s s i b i l i d a d e de 

acesso aos meios de produgao que estavam a disposigao de 

praticamente todos os camponeses. Por outro lado, na pesca 

a r t e s a n a l , a p a r c e r i a como forma de organizagao das 

t r i p u l a g o e s , e n t r e t a n t o , tern um c a r a t e r completamente 

d i f e r e n t e . Como se d i s c u t i r a a seguir, hoje a p a r c e r i a 

fornece uma mascara as relagoes de tr a b a l h o desiguais, 

encobrindo ideologicamente, a exploragao dos Pescadores e a 

di s t i n g a o s o c i a l entre eles. Na p a r c e r i a a t u a l , o produto da 

pesca aparece como o resultado de trab a l h o de " i g u a i s " , 

apesar desta p a r c e r i a se organizar como uma " p a r c e r i a 

d e s i g u a l " ( 5 ) . 

Outra questao relevante e que, na medida em que 

avangou a d e t e r i o r i z a g a o das condigoes de reprodugao dos 

"lavradores/pescadores" e se in t r o d u z a especializagao da 

ati v i d a d e pesqueira, v i s - a - v i s cresce a dependencia aos 
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i n t e r m e d i a r i e s , t a n t o pela necessidade de realizagao (venda) 

do pescado que eles oferecem, quanto pelo emprestimo do 

c a p i t a l para aquisigao/manutengao dos equipamentos que se 

deterioram continuamente. Foi um processo l e n t o e gradual 

do pescado salgado e seco ao' . " i n natura" sem l i m i t e s de 

qualidade e quantidade - no qual o eixo c e n t r a l e o 

crescimento da subordinagao e dependencia f r e n t e aos 

i n t e r m e d i a r i e s . Como c o n c l u i DIEGUES (1988a), 

"...a medida que a pesca passa a se t o r n a r mais 

intensa, a dependencia em relagao ao i n t e r m e d i a r i o 

(pombeiro ou atravessador) cresce 

proporcionalmente." DIEGUES (1988a:11) 

E dentro dessa perspectiva de dependencia dos 

pequenos produtores que se deve s i t u a r h i s t o r i c a m e n t e a 

introdugao das chamadas "inovagoes tec n o l o g i c a s " no l i t o r a l 

catarinense. Apesar da epoca em que ocorreram as "inovagoes" 

ser bastante d i f u s a em termos da t o t a l i d a d e do t e r r i t o r i o , e 

po s s i v e l apontar fases que caracterizam a implantagao dos 

novos aparelhos e tecnicas. I n i c i a l m e n t e , quanto a u t i l i z a g a o 

do motor nas embarcagoes, pode-se a f i r m a r que ocorreu 

p r i m e i r o nas comunidades que praticavam a pesca no oceano, 

i s t o entre 1935 e 1945, e entao, somente mais ta r d e , j a na 

decada de 1950/60, os motores comegaram a ser usados nos 

d i f e r e n t e s pontos do l i t o r a l (baias, lagoas, e t c ) . Igualmente 

nesta epoca, em 1950/60, comegaram a ser confeccionadas as 

prim e i r a s panagens de rede u t i l i z a n d o - s e o f i o de nylon de 

p o l i e t i l e n o e cinco anos mais tarde, mais ou menos em 1960/65 

chegava o gelo como forma de conservagao do pescado. 

Sem duvidas, o processo de modernizagao produziu 

inumeras consequencias na organizagao da p r o p r i a a t i v i d a d e 

pesqueira que vinha se especializando, se organizando em 
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bases produt'ivas novas, principalmente, em termos de processo 

de trabalho e dos n i v e i s de p r o d u t i v i d a d e . A introducao do 

motor, do f i o de nylon e do gelo, s i g n i f i c a r a m momentos 

substanciais na transformacao camponesa, e c o n t r i b u i r a m para 

m o d i f i c a r sobremaneira a Jornada, a intensidade e o n i v e l de 

captura do tr a b a l h o pesqueiro. Por exemplo, se antes era 

necessario dispender uma enorme f o r c a f i s i c a ou dos ventos 

(remo e/ou v e l a ) , agora as embarcacoes se deslocam com maior 

autonomia e um dispendio i n f i n i t a m e n t e menor de tempo, 

bastando sentar ao leme da embarcacao e acionar o motor. As 

redes de nylon, por sua vez, nao precisam f i c a r esticadas ao 

s o l , nem sofrerem os regulares banhos para f o r t a l e c i m e n t o das 

f i b r a s , depreciando-se num periodo muito mais lo n g o ( 6 ) . 

Quanto ao gelo, desnecessario d i z e r que s i g n i f i c o u uma 

"revolugao" na a t i v i d a d e , p o s s i b i l i t a n d o a conservacao de 

quantidades " i n f i n i t a s " de pescado e dispensando a 

p a r t i c i p a c a o do "grupo domestico" na saiga do produto. 

Em u l t i m a i n s t a n c i a , e preciso r e g i s t r a r que 

esses elementos modernos representaram uma ampliacao razoavel 

na c o n t a b i l i d a d e de custos dos pequenos produtores. 

Atualmente, na pesca ar t e s a n a l , e preciso que parcela da 

producao seja continuamente dispendida na 

manutengao/reposigao desses equipamentos, imprimindo a pesca 

um r i t m o crescente. 

Finalmente, e importante s a l i e n t a r que, como se. 

espera demonstrar a seguir, quando se a n a l i s a r a teoricamente 

este processo, a destruigao da organizagao camponesa e 

teoricamente o momento de nascimento do pescador a r t e s a n a l , 

uma nova c a t e g o r i a s o c i a l , com um modo de v i d a e uma 

Organizasao da produgao essencialmente d i s t i n t a da c a t e g o r i a 

do campones "lavrador/pescador". 
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3.2 - A SUBORDINACAO DA PEQUENA PRODUQAO .PESQUEIRA AO 

CAPITAL (UM RESGATE TEORICO NECESSARIO) 

Como -se d i s c u t i u anteriormente, a desarticulagao 

do sistema a g r i c u l t u r a / p e s c a provocbu alteragoes q u a l i t a t i v a s 

fundamentals na su b s i s t e n c i a alimentar e na organizagao da 

producao camponesa, c o n t r i b u i n d o para e x i g i r , em s i n t e s e , a 

especializagao masculina nas t a r e f a s ligadas a pesca. 

Contudo, e preciso u l t r a p a s s a r a mera descricao da 

especializagao dos camponeses l i t o r a n e o s e t e n t a r s i t u a r esta 

realidade no panorama das ci e n c i a s s o c i a i s . Como c a r a c t e r i z a r 

e i n t e r p r e t a r as transformagoes camponesas, a p a r t i r do 

avango do modo de produgao c a p i t a l i s t a , e uma importante 

"questao" em permanente debate dentro das ci e n c i a s s o c i a i s . 

Sao v a r i o s estudos e pesquisas d i r i g i d a s a uma 

gama de segmentos e agrupamentos camponeses d i f e r e n t e s , 

tentando d e f i n i r as regras do avango do c a p i t a l i s m o sob os 

camponeses. As conclusoes, em sua maioria, buscam e l u c i d a r 

l e i s e relagoes- fundamentals que possam ser generalizadas e 

e x p l i c a r a "questao camponesa". Assim, na l i t e r a t u r a 

e specializada, encontra-se, entre outras, as seguintes 

formulagoes: 

. a recriagao pelo c a p i t a l de relagoes nao 

c a p i t a l i s t a s de produgao, naqueles lugares e setores, que se 

vinculam ao modo c a p i t a l i s t a • d e produgao atraves das relagoes 

comerciais, como fontes suplementares de rendimentos, 

defendida por VERGOPOULOS (1977) e MARTINS (1986);-

. a e x i s t e n c i a de d i f e r e n t e s modos de produgao 

a r t i c u l a d o s dentro de uma mesma formagao s o c i a l , onde o modo 

de produgao campones ocupar'ia uma posigao subordinada, 

defendida por: GARCIA JUNIOR (1975), VELHO (1976) e TOPALOV 
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( 1 9 7 8 ) ; 

. a o r g a n i z a g a o do p r o c e s s o de t r a b a l h o sob a 

f o r m a camponesa nao e d e s t r u i d a p e l o d e s e n v o l v i m e n t o 

c a p i t a l i s t a , com o c a p i t a l p a s s a n d o a e x e r c e r uma 

" s u b o r d i n a c a o f o r m a l do t r a b a l h o • ao c a p i t a l " ( 7 ) , d e f e n d i d a 

p o r SANTOS ( 1 9 7 9 ) e FAURE ( 1 9 7 8 ) ; 

.•a c o n s t r u c a o t e o r i c a de urn t e r c e i r o t i p o de 

s u b s u n c a o do t r a b a l h o ao c a p i t a l , p e l a v i a i n d i r e t a , a t r a v e s 

do mercado e nao p r e s s u p o n d o a s e p a r a c a o e n t r e o t r a b a l h a d o r 

e os m e i o s de p r o d u c a o , d e f e n d i d a p o r SOARES ( 1 9 8 1 ) e SILVA 

( 1 9 7 7 ) ; 

. a pequena p r o d u c a o m e r c a n t i l c o n s t i t u i - s e numa 

c a t e g o r i a de t r a n s i c a o que d i l u i - s e , com o d e s e n v o l v i m e n t o 

c a p i t a l i s t a , a t r a v e s de urn p r o c e s s o i n t e r n o de d i f e r e n c i a c a o 

s o c i a l , em b u r g u e s e s e p r o l e t a r i o s , d e f e n d i d a p o r LENIN 

( 1 9 8 0 ) e ( 1 9 8 1 ) . 

De c a d a uma d e s t a s f o r m u l a c o e s e x p o s t a s a c i m a 

e x i s t e m v a r i o s d e s d o b r a m e n t o s t e o r i c o s e p o l i t i c o s , a s s i m 

como sao os p r e s s u p o s t o s e e s p e c i f i c i d a d e s de c a d a r e a l i d a d e 

d i s c u t i d a . Mas c a r a c t e r i z a r a t r a n s f o r m a c a o h i s t o r i c a 

(campones a p e s c a d o r a r t e s a n a l ) , que o c o r r e u no l i t o r a l 

c a t a r i n e n s e , r e q u e r no e n t e n d i m e n t o d e s t e t r a b a l h o , t e r 

p r e s e n t e a l g u n s a r g u m e n t o s s u b j a c e n t e s que nao e x i s t e m na 

i n t e r p r e t a g a o d e s t a s p o s i g o e s . E p r e c i s o d e f i n i r o p e s c a d o r 

a r t e s a n a l como urn t r a b a l h a d o r a d o m i c i l i o , p a r a o c a p i t a l . 

D e f i n i - l o d e s t a m a n e i r a , i m p o r t a c o n s i d e r a - l o urn t r a b a l h a d o r 

e s p e c i a l i z a d o , t o t a l m e n t e m e r c a n t i 1 i z a d o , t a n t o a m o n t a n t e 

q u a n t o a j u s a n t e , f r u t o da t r a n s f o r m a g a o de urn segmento 

s o c i a l c a m p o n e s ( 8 ) . 
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Como r e s u l t a d o d e s t a s i n v e s t i g a t e s , pode-se 

a f i r m a r que e sse t r a b a l h a d o r e s p e c i a l i z a d o ' na p e s c a e 

q u a l i t a t i v a m e n t e d i s t i n t o do campones " l a v r a d o r / p e s c a d o r " . 0 

p e s c a d o r a r t e s a n a l e uma n o v a c a t e g o r i a s o c i a l ( 9 ) , que se 

d e f i n e p e l a s r e l a g o e s que p a s s a a t e r com o modo de p r o d u c a o 

c a p i t a l i s t a no q u a l se i n s e r e , ou s e j a , a p e s c a a r t e s a n a l 

somente pode se r e p r o d u z i r de m a n e i r a s u b o r d i n a d a ao c a p i t a l . 

A i n d a que se o r g a n i z e em c o n d i c o e s nao " c l a s s i c a m e n t e 

c a p i t a l i s t a s - p o i s n e l a p r e d o m i n a a p a r c e r i a como r e l a c a o 

b a s i c a de t r a b a l h o e nao o a s s a l a r i a m e n t o - s u a r e p r o d u c a o , 

e n q u a n t o p a r t e dos pequenos p r o d u t o r e s em g e r a l , tern seus 

l i m i t e s d e t e r m i n a d o s p e l o e s p a c o que e s t e s p r o d u t o r e s 

d i s p u t a m com os c a p i t a l s a que se acham e f e t i v a m e n t e 

s u b o r d i n a d o s em c a d a urn dos " c e r c o s c a p i t a l i s t a s " , como se 

v e r a a s e g u i r no c a p i t u l o I V . 

Compreender a p e s c a a r t e s a n a l d e s t a f o r m a , 

i m p l i c a , de i m e d i a t o , d e s c a r t a r da i n v e s t i g a c a o o c o n j u n t o 

das f o r m u l a c o e s e x p o s t a s a c i m a , p o i s nao e x i s t e uma m i n i m a 

i d e n t i f i c a c a o e n t r e os p r e s s u p o s t o s b a s i c o s d e s t e t r a b a l h o e 

as t e s e s c i t a d a s . 

„ No e n t e n d i m e n t o d e s t e e s t u d o , a c o n v e r s a o 

campones " l a v r a d o r / p e s c a d o r " e m p e s c a d o r a r t e s a n a l , nao 

s i g n i f i c a de m a n e i r a nenhuma o d e s e n v o l v i m e n t o das f o r m a s de 

e x i s t e n c i a do c a m p e s i n a t o , nao se t r a t a de e n x e r g a r uma 

p o p u l a c a o camponesa d e s e n v o l v e n d o e s t r a t e g i a s de 

s o b r e v i v e n c i a e d e f e s a f r e n t e ao s u r g i m e n t o da r e a l i d a d e -

c a p i t a l i s t a . E urn m o v i m e n t o h i s t o r i c o o b j e t i v o , o c a p i t a l i s m o 

t r a n s f o r m a e s u b o r d i n a uma f o r m a de p r o d u c a o a t e e n t a o 

m a r g i n a l : os camponeses l i t o r a n e o s c a t a r i n e n s e s . Nesse 

s e n t i d o , a c a t e g o r i a " p e s c a d o r a r t e s a n a l " nao r e p r e s e n t a uma 

c o n t i n u i d a d e e urn d e s e n v o l v i m e n t o da c a t e g o r i a campones 

" l a v r a d o r / p e s c a d o r " , o " p e s c a d o r a r t e s a n a l " nao s i g n i f i c a urn 
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"novo campones". Ao c o n t r a r i o , o p e s c a d o r a r t e s a n a l e uma 

n o v a c a t e g o r i a s o c i a l , que. nasce com o d e s e n v o l v i m e n t o das 

r e l a g o e s de p r o d u c a o em g e r a l do c a p i t a l i s m o . 

No pensament o de SILVA ( 1 9 8 2 ) t r a n s p a r e c e a 

c o n t i n u i d a d e da c a t e g o r i a campones. P a r a e s t e a u t o r , 

" . . . p a r a n o s , a pequena p r o d u c a o e s t a i n s e r i d a no 

c a p i t a l i s m o como p a r t e d e l e mesmo, como f o r m a 

adequada ao m o v i m e n t o da a c u m u l a c a o . ( . . . ) Nao e 

a b s o l u t a m e n t e a r e c r i a c a o de urn p r o d u t o r 

i n d e p e n d e n t e de m e r c a d o r i a s , m u i t o menos de urn 

p r o d u t o r de v a l o r e s de uso ou de urn campones no 

s e n t i d o c l a s s i c o ; e, p e l o c o n t r a r i o , uma f o r m a 

c o n c r e t a de r e p r o d u c a o do p r o p r i o c a p i t a l v i a urn 

'novo campones', que nada m a i s e dq que urn 

t r a b a l h a d o r p a r a o c a p i t a l . " SILVA ( 1 9 8 2 : 1 3 1 ) 

Em s u a a r g u m e n t a c a o SILVA ( 1 9 8 2 ) d e f i n e a 

t r a n s f o r m a g a o do c a m p e s i n a t o , a c r i a c a o p e l o c a p i t a l de urn 

"novo campones", que e d e f i n i d o como urn t r a b a l h a d o r p a r a o 

c a p i t a l . A p e s a r de p a r e c e r c o r r e t a a d e f i n i c a o , i s s o 

p r e s s u p o e que t r a t a - s e da t r a j e t o r i a h i s t o r i c a da mesma 

c a t e g o r i a s o c i a l - o c a m p e s i n a t o - que se t r a n s f o r m a , que tern 

sua e x i s t e n c i a r e d e f i n i d a p e l o c a p i t a l . I s t o e, o "novo 

campones"e a f o r m a m a i s d e s e n v o l v i d a da c a t e g o r i a 

c a m p e s i n a t o . O r a , s e r a que o d e s e n v o l v i m e n t o do c a p i t a l i s m o 

t r a n s f o r m a apenas a f o r m a de e x i s t e n c i a do c a m p e s i n a t o ou 

c r i a uma n o v a c a t e g o r i a s o c i a l com c o n t e u d o e s s e n c i a l m e n t e 

d i f e r e n t e da a n t e r i o r ? Nao e s t a r a . c o l o c a n e s t e a u t o r uma 

c o n f u s a o m e t o d o l o g i c a e n t r e f o r m a e c o n t e u d o da c a t e g o r i a 

c a m p e s i n a t o ? 

E v i d e n t e m e n t e que ao f o r m u l a r s u a p r o p o s i c a o 
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SILVA ( 1 9 8 2 ) tern em mente o c o n j u n t o de e s p e c i f i c i d a d e s . e 

e l e m e n t o s que a s i t u a g a o a g r i c o l a d e t e r m i n a ( r e n d a da t e r r a , 

e t c ) . A c a r a c t e r i z a c a o que a c o n t e c e em u l t i m a i n s t a n c i a e 

i n q u e s t i o n a v e l , ou s e j a , a s s i m como o p e s c a d o r a r t e s a n a l , o 

"novo campones" e urn t r a b a l h a d o r p a r a o c a p i t a l . C o n t u d o , o 

que e n e c e s s a r i o f r i s a r , e que a t r a n s f o r m a c a o de "campones" 

a "novo campones" p e r m i t e a v i s u a l i z a c a o de uma s i t u a c a o 

c o n c r e t a de d e s e n v o l v i m e n t o do c a p i t a l i s m o em g e r a l . A s s i m , 

mesmo t e n d o p r e s e n t e as p a r t i c u l a r i d a d e s que a p e s c a 

a r t e s a n a l d e n o t a como a t i v i d a d e p r o d u t i v a , t r a t a - s e de 

i n t e r p r e t a r t e o r i c a m e n t e o momento da t r a n s f o r m a c a o de 

campones " l a v r a d o r / p e s c a d o r " a p e s c a d o r a r t e s a n a l , da mesma 

f o r m a que o campones a g r i c o l a p o l i c u l t o r se " e s p e c i a l i z a " 

( s u b o r d i n a , m e r c a n t i l i z a , e t c ) n a p r o d u c a o de urn u n i c o 

p r o d u t o . 

E de g r a n d e i m p o r t a n c i a o b s e r v a r q u e, com o 

p e s c a d o r a r t e s a n a l d e s p o n t a uma l o g i c a p r o d u t i v a 

e s s e n c i a l m e n t e m e r c a n t i l , d e s t r u i n d o - s e t o t a l m e n t e a 

o r g a n i z a c a o da p r o d u g a o nos m o l d e s camponeses ( c a l e n d a r i o s de 

a t i v i d a d e s , p r o c e s s o de t r a b a l h o , d i v i s a o do p r o d u t o , e t c ) . 

Com o p e s c a d o r a r t e s a n a l se c o l o c a a i n t e g r a c a o de uma f o r m a 

de p r o d u g a o a t e e n t a o m a r g i n a l a r e p r o d u g a o do c a p i t a l . E uma 

c a t e g o r i a n o v a que p a s s a a t e r a s u a r e p r o d u g a o d e t e r m i n a d a 

p e l a r e p r o d u g a o do c a p i t a l . P o r t a n t o , o p e s c a d o r a r t e s a n a l , 

se c o n s t i t u i numa c a t e g o r i a a n a l i t i c a i n t e r m e d i a r i a e n t r e o 

campones " l a v r a d o r / p e s c a d o r " e o p r o l e t a r i o . A c o n s t i t u i g a o 

h i s t o r i c a d e s t a c a t e g o r i a s i g n i f i c a o r o m p i m e n t o da a u t o n o m i a 

r e l a t i v a e o s u r g i m e n t o do germe de uma r u p t u r a f u n d a m e n t a l 

no modo e p e r s p e c t i v a de v i d a dos camponeses. 0 p e s c a d o r 

a r t e s a n a l e e s t e germe que, com o d e s e n v o l v i m e n t o dos " c e r c o s 

c a o p i t a l i s t a s " , como se d i s c u t i ' r a a s e g u i r , se c o n v e r t e em 

p r o l e t a r i o . 
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, A s s i m , p o r m a i s que as c a r a c t e r i s t i c a s a t u a i s da 

p r o d u g a o p e s q u e i r a a r t e s a n a l permanegam em r e l a g o e s de 

t r a b a l h o nao " c l a s s i c a m e n t e " c a p i t a l i s t a s ( p a r c e r i a ) se 

enquadram p e r f e i t a m e n t e no c i r c u i t o de r e p r o d u g a o do c a p i t a l 

em g e r a l e c o n f e r e m urn c o n t e u d o de p r o l e t a r i z a g a o ao e s t a g i o 

a t u a l da p e s c a a r t e s a n a l c a t a r i n e n s e . 

P o r t a n t o , se f o r e m comparadas uma s e r i e de 

e l e m e n t o s e v a r i a v e i s dos d o i s momentos h i s t o r i c o s das 

p o p u l a g o e s l i t o r a n e a s de S a n t a C a t a r i n a , do tempo campones e 

do tempo p e s c a d o r a r t e s a n a l , obtem-se o d i a g n o s t i c o de uma 

p r o f u n d a t r a n s f o r m a g a o na o r g a n i z a g a o da p r o d u g a o . Como pode 

s e r o b s e r v a d o no q u a d r o 04, a o r g a n i z a g a o da p e s c a a r t e s a n a l 

se e s t r u t u r a em r e l a g o e s e v a l o r e s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s 

da f o r m a camponesa. E s t e s e l e m e n t o s r e p r e s e n t a m uma r u p t u r a 

com o modo e a p e r s p e c t i v a da r e p r o d u g a o camponesa. E s t a s 

r e l a g o e s c o n f e r e m urn c o n t e u d o novo a c a t e g o r i a p e s c a d o r 

a r t e s a n a l e nao s i g n i f i c a m , de m a n e i r a nenhuma, urn e s t a g i o da 

r e s i s t e n c i a ou uma e s t r a t e g i a de s o b r e v i v e n c i a de urn segmento 

campones. Sao r e l a g o e s n o v a s , g e r a d a s com d e t e r m i n a g o e s n o v a s 

e que tendem, com o d e s e n v o l v i m e n t o das f r e n t e s de e x p a n s a o 

do c a p i t a l i s m o ( " c e r c o s " ) , a c o n v e r s a o do p e s c a d o r a r t e s a n a l 

em p r o l e t a r i 6 . 

0 que i m p o r t a n e s t e momento e i n t e r p r e t a r 

c o r r e t a m e n t e e s s a passagem h i s t o r i c a ( a c o n v e r s a o campones a 

p e s c a d o r a r t e s a n a l ) , como o d e s e n c a d e a m e n t o de urn p r o c e s s o de 

s u b o r d i n a g a o e de p r o l e t a r i z a g a o desse segmento s o c i a l . Esse 

p r o c e s s o e d e s e n c a d e a d o a t r a v e s dos "mecanismos que o 

c o n d i c i o n a r a m h i s t o r i c a m e n t e ( e x p a n s a o u r b a n o / i m o b i l i a r i a e 

d e s e n v o l v i m e n t o da c o m u n i c a g a o com os m e r c a d o s / c i d a d e s ) , 

f a z e n d o s u r g i r a c a t e g o r i a p e s c a d o r a r t e s a n a l , mas e somente 

com o d e s e n v o l v i m e n t o dos " c e r c o s c a p i t a l i s t a s " i m p o s t o s a 

r e p r o d u g a o da a t i v i d a d e , como se v e r a a s e g u i r , que as 



QUADRO 03: COMPARACAO ENTRE AS FORMAS DE ORGANIZACAO DA PRODUQAO DOS 

"LAVRADORES/PESCADORES" E DOS PESCADORES ARTESANAIS (SC) 

VARIAVEIS E RELAgOES 

ANALISADAS 

A PRODUgAO CAMPONESA DOS 

" LAVRADORES/PESCADORES 11 

A PRODUCAO DOS• 

PESCADORES ARTESANAIS 

P r o p r i e d a d e dos mei o s p r o d u g a o 

P r o p u l s a 6 das embarcagoes 

Conservagao do pescado 

P r o c e s s o de t r a b a l h o 

> i v i s a o do p r o d u t o 

O b j e t i v o s da p r o d u g a o p ' e s q u e i r a 

Remuneragao do t r a b a l h o 

Composigao das t r i p u l a g o e s 

. F a m i l i a r , d i f u s a 

. Remo de v o g a e/ou v e l a 

. S a l g a d o e seco 

. D i v i s a o f a m i l i a r do t r a b a l h o 

na l a v o u r a e na p e s c a 

. P a r c e r i a i g u a l i t a r i a 

. A t i v i d a d e a c e s s o r i a 

. Em e s p e c i e , na m a i o r p a r t e dos 

caso s 

. F a m i l i a r ou c o m p a d r i o 

I n d i v i d u a l , r e s t r i t a 

m o t o r 

G e l o 

I n d i v i d u a l , somente o homem 

t r a b a l h a na p e s c a 

P a r c e r i a com base em c r i t e -

r i o s de p r o p r i e d a d e 

A t i v i d a d e e x c l u s i v a 

Em " p a r t e s " m o n e t a r i a s , r e -

f e r e n t e s a c a p t u r a 

C o m p a d r i o e v i z i n h a n g a , com 

ou sem l a g o e s f a m i l i a r e s 

NTE: Dados da p e s q u i s a d e c a m p o 
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r e l a g o e s e • c o n t r a d i g o e s y a o se t o r n a n d o m a i s n i t i d a s e 

d e t e r m i n a n d o a sua s u b o r d i n a g a o e p r o l e t a r i z a g a o . 

P o r t a n t o , como se o b s e r v a r a a s e g u i r , e na 

d i s c u s s a o dos " c e r c o s c a p i t a l i s t a s " que.se t o r n a r a c l a r o o 

p r o c e s s o que e s t a c o l o c a d o ; - a s u b o r d i n a g a o da p e s c a 

a r t e s a n a l - a s s i m como os rumos que e s t e p r o c e s s o t e n d e a 

c o n c r e t i z a r - a p r o l e t a r i z a g a o dos P e s c a d o r e s . 

3.3 - AS RELACOES ATUAIS NA PESCA ARTESANAL 

Com o d e s e n v o l v i m e n t o do p r o c e s s o de d e s t r u i g a o 

da p r o d u g a o camponesa ( " l a v r a d o r / p e s c a d o r " ) e a c o n s e q u e n t e 

e s p e c i a l i z a g a o da p r o d u g a o , e s s e s p r o d u t o r e s passam a s e r 

c a r a c t e r i z a d o s como P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s , i n i c i a l m e n t e em 

d e c o r r e n c i a da p r o d u g a o a r t e s a n a l dos i r i s t r u m e n t o s de 

t r a b a l h o , e d e p o i s , como d e s i g n a g a o de urn g r u p o de p r o d u t o r e s 

" i n d e p e n d e n t e s " , como d e f i n i d o p o r MALDONADO ( 1 9 8 6 ) . Segundo 

e s t a a u t o r a , a p e s c a a r t e s a n a l , 

"...se c a r a c t e r i z a p e l a s i m p l i c i d a d e ' da t e c n o l o g i a 

e p e l o b a i x o c u s t o da p r o d u g a o - se bem que, 

a t u a l m e n t e , e s s e s P e s c a d o r e s tenham se m o d e r n i z a d o 

b a s t a n t e -, p r o d u z i n d o com g r u p o s de t r a b a l h o 

f o r m a d o s p o r r e f e r e n c i a i s de p a r e n t e s c o , sem 

v i n c u l o e ' m p r e g a t i c i o e n t r e as t r i p u l a g o e s e os 

m e s t r e s dos b o t e s . Esse t i p o de - p e s c a d o r tern na 

p e s c a a sua p r i n c i p a l f o n t e de r e n d a , e a p r o d u g a o 

v o l t a - s e p a r a o mercado..." MALDONADO ( 1 9 8 6 : 15) 

No seu e s t u d o s o b r e o l i t o r a l b r a s i l e i r o , 

DIEGUES ( 1 9 8 8 ) p o r sua v e z , c o n s i d e r a como p e s c a 

a r t e s a n a l ( 1 0 ) , 

http://que.se
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". . . a q u e l a que os P e s c a d o r e s autonomos s o z i n h o s ou 

em p a r c e r i a s p a r t i c i p a m d i r e t a m e n t e da c a p t u r a 

u s a n d o i n s t r u m e n t o s r e l a t i v a m e n t e s i m p l e s . A 

r e m u n e r a g a o e f e i t a p e l o s i s t e m a t r a d i c i o n a l de 

d i v i s a o da p r o d u g a o em ' p a r t e s ' , s e n d o o p r o d u t o 

d e s t i n a d o p r e p o n d e r a n t e m e h t e ao m e r c a d o . ' Da p e s c a 

r e t i r a m a m a i o r p a r t e de s u a r e n d a , a i n d a que 

s a z o n a l m e n t e possam e x e r c e r a t i v i d a d e s 

c o m p l e m e n t a r e s . ( . . . ) 0 u t r a c a r a c t e r i s t i c a i m p o r t a n t e 

(...) e a sua d e p e n d e n c i a dos c o m e r c i a n t e s ou 

a t r a v e s s a d o r e s , p a r a os q u a i s m u i t a s v e z e s e n t r e g a m 

t o d a a p r o d u g a o . . . " DIEGUES ( 1 9 8 8 : 0 4 ) 

Como i n t r o d u g a o a d i s c u s s a o dos p r o b l e m a s a t u a i s 

da p e s c a a r t e s a n a l e i m p o r t a n t e que o l e i t o r t e n h a uma i d e i a , 

a i n d a que de m a n e i r a s u m a r i a e g e r a l , das c a r a c t e r i s t i c a s e 

e s p e c i f i c i d a d e s da a t i v i d a d e . A p a r t i r de o b s e r v a g o e s 

i n i c i a i s , p o d e-se c a r a c t e r i z a r a p e s c a a r t e s a n a l como urn 

s u b s e t o r da p r o d u g a o s o c i a l onde: 

. se - e v i d e n c i a uma a t o m i z a g a o dos m e i o s de 

p r o d u g a o ; 

. e x i s t e urn g r a n d e numero de p r o d u t o r e s d i r e t o s 

( P e s c a d o r e s ) que mantem a p r o p r i e d a d e i n d i v i d u a l dos m e i o s de 

p r o d u g a o ; 

s u b s i s t e uma r e d u z i d a d i v i s a o t e c n i c a no 

p r o c e s s o de t r a b a l h o na p e s c a ( p a t r a o e camarada, 

b a s i c a m e n t e ) , com a m a i o r i a dos P e s c a d o r e s m a n t e n d o o d o m i n i o . 

c o m p l e t o do p r o c e s s o ; 

. o c o r r e l e n t a m e n t e o d e s e n v o l v i m e n t o das f o r g a s 

p r o d u t i v a s da a t i v i d a d e , t e n d o em v i s t a o-s p r o d u t o r e s 

e s t a r e m , em s u a m a i o r i a , i n c a p a c i t a d o s de a c u m u l a r e m c a p i t a l ; 

. a r e l a g a o b a s i c a de t r a b a l h o e a p a r c e r i a , • e 

p o r t a n t o , a f o r m a de r e m u n e r a g a o do t r a b a l h o e do c a p i t a l 

p r o d u t i v o ( d o n o s das e m b a r c a g o e s ) sao " p a r t e s " da p r o d u g a o . 
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Essas- c a r a c t e r i s t i c a s d e m o n s t r a m que a p e s c a 

a r t e s a n a l , f u n d a m e n t a l m e n t e , se , r e p r o d u z sob r e l a g o e s nao 

" c l a s s i c a s " ao d e s e n v o l v i m e n t o c a p i t a l i s t a . Demonstram que, 

em v e r d a d e , nao o c o r r e a e x p r o p r i a g a o dos m e i o s de p r o d u g a o , 

como e " c l a s s i c o " no c a p i t a l i s m o . E n t e n d e r p o r que o 

m o v i m e n t o de d e s e n v o l v i m e n t o do c a p i t a l o c o r r e m a i s l e n t a e 

d i f e r e n c i a d a m e n t e de sua m a n e i r a " c l a s s i c a " ' e o o b j e t i v o dos 

i t e n s a s e g u i r . D e s t a f o r m a , t r a t a - s e de urn s u b s e t o r da 

p r o d u g a o s o c i a l p r e t e n s a m e n t e " autonomo", " i n d e p e n d e n t e " , que 

s u b s i s t e numa a b s o l u t a e x p l o r a g a o do t r a b a l h o , r e p r o d u z i n d o 

num n i v e l m a i s g e r a l , .as r e l a g o e s s o c i a i s de p r o d u g a o e 

r e p r o d u g a o c a p i t a l i s t a s . 

A s i t u a g a o a t u a l da p e s c a a r t e s a n a l e, na 

p r a t i c a , a n a l i s a d a no c a p i t u l o s e g u i n t e , n a m e d i d a em que se 

v a i d i s c u t i n d o o p r o c e s s o de s u b o r d i n a g a o / p r o l e t a r i z a g a o dos 

P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s d i a n t e do d e s e n v o l v i m e n t o do modo de 

p r o d u g a o c a p i t a l i s t a , e x p r e s s o n o t a d a m e n t e , a t r a v e s de suas 

f r e n t e s de e x p a n s a o sob o s u b s e t o r - a e s p e c u l a g a o 

i m o b i l i a r i a / t u r i s m o , os c o n f l i t o s com a p e s c a i n d u s t r i a l e o 

p r o c e s s o de c o m e r c i a l i z a g a o do p e s c a d o e de f i n a n c i a m e n t o dos 

m e i o s de p r o d u g a o . 

P a r a que se p a s s e a e s t a d i s c u s s a o e n t a o , e 

p r e c i s o que, p r e l i m i n a r m e n t e s e j a m d e l i m i t a d a s algumas 

c a r a c t e r i s t i c a s b a s i c a s da p e s c a a r t e s a n a l . E n e c e s s a r i o 

e n t e n d e r o p r o c e s s o de t r a b a l h o , os m e i o s de p r o d u g a o , os 

a g e n t e s s o c i a i s e n v o l v i d o s e as p e r s p e c t i v a s de 

d e s e n v o l v i m e n t o n as r e l a g o e s de t r a b a l h o . 

I n i c i a l m e n t e , d e v e - s e r e g i s t r a r q u e , q u a n t o a 

f r o t a p e s q u e i r a a r t e s a n a l , e c o n s t i t u i d a com embarcagoes de 

a t e 20 TBA e se a p r e s e n t a com d i f e r e n t e s t i p o s e tamanhos de 
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a c o r d o com os a m b i e n t e s de p e s c a em que operam (mar a b e r t o , 

l a g o a , e s t u a r i o , e t c ) . Como se pode o b s e r v a r a s e g u i r n a 

T a b e l a 07 de Composicao da F r o t a . P e s q u e i r a A r t e s a n a l , h e l a 

p r edominam as p e q u e n a s embarcac'oes, d e m o n s t r a n d o a 

i n e x i s t e n c i a de a u t o n o m i a de n a v e g a c a o e, c o n s e q u e n t e m e n t e , a 

d e p e n d e n c i a d e s s e s P e s c a d o r e s dos a m b i e n t e s c o s t e i r o s . 

A s s i m , as - d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s da p e s c a 

a r t e s a n a l c a t a r i n e n s e agrupam os P e s c a d o r e s em t r i p u l a c o e s 

que v a r i a m , n o r m a l m e n t e , de 2 a 7 e l e m e n t o s , de a c o r d o com o 

t i p o de embarcagao u t i l i z a d a , com as c a r a c t e r i s t i c a s 

e s p e c i f i c a s do p r o c e s s o de t r a b a l h o , com a t e c n o l o g i a 

empregada e f i n a l m e n t e , com o p o t e n c i a l p r o d u t i v o dos 

i n s t r u m e n t o s . Na p e s c a de p e i x e , r e a l i z a d a em t o d a e x t e n s a o 

da c o s t a c a t a r i n e n s e e em m a i o r g r a u no c e n t r o - s u l do e s t a d o , 

a g r a n d e m a i o r i a das c o m u n i d a d e s u t i l i z a as r e d e s de 

" e m a l h a r " , s e j a a " f e i t i c e i r a " ( t r e s p a n a g e n s s o b r e p o s t a s ) 

no c a s o da p e s c a de f u n d e i o , p r i n c i p a l m e n t e -, com uma 

t r i p u l a c a o de 5 P e s c a d o r e s , ou a r e d e de pano l i s o (uma 

panagem), m a i s u t i l i z a d a na p e s c a de c a c e i o , com uma 

t r i p u l a c a o de 7 e l e m e n t o s . 

P o r o u t r o l a d o , na p e s c a do c a m a r a o , p r e s e n t e em 

m a i o r e s c a l a no c e n t r o - n o r t e do e s t a d o e em Laguna, o 

p r o c e s s o de t r a b a l h o se d i f e r e n c i a b a s t a n t e da p e s c a do 

p e i x e . N o r m a l m e n t e , t r a b a l h a m apenas urn ou d o i s P e s c a d o r e s e 

os d i f e r e n t e s i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o u t i l i z a d o s na c a p t u r a 

a p r e s e n t a m uma c a r a c t e r i s t i c a em comum: o menor d e s g a s t e da 

mao-de-obra em r e l a c a o a p e s c a do p e i x e . No p r o c e s s o de 

t r a b a l h o da p e s c a do camarao, somente com r e l a g a o a t a r r a f a 

p ode-se a f i r m a r que e urn i n s t r u m e n t o que e x i g e urn e l e v a d o 

d e s p r e e n d i m e n t o f i s i c o ; os d e m a i s . - r e d e de a r r a s t o de p o r t a 

e a r e d e de saco ( " a v i a o z i n h o " ) - e x i g e m a f o r g a do p e s c a d o r 

somente nos momentos de c o l o c a r e r e t i r a r a r e d e ( l l ) . 



TABELA 07: FROTA PESQUEIRA ARTESANAL CATARINENSE 

- 1988 -

TIPO DE FORgA PROPULSORA CAP. CARGA 

EMBARCACAO MOTOR REMO T O T A L ( t o n . ) 

B a r c o s 96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 96 4 a 19 

B a l e e i r a s 641 - 6 4 1 1 a 5 

B o t e s .523 - 523 1 a 5 

B a t e i r a s -945 535 1 .480 0,2 a 1,5 

Canoas 1 .065 2.747 3.818 0,2 a 1,5 

T O T A L 3. 270 3. 282 6 . 552 -

FONTE: D i a g n o s t i c o da p e s c a no e s t a d o de" S a n t a C a t a r i n a 

SUDEPE - 1988 



74 

Q u a n t o aos a g e n t e s b a s i c o s e n v o l v i d o s no' 

p r o c e s s o de t r a b a l h o da p e s c a a r t e s a n a l ; e p r e c i s o c o n t i n u a r 

com a d i s t i n c a o p e s c a do p e i x e / p e s c a do camarao p r e s e n t e , 

p o i s e n q u a n t o n e s t a u l t i m a , n o r m a l m e n t e c o i n c i d e m a f i g u r a do 

p r o p r i e t a r i o com o p e s c a d o r . p a r t i c i p a n t e ( m u i t a s ^ v e z e s 

c o n t a n d o so com a a j u d a de urn p e s c a d o r m e n o r ) ; n a p e s c a do 

p e i x e , duas c a t e g o r i a s de t r a b a l h o s o b r e s s a e m p o l a r m e n t e , se 

d i f e r e n c i a n d o : uma p e l a p r o p r i e d a d e dos m e i o s de p r o d u c a o 

( p r o p r i e t a r i e s de e m b a r c a g o e s ) e o u t r a p e l a p o s s e da mao de 

o b r a ( p e s c a d o r e s c a m a r a d a s ) . N e s t a p e s c a , quando o 

p r o p r i e t a r i o e a b s e n t e i s t a , e l e emprega P e s c a d o r e s 

e x p e r i e n t e s , com uma m a i o r " s a v o i r - f a i r e " ( 1 2 ) , p a r a d i r i g i r e m 

o p r o c e s s o de t r a b a l h o e os r e p r e s e n t a r j u n t o a t r i p u l a g a o e 

ao i n t e r m e d i a r i o . E s s e s P e s c a d o r e s m a i s e s p e c i a l i z a d o s , sao 

c o n h e c i d o s ao l o n g o do l i t o r a l c a t a r i n e n s e com " p a t r o e s de 

p e s c a " ou s i m p l e s m e n t e " m e s t r e s " . 

Uma das p r i n c i p a l s c a r a c t e r i s t i c a s d e s s e s 

" p a t r o e s " da p e s c a do p e i x e e s t a na c o n f i a n g a que devem 

d e s f r u t a r d o • p r o p r i e t a r i o da embarcagao. Aos " p a t r o e s " cabem 

a r e s p o n s a b i l i d a d e p e l a condugao de t o d o p r o c e s s o p r o d u t i v o 

( p r o c e s s o de t r a b a l h o e na m a i o r p a r t e das v e z e s a p r o p r i a 

c o m e r c i a l i z a g a o ) e p o r t a n t o , p a r a desempenhar e s t a f u n g a o e 

p r e c i s o que o p e s c a d o r p o s s u a uma s e r i e de q u a l i d a d e s , t a i s 

como: l i d e r a n g a , s e g u r a n g a , c u i d a d o no m a n e j o dos 

i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o , - s o l i d o " s a v o i r - f a i r e " , bom 

c o m p o r t a m e n t o j u n t o ao p r o p r i e t a r i o e ao i n t e r m e d i a r i o , 

l e g i t i m i d a d e no m e i o dos P e s c a d o r e s , e t c . P o i s como e v i d e n c i a 

LOUREIRO ( 1 9 8 5 ) , 

" . . . p a r a bem g e r e n c i a r o c a p i t a l do p r o p r i e t a r i o , e 

i n d i s p e n s a v e l que o e n c a r r e g a d o t e n h a d e m o n s t r a d o 

ao l o n g o de a l g u n s anos de t r a b a l h o s e r p o s s u i d o r 
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de d e t e r m i n a d a s q u a l i f i c a g o e s p e s s o a i s ; e x p e r i e n c i a 

e d o m i n i o s o b o p r o c e s s o de t r a b a l h o , l i d e r a n g a e 

a u t o r i d a d e com r e l a c a o a t r i p u l a g a o , r e c o n h e c i m e n t o 

de s u a e x p e r i e n c i a p e l o s membros da t r i p u l a c a o , 

r e s p o n s a b i l i d a d e e i n t e r e s s e em m a n t e r ou a u m e n t a r 

urn c e r t o n i v e l de de p r o d u c a o da e m b a r c a g a o . " 

LOUREIRO ( 1 9 8 5 : 6 8 ) 

P o r o u t r o l a d o , a p e s a r da p e s c a a r t e s a n a l 

d e m o n s t r a r urn d e s e n v o l v i m e n t o m u i t o l e n t o das f o r g a s 

p r o d u t i v a s , e i n e g a v e l o p a p e l c a d a v e z m a i s i m p o r t a n t e que 

vem a s s u m i n d o a u t i l i z a g a o de i n s t r u m e n t o s m odernos na 

p r o d u g a o p e s q u e i r a . D e s t a f o r m a , o p r o c e s s o de t r a b a l h o na 

p e s c a a r t e s a n a l vem s o f r e n d o , ao l o n g o de s u a e v o l u g a o 

h i s t o r i c a , a l g u m a s a d a p t a g o e s a e s t e c r e s c e n t e uso de 

t e c n o l o g i a . E s t a m o d e r n i z a g a o p e r m i t i u que o d e s g a s t e da 

f o r g a f i s i c a do p e s c a d o r , a t u a l m e n t e , s e j a i n f i n i t a m e n t e 

menor e que t r a b a l h e com n i v e i s de p r o d u t i v i d a d e bem 

s u p e r i o r e s a a n t i g a m e n t e . E c l a r o , nao se pode e s q u e c e r que 

as i n o v a g o e s t e c n o l o g i c a s r e p e r c u t i r a m d i r e t a m e n t e no mercado 

de f o r g a de t r a b a l h o , ocupando urn numero menor de P e s c a d o r e s 

na c a p t u r a e na p r o d u g a o dos i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o . Se 

f o s s e e l e g e r a p r i n c i p a l c o n s e q u e n c i a da c r e s c e n t e u t i l i z a g a o 

de t e c n o l o g i a p e l a p e s c a a r t e s a n a l , s e r i a o p r o c e s s o de 

g r a d a t i v a p e r d a do " s a v o i r - f a i r e " p e l o s P e s c a d o r e s . A 

j u v e n t u d e p e s q u e i r a , que c o n t i n u a m e n t e se i n c o r p o r a a. 

a t i v i d a d e , j a nao p r o d u z a r t e s a n a l m e n t e a t o t a l i d a d e dos 

i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o , nao tern c o n h e c i m e n t o da n avegagao a 

v e l a e/ou remos de v o g a , e n c o n t r a d i f i c u l d a d e s na l o c a l i z a g a o 

v i s u a l dos c a r d u m e s , e t c . 

F i n a l m e n t e , e i m p o r t a n t e r e g i s t r a r que, os 

c amaradas das d i v e r s a s t r i p u l a g o e s da p e s c a a r t e s a n a l 

c a t a r i n e n s e nao tern q u a i s q u e r v i n c u l o s e m p r e g a t i c i o s f o r m a i s 
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com os p r o p r i e t a r i e s das e m b a r c a c o e s . D e s t a f o r m a , nenhum 

d i r e i t o t r a b a l h i s t a e g a r a n t i d o a e s t e s P e s c a d o r e s que 

embarcam e desembarcam das t r i p u l a c o e s em f u n c a o u n i c a m e n t e 

de suas p r o p r i a s v o n t a d e s e dos i n t e r e s s e s dos " p a t r o e s " . 

Como a f i r m o u urn p e s c a d o r , 

" . . . p e s c a d o r a q u i nao em h a d a . . . e l e e n t r a e s a i - a 

h o r a que q u i z e , e n t a o o p e s s o a l muda m u i t o de 

b a r c o , p o r q u e nao tern nada que a s s e g u r e n e ? " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

Em t e r m o s de r e l a g o e s de t r a b a l h o e i m p o r t a n t e 

r e s s a l t a r que, o e n g a j a m e n t o de urn c a m a r a d a na t r i p u l a g a o 

a c o n t e c e i n f o r m a l m e n t e , a t r a v e s de urn c o n t r a t o v e r b a l 

r e a l i z a d o e n t r e e l e e o p r o p r i e t a r i o ou o " p a t r a o " . P o r i s s o , 

p e quenos m o t i v o s sao s u f i c i e n t e s p a r a o r o m p i m e n t o d e s t e 

c o n t r a t o , uma v e z que e x i s t e p e r m a n e n t e m e n t e , na m a i o r i a das 

c o m u n i d a d e s , urn c o n t i n g e n t e de r e s e r v a de m a o-de-obra em 

p l e n a s c o n d i c o e s de i m e d i a t a m e n t e i n g r e s s a r n a p e s c a . E, 

a p e s a r da m a i o r i a das t r i p u l a c o e s e s t a r r e s p a l d a d a p o r 

r e l a g o e s de p a r e n t e s c o , c o m p a d r i o , v i z i n h a n g a ou a m i z a d e , 

c o n t i n u a m e n t e a c o n t e c e m c o n f l i t o s e n t r e os c a m a r a d a s e os 

" p a t r o e s " , desde e r r o s nas c o n t a s , d e s c o n t e n t a m e n t o com o 

i n t e r m e d i a r i o , a t e d e s i n c o m p a t i b i l i d a d e p e s s o a l , c a u s a n d o a 

s a i d a do c a marada da embarcagao. P o r t a n t o , em f u n g a o d e s t a 

i n s t a b i 1 i d a d e g e n e r a l i z a d a do empreg'o, o c o r r e uma m o b i l i d a d e 

a c e n t u a d a e n t r e os d i f e r e n t e s c a m a r a d a s , promovendo uma 

r o t a t i v i d a d e e n t r e as d i f e r e n t e s t r i p u l a g o e s . 

No c a p i t u l o s e g u i n t e p o r t a n t o , d i s c u t i r - s e - a 

como e s t a s r e l a g o e s t o d a s se c o n f o r m a m f r e n t e ao 

d e s e n v o l v i m e n t o do c a p i t a l i s m o , , na t e n t a t i v a de d e m o n s t r a r os 

" e s t r a n g u l a m e n t o s " c e n t r a i s que e n v o l v e m a r e p r o d u g a o da 

a t i v i d a d e e p o r que, num medio' espago de tempo, e l a t e n d e a 

e x t i n g a o . 
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0 p r o c e s s o de s u b o r d i n a g a o d a p e s c a a r t e s a n a l de 

S a n t a C a t a r i n a e d e t e r m i n a d o p e l o d e s e n v o l v i m e n t o dos " c e r c o s 

c a p i t a l i s t a s " que se impoem em v a r i o s e s p a g o s de r e p r o d u g a o 

da a t i v i d a d e . Esse c a r a t e r s u b o r d i n a d o ao c a p i t a l que a 

r e p r o d u g a o da p e s c a a r t e s a n a l a p r e s e n t a , i n d i c a 

c a r a c t e r i s t i c a s no s e n t i d o de urn p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o . 

Ou s e j a , t r a t a - s e de urn p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o que se 

d e f i n e no c o n t e x t o da s u b o r d i n a g a o i m p o s t a p e l o 

d e s e n v o l v i m e n t o d e s t e s " c e r c o s " . 

D e s t a f o r m a , p a r a faze'r a d i s c u s s a o do p r o c e s s o 

de s u b o r d i n a g a o da p e s c a a r t e s a n a l , e n e c e s s a r i o , a n t e s de 

ma i s nada, e n t e n d e - l o como urn p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o que 

se d e s e n c a d e i a "no momento da r u p t u r a do modo de v i d a campones 

e d e s e n v o l v e - s e h i s t o r i c a m e n t e , s u b o r d i n a d o a. agao dos 

" c e r c o s c a p i t a l i s t a s " , a t e o e x t e r m i n i o da a t i v i d a d e como 

i n d i c a m as t e n d e n c i a s . Compreender o p r o c e s s o de 

p r o l e t a r i z a g a o d e s t a f o r m a , i m p l i c a c o n s i d e r a - l o de m a n e i r a 

m a i s a m p l a e a b r a n g e n t e do que comumentemente e empregado nas 

c i e n c i a s s o c i a i s . A n t e s de d i s c u t i r os " c e r c o s " p o r t a n t o , e 

p r e c i s o d i s c u t i r a c a t e g o r i a " p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o " . 

4.1 - DXSCUTINDO A CATEGORIA "PROCESSO DE 

PROLETARIZAQAO" 

A l e i t u r a " c l a s s i c a " da p r i n c i p a l o b r a de K a r l 

Marx - 0 c a p i t a l - se c a r a c t e r i z a p e l a h o m o g e n e i z a g a o de 
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t o d o s p r o d u t o r e s e t r a b a l h a d o r e s de um p a i s em duas c l a s s e s 

f u n d a m e n t a l s : os b u r g u e s e s ( p r o p r i e t a r i e s dos m e i o s de. 

p r o d u g a o ) e os p r o l e t a r i e s ( p r o p r i e t a r i e s da f o r g a de 

t r a b a l h o ) . Nessa l e i t u r a e s t a c o l o c a d o s u b j a c e n t e o a r g u m e n t o 

de que p r o l e t a r i z a g a o s i g n i f i c a n e c e s s a r i a m e n t e a 

e x p r o p r i a g a o c o m p l e t a dos p r o d u t o r e s d i r e t o s e o c o n s e q u e n t e 

a s s a l a r i a m e n t o da u n i c a m e r c a d o r i a que l h e s r e s t a , a f o r g a de 

t r a b a l h o . Ou s e j a , p r o l e t a r i z a g a o s i g n i f i c a uma r e l a g a o 

d i r e t a de a s s a l a r i a m e n t o ou uma r e l a g a o p a t r a o - e m p r e g a d o . 

P a r a a l e i t u r a " c l a s s i c a " do p r o c e s s o de 

p r o l e t a r i z a g a o , o p r i n c i p a l e l e m e n t o e a p r o d u g a o do 

s o b r e t r a b a l h o ( ou m a i s - v a l i a ) que g a r a n t e a r e p r o d u g a o 

a m p l i a d a do c a p i t a l e apenas a r e p r o d u g a o s i m p l e s 

( m a n u t e n g a o ) da f o r g a de t r a b a l h o . L o g i c a m e n t e , p a r a e s t a 

i n t e r p r e t a g a o , se nao ha p r o l e t a r i z a g a o ( o u a s s a l a r i a m e n t o ) 

nao h a nem p r o d u g a o , nem a p r o p r i a g a o do s o b r e t r a b a l h o ! 

No e n t a n t o , a e x p l o r a g a o c a p i t a l i s t a da f o r g a de 

t r a b a l h o nao se. da somente a t r a v e s de uma r e l a g a o " c l a s s i c a " 

de a s s a l a r i a m e n t o p a t r a o - e m p r e g a d o , p o i s , de m a n e i r a g e r a l , 

as r e l a g o e s de t r a b a l h o a e x e m p l o do campo b r a s i l e i r o nao se 

c a r a c t e r i z a m e x c l u s i v a m e n t e p e l o s p r e s s u p o s t o s " c l a s s i c o s " da 

e x p r o p r i a g a o dos m e i o s de p r o d u g a o e do t r a b a l h o l i v r e . A 

e x i s t e n c i a da e x p l o r a g a o p a r e c e s e r m a i s c o n s e n s u a l e n t r e a 

m a i o r p a r t e dos a u t o r e s que d i s c u t e m e s t a p r o b l e m a t i c a . E s t e s 

a u t o r e s tendem a a c e i t a r a e x i s t e n c i a da e x p l o r a g a o do 

t r a b a l h o , embora a c o n s i d e r e m como o u t r a s " " f o r m a s " de 

e x t r a g a o do s o b r e t r a b a l h o , em p r i n c i p i o n a o - c a p i t a l i s t a s , mas 

que e s t a o a " s e r v i g o do c a p i t a l " ou como sendo as f o r m a s m a i s 

" a d e q u a d a s " a. a c u m u l a g a o c a p i t a l i s t a ( 1) . 

0 que se a p r e e n d e de comum n e s t a s i n t e r p r e t a g o e s 

da p r o b l e m a t i c a da pequena p r o d u g a o em g e r a l , e o f a t o de 
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a f i r m a r e m que as " f o r m a s " de e x p l o r a g a o ou de e x p r o p r i a g a o do 

t r a b a l h o nao se c a r a c t e r i z a m p o r r e l a g o e s de p r o d u g a o 

c a p i t a l i s t a s . P o r t a n t o , o pensamento d e s t a s i n t e r p r e t a g o e s 

pode s e r a g r u p a d o a p a r t i r de urn f i o c o n d u t o r c e n t r a l : o 

c a r a t e r n a o - c a p i t a l i s t a da e x p l o r a g a o do t r a b a l h o ao c a p i t a l 

( n a o - c a p i t a l i s t a , a n t i - c a p i t a l i s t a , s e m i - c a p i t a l i s t a , 

p r e * - c a p i t a l i s t a , e t c ) . 

0 que i n t e r e s s a r e t e r p a r a os o b j e t i v o s d e s t e s 

t r a b a l h o e que e s t a gama d i v e r s a de " c a r a c t e r i z a g o e s " , de 

" f o r m a s " de e x p l o r a g a o do t r a b a l h o ao c a p i t a l nao podem s e r 

e x p l i c a d a s ( o u m e l h o r , d e t e r m i n a d a s ) p e l a s c a t e g o r i a s e 

r e l a g o e s da " p r o d u g a o c a p i t a l i s t a " , mas podem e devem s e r 

a n a l i s a d a s no c o n t e x t o m a i s g e r a l da " r e p r o d u g a o 

c a p i t a l i s t a " . 0 c e r n e do p r o b l e m a t e o r i c o e de que e s t a s 

i n t e r p r e t a g o e s s o b r e v a l o r i z a m o p r o c e s s o de t r a b a l h o , o q u a l 

i m p r i m i r i a uma " l o g i c a " p r o d u t i v a n a o - c a p i t a l i s t a e que se 

s u b o r d i n a r i a a r e p r o d u g a o do c a p i t a l , a p a r t i r de suas 

r e l a g o e s de c i r c u l ' a g a o ( o u c o m e r c i a i s ) . 

E s t a s c o n c l u s o e s sao p o s s i v e i s p o r q u e o c o r r e uma 

c o n f u s a o m e t o d o l o g i c a f u n d a m e n t a l e n t r e duas c a t e g o r i a s : as 

r e l a g o e s s o c i a i s de p r o d u g a o que se c o n f u n d e m com as r e l a g o e s 

de t r a b a l h o e o e n t e n d i m e n t o do p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o 

que se c o n f u n d e com o de a s s a l a r i a m e n t o . 

E n e c e s s a r i o s o b r e t u d o que as r e l a g o e s s o c i a i s 

de p r o d u g a o c a p i t a l i s t a s s e j a m c o m p r e e n d i d a s na d i m e n s a d 

n e c e s s a r i a e p r o p o s t a p o r Marx. A t e o r i a do v a l o r e da 

d i s t r i b u i g a o e x p r e s s a p o r Marx nao t r a t a a penas do p r o c e s s o 

i m e d i a t o da p r o d u g a o c a p i t a l i s t a - a l i a s e s t a e a m a t e r i a 

apenas do l i v r o 1 d'O c a p i t a l - mas, p r i n c i p a l m e n t e , do 

p r o c e s s o g l - o b a l da p r o d u g a o e r e p r o d u g a o c a p i t a l i s t a , o q u a l , 

sem d u v i d a s , i n c o r p o r a o p r o c e s s o de c i r c u l a g a o com t o d o s 
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seus e f e i t o s r e c i p r o c o s d i r e t o s e i n d i r e t o s . P o r t a n t o , e 

p r e c i s o e n t e n d e r . que o p r o c e s s o de t r a b a l h o pode t e r 

y a r i a n t e s t a o d i v e r s a s que sua f o r m a pode a t e mesmo negar' ou 

e s c o n d e r a n a t u r e z a c a p i t a l i s t a - como o c a s o da p a r c e r i a na 

p e s c a a r t e s a n a l - mas nao d e i x a r a de e s t a r s u b o r d i n a d o ao 

c i r c u i t o m a i s g e r a l de " r e p r o d u g a o " das r e l a g o e s s o c i a i s de 

p r o d u g a o c a p i t a l i s t a s . Em s i n t e s e , o p r o c e s s o de t r a b a l h o , 

p o r s i mesmo, nao d e t e r m i h a as r e l a g o e s s o c i a i s de p r o d u g a o , 

mas, ao c o n t r a r i o , e d e t e r m i n a d o p o r e l a s . 

A s i m , pode-se a f i r m a r q u e , a p e s a r da p e s c a 

a r t e s a n a l o r g a n i z a r - s e . i n t e r n a m e n t e a p a r t i r de r e l a g o e s de 

t r a b a l h o a p a r e n t e m e n t e n a o - c a p i t a l i s t a s sao o c o n j u n t o das 

r e l a g o e s s o c i a i s de p r o d u g a o que d e t e r m i n a m a d i n a m i c a de 

p r o d u g a o da a t i v i d a d e . Na v e r d a d e , o p r i n c i p a l mecanismo de 

s u b o r d i n a g a o da p e s c a a r t e s a n a l ao c a p i t a l sao as r e l a g o e s de 

c i r c u l a g a o do modo de p r o d u g a o c a p i t a l i s t a . Sao as r e l a g o e s 

c o m e r c i a i s o d r e n o p o r onde c o r r e a m a i o r p a r t e do 

s o b r e t r a b a l h o dos P e s c a d o r e s , que i r a a l i m e n t a r a r e p r o d u g a o 

do c a p i t a l em g e r a l . Nao se pode d e i x a r de c o n s i d e r a r que 

mesmo c o e x i s t i n d o d o i s n i v e i s de r e l a g o e s - as i n e r e n t e s ao 

s i s t e m a de p a r c e r i a ("nao c l a s s i c a m e n t e c a p i t a l i s t a s " ) e as 

do p r o c e s s o de c i r c u l a g a o do p e s c a d o ( " c l a s s i c a m e n t e 

c a p i t a l i s t a s " ) - e n e c e s s a r i o a p o n t a r q u a i s r e l a g o e s sao 

d o m i n a n t e s e, p o r c o n s e q u i n t e , a b s o r v e d o r a s do s o b r e t r a b a l h o 

g e r a d o . 

P o r t a n t o , e p r e c i s o e n t e n d e r a p e s c a a r t e s a n a l 

como urn s u b s e t o r que s i t u a - s e n a d i v i s a o s o c i a l do t r a b a l h o 

o r g a n i z a d a como urn g r u p o de p r o d u t o r e s " i n d e p e n d e n t e s " que 

pro d u z e m , t a n t o p r o p r i e t a r i e s , de e m b a r c a g o e s , como camaradas 

urn s o b r e t r a b a l h o que t e r m i n a sendo a p r o p r i a d o p e l o c a p i t a l , 

p r i n c i p a l m e n t e no momento em que o p e s c a d o p a s s a a p e r c o r r e r 

a e s f e r a da c i r c u l a g a o . Ou s e j a , embora o v a l o r s e j a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i n c o r p o r a d o ao p e s c a d o na p r o d u g a o , p e l o t r a b a l h o dos 

P e s c a d o r e s , s e r a somente na c o m e r c i a l i z a g a o que e s t a r a ' 

r e a l i z a d o ( 2 ) . E n e s s a p e r s p e c t i v a tambem que se c o l o c a m as 

c o n c l u s o e s de LOUREIRO ( 1 9 8 5 ) , ao e s t u d a r a p e s c a p a r a e n s e . 

Segundo e s t a a u t o r a , 

"...a e x p l o r a g a o do t r a b a l h o dos p r o d u t o r e s d i r e t o s 

se e x e r c e d u r a n t e o p r o c e s s o de t r a b a l h o , m e d i a n t e 

as r e l a g o e s que se e s t a b e l e c e m e n t r e os d i v e r s o s 

a g e n t e s , mas e a t r a v e s da c o m e r c i a l i z a g a o que o 

p e s c a d o se r e a l i z a como m e r c a d o r i a . " 

LOUREIRO ( 1 9 8 5 : 1 8 3 ) 

T e o r i c a m e n t e , r e s s a l t a r o c a r a t e r 

n a o - c a p i t a l i s t a das r e l a g o e s de t r a b a l h o da p e s c a a r t e s a n a l , 

c o n s i d e r a n d o a. e x p l o r a g a o de urn s e t o r n a o - c a p i t a l i s t a , 

c o n s t i t u i - s e numa g r a v e c o n f u s a o m e i ; o d o l o g i c a . Sem d u v i d a s , e 

urn e r r o m e t o d o l o g i c o que r e v e l a a p r o p r i a nao c o m p r e e n s a o do 

p a p e l t e o r i c o das c a t e g o r i a s a n a l i t i c a s e x p r e s s a s p o r Marx. 

No p r o c e s s o m e t o d o l o g i c o d'O c a p i t a l , M arx o b j e t i v a num 

p r i m e i r o momento a p r e s e n t a r as c a t e g o r i a s que n a e s s e n c i a 

e x p l i c i t a m a n a t u r e z a das r e l a g o e s de p r o d u g a o c a p i t a l i s t a s . 

E s t a s c a t e g o r i a s nao tern no mundo r e a l ( n a s u a a p a r e n c i a ) s e u 

c o n t e u d o expre.sso a nao s e r p o r f o r m a s d i v e r s a s que m u i t a s 

v e z e s negam e s s e c o n t e u d o , f o r m a s que negam s u a n a t u r e z a 

c a p i t a l i s t a , a p e s a r de e s t a r e m d e t e r m i n a d a s p o r e l a s . Como 

i n d i c a m as t e o r i z a g o e s de Marx s o b r e e s t e mundo r e a l , as 

i n t e r p r e t a g o e s nao podem se a t e r as f o r m a s , nem tampouco 

r e t r a t a - l a s como d e t e r m i n a n t e s das p r o p r i a s r e l a g o e s s o c i a i s 

de p r o d u g a o , sem uma c o r r e s p o n d e n c i a com s e u c o n t e u d o m a i s 

g e r a l . Nao se pode p o r t a n t o , . t e r uma l e i t u r a c l a s s i c a " ( o u 

v u l g a r ? ) da o b r a de Marx, como e n s i n a KOSIK ( 1 9 8 6 ) , 

"...a a n a l i s e t e o r i c a d e s c o b r e o s e r s o c i a l no 
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s i s t e m a das c a t e g o r i a s e c o n o m i c a s apenas quando e l a 

' d i s s o l v e * a f ' i x i d e z d e s t a s e as compreende como 

e x p r e s s o e s da ATIVIDADE OBJETIVA dos homens e da 

c o n e x a o das su a s r e l a g o e s SOCIAIS em d e t e r m i n a d a s 

e t a p a s HISTORICAS do seu- d e s e n v o l v i m e n t o . " 

KOSIK ( 1 9 8 6 : 1 7 7 ) 

T e r uma l e i t u r a da o b r a de Marx que d i l u a a 

f i x i d e z das c a t e g o r i a s e e x p r e s s e a r e a l i d a d e , da f o r m a 

p r o p o s t a p o r KOSIK ( 1 9 8 6 ) s i g n i f i c a a m p l i a r o e n t e n d i m e n t o do 

p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o , de t a l f o r m a que e s t e e x p l i q u e o 

p r o c e s s o de s u b o r d i n a g a o da p e s c a a r t e s a n a l ao c a p i t a l . Com 

e s t a c o n c e p g a o a m p l i a d a do c o n c e i t o de p r o l e t a r i z a g a o , nao se 

c a i no f a l s o d i l e m a d e s t r u i g a o / r e c r i a g a o da p e s c a a r t e s a n a l , 

c ompreendendo e s t e d u p l o m o v i m e n t o como p a r t e i n t e g r a n t e do 

mesmo p r o c e s s o : a p r o l e t a r i z a g a o . Como i n d i c a SILVA ( 1 9 8 1 ) , 

"e f u n d a m e n t a l e n t e n d e r a p r o l e t a r i z a g a o de uma 

m a n e i r a b a s t a n t e a m p l a , como o p r o c e s s o de 

s u b o r d i n a g a o d i r e t a do t r a b a l h o ao c a p i t a l e nao 

apenas como a e x p r o p r i a g a o c o m p l e t a dos m e i o s de 

p r o d u g a o do campones..." SILVA ( 1 9 8 1 : 51) 

Dessa f o r m a , e n t e n d e r o p r o c e s s o de 

p r o l e t a r i z a g a o de f o r m a b a s t a n t e a m p l a s i g n i f i c a e n t e n d e r 

p o r q u e o c a p i t a l a s s e g u r a a p r o p r i e d a d e " f o r m a l " dos m e i o s de 

p r o d u g a o aos P e s c a d o r e s e a ma n u t e n g a o de r e l a g o e s de 

t r a b a l h o b a s e a d a s num s i s t e m a de p a r c e r i a , em d e t r i m e n t o da 

i m p l a n t a g a o de su a s r e l a g o e s de t r a b a l h o n a a t i v i d a d e 

( a s s a l a r i a m e n t o ) ( 3 ) . Ou s e j a , o p r e g o do p e s c a d o p e r m i t e 

apenas a r e p r o d u g a o da mao-de'-obra f a m i l i a r dos P e s c a d o r e s , a 

p r o p r i a r e p r o d u g a o dos m e i o s de p r o d u g a o vem se t o r n a n d o c a d a 

v e z m a i s d i f i c i l , t e n d o em v i s t a os i n v e s t i m e n t o s c r e s c e n t e s 

em i n o v a g o e s t e c n o l o g i c a s que se f a z e m n e c e s s a r i o s p a r a 
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c o m b a t e r a e s c a s s e z do p e s c a d o na c o s t a c a t a r i n e n s e . 

Os r e s u l t a d o s da p e s q u i s a de campo e v i d e n c i a m 

que, do p o n t o de v i s t a da l u c r a t i v i d a d e , a a t u a c a o dos 

c a p i t a i s d i r e t a m e n t e e n v o l v i d o s n a - i n t e r m e d i a c a o p e s q u e i r a se 

d e s e n v o l v e b u s c a n d o m a n t e r e r e p r o d u z i r as r e l a g o e s de 

t r a b a l h o da p a r c e r i a da p e s c a a r t e s a n a l . I s s o s i g n i f i c a que a 

a c u m u l a c a o de c a p i t a l , p r o p o r c i o n a d a p e l a i n t e r m e d i a c a o , nao 

e r e i n v e s t i d a n a p r o p r i a a t i v i d a d e , p a r a nao c o r r e r o r i s c o 

de d e s e n v o l v e r as f o r c a s p r o d u t i v a s e a l t e r a r as r e l a g o e s de 

t r a b a l h o do s u b s e t o r . Como se c o n s t a t o u , d e p o i s que a 

e s t r u t u r a de c o m e r c i a l i z a g a o e s t a d e f i n i t i v a m e n t e m o n t a d a , os 

i n t e r m e d i a r i e s nao promovem m a i s nenhuma i n v e r s a o de c a p i t a l 

na a t i v i d a d e ( a l e m das n e c e s s a r i a s a. m a n u t e n g a o e c l a r o ) , 

sendo o s o b r e t r a b a l h o da p e s c a a r t e s a n a l d e s v i a d o p a r a 

i n v e s t i m e n t o s em o u t r o s s e t o r e s da p r o d u g a o , ou a i n d a p a r a 

e s p e c u l a g a o i m o b i l i a r i a e f i n a n c e i r a . Como r e l a t a m os 

d e p o i m e n t o s dos P e s c a d o r e s , ao se r e f e r i r e m aos i n v e s t i m e n t o s 

do p r i n c i p a l i n t e r m e d i a r i o l o c a l : 

" e l e nao i n v e s t e m a i s na p e s c a . . . e l e tern a t e duas 

b o a t e a i em Lag u n a . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - F a r o l de S a n t a M a r t a ) 

" . . . t e r n uma p o r g a o de t e r r e n o a i no F a r o l , tambem 

tern em Laguna e C a m b o r i u . . . " 

( p e s c a d o r * a r t e s a n a l - F a r o l de S a n t a M a r t a ) 

P o r t a n t o , nao se t r a t a de v e r o d e s e n v o l v i m e n t o 

c a p i t a l i s t a como a l g o - l i n e a r e i d e n t i c o p a r a t o d o s os s e t o r e s 

da p r o d u g a o s o c i a l , e s p e r a n d o e n c o n t r a r a mesma f o r m a de 

dominagao em t o d o s os campos de s u a a t u a g a o . P e l o c o n t r a r i o , 

o p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o e amplo o s u f i c i e n t e p a r a 

p e r m i t i r que a i n e x ' i s t e n c i a do a s s a l a r i a m e n t o na p e s c a 
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a r t e s a n a l nao i m p e g a nem a p r o d u g a o de v a l o r p o r p a r t e dos 

P e s c a d o r e s , nem a a p r o p r i a g a o de v a l o r p o r p a r t e do c a p i t a l ' 

c o m e r c i a l ( 5 ) e, d e s t a f o r m a , sua c o n s t i t u i g a o e n q u a n t o f o r m a 

de o r g a n i z a g a o da p r o d u g a o que nao u t i l i z a as r e l a g o e s 

" c l a s s i c a s " do c a p i t a l i s m o nao o b s t a c u l i z a o p r o c e s s o de 

ac u m u l a g a o em g e r a l . 0 que p r e c i s a f i c a r c l a r o e que, a 

e x p l o r a g a o e, de m a n e i r a g e r a l , i n t r i n s e c a a r e p r o d u g a o 

a m p l i a d a do c a p i t a l que submete a p e s c a a r t e s a n a l em v a r i o s 

e s p a g o s de s u a r e p r o d u g a o s o c i a l como a t i v i d a d e , e se u t i l i z a 

d e l a como e l e m e n t o i n t e g r a n t e do s e u c i r c u i t o ; i s t o e, a 

p e s c a nao e i n d e p e n d e n t e d e l e , mas s i m a f o r m a como o c a p i t a l 

a s u b o r d i n a a s e u s i n t e r e s s e s . Em suma, como c o l o c a MARTINS 

( S d ) , em u l t i m a i n s t a n c i a , a d i n a m i c a da p r o d u g a o p e s q u e i r a 

a r t e s a n a l e t o t a l m e n t e d e t e r m i n a d a p e l a d i n a m i c a de 

v a l o r i z a g a o do c a p i t a l . P a r a e s t e a u t o r , 

"...a p e s c a a r t e s a n a l e n q u a r i t o urn s e t o r da 

a g r i c u l t u r a c o l a b o r a , v i a e x p r o p r i a g a o r e a l i z a d a 

p e l o c a p i t a l c o m e r c i a l , p a r a a r e p r o d u g a o a m p l i a d a 

do c a p i t a l " s o c i a l , com urn espago e c o n o m i c o p r o p r i o , 

que t r a t a m o s de c a r a c t e r i z a - l o no s e n t i d o que seus 

l i m i t e s sao dados p e l a d i n a m i c a do c a p i t a l . " 

MARTINS ( S d : 42) 

F i n a l m e n t e , e i m p o r t a n t e s a l i e n t a r que a 

compreensao do p r o c e s s o de p r o l e t a r i z a g a o de f o r m a a m p l i a d a , 

no c a s o c o n c r e t o da p e s c a ' a r t e s a n a l c a t a r i n e n s e , p e r m i t e 

e x p l i c a r nao apenas a s u b o r d i n a g a o c o m e r c i a l , mas tambem o 

d e s e n v o l v i m e n t o c a p i t a l i s t a n o u t r a s e s f e r a s - , como a 

e s p e c u l a g a o i m o b i l i a r i a ( t u r i s m o ) e a d i s p u t a p e l o mesmo 

espago m a r i n h o com a p e s c a i n d u s t r i a l . P o r t a n t o , c a r a c t e r i z a r 

o p e s c a d o r a r t e s a n a l da c o s t a c a t a r i n e n s e como p r o l e t a r i o 

s i g n i f i c a . c o n s i d e r a - l o urn p r o d u t o r d i r e t o s u b o r d i n a d o 

d i r e t a m e n t e ao c a p i t a l , e que e x p r e s s a e s t a s u b o r d i n a g a o no 
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c e r c e a m e n t o i m p o s t o p e l a i n v a s a o t u r i s t i c a e p e l o s c o n f l i t o s 

com a p e s c a i n d u s t r i a l e na e x p l o r a g a o c o m e r c i a l . 

Como se pode c o n c l u i r , a p a r t i r da d i s c u s s a o de 

ca d a urn dos " c e r c o s c a p i t a l i s t a s " f e i t a s a s e g u i r , t u d b 

p a r e c e i n d i c a r que a r e p r o d u g a o do c a p i t a l , a p a r t i r de 

f o r m a s de e x p l o r a g a o que nao r e p r e s e n t a m o c a r a t e r " c l a s s i c o " 

do c a p i t a l i s m o , r e p r e s e n t a urn e s t a g i o n ovo do p r o p r i o 

d e s e n v o l v i m e n t o c a p i t a l i s t a , urn e s t a g i o que u l t r a p a s s a a mera 

i m p l a n t a g a o das r e l a g o e s de t r a b a l h o c a p i t a l i s t a s . O r a , no 

caso c o n c r e t o da p e s c a a r t e s a n a l , se o b s e r v a q u e, se a 

r e p r o d u g a o do c a p i t a l esta. g a r a n t i d a a p a r t i r da s i t u a g a o de 

s u b o r d i n a g a o e a p r o p r i e d a d e p r i v a d a dos m e i o s de p r o d u g a o 

nao r e p r e s e n t a urn o b s t a c u l o a a c u m u l a g a o , e n t a o t r a t a - s e do 

p r o p r i o d e s e n v o l v i m e n t o do c a p i t a l i s m o , num novo n i v e l , 

p o r q u e , s o b r e t u d o , o c a p i t a l nao e n f r e n t a os_ r i s c o s e as 

o s c i l a g o e s da a l e a t o r i d a d e n a t u r a l do p r o c e s s o p r o d u t i v o n a 

p e s c a ( 6 ) . 

4.2 - OS "CERCOS CAPITALISTAS" DE SUBORDINAgAO E DE 

PROLETARIZAGAO DA PESCA ARTESANAL 

.0 p r o c e s s o de s u b o r d i n a g a o ao c a p i t a l i m p o s t o a 

p e s c a a r t e s a n a l c a t a r i n e n s e se o r i g i n o u no momento em que se 

t r a n s f o r m o u c o m p l e t a m e n t e a f o r m a de o r g a n i z a g a o dos 

" l a v r a d o r e s / p e s c a d o r e s " , em meados d e s t e s e c u l o . Mas, e urn 

p r o c e s s o que se d e s e n v o l v e l e n t a e g r a d u a l m e n t e , 

apre'sentando-se h o j e de m a n e i r a m u i t o m a i s c o m p l e x a e' 

en v o l v e . n t e do que n a q u e l a o c a s i a o . A t u a l m e n t e , a r e p r o d u g a o 

da p e s c a a r t e s a n a l depende do espago ( g e o g r a f i c o , s o c i a l , 

e c o n o m i c o , e t c ) que d i s p u t a com os c a p i t a l s a que se a c h a 

e f e t i v a m e n t e v i n c u l a d a em cada urn dos " c e r c o s c a p i t a l i s t a s " . 

Esse p r o c e s s o , d e t e r m i n a , como t e n d e n c i a g e r a l , o e x t e r m i n i o 

da p e s c a a r t e s a n a l como urn s u b s e t o r s o c i a l de p r o d u t o r e s . 
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P o r t a n t o , ao que as e v i d e n c i a s i n d i c a m , a p r o l e t a r i z a g a o da 

p e s c a a r t e s a n a l s i g n i f i c a : de um l a d o , o s e u e x t e r m i n i o ou 

c o n v e r s a o em a t i v i d a d e a c e s s o r i a , c o m p l e m e n t a r e, de o u t r o , o 

d e s e n v o l v i m e n t o da p e s c a o r g a n i z a d a em m o l d e s i n d u s t r i a l s . 

4.2.1 - 0 PROCESSO DE COMERCIALIZAQAO DO PESCADO E 

DE FINANCIAMENTO DOS MEIOS DE PRODUgAO 

E s t e " c e r c o c a p i t a l i s t a " r e p r e s e n t a um 

i m p o r t a n t e ( t a l v e z o m a i s ) e l e m e n t o do p r o c e s s o de 

s u b o r d i n a g a o da p e s c a a r t e s a n a l . P a r c e l a do c a p i t a l em g e r a l , 

n o t a d a m e n t e o c a p i t a l c o m e r c i a l , se r e p r o d u z a m p l i a d a m e n t e 

a p r o p r i a n d o - s e , e n t r e o u t r a s f o r m a s , a t r a v e s do mecanismo 

" d i f e r e n c i a l de p r e g o s " ( 7 ) e do f i n a n c i a m e n t o dos m e i o s de 

p r o d u g a o , do s o b r e t r a b a l h o g e r a d o n a p e s c a a r t e s a n a l . 

E p r e c i s o p o r t a n t o , d i s c u t i r a a t u a g a o do 

c a p i t a l p e l o mecanismo " d i f e r e n c i a l de p r e g o s " e n a 

d e p e n d e n c i a e c o n o m i c a aos f i n a n c i a m e n t o s dos m e i o s de 

p r o d u g a o , de um l a d o ; e, de o u t r o , como a p e s c a se o r g a n i z a , 

q u a i s sao os r e f l e x o s d e s t a a t u a g a o do c a p i t a l no s e u n i v e l 

de r e n d a e n a s u a p e r s p e c t i v a e c o n o m i c a de l o n g o p r a z o . 

A) A EXPLORAQAO PELO MECANISMO "DIFERENCIAL DE 

PREQOS" 

0 p r o c e s s o h i s t o r i c o de d e s e n v o l v i m e n t o da 

c o m e r c i a l i z a g a o do p e s c a d o no l i t o r a l c a t a r i n e n s e f o i , na 

t o t a l i d a d e de su a s p r a i a s , b a s t a n t e s e m e l h a n t e . A p e s a r de se 

d a r em e p o c a s d i f e r e n t e s e v i n c u l a d o a s c o n d i g o e s e c o n o m i c a s 

e s o c i a i s de c a d a c o m u n i d a d e p e s q u e i r a , as v a r i a s f o r m a s de 

" c o m e r c i o " que e x i s t i r a m do p e s c a d o f o r a m p r a t i c a m e n t e i g u a i s 

em t o d o l i t o r a l do e s t a d o . 



87 

A t u a l r n e n t e , a i n s e r g a o do c a p i t a l c o m e r c i a l nas 

c o m u n i d a d e s se d a , * b a s i c a m e n t e , de duas f o r m a s , de a c o r d o com 

as p a r t i c u l a r i d a d e s r e g i o n a i s • e p r i n c i p a l s e s p e c i e s de 

p e s c a d o c a p t u r a d o s . No s u l do l i t o r a l , onde p r e d o m i n a a p e s c a 

do p e i x e ( e x c e t u a n d o o camarao em L a g u n a ) , o p r o p r i o c a p i t a l 

c o m e r c i a l se e s t a b e l e c e d i r e t a m e n t e como i n t e m e d i a r i o 

p e s q u e i r o nas c o m u n i d a d e s . J a n a r e g i a o n o r t e , onde o camarao 

e o p r i n c i p a l p r o d u t o , e x i s t e uma r e d e de p e q u e n o s 

i n t e r m e d i a r i e s e n t r e o c a p i t a l c o m e r c i a l p r o p r i a m e n t e d i t o e 

os P e s c a d o r e s ( n e s t a o r g a n i z a g a o se i n c l u e a p e s c a do camarao 

em L a g u n a ) . 

A c o m e r c i a l i z a g a o do camarao o c o r r e d e s t a f o r m a 

p o r q u e , a l e m de t e r uma v a l o r i z a g a o c o m e r c i a l m u i t o g r a n d e , 

e l e s i g n i f i c a um p equeno v o l u m e p a r a a r m a z e n a m e n t o , o que 

p e r m i t i u que, com uma p e quena e s t r u t u r a f i s i c a ( " f r e e z e r s " ) e 

pequeno v o l u m e de c a p i t a l ( a l e m do m a i s o r e t o r n o e 

i m e d i a t o ) , a l g u n s P e s c a d o r e s ou e x - p e s c a d o r e s se t o r n a s s e m 

pequenos i n t e r m e d i a r i e s . E s t e s , cumprem o p a p e l de r e u n i r o 

camarao p a r a p o s t e r i o r m e n t e e n t r e g a - l o a i n t e m e d i a r i o s 

m a i o r e s . 0 e s t a b e l e c i m e n t o do p r e g o e c o m p l e t a m e n t e dominado 

p e l o g r a n d e i n t e m e d i a r i o ( c a p i t a l c o m e r c i a l ) e o p r e g o que o 

p e s c a d o r r e c e b e depende t o t a l m e n t e do p r e g o pago p o r e s t e aos 

c o m p r a d o r e s l o c a i s . 

P o r o u t r o l a d o , p a r a se r e a l i z a r a 

c o m e r c i a l i z a g a o do p e i x e ( a r m a z e n a m e n t o , t r a n s p o r t e e y e n d a ) 

e n e c e s s a r i o a i n s t a l a g a o de uma i n f r a - e s t r u t u r a de p o r t e 

c o n s i d e r a v e l com uma camera f r i g o r i f i c a , c a m i n h a o , c a i x a s 

p l a s t i c a s , e t c . Em f u n g a o desse v o l u m e de c a p i t a l , a l g o em 

t o r n o de 700 a 900 s a l a r i o s m i n i m o s , a a t u a g a o do c a p i t a l 

c o m e r c i a l e d i r e t a m e n t e v i n c u l a d a - a . p r o d u g a o p e s q u e i r a . Os 

p r o p r i o s p equenos i n t e r m e d i a r i e s de p e i x e que ha d e z , q u i n z e 

anos a t r a s se i n s t a l a r a m nas c o m u n i d a d e s da r e g i a o s u l , 
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a t u a l m e n t e , .devido ao a p o r t e de c a p i t a l que a p r e s e n t a m , e. 

i m p o s s i v e l tambem nao c a r a c t e r i z a - l o s como " c a p i t a l i s t a s " . 

Nesse s e n t i d o , a e x p r e s s a o " i n t e r m e d i a r i e s da p e s c a " , no c a s o 

da c o m e r c i a l i z a g a o do p e i x e , se r e f e r e ao p r o p r i o c a p i t a l 

c o m e r c i a l . Os d e p o i m e n t o s dos P e s c a d o r e s r e v e l a m bem a 

h i s t o r i a do c r e s c i m e n t o e c o n o m i c a dos i n t e r m e d i a r i o s ( 8 ) : 

"chego a q u i com uma c a l g a remendada no c u e um 

c a r r i n h o e n f e r r u j a d o e a mulhe a j u d a v a e l e a l i m p a 

o p e i x e n a p r a i a . . . acabo de um ano t a v a r i c o . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - F a r o l de S a n t a M a r t a ) 

"...quando e l e v e i o p r a c a nao t i n h a onde c a i 

m o r t o , n o i s a t e ajudemo e l e a se c o l o c a . . . h o j e t a i 

com um montao de b a r c o e c a m i n h a o , uma f o r t u n a que 

nao da. p r a c o n t a m a i s . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

O b j e t i v a n d o g a r a n t i r o f o r n e c i m e n t o da p r o d u g a o 

dos P e s c a d o r e s , os i n t e r m e d i a r i e s e s t a b e l e c e m n a s c o m u n i d a d e s 

uma s e r i e de r e l a g o e s p e s s o a i s , p r e s t a n d o uma v e r d a d e i r a 

a s s i s t e n c i a s o c i a l as suas f a m i l i a s , de modo g e r a l , 

p r o c u r a n d o a j u d a - l a s sempre que n e c e s s a r i o e p o s s i v e l . Uma 

das e x p l i c a g o e s d e s t e bom c o m p o r t a m e n t o dos i n t e r m e d i a r i e s e 

a c o n c o r r e n c i a que e x i s t e quando m a i s de um i n t e r m e d i a r i o 

d i s p u t a m os P e s c a d o r e s de uma c o m u n i d a d e n a b u s c a de n o v o s 

P e s c a d o r e s p a r a v i n c u l a r e m - s e aos seus esquemas. Porem, e 

p r e c i s o r e s s a l t a r que a g r a n d e m a i o r i a dos P e s c a d o r e s nao 

u s u f r u i dos " b e n e f i c i o s " que a c o n c o r r e n c i a t r a z , n a m e d i d a 

em que possuem d i v i d a s com os i n t e r m e d i a r i e s e p o r i s s o 

mesmo, e s t a o d e p e n d e n t e s dos mesmos. 

0 c o n t r a t o de c o m e r c i a l i z a g a o que se e s t a b e l e c e 

e n t r e o p r o p r i e t a r i o da embarcagao ou o " p a t r a o " e o 
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i n t e m e d i a r i o e t o t a l . m e n t e i n f o r m a l , podendo s e r r o m p i d o a 

q u a l q u e r momento p'or q u a l q u e r uma das p a r t e s , desde que, 

c l a r o , a s i t u a c a o de d e p e n d e n c i a nao e s t e j a c o l o c a d a . D e s t a 

f o r m a , uma das e x i g e n c i a s dos i n t e r m e d i a r i e s e somente 

a d q u i r i r e m a p r o d u g a o t o t a l da embarcagao e a s s i m , a 

t r i p u l a c a o c o m p l e t a , i n c l u s i v e o " p a t r a o " ( q u a n d o nao e o 

p r o p r i e t a r i o ) , tern que se s u b m e t e r a. e s c o l h a do i n t e r m e d i a r i o 

que o dono f i z e r , mesmo em a l g u n s c a s o s a c o n t r a g o s t o . Alem 

d i s s o , e n e c e s s a r i o l e m b r a r que, os c o m p r a d o r e s de p e s c a d o 

e x i g e m tambem e x c l u s i v i d a d e de a d q u i r i r a p r o d u g a o , nao 

p e r m i t i n d o que os P e s c a d o r e s c o m e c i a l i z e m com t e r c e i r o s , 

n o t a d a m e n t e no c a s o do' p e i x e ( t u r i s t a s , a m b u l a n t e s , e t c ) . 

Essa e x i g e n c i a e c l a r o , se r e f o r g a a i n d a m a i s com a s i t u a g a o 

de d e p e n d e n c i a e c o n o m i c a . 

Deve-se c o n c l u i r p o r t a n t o q u e, e n a f o r m a g a o do 

p r e g o do p e s c a d o que se l o c a l i z a um i m p o r t a n t e ( t a l v e z o 

p r i n c i p a l ) mecanismo de e x p l o r a g a o do t r a b a l h o dos P e s c a d o r e s 

a r t e s a n a i s : o mecanismo do " d i f e r e n c i a l de p r e g o s " . N e s t a 

f o r m a g a o pode-se c o n s t a t a r , uma i n d e p e n d e n c i a e n t r e o p r e g o 

e s t a b e l e c i d o p a r a v i g o r a r no mercado e o p r e g o d e t e r m i n a d o na 

p r o d u g a o . Essa i n d e p e n d e n c i a se v e r i f i c a , na m e d i d a em que, o 

p r e g o f i n a l do p e s c a d o , a n i v e l de c o n s u m i d o r , e f i x a d o nos 

c e n t r o s u b a n o s , i n d e p e n d e n t e m e n t e do c o n h e c i m e n t o da 

e s t r u t u r a dos c u s t o s de p r o d u g a o da p e s c a a r t e s a n a l . 

I n c o r p o r a - s e a s s i m ao p e s c a d o , uma margem d e c o r r e n t e da 

e s p e c u l a g a o i m p o s t a p e l o s i n t e r m e d i a r i e s , que sao os u n i c o s 

d e t e n t o r e s das c o n d i g o e s de c o m e r c i a l i z a g a o do p e s c a d o 

( e s t o c a g e m , t r a n s p o r t e , e t c ) . E tambem n e s t e c a m i n h o que se 

c o l o c a m as o b s e r v a g o e s de LOUREIRO ( 1 9 8 5 ) s o b r e a 

c o m e r c i a l i z a g a o da p e s c a de V i g i a / P A . P a r a e l a , 

"...o c a p i t a l e s p e c u l a t i v o , p e l a d o m i n a g a o e 

c o n t r o l e que e x e r c e s o b r e o m e r c a d o , i m p e d i n d o o 
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a c e s s o dos p r o d u t o r e s d i r e t o s , ( . . . ) r e v e l a - s e m a i s 

r e n t a v e l que o c a p i t a l p r o d u t i v o , p o s t o que l o g r a 

c a p t a r p a r t e m a i s s i g n i f i c a ' t i v a de l u c r o s ( t a n t o 

p e l a e x p l o r a c a o n o r m a l , como t i r a n d o p a r t e da queda 

de p r e c o s n a s s a f r a s ) ; e" tambem m a i s a g i l que o 

c a p i t a l p r o d u t i v o , p o s t o que s u a r e l a t i v i d a d e se 

da. num tempo m a i s c u r t o , com r e t o r n o quase 

i m e d i a t o ; f i n a l m e n t e , e m a i s s e g u r o , p o s t o que nao 

esta. s u b m e t i d o aos r i s c o s e o s c i l a g o e s do p r o c e s s o 

de p r o d u g a o . . . " LOUREIRO ( 1 9 8 5 : 194) 

F i n a l m e n t e , e i m p o r t a n t e s a l i e n t a r que em t o r n o 

da p r o d u g a o p e s q u e i r a a r t e s a n a l se o r g a n i z a m c a p i t a l s de 

d i f e r e n t e s p r o c e d e n c i a s que, em f u n g a o da g a r a n t i a de 

r e n t a b i l i d a d e e da nao e x i s t e n c i a de r i s c o s de p r o d u g a o , 

promovem a c i r c u l a g a o da m e r c a d o r i a p e s c a d o , e s p e c u l a n d o seu 

p r e g o f i n a l . Na m a i o r i a dos c a s o s , o p e s c a d o , d e p o i s de 

c a p t u r a d o , p e r c o r r e uma r e d e de 3 a 5 c o m e r c i a n t e s a n t e s de 

c h e g a r as maos do c o n s u m i d o r . T r a t a - s e p o r t a n t o , da 

i r r a c i o n a l i d a d e do mercado c a p i t a l i s t a ( 9 ) , que o b j e t i v a 

somente e n c a r e c e r o p r o d u t o , p r o p o r c i o n a n d o e x c e l e n t e s n i v e i s 

de r e n t a b i l i d a d e aos c a p i t a l s i n v e s t i d o s no s e t o r . P a r a IVO 

( 1 9 7 5 ) , • ( 

"...a a b s o l u t a i r r a c i o n a l i d a d e do p r o c e s s a m e n t o de 

d i s t r i b u i g a o ou c o m e r c i a l i z a g a o do p e s c a d o l e v a a 

um a c r e s c i m o do p r e g o da m e r c a d o r i a ao c o n s u m i d o r , . 

a f i m de g a r a n t i r o l u c r o do i n t e m e d i a r i o . " 

IVO ( 1 9 7 5 : 1 0 6 ) 

Pode se 

mercado c a t a r i n e n s e , 

( 1 9 8 8 ) . Segundo e s t e 

t e r uma i d e i a d e s t a i r r a c i o n a l i d a d e no 

p a r a f r a s e a n d o a a v a l i a g a o da SUDEPE 

o r g a o , 
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"...o p e r c e n t u a l de aumento do p r e c o do p e s c a d o 

desde o p r o d u t o r a t e c h e g a r . ao c o n s u m i d o r , v a r i a 

desde o m i n i m o de 1 0 0 % a t e 3 0 0 % nas e p o c a s de 

e n t r e s a f r a e no i n i c i o ou f i n a l d e l a s e que se 

o b s e r v a a p r a t i c a de p r e g o s a v i l t a d o s , s o b r e t u d o , 

nas e s p e c i e s de p e s c a d o n o b r e . " SUDEPE ( 1 9 8 8 : 11) 

B) A DEPENDENCIA ECONOMICA AO CAPITAL COMERCIAL 

Na p r o p o r c a o em que a p e s c a a r t e s a n a l 

c a t a r i n e n s e f o i se d e s e n v o l v e n d o , os P e s c a d o r e s t i v e r a m que 

i r adequando seus i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o a. r e a l i d a d e dos 

r e c u r s o s p e s q u e i r o s d i s p o n i v e i s . Como se v e r a a s e g u i r , 

d e v i d o a a t u a c a o da p e s c a i n d u s t r i a l e ao c r e s c e n t e numero de 

P e s c a d o r e s , o p e s c a d o f o i g r a d a t i v a m e n t e e s c a s s e a n d o da c o s t a 

l i t o r a n e a . D e s t a f o r m a , p a r a m a n t e r n i v e i s de p r o d u t i v i d a d e 

s u f i c i e n t e s p a r a a r e p r o d u g a o da mao - d e - o b r a f a m i l i a r e dos 

m e i o s de p r o d u g a o , os P e s c a d o r e s t i v e r a m que i n c o r p o r a r as 

i n o v a g o e s t e c n o l o g i c a s que f o r a m s u r g i n d o n a a t i v i d a d e 

( m o t o r , r e d e s de f i o de n y l o n , e m b a r c a g o e s m a i o r e s , e t c ) p a r a 

e n t a o t e r e m c o n d i g o e s de t r a b a l h a r m a i s a f a s t a d o s da c o s t a . 

Nesse s e n t i d o , p a r a a montagem de uma 

" p a r e l h a " ( 1 0 ) em c o n d i g o e s de p e s c a r d i f e r e n t e s e s p e c i e s de 

p e i x e s e em v a r i a s s i t u a g o e s , e n e c e s s a r i o um i n v e s t i m e n t o de 

p o r t e c o n s i d e r a v e l p a r a o p o d e r a q u i s i t i v o dos P e s c a d o r e s . 

P a r a se t e r uma i d e i a do v a l o r d e s s e i n v e s t i m e n t o , sem c o n t a r 

as r e d e s , o b s e r v a - s e que, somente.uma b a l e e i r a u s a d a (com 4 

TBA) e o m o t o r ( 2 4 HP) e s t a o c u s t a n d o a t u a l m e n t e , p o r v o l t a 

de 30 s a l a r i o s m i n i m o s . Como d i s s e um p e s c a d o r , ao r e f e r i r - s e 

ao c u s t o de uma " p a r e l h a " , 

" . . . i s s o a i ta. uma c o i s a m a l u c a e a g e n t e nao pode 

nem c a l c u l a q u a n t o ta. c u s t a n d o . . . " 
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( p e s c a d o r a r t e s a n a l - F a r o l de S a n t a M a r t a ) 

Como i n d i c a m os r e s u l t a d o s da p e s q u i s a de campo, 

a g r a n d e m a i o r i a dos P e s c a d o r e s nao a d q u i r i u t o d o s os 

i n s t r u m e n t o s de p e s c a j u n t o s , - numa u n i c a v e z ; p e l o c o n t r a r i o , 

a a q u i s i c a o f o i g r a d a t i v a e os P e s c a d o r e s passam o tempo t o d o 

j u n t a n d o d i n h e i r o p a r a i r e m comprando os i n s t r u m e n t o s e 

c o m p l e t a r e m a montagem da " p a r e l h a " . A s s i m , as f o r m a s de 

f i n a n c i a m e n t o p a r a a d q u i r i r e s s e s m e i o s de p r o d u g a o que e s t a o 

ao a l c a n c e dos P e s c a d o r e s , a t u a l m e n t e s a o : de um l a d o , os 

f i n a n c i a m e n t o s c o n v e n c i o n a i s b a n c a r i o s , com j u r o s 

e x o r b i t a n t e s p a r a a c o r i d i g a o de p agamento dos P e s c a d o r e s ; e 

de o u t r o , os e m p r e s t i m o s que sao f o r n e c i d o s p e l o s 

i n t e r m e d i a r i e s , que sao r e a l i z a d o s apenas p e l o s P e s c a d o r e s 

que e l e s j u l g a m c o n v e n i e n t e . 

A p r i m e i r a a l t e r n a t i v a , os f i n a n c i a m e n t o s 

b a n c a r i o s , em f u n g a o dos j u r o s , r e p r e s e n t a uma d i v i d a m u i t o 

g r a n d e , a q u a l a m a i o r i a dos P e s c a d o r e s e c o n s c i e n t e de que 

nao tern c o n d i g o e s p a r a a s s u m i r . P o r i s s o , a f o r m a m a i s comum 

de f i n a n c i a m e n t o e a r e a l i z a d a p e l o s i n t e r m e d i a r i e s que, sem 

q u a l q u e r d ocumento a s s i n a d o , n o r m a l m e n t e , nao impoem 

d i r e t a m e n t e p r a z o s de pagamento e f o r m a l m e n t e nao e s t a b e l e c e m 

j u r o de mora. 0 que a c o n t e c e n a v e r d a d e e que e s t a m o d a l i d a d e 

de f i n a n c i a m e n t o , ao i n v e s de s e r uma " a j u d a " p a r a o 

p e s c a d o r , como m u i t o s a s s i m c o n s i d e r a m , se c o n s t i t u i num 

mecanismo do q u a l o i n t e r m e d i a r i o se u t i l i z a p a r a m a n t e r . uma 

d e p e n d e n c i a d e l e ao seu esquema de c o m e r c i a l i z a g a o e a sua 

i m p o s i g a o de p r e g o s . P o i s , como i n t e r p r e t a DIEGUES ( 1 9 8 3 ) , 

" . . . O r a , na m a i o r i a das v e z e s o c a p i t a l a v angado 

p e l o s i n t e r m e d i a r o s tern como - u n i c a c o n s e q u e n c i a o 

aumento da d e p e n d e n c i a dos P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s em 

r e l a g a o ao c a p i t a l c o m e r c i a l . . . " DIEGUES ( 1 9 8 3 : 2 4 0 ) 
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Como i l u s t r a m os d e p o i m e n t o s a s e g u i r , o-

mecanismo da d e p e n d e n c i a e c o n o m i c a a t i n g e a g r a n d e m a i o r i a 

dos P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s ( 1 1 ) , 

"...quase t o d o mundo a i tern d i v i d a com o p e x e r o . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - B a r r a n c e i r a ) 

" a q u i no F a r o l tern m u i t o que j a t a e n c u r r a l a d o com 

o c o m p r a d o r . . . so mesmo u n s 5,6 que nao t a o 

dev e n d o , que nao t a o a m a r r a d o com o c o m p r a d o r . . 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - F a r o l de S t a . M a r t a ) 

" . . . t e r n g e n t e a i que deve a 2,3 ano p r o comprado e 

c a d a v e z f i c a d evendo m a i s , sem pode s a l . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

Os i n t e r m e d i a r i e s buscam t r a n s p a r e c e r p a r a os 

P e s c a d o r e s uma imagem de " s e g u r a n c a " ; p o r i s s o , e s t a b e l e c e m 

na c o m u n i d a d e uma s e r i e de r e l a g o e s que e x t r a p o l a m o p i a n o 

c o m e r c i a l e se c o n s t i t u e m em s o l i d a s " a m i z a d e s " , r e l a g o e s de 

c o m p a d r i o , e t c . A s s o c i a d o a e s t a c o n q u i s t a da c o n f i a n g a dos 

P e s c a d o r e s , o s " p o m b e i r o s " ( 1 2 ) p r e s t a m uma v e r d a d e i r a 

a s s i s t e n c i a s o c i a l a. c o m u n i d a d e , t r a n s p o r t a n d o d o e n t e s , 

l e v a n d o o m o t o r p a r a c o n s e r t a r , e m p r e s t a n d o d i n h e i r o (sem 

p r a z o s de pagamento e sem j u r o s ) , e t c . Es s a s " a m a r r a s " no 

campo " p e s s o a l " t e r m i n a m -por r e f o r g a r a i n d a m a i s a 

d e p e n d e n c i a e c o n o m i c a dos P e s c a d o r e s ao s i s t e m a de 

c o m e r c i a l i z a g a o dos i n t e r m e d i a r i e s . 

A lem d i s s o , uma s e r i e de f a t o r e s c o n t r i b u e m no 

s e n t i d o de m a n t e r e s s a d e p e n d e n c i a . Um desse f a t o r e s e o f a t o 

das " b o a s " s a f r a s de p e s c a d o nao a c o n t e c e r e m s u c e s s i v a m e n t e -

s e j a em f u n g a o dos l o n g o s p e r i o d o s de e n t r e s a f r a , s e j a p e l a 
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o c o r r e n c i a de l o n g o s p e r i o d o s de c o n d i g o e s c l i m a t i c a s 

d e s f a v o r a v e i s - o que " o b r i g a " os P e s c a d o r e s a c o n s t a n t e m e n t e 

p r o c u r a r e m a j u d a do i n t e r m e d i a r i o . Os P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s 

s u b s i s t e m numa c o n s t a n t e i n s t a b i l i d a d e de d i n h e i r o p o i s , a l e m 

do s u s t e n t o f a m i l i a r , sao n e c e s s a r i o s f r e q u e n t e m e n t e 

c o n s e r t o s no m o t o r , c o n f e c g a o ou c o n s e r t o de r e d e s , r e f o r m a 

ou p i n t u r a da embarcagao, pagamento do INPS, a d i a n t a m e n t o s de 

c o m b u s t i v e l e l u b r i f i c a n t e s , e t c . 

0 c o n f l i t o e n t r e a p e s c a i n d u s t r i a l e a p e s c a 

a r t e s a n a l na d i s p u t a p e l o mesmo esp a g o p r o d u t i v o , como se 

d i s c u t i r a a s e g u i r ( i t e m 4 . 2 . 2 ) , c o n t r i b u i tambem p a r a 

r e f o r g a r a s i t u a g a o de d e p e n d e n c i a . I s t o p o r q u e d e s t e 

c o n f l i t o r e s u l t a m g r a n d e s p r e j u i z o s p a r a os P e s c a d o r e s 

a r t e s a n a i s , que o c o r r e m i n e s p e r a d a m e n t e , com a p e r d a dos 

m a t e r i a l s de p e s c a . P a r a n o v a m e n t e e n t a o , r e e q u i p a r sua 

" p a r e l h a " os P e s c a d o r e s buscam c r e d i t o j u n t o ao 

i n t e r m e d i a r i o . E n f i m , q u a l q u e r s i t u a g a o que r e p r e s e n t e 

i n e s p e r a d a s p e r d a s de e q u i p a m e n t o s de t r a b a l h o dos 

P e s c a d o r e s , como os c o n s t a n t e s r o u b o s de r e d e de camarao que 

tern a c o n t e c i d o u l t i m a m e n t e n a p e s c a do camarao em Laguna p o r 

e x e m p l o , t e r m i n a m p o r a u m e n t a r a i n d a m a i s a d e p e n d e n c i a ao 

c a p i t a l c o m e r c i a l . Nesse s e n t i d o , mesmo os P e s c a d o r e s que nao 

tern d i v i d a a c u m u l a d a com os " p o m b e i r o s " , como v i v e m 

c o n s t a n t e m e n t e sob o r i s c o de p r e c i s a r e m de d i n h e i r o 

i m e d i a t a m e n t e , e c l a r o a l e m de s u a s p o s s i b i 1 i d a d e s , p r o c u r a m 

m a n t e r um c o m p o r t a m e n t o c o r r e t o j u n t o ao " p o m b e i r o " , p a r a 

poderem c o n t a r com o c r e d i t o c e r t o quando f o r n e c e s s a r i o . 

P o i s , segundo os P e s c a d o r e s , a d e c i s a o do i n t e r m e d i a r i o de 

f o r n e c e r q u a l q u e r t i p o de e m p r e s t i m o , depende m u i t o de quern e 

que e s t a p e d i n d o : 

"...se e n t r e g a o p e i x e d i r e i t i n h o , se nao f a z 

s u j e i r a com o p o m b e i r o . . . p r e c i s a ve se e l e nao 
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vende p r o t u r i s t a . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P o n t a da B a r r a ) 

Uma das p r i n c i p a l s c o n s e q u e n c i a s dos 

f i n a n c i a m e n t o s f o r n e c i d o s p e l o s - i n t e r m e d i a r i e s sao as 

" a m a r r a s " que se c r i a m , as " a m a r r a s " que mantem os P e s c a d o r e s 

p r e s o s a o f e r t a de p r e g o s dos i n t e r m e d i a r o s . A p e r s p e c t i v a de 

s a l d a r as d i v i d a s com o f o r n e c i m e n t o da p r o d u g a o e e t e r n a , 

p o i s s u c e s s i v a m e n t e a c r e c e m - s e n o v o s f i n a n c i a m e n t o s . Nessa 

s i t u a g a o , os P e s c a d o r e s de p e i x e nao podem c o m e r c i a l i z a r nem 

mesmo uma p a r t e da p r o d u g a o com t e r c e i r o s ( t u r i s t a s , 

a i r . b u l a n t e s , e t c ) , v i s t o que o i n t e r m e d i a r i o e x i g e a d q u i r i r a 

t o t a l i d a d e da p r o d u g a o . Mas, p o r o u t r o l a d o , como n a p e s c a do 

camarao a pe q u e n a e s t r u t u r a f i n a n c e i r a dos i n t e r m e d i a r i e s nao 

p e r m i t e m que m u i t o s d e l e s f i n a n c i e m os m e i o s de p r o d u g a o ( o u 

os p r i n c i p a l s d e l e s ) , apenas a r e p o s i g a o dos m a t e r i a l s de 

menor v a l o r ( f i o s , c a b o s , e t c ) , nao o c o r r e uma d e p e n d e n c i a 

a c e n t u a d a como n a p e s c a do p e i x e , e no " v e r a n e i o " p o r 

e x e m p l o , m u i t o s P e s c a d o r e s c o m e r c i a l i z a m d i r e t o com os 

t u r i s t a s p o r . p r e g o s s u p e r i o r e s aos o f e r e c i d o s p e l o 

i n t e r m e d i a r i o . Nas p a l a v r a s de um d e s s e s P e s c a d o r e s do n o r t e 

do l i t o r a l , 

" . . . n e s s e s t r e i s m e i s que vem a g o r a que da m a i s , 

p o r q u e n o i s e n t r e g a m o na s a i g a so o que s o b r a da 

v e n d a p r o t u r i s t a . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - B a r r a do S u l ) 

P o r t a n t o , o p r o c e s s o de c o m e r c i a l i z a g a o da p e s c a 

a r t e s a n a l c a t a r i n e n s e , - sem d u v i d a s , e um dos p o n t o s a x i a i s na 

p r o b l e m a t i c a de v i d a d e s s e s P e s c a d o r e s , na m e d i d a em que tern 

c o n s e q u e n c i a s d i r e t a s no n i v e l ' de r e n d a f a m i l i a r . Como o 

pe s c a d o e um p r o d u t o f a c i l m e n t e p e r e c i v e l e os P e s c a d o r e s nao 

d i s p o e m de c o n d i g o e s m a t e r i a l s p a r a o c o n s e r v a r ( c a m e r a s 
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f r i g o r i f i c a s ) , t o r n a m - s e t o t a l m e n t e d e p e n d e n t e s do esqu'ema de 

c o m e r c i a l i z a g a o i m p o s t o p e l o s i n t e r m e d i a r i e s . Alem d i s s o , . 

como se d e m o n s t r o u l o g o a t r a s , os f i n a n c i a m e n t o s dos m e i o s de 

p r o d u g a o ( b a r c o , m o t o r , r e d e s , e t c ) , que sao f o r n e c i d o s p e l o s 

i n t e r m e d i a r i e s , p a r a serem p a g o s g r a d a t i v a m e n t e com a 

p r o d u g a o p e s q u e i r a , sob p r e g o s c o m p l e t a m e n t e d e t e r m i n a d o s 

p e l o f i n a n c i a d o r , t e r m i n a m tambem g a r a n t i n d o a d e p e n d e n c i a 

dos P e s c a d o r e s a f o r m a de c o m e r c i o v i g e n t e . No c a s o do b a r c o 

e do m o t o r n o t a d a m e n t e , quando o p e s c a d o r c o n s e g u e s a l d a r o 

pagamento, e comum que j a tenham s o f r i d o um d e s g a s t e 

s u f i c i e n t e p a r a que s e j a n e c e s s a r i a uma r e f o r m a c o m p l e t a ou 

mesmo a a q u i s i g a o de o u t r o s n o v o s . I s t o e x i g e um novo 

f i n a n c i a m e n t o , o que s i g n i f i c a o i n i c i o de um novo c i c l o de 

e x p l o r a g a o e e n d i v i d a m e n t o do p e s c a d o r a r t e s a n a l . 

C) A INSUFICIENCIA DE RENDA DOS PESCADORES 

0 n i v e l de r e n d a que os P e s c a d o r e s podem o b t e r 

com a p e s c a a r t e s a n a l depende d i r e t a m e n t e da f u n g a o 

desempenhada n o p r o c e s s o p r o d u t i v o : se e ca m a r a d a , " p a t r a o " 

ou dono de emba r c a g a o . E s s a d i f e r e n g a se e x p r e s s a nas 

c o n d i g o e s de v i d a d e s s a s t r e s c a t e g o r i a s de t r a b a l h o , onde os 

que e n f r e n t a m m a i o r e s d i f i c u l d a d e s sao os c a m a r a d a s . E s s e s , 

segundo seus p r o p r i o s d e p o i m e n t o s , tern uma r e m u n e r a g a o m e d i a 

em t o r n o de um s a l a r i o m i n i m o m e n s a l , e n q u a n t o os " p a t r o e s " 

recebem d o i s s a l a r i o s m i n i m o s m e n s a i s em m e d i a e os donos de 

embarcagoes de q u a t r o a s e i s s a l a r i o s m i n i m o s . E c l a r o que 

e s t e s v a l o r e s dependem, e n t r e o u t r a s c o i s a s , do n i v e l m e d i o 

de p r o d u g a o de c a d a c o m u n i d a d e e das p r i n c i p a l s e s p e c i e s 

c a p t u r a d a s . C o n t u d o , a p r o p o r g a o s a l a r i a l e n t r e os t r e s 

s e g m e n t o s da p e s c a a r t e s a n a l em S a n t a c a t a r i n a e b a s i c a m e n t e 

e s t e . 

A f o r m a de r e m u n e r a g a o da p e s c a a r t e s a n a l 
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a d o t a d a ao l o n g o do l i t o r a l c a t a r i n e n s e e a d i v i s a o da 

p r o d u c a o em " p a r t e s " ( 1 3 ) . A s s i m , o t o t a l de " p a r t e s " em que 

s e r a d i v i d i d o o m o n t a n t e p r o d u z i d o depende do numero de 

r e s c a d o r e s da t r i p u l a c a o de c a d a e m b a r c a c a o . De m a n e i r a 

g e r a l , c e r c a da metade da p r o d u g a o f i c a com o p r o p r i e t a r i o , 

sendo a. metade r e s t a n t e d i v i d i d a e n t r e os P e s c a d o r e s 

p a r t i c i p a n t e s do p r o c e s s o de t r a b a l h o . No c a s o das 

" b a l e e i r a s " do F a r o l de S a n t a M a r t a ( L a g u n a ) p o r e x e m p l o , nas 

q u a i s a t r i p u l a g a o e c o m p o s t a p o r 7 P e s c a d o r e s , a p r o d u g a o e 

d i v i d i d a em 14 " p a r t e s " , s e ndo: s e t e " p a r t e s " p a r a o 

p r o p r i e t a r i o dos e q u i p a m e n t o s e uma " p a r t e " p a r a c a d a 

c a m a r a d a p a r t i c i p a n t e . . N e s t e c a s o , a l e m das " p a r t e s " que 

remuneram os m e i o s de p r o d u g a o , quando o p r o p r i e t a r i o 

p a r t i c i p a d i r e t a m e n t e do p r o c e s s o de t r a b a l h o , r e c e b e m a i s 

uma " p a r t e " . Quando o " p a t r a o " da p e s c a nao e o p r o p r i e t a r i o , 

e s t e r e c e b e duas " p a r t e s " , uma de c a d a m e t a d e . Como p a r e c e , a 

s i t u a g a o de v i d a dos p r o p r i e t a r i e s dos e q u i p a m e n t o s e m u i t o 

m a i s f a c i l i t a d a do que a dos c a m a r a d a s . No e n t a n t o , i s t o nao 

q u e r d i z e r que somente os ca m a r a d a s e n f r e n t e m d i f i c u l d a d e s 

f i n a n c e i r a s . Mesmo com menor i n t e n s i d a d e , os donos de 

embarcagoes tambem e n f r e n t a m e s t e s p r o b l e m a s , v i s t o que e de 

r e s p o n s a b i l i d a d e e x c l u s i v a d e l e s a manutengao dos 

i n s t r u m e n t o s d e t r a b a l h o , i n c l u s i v e n a m a i o r i a das 

c o m u n i d a d e s , as d e s p e s a s o p e r a c i o n a i s e da d e p r e c i a g a o do 

p r o c e s s o p r o d u t i v o ( o l e o c o m b u s t i v e l , l u b r i f i c a n t e s , f i o de 

n y l o n , e t c ) ( 1 4 ) , d i s p e h d e n d o n i s s o uma b o a p a r c e l a dos 

ganhos da a t i v i d a d e . 

Nao se pode d e i x a r de c o n s i d e r a r q u e , o s i s t e m a 

de r e m u n e r a g a o p o r " p a r t e s " t r a z no s e u b o j o um a s p e c t o 

i d e o l o g i c o que e n c o b r e as d i f e r e n g a s s o c i a i s e x i s t e n t e s . I s t o 

e, a " p a r t e " e d e f i n i d a s o c i a l m e n t e p a r a t o d o s s e g m e n t o s da 

p r o d u g a o , e r e m u n e r a t a n t o o c a p i t a l p r o d u t i v o q u a n t o a 

mao-de-obra. Nurn p r i m e i r o momento, o que p a r e c e e que 
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t r a t a - s e de uma s o c i e d a d e de " i g u a i s " , p r o c u r a n d o i n s t i t u i r 

r e l a g o e s s o c i a i s sem c o n f l i t o s , embora s e j a m u ns d e t e n t o r e s 

dos m e i o s de p r o d u c a o e o u t r o s n ao, p o i s como c o l o c a MARTINS 

( S d ) , . . • 

"...como t o d o s sao r e m u n e r a d o s p o r ' p a r t e s ' , i s t o 

os t r a n s f o r m a em i g u a i s ( p r o p r i e t a r i e s e 

P e s c a d o r e s ) e t o d o s se d i z e m P e s c a d o r e s , e n c o b r i n d o 

p o r t a n t o , a e x l o r a c a o e a d e s i g u a l d a d e e x i s t e n t e . " 

MARTINS ( S d : 19) 

u a i n d a . como d i s c u t e DIEGUES ( 1 9 8 3 ) , a 

r e m u n e r a g a o em " p a r t e s " cumpre um i m p o r t a n t e p a p e l na r e d u g a o 

dos r i s c o s de p r o d u g a o . P a r a o p r o p r i e t a r i o , e uma f o r m a de 

r e p a r t i r os r i s c o s com a t r i p u l a g a o , p r o t e g e n d o - s e m e l h o r da 

a l e a t o r i d a d e da c a p t u r a . A s s i m , como s u a r e m u n e r a g a o se 

v i n c u l a d i r e t a m e n t e a. p r o d u g a o , e n a t u r a l que os camaradas 

t u c o fagam p a r a e l e v a r os n i v e i s de c a p t u r a e m a n t e r em bom 

f u n c i o n a m e n t o s e u s i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o ( 1 5 ) . E s t e a u t o r 

c o n s i d e r a , 

"...o s i s t e m a de p a r t e s como uma m a s c a r a u t i l i z a d a 

p e l o c a p i t a l p a r a m e l h o r e x p l o r a r a f o r g a de 

t r a b a l h o , num t i p o de p r o d u g a o c a r a c t e r i z a d o p o r 

uma c o n f i g u r a g a o p a r t i c u l a r das f o r g a s p r o d u t i v a s 

( p o u c o d o m i n i o s o b r e as c o n d i g o e s n a t u r a i s , 

i n c e r t e z a s do m e r c a d o , e t c ) . . " DIEGUES ( 1 9 8 3 : 2 6 0 ) 

omo se c o n s t a t o u n os r e s u l t a d o s da p e s q u i s a de 

campo, desde m u i t o tempo, a p e s c a nao e s u f i c i e n t e , como 

a t i v i d a d e e x c l u s i v a , p a r a p r o p o r c i o n a r o s u p r i m e n t o das 

n e c e s s i d a d e s f a m i l i a r e s das c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s . A s s i m , 

com c p a s s a r do tempo e a d e s e s t r u t u r a g a o da c o m b i n a g a o 

a g r i c u l t u r a / p e s c a , os P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s f o r a m b u s c a r em 
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o u t r a s a t i v i d a d e s a c c m p l e m e n t a g a o p a r a r e p r o d u g a o da 

a r o i l i a . A t u a l m e n t e , em a l g u m a s c o m u n i d a d e s , e s s e emprego em 

o u t r a s a t i v i d a d e s a c o n t e c e s a z o n a l m e n t e ; em o u t r a s , e x i g e o 

abandono da p e s c a e o i n g r e s s o p e r m a n e n t e na a t i v i d a d e . 

Quando o emprego e s a z o n a l , n o r m a l m e n t e e l e a c o n t e c e nos 

p e r i o d o s de d e s c e n s o da p e s c a ( n o v e r a o , n a m a i o r p a r t e d c s 

c a s o s ) e e s t a i n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o ao m o v i m e n t o t u r i s t i c o 

das p r a i a s . Nesse s e n t i d c , as a t i v i d a d e s que m a i s a b s o r v e m 

mao-de-obra p e s q u e i r a sao: s a l v a - v i d a s nas p r a i a s , empregados 

em h o t e i s e r e s t a u r a n t e s , s e r v i g o s d o m e s t i c o s nas c a s a s dos 

t u r i s t a s , e t c . Nas p a l a v r a s de IVO ( 1 9 7 5 ) f i c a bem c l a r o o 

c a r a t e r do emprego s a z o n a l dos P e s c a d o r e s . De a c o r d o com a 

a u t o r a , 

"...a c o r r p l e m e n t a g a o do t r a b a l h o da p e s c a com 

o u t r a a t i v i d a d e , no e n t a n t o , nao se r e v e s t e de 

nenhum s e n t i d o de e m a n c i p a g a o , nada m a i s sendo que 

o p r o l o n g a m e n t o , em o u t r o n i v e l , da s i t u a g a o de 

d e p e n d e n c i a , a c r e s c i d a de um novo e l e m e n t o 

c o n f l i t a n t e que e a v i v e n c i a , n e s t a s c o n d i g o e s , da 

f r a g m e n t a g a o do p e s c a d o r . " IVO ( 1 9 7 5 : 1 4 1 ) 

P o r c u t r o l a d o , a o f e r t a de emprego a l g u m a s 

v e z e s e x i g e o tempo i n t e g r a l dos P e s c a d o r e s e, d e s t a f o r m a , e 

n e c e s s a r i o o abandono da p e s c a ou a sua t r a n s f o r m a c a o em 

a t i v i d a d e a c e s s o r i a ou c o r r p l e m e n t a r ( p a r a s e r p r a t i c a d a nas 

h o r a s v a g a s ) . 0 exemp-lo da m i n e r a g a o no s u l do e s t a d o , 

i l u s t r a m u i t o bem e s t a s i t u a g a o . M u i t o s P e s c a d o r e s de Laguna 

e A r & r a n g u a j a t r o c a r a m a p e s c a r i a p e l o s e r v i g o na m i n e r a g a o , 

a l i m e n t a n d o a e s p e r a n g a de um d i a v o l t a r p a r a a p e s c a com a 

s e g u r a n g a de um s a l a r i o de a p o s e n t a d o r i a . 

Uma f o r m a dos P e s c a d o r e s a t u a l m e n t e f a z e r e m 

f r e n t e a i n s u f i c i e n c i a . de r e n d a da a t i v i d a d e p e s q u e i r a sao os 
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d - s l o c a m e n t o s que r e a l i z a m p a r a d i v e r s o s p o n t o s do l i t o r a l 

s u l b r a s i l e i r o , b u s c a n d o • r e a l i z a r d e t e r m i n a d a s s a f r a s de 

p e s c a d o . E s s a s m i g r a g o e s s a z o n a i s p e r m i t e r n a c a r a c t e r i z a c a o 

d e s t e s ' P e s c a d o r e s como " p e s c a d o r e s - a n d o r i n h a s " , v i s t o que 

a c o n t e c e m nos p e r i o d o s de e n t r e s a f r a em suas c o m u n i d a d e s de 

o r i g e m . , -

E s t a " r e v o a d a " dos " p e s c a d o r e s - a n d o r i n h a s " 

o c o r r e a n u a l m e n t e e c o i n c i d e com os p e r i o d o s de d e s c e n s o das 

p e s c a s l o c a i s . No s u l do e s t a d o , os P e s c a d o r e s m i g r a m p a r a a 

r e g i a o de R i o Grande/RS ( l a g o a dos P a t o s ) , onde de J a n e i r o a 

marco p r a t i c a m a p e s c a do camarao ( p e n a e u s b r a s i l e i e n s e e 

penaeus s c h i m i t t i ) e em menor e s c a l a a p e s c a da t a i n h a ( m u g i l 

s p p ) ( e s s e s p e r manecendo a t e a b r i l ) . J a no n o r t e do e s t a d o , a 

m i g r a g a o a c o n t e c e a p a r t i r de novembro e, dependendo da 

s a f r a , pode d u r a r t o d a e s t a c a o de v e r a o . A " r e v o a d a " do n o r t e 

se d i r i g e p a r a I g u a p e / C a n a n e i a / S P , onde pescam camarao s e t e 

b a r b a s ( x i p h o p e n a e u s k r o y e r i ) e c a c a o ( c a r c h a m i n u s m i l b e r t i ) 

no mar g r o s s o . 

A f o r m a de c o m p l e m e n t a g a o da r e n d a da p e s c a que, 

sem d u v i d a s , tern m a i o r i n f l u e n c i a no c o n j u n t o das c o m u n i d a d e s 

p e s q u e i r a s c a t a r i n e n s e s , e o t u r i s m o . Alem da p o s s i b i l i d a d e 

de emprego s a z o n a l , o m o v i m e n t o t u r i s t i c o do v e r a o c r i a 

c o n d i g o e s p a r a que os P e s c a d o r e s possam, em algumas 

c o m u n i d a d e s e em e s p e c i a l no caso do camarao, c o m e r c i a l i z a r o 

p e s c a d o p o r p r e g o s s u p e r i o r e s aos pagos p e l o i n t e r m e d i a r i o . 

Nas p a l a v r a s dos P e s c a d o r e s : 

" . . . a g o r a p r a f r e n t e , vendemo d i r e t o p r o t u r i s t a , a 

nao se que t e n h a o r a b o p r e s o com o pombero..." 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - B a r r a do S u l ) 

Quando a i n v a s a o de t u r i s t a s a c o n t e c e no p r o p r i o 
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p e r i m e t r o da c o m u n i d a d e , s u r g e uma o u t r a f o n t e de r e h d a 

c o m p l e m e n t a r p a r a os P e s c a d o r e s , o a l u g u e l t e m p o r a r i o de suas 

r e s i d e n c i a s , ou mesmo de pequenos comodos, c o n s t r u i d o s 

e s p e c i f i c a m e n t e p a r a e s t e f i m . Pois,' como i l u s t r a o 

d e p o i m e n t o de um p e s c a d o r : 

"...quase t o d o p e s c a d o tern a sua c a s i n h a p r a a l u g a , 

o que nao tern v a i mora com o p a i p r a pude ganha um 

d i n h e i r o , que a p e s c a t a f r a c a . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - F a r o l de S a n t a M a r t a ) 

A l e m d i s s o , a i n s u f i c i e n c i a de r e n d a da p e s c a 

a r t e s a n a l e as p r o p r i a s c o n d i g o e s o b j e t i v a s de s u b o r d i n a g a o 

ao c a p i t a l i s m o , d e t e r m i n a r a m h i s t o r i c a m e n t e que se p r o m o v e s s e 

nas f a m i l i a s dos P e s c a d o r e s ( c a m a r a d a s , n o t a d a m e n t e ) uma 

d i v i s a o s e x u a l do t r a b a l h o . N e s t a d i v i s a o , os homens ocupam a 

t o t a l i d a d e do seu tempo com a t a r e f a s da p e s c a e as m u l h e r e s , 

a l e m das h a b i t u a i s t a r e f a s de manutengao d o m e s t i c a , se 

e n c a r r e g a m de p r o d u z i r a l g u m t r a b a l h o a r t e s a n a l , 

p r i n c i p a l m e n t e . A s s i m , as m u l h e r e s buscam c o m p l e m e n t a r a 

r e n d a f a m i l i a r com seu t r a b a l h o em: 

a) t a r e f a s l i g a d a s a p e s c a ( 1 6 ) : 

- d e s m a l h a r e c o n s e r t a r os p e i x e s de c o u r o no momento 

em que as e m barcagoes chegam na p r a i a , 

- v e n d e r o p e s c a d o e d e m a i s s e r v i g o s p a r a os t u r i s t a s 

( l a v a r r o u p a s , v e n d e r doces e s a l g a d o s , e t c ) , 

- c o n f e c c i o n a r r e d e s e t a r r a f a s , 

- c o l e t a r m a r i s c o s ( m y t i l u s p e r n a ) nos c o s t o e s dos 

m o r r o s . 

b ) t a r e f a s l i g a d a s a p r o d u g a o a r t e s a n a l : 

- t.ecelagem de e s t e i r a s de " j u n c o " e " p e r i " , 

c o n f e c g a o de c h a p e u s de p a l h a de " b u t i a " ou 
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" t i r i r i c a " , 

- p r o d u g a o da r e n d a de b i l r o ( 1 7 ) . 

F i n a l m e n t e , cabe r e s s a l t a r u m f a t o r n a t u r a l que 

c o n t r i b u i no s e n t i d o de t o r n a r a p e s c a a r t e s a n a l i n s t a v e l 

e c o n o m i c a m e n t e : as c o n d i g o e s de navegagao e de p e s c a do mar. 

Alem do c a r a t e r e x t r a t i v i s t a da a t i v i d a d e i m p o s s i b i l i t a r 

q u a l q u e r p r e v i s a o de r e c e i t a , a p e s c a e ' m u i t o d e p e n d e n t e de 

f a t o r e s c l i m a t i c o s e m e t e r e o l o g i o s . Q u a l q u e r mudanga de 

tempo, f a s e de l u a , mar b r a v i o , v e n t o s f o r t e s , e t c , impedem 

os P e s c a d o r e s de p r a t i c a r e m a p e s c a r i a . E comum a nao 

i n c i d e n c i a de c o n d i g o e s m e t e r e o l o g i c a s f a v o r a v e i o s i m p e d i r 

que os P e s c a d o r e s a p r o v e i t e m d e t e r m i n a d a s s a f r a s , v e n d o 

p a s s i v a m e n t e o p e s c a d o p a s s a r em seu " c o r s o " n a t u r a l sem 

poderem f a z e r n a d a p a r a c a p t u r a - l o . 

P o r t a n t o , a i n s t a b i l i d a d e p e r m a n e n t e de r e n d a da 

p e s c a a r t e s a n a l , que se t r a d u z numa i n s u f i c i e n c i a e s t r u t u r a l 

de r e n d a p a r a a r e p r o d u g a o da f a m i l i a , r e p r e s e n t a a l g o m a i s 

do que a m i s e r i a c o t i d i a n a e e n v o l v e as p r o p r i a s p e r s p e c t i v a s 

da a t i v i d a d e . A s u b s i s t e n c i a dos P e s c a d o r e s se da. nos p e r i g o s 

de uma "corda-bamba", como r e s s a l t a DUARTE ( 1 9 7 8 ) , no e s t u d o 

dos P e s c a d o r e s de J u r u j u b a / R J . P a r a e l e , 

" e s s a s i t u a g a o de i n s t a b i l i d a d e se a p r e s e n t a com 

uma f o r g a t a n t o m a i o r p o r q u e , a l e m de r e p r e s e n t a r a 

m i s e r i a q u o t i d i a n a do a q u i e a g o r a , e l a ameaga 

c o n s t a n t e m e n t e o p r o j e t o da r e p r o d u g a o , f o r g a n d o 

como se v i u o t r a b a l h a d o r a manobras e f e t i v a s e a 

c a l c u l o s que e s c o n j u r e m o p e r i g o da CORDA-BAMBA." 

DUARTE ( 1 9 7 8 : 2 2 4 ) 

D) A INCAPACIDADE DE ACUMULACAO DE CAPITAL 

A p e s c a a r t e s a n a l , a p a r t i r de suas p r o p r i a s 
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p o s s i b i l i d a d e s p r o d u t i v a s , nao p r o p o r c i o n a c o n d i g o e s de 

a c u m u l a g a o de c a p i t a l aos P e s c a d o r e s , e i s t o se c o n s t i t u i no 

p r i n c i p a l o b s t a c u l o ao d e s e n v o l v i m e n t o de s u a s f o r g a s 

p r o d u t i v a s . 

H i s t o r i c a m e n t e , desde os tempos a n t i g o s - em que 

se o r g a n i z a v a em r e g i m e de e c o n o m i a de s u b s i s t e n c i a , 

p r a t i c a d a e s s e n c i a l m e n t e p a r a o a u t o - a b a s t e c i m e n t o , p a s s a n d o 

p e l a f a s e de a r t i c u l a g a o com a a g r i c u l t u r a e c o m e r c i a l i z a g a o 

do e v e n t u a l e x c e d e n t e - a t e os d i a s a t u a i s , onde e a t i v i d a d e 

e x c l u s i v a de i n u m e r a s f a m i l i a s do l i t o r a l c a t a r i n e n s e , a 

p e s c a a r t e s a n a l pode s e r c a r a c t e r i z a d a p e l a a s p e c t o comum 

d e s t a e v o l u g a o h i s t o r i c a l o r e s u l t a d o de s u a p r a t i c a e 

e m i n e n t e m e n t e a r e p r o d u g a o da mao-de-obra f a m i l i a r . 

E n q u a n t o p r o d u t o r e s " i n d e p e n d e n t e s " , os 

P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s p r oduzem um uma p o r g a o do p r o d u t o que 

r e p r e s e n t a um s o b r e t r a b a l h o , que t e r m i n a sendo a p r o p r i a d o 

p e l o c a p i t a l c o m e r c i a l , no momento em que o p e s c a d o e n t r a n a 

e s f e r a da c i r c u l a g a o . E n e s t e p r o c e s s o que o c a p i t a l somente 

r e m u n e r a ao p e s c a d o r o- s u f i c i e n t e a r e p r o d u g a o dos m e i o s de 

s u b s i s t e n c i a ; p a r a os c a m a r a d a s , a s i m p l e s r e p r o d u g a o das 

m i s e r a v e i s c o n d i g o e s de v i d a da f a m i l i a ; e, p a r a os 

p r o p r i e t a r i e s de e m b a r c a g o e s , a l e m d e s s a r e p r o d u g a o , a 

r e p o s i g a o dos m e i o s de p r o d u g a o , a i n d a que com enormes 

d i f i c u l d a d e s p a r a o acomp'anhamento da e v o l u g a o t e c n o l o g i c a 

que m i n i m a m e n t e e n e c e s s a r i a . 

E n e c e s s a r i o r e g i s t r a r q ue, a u n i c a e x c e s s a o que 

se v e r i f i c o u nos r e s u l t a d o s da p e s q u i s a de campo, na r e g r a 

g e r a l de i n e x i s t e n c i a de c o n d i g o e s de a c u m u l a g a o na p e s c a , 

a r t e s a n a l , f o i o c a s o dos " p r o p r i e t a r i o s - i n t e r m e d i a r i o s " da 

B a r r a do Say ( G a r u v a ) . N e s t a c o m u n i d a d e , os u n i c o s 6 

p r o p r i e t a r i e s das 25/30 embarcagoes que e x i s t e m , mantem o 
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m o n o p o l i o da c o m e r c i a l i z a c a o do p e s c a d o ( p r i n c i p a l m e n t e • o 

c a m a r a o ) . E s t e s , a l e m da p r o p r i e d a d e dos m e i o s de produgao,-

detem uma f a s e do p r o c e s s o de c o m e r c i a l i z a g a o . E, e 

j u s t a m e n t e , o f a t o de nao r e p a s s a r a p a r c e l a que c o r r e s p o n d e 

aos ganhos com a a t i v i d a d e c o m e r c i a l p a r a os c a m a r a d a s , que 

p e r m i t e uma a c u m u l a g a o de c a p i t a l , r e f o r g a n d o c a d a v e z m a i s 

i n c l u s i v e , a p o s i g a o que o c u p a m ( 1 8 ) 

Se as p e r s p e c t i v a s de a c u m u l a g a o de c a p i t a l 

p r a t i c a m e n t e nao e x i s t e m p a r a os P e s c a d o r e s p r o p r i e t a r i e s de 

e m b a r c a g o e s , p a r a os c amaradas e n t a o , i s t o e a b s o l u t a m e n t e 

i m p o s s i v e l , no que d e p e n d e r e x c l u s i v a m e n t e da p e s c a . Na 

m a i o r i a dos c a s o s , a r e m u n e r a g a o 'dos " p r o e i r o s " ( 1 9 ) 

r e p r e s e n t a apenas uma m i s e r a v e l s u b s i s t e n c i a f a m i l i a r , como 

pode s e r o b s e r v a d o a n t e r i o r m e n t e . Nesse s e n t i d o , e n t r e os 

c a m a r a d a s , t o d o s ganhos da p e s c a sao g a s t o s na r e p r o d u g a o da 

m ao-de-obra, i m p e d i n d o t o t a l m e n t e o a c e s s o a p r o p r i e d a d e dos 

m e i o s de p r o d u g a o , em d e c o r r e n c i a da f a l t a de c o n d i g o e s de 

r e a l i z a r q u a l q u e r p oupanga. A t r a n s f o r m a c a o do p e s c a d o r 

c a marada em - p r o p r i e t a r i o de uma embarcagao p a s s a 

n e c e s s a r i a m e n t e p e l o a u x i l i o de r e c u r s o s de o u t r a s f o n t e s , 

a l e m dos r e s u l t a d o s de s u a p e s c a r i a e c l a r o . Toda e s s a 

p r o b l e m a t i c a e m u i t o bem c o l o c a d a p o r LOUREIRO ( 1 9 8 5 ) . 

Segundo e l a , 

"...a a u s e n c i a de a c u m u l a g a o n a c a t e g o r i a dos 

p a r c e i r o s i m p e d e - o s • de c o n v e r t e r e m - s e em 

p r o p r i e t a r i e s e a a u s e n c i a de i m o v e i s que s i r v a m de 

g a r a n t i a f i d u c i a r i a , i m p e d e - l h e s o a c e s s o . ao 

c r e d i t o b a n c a r i o . ' De o u t r o l a d o , a i n e x i s t e n c i a de 

l u c r o s p o r p a r t e dos pequenos p r o p r i e t a r i e s 

i m p o s s i b i l i t a - o s de m o d e r n i z a r e m - s e , e n q u a n t o um 

numero r e d u z i d o de p r o p r i e t a r i e s vem c o n c e n t r a n d o 

p a u l a t i n a e a c e n t u a d a m e n t e um numero e x p r e s s i v o de 
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e m b a r c a g o e s ( . . . ) m e l h o r e q u i p a d a s e com p r o d u g a o 

m a i s e s t a v e l , ' o que l h e s f a c u l t a o a c e s s o m a i s 

f a c i l ao c r e d i t o b a n c a r i o e - a m o d e r n i z a g a o . . . " 

LOUREIRO ( 1 9 8 5 : 1 9 9 / 2 0 0 ) 

P o r o u t r o l a d o , nas c o m u n i d a d e s p e s q u e i r a s onde, 

em f u n g a o da f i x a g a o de . b a r r a s a c o n t e c e um a c e l e r a d o 

d e s e n v o l v i m e n t o das f o r g a s p r o d u t i v a s , a p e s c a a r t e s a n a l 

s o f r e u p r o f u n d a s t r a n s f o r m a g o e s i m p r i n d o uma c o n o t a g a o m u i t o 

m a i s m e r c a n t i l a p a r c e r i a . 0 Passo de T o r r e s (Sao Joao do 

S u l ) e um e x e m p l o c o n c r e t o d e s t a s i t u a g a o , a s s i m como I l h a s 

( Ararangua.) m u i t o p r o v a v e l m e n t e no f u t u r o o sera.. Com a 

c o n s t r u g a o dos " m o l h e s " ( f i x a g a o da b a r r a ) do R i o M a m p i t u b a no 

Passo de T o r r e s , as p e q u e n a s b a l e e i r a s com c a p a c i d a d e de 2/3 

t o n e l a d a s e v o l u i r a m r a p i d a m e n t e em q u e s t a o de uma d e c a d a p a r a 

b a r c o s com c a p a c i d a d e de 10/15 TBA, com p o t e n t e s m o t o r e s de 6 

c i l i n d r o s , que p e r m i t e m , i n c l u s i v e , que a l g u n s P e s c a d o r e s 

permanegam c o n t i n u a m e n t e no mar ( t r a b a l h a n d o com r e d e s 

" t r a i n e r a s " , m u i t a s v e z e s ) p o r 3/5 d i a s . 

C o n t u d o , ' a p e s a r das c o n d i g o e s c o n c r e t a s de 

p r o d u g a o de v a l o r , e p r i n c i p a l m e n t e de s o b r e t r a b a l h o t e r e m 

aumentado no c a s o do Passo de T o r r e s , i s t o nao s i g n i f i c o u que 

e s t a s c o n d i g o e s p r o p o r c i o n a r a m p a r a os P e s c a d o r e s l o c a i s a 

a m p l i a g a o dos m e i o s de p r o d u g a o . Ou s e j a , o que a c o n t e c e u e 

que os c u s t o s de a q u i s i g a o e manutengao dos m e i o s de p r o d u g a o 

se t o r n a r a m e x t r e m a m e n t e e l e v a d o s , i m p e d i n d o a t r a n s f o r m a c a o 

dos donos das p e q u e n a s b a l e e i r a s em p r o p r i e t a r i e s dos b a r c o s 

m a i o r e s , v i s t o que nao d i s p u n h a m de uma a c u m u l a g a o r e a l i z a d a 

p r e v i a m e n t e na p e s c a . A t u a l m e n t e , a m a i o r i a dos c a p i t a l s 

i n v e s t i d o s em e m b a r c a g o e s no Passo de T o r r e s sao p r o v e n i e n t e s 

de f o r a . Os p o u c o s P e s c a d o r e s que .nao abandonaram a a t i v i d a d e 

e c o n s e g u i r a m c o n v e r t e r e m - s e em p r o p r i e t a r i e s de e m b a r c a g o e s , 

f i z e r a m uso de a l g u m a poupanga e x t e r n a a a t i v i d a d e o u , 
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p r i n c i p a l m e n t e , c o n t a r a m com o a u x i l i o d e c i s i v o de 

f i n a n e i a m e n t o s a j u r o s s u b s i d i a d o s f o r n e c i d o s p e l o g o v e r n o . 

"...dos c a m a r a d a que e r a da m i n h a i d a d e , so quern 

c o n s e g u i u c o m pra o b a r c o f u i e u . . . eu c o n s e g u i 

p o r q u e t i n h a um amigo n a C o l o n i a , que v e i o f a l a 

c o m i g o p r a ve se nao q u e r i a f i n a n c i a m e n t o , um do 

BNCC, com j u r o de 1 0 % ao ano." 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

P o r t a n t o , na m e d i d a em que as c o n d i g o e s de 

p r o d u g a o se m o d e r n i z a m (como a f i x a g a o de b a r r a s , p o r 

e x e m p l o ) , e s s a q u a n t i d a d e de c a p i t a l c a d a v e z m a i o r que a 

p e s c a e x i g e a p r o p r i e d a d e dos m e i o s de p r o d u g a o , i m p e l e a 

m a i o r i a dos P e s c a d o r e s a abandonarem d e f i n i t i v a m e n t e a p e s c a , 

a t r a n s f o r m a r e m em a t i v i d a d e a c e s s o r i a , ou a i n d a se 

c o n v e r t e r e m em " p a t r o e s " e c a m a r a d a s , p r o m o v e n d o em u l t i m a 

i n s t a n c i a , a c o n c e n t r a g a o e c e n t r a l i z a g a o de c a p i t a l n a 

a t i v i d a d e . Sao, p o r t a n t o , a f a l t a de c o n d i g o e s ao a c e s s o a 

m o d e r n i z a g a o , a i n c a p a c i d a d e de ac u m u l a g a o de c a p i t a l nos 

marcos da p e s c a a r t e s a n a l que t e r m i n a m d e t e r m i n a n d o o avango 

da c o n c e n t r a g a o do s u b s e t o r . Como se o b s e r v a , a n e c e s s i d a d e 

c r e s c e n t e de m o d e r n i z a g a o ( p a r a , acompanhar a e s c a s s e z do 

p e s c a d o ) que se impoe aos P e s c a d o r e s na b u s c a de n i v e i s m a i s 

s a t i s f a t o r i o s de p r o d u t i v i d a d e , i m p l i c a numa e l e v a g a o no 

numero, tamanho e s o f i s t i c a g a o dos e q u i p a m e n t o s , numa 

e l e v a g a o da e s c a l a de i n v e s t i m e n t o s que acaba d e t e r m i n a n d o a 

e x c l u s a o de um g r a n d e numero de P e s c a d o r e s que a i n d a t i v e s s e m 

a p r o p r i e d a d e de em b a r c a g o e s . Como r e t r a t a m os d e p o i m e n t o s a 

s e g u i r , 

" . . . a g o r a , m u i t o s dos d a q u i com o p r e g o do m o t o r , 

do b a r c o , nao t i v e r o c o n d i g o e s de l e v a n t a e f o r o 

t r a b a l h a em f i r m a . . . " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^
B

' BUOT?CAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77^ 7 
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( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

" j a tem m u i t o p e s c a d o que nao p e s c a m a i s , Tao a i 

sem f a z e n a d a , de v e i z em quando l i m p o t e r r e n o de 

b a n h i s t a . . . " 

( p e s c a d o r a r t e s a n a l - I l h a s ) 

4.2.2 - 0 MAR-ESPACO COMUM DE PRODUQAO: 0 CONFLITO PESCA 

ARTESANAL X INDUSTRIAL 

A) A DISPUTA PELA UTILIZAQAO DO ESPAgO MARITIMO 

A u t i l i z a g a o do espago f i s i c o p e s q u e i r o assume 

no l i t o r a l c a t a r i n e n s e um c a r a t e r de c o n f l i t o , a p a r t i r do 

momento em que o c o r r e uma s u p e r p o s i g a o de i n t e r e s s e s 

d e r i v a d o s da p r o p r i a expangao c a p i t a l i s t a -no s e t o r que, 

pr'omove a m o d e r n i z a g a o t e c n o l o g i c a da a t i v i d a d e f o r t a l e c e n d o 

a p e s c a i n d u s t r i a l ( 2 0 ) - com o p a t r o c i n i o e f e t i v o do E s t a d o , 

a t r a v e s dos i n c e n t i v e s f i s c a i s e o u t r o s r e c u r s o s s u b s i d i a d o s 

- , em d e t r i m e n t o da p e s c a a r t e s a n a l , que p a s s a a s e r , ca d a 

v e z m a i s a l i j a d a de uma p a r t i c i p a g a o na d i s t r i b u i g a o d e s s e s 

r e c u r s o s f i n a n c e i r o s e t e n d o que s o b r e v i v e r a sua p r o p r i a 

s o r t e ( 2 1 ) . I'sso nao a c o n t e c e p o r a c a s o , mas como r e s u l t a d o de 

uma v i s a o u n i l a t e r a l de c r e c i m e n t o e c o n o m i c o i m p o s t o a p a r t i r 

da decada de 60 p a r a o s e t o r p e s q u e i r o . 

" . . . e s t a m o d e r n i z a g a o i n d u z i d a , e x t r e m a m e n t e 

f a v o r a v e l em termos- f i s c a i s a i n d u s t r i a p e s q u e i r a e 

r e s u l t a d o da o t i c a das i n s t i t u i g o e s sob a p e s c a 

a r t e s a n a l que sob e l a se r e f l e t e m e a e l a se 

r e f e r e m , a p a r t i r de um p o n t o de v i s t a e l i t i s t a e 

do c a p i t a l . " LOUREIRO ( 1 9 8 5 : 1 3 7 ) 

E s s a v i s a o u n i l a t e r a l de c r e s c i m e n t o da 



108. 

a t i v i d a d e p e s q u e i r a , s u r g e no p a i s em 1967 com a e d i c a o do. 

D e c r e t o - L e i n^ 221/67 do g o v e r n o b r a s i l e i r o e a d e f i n i c a o do 

p a p e l da SUDEPE, que j a e s t a v a c r i a d a desde 1962. N e s t e 

momento, o g o v e r n o r e s o l v e u f a z e r da a t i v i d a d e p e s q u e i r a uma 

" i n d u s t r i a de b a s e " , c a r r e a n d o p a r a o s e t o r um v o l u m e 

c o n s i d e r a v e l de r e c u r s o s , a t r a v e s dos i n c e n t i v o s f i s c a i s ( 2 2 ) . 

E s t e s i n c e n t i v o s f i s c a i s , b e n e f i c i a r a m nao so empresas 

b r a s i l e i r a s , como tambem a l g u m a s e s t r a n g e i r a s que 

a p r e s e n t a r a m p r o j e t o s c o n s i d e r a d o s v i a v e i s . A m a i o r i a das 

empresas e r a de c a p i t a l a b e r t o e f o r a m r a r o s o s c a s o s de 

f o r m a c a o de c o o p e r a t i v a s . A p r o v e i t a n d o a massa de r e c u r s o s 

d i s p o n i v e i s e as f a c i l i d a d e s de i n s t a l a c a o ( t e r um p r o j e t o 

a p r o v a d o n a SUDEPE, b a s i c a m e n t e ) , uma s e r i e de empresas da 

p e s c a se e s t a b e l e c e r a m em S a n t a C a t a r i n a , n e s t a e p o c a . De 

a c o r d o com DIEGUES ( 1 9 8 3 ) , 

• 

" . . . S a n t a C a t a r i n a f o i um dos e s t a d o s em que m a i s 

s u r g i r a m e m p r e s a s com d i n h e i r o da SUDEPE, e f o i 

tambem a i que o c o r r e r a m o m a i o r numero de 

f a l e n c i a s . . . " DIEGUES ( 1 9 8 3 : 1 3 9 ) 

N e s t a d e c a d a ( 7 0 ) , em que e s t e s r e c u r s o s 

e x tremamente' l u c r a t i v o s e s t a v a m d i s p o n i v e i s , a p e s c a 

i n d u s t r i a l c a t a r i n e n s e c o n t o u com uma b r u t a l i n j e c a o de 

r e c u r s o s . C o n t u d o , houve uma c a r r e a m e n t o de r e c u r s o s , mas nao 

q u e r d i z e r que ho u v e um d e s e n v o l v i m e n t o s o l i d o . Em t e r m o s do 

p a i s , n e s t a e p o c a , das quase 131 empresas que r e c e b e r a m 

i n c e n t i v o s f i s c a i s , 4 0 % a p r o x i m a d a m e n t e , s i m p l e s m e n t e 

f a l i r a m ( 2 3 ) . 

A t u a l m e n t e , p a s s a d a e s t a f a s e de e l e v a d a 

c o r r u p c a o de r e c u r s o s p u b l i c o s , q u a n t o a. p e s c a i n d u s t r i a l em 

S a n t a C a t a r i n a , nos seus 531 Kms. de f a i x a l i t o r a n e a , tem-se 

o s e g u i n t e panorama e s t a b e l e c i d o . 0 e s t a d o p o s s u i 5 p o n t o s 
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p r i n c i p a l s de d e s c a r g a ( I t a j a i , L a guna, G o v e r n a d o r C e l s o 

Ramos, F l o r i a n o p o l i s e Sao F r a n c i s c o do S u l ) , p o r t o s -

p e s q u e i r o s em que desembarcam p e s c a d o ; t a n t o os b a r c o s da 

f r o t a i n d u s t r i a l c a t a r i n e n s e q u a n t o de o u t r o s e s t a d o s da 

f e d e r a c a o . A f r o t a p e s q u e i r a i n d u s t r i a l de S a n t a C a t a r i n a 

t o t a l i z a 179 e m b a r c a g o e s com uma c a p a c i d a d e m e d i a de p r o d u g a o 

de 51,6 t o n . / v i a g e m ( 2 4 ) . 

Mas, a p r i n c i p a l q u e s t a o da p e s c a i n d u s t r i a l , ao 

menos p a r a e s t a p e s q u i s a , e a d i s p u t a t r a v a d a com a p e s c a 

a r t e s a n a l na u t i l i z a g a o do mesmo espago m a r i t i m o ( 2 5 ) E s s a 

q u e s t a o da d i s p u t a p o r um espago m a r i t i m o c omum(26), c o l o c a 

em c o n f r o n t o duas f o r g a s a b s o l u t a m e n t e d e s i g u a i s . De um l a d o , 

o p e s c a d o r a r t e s a n a l , u t i l i z a n d o e q u i p a m e n t o s s e m i - r u s t i c o s 

que possuem um pequeno p o d e r de c a p t u r a e com l i m i t e s m u i t o 

d e f i n i d o s de a u t o n o m i a de n a v e g a g a o ; e de o u t r o , o p e s c a d o r 

i n d u s t r i a l q u e , a l e m da u t i l i z a g a o -de uma moderna t e c n o l o g i a 

de c a p t u r a - s o n d a , s o n a r , g u i n d a s t e s , g e l o , r e d e s m a i o r e s , 

e t c - d e s f r u t a de uma a u t o n o m i a de d e s l o c a m e n t o no mar 

p r a t i c a m e n t e i l - i m i t a d a ( s a o u t i l i z a d o s os v a r i o s p o r t o s da 

r e g i a o s u d e s t e / s u l p a r a desembarque e a b a s t e c i m e n t o ) . 

As d i f e r e n g a s o b s e r v a d a s nos n i v e i s de 

p r o d u t i v i d a d e de c a d a m o d a l i d a d e de p e s c a s a o , no m i n i m o , 

a l a r m a n t e s . C o n s o l i d a n d o - s e a t e n d e n c i a e x p o s t a nas t a b e l a s 

09 e 10 e nos r e s p e c t i v o s g r a f i c o s 01 e 02 - que demonstram o 

v o l u m e e o v a l o r da p r o d u g a o da p e s c a a r t e s a n a l e i n d u s t r i a l 

em S a n t a C a t a r i n a nos u l t i m o s t r e z e anos - o r e s u l t a d o s e r a a 

e x t i n g a o p u r a e s i m p l e s da p e s c a a r t e s a n a l . Se em 1975, a 

p e s c a a r t e s a n a l e r a r e ' s p o n s a v e l p o r 4 1 , 8 3 % do v o l u m e e 5 9 , 9 0 % 

do v a l o r p r o d u z i d o no e s t a d o ; em 1987, a queda f o i b r u t a l , 

s i g n i f i c a n d o a penas 1 3 , 5 2 % do v o l u m e e 1 7 , 3 7 % do v a l o r 

p r o d u z i d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 2 1 ) . 



TABELA 08: A FROTA PESQUEIRA^INDUSTRIAL CATARINENSE 

- 1988 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N2 DE CAPACIDADE MEDIA PRINCIPAIS ESPECI 

TIPO DE PESCA EMBARCAQOES DE PRODUgAO+ ES CAPTURADAS 

Po r c e r c o 97 62 e s p e c i e s p e l a g i -

c a s 

P o r a r r a s t o 65 58 c a m a r o e s e p e i x e s 

d e m e r s a i s 

P o r v a r a com 17 

i s c a v i v a 

35 a t u m ( t h u n n u s 

t n y n n u s ) e a f i n s 

T O T A L 179 51 ,6 

( + ) - em t o n e l a d a s / v i a g e m 

FONTE: D i a g n o s t i c o da Pesca no E s a t d o de S a n t a C a t a r i n a 

1988. 



TABELA 09: PRODUQAO DE PESCADO DE.SANTA CATARINA, 

SEGUNDO 0 TIPO DE PESCA - 1975/87 

(TON.) 

A N 0 PESCA INDUSTRIAL % PESCA ARTESANAL % T O T A L 

1975 50 .056,5 58, 2 35. 996 , 7 41 ,8 86. 053 , 2 

1976 28 .972,9 50,0 28. 933, 1 50,0 57. 905,0 

1977 54 .801,0 64,9 29. 689, 1 35, 1 84. 490, 1 

1978 62 .392,1 64, 2 34. 812,3 35,8 97. 204,4 

1979 71 .133,0 77,7 20. 372,3 22 ,3 91 . 505,3 

1980 93 .827,8 79 ,4 24. 277 , 8 20,6 118. 205,6 

1981 50 .218,0 71 ,4 20. 079 , 1 28,6 70. 297 , 1 

1982 60 .094,8 72,6 22. 730, 2 27,4 82. 825 , 0 

1983 56 .897,3 71,0 23. 217,0 29 ,0 80. 114 , 3 

1984 69 .400,4 71 , 5 27. 719 , 2 28 , 5 97. 119 , 6 

1985 101 .830,4 84, 2 19. 107 , 7 15,8 120. 938 , 1 

1986 97 .480,6 89 , 9 10. 975,4 10, 1 108. 456 ,0 

1987 58 .722,0 86 , 5 9. 174 ,0 13, 5 67 . 896 , 0 

FONTE: A n u a r i o E s t a t i s t i c o da Pesca - P D P / SUDEPE - 1987 



TABELA 10: VALOR DA PRODUQAO DE PESCADO DE SANTA CATARINA, 

SEGUNDO 0 TIPO DE PESCA - 1975/87 

(Cr$/Cz$ m i l h o e s ) 

A N 0 PESCA INDUSTRIAL % PESCA ARTESANAL % T O T A L 

1975 72,84 40 , 1 108,79 59 , 9 181,63 

1976 89 , 66 39,0 140,08 61,0 148,74 

1977 149,50 40,3 221,00 59,6 370,50 

1978 189,83 31 ,4 415,42 68 , 6 605,25 

1979 675,53 63,3 390,95 36 , 7 1.066,48 

1980 1 .209,53 56,4 933,35 43,6 2.141,88 

1981 1 .363,95 48,3 1 .457,47 51 , 7 2.821,42 

1982 4 .234,63 56,0 3 .326,12 44 ,0 7.560,75 

1983 9 .885,36 53,6 8 .542,97 46 ,4 18.428,33 

1984 40 .242,13 59 , 5 27 .376,13 40 , 5 67.618,26 

1985 198 .392,08 77,6 57 .274,97 22 ,4 225.667,05 

1986 542,16 81 ,3 124,39 18,7 666,55 

1987 1 .043,05 82,6 219,23 17,4 1.262,28 

FONTE: A n u a r i o E s t a t i s t i c o da Pesca - P D P / SUDEPE - 1987 



GRAF I CO 0 1: PRODUCAO DE PESCADO DE SANTA CATARINA, 

SEGUNDO 0 TIPO DE PESCA (19 75 / 8 7) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P o r t a n t o , e s s a e a t e n d e n c i a da p e s c a a r t e s a n a l 

que, j u n t a m e n t e com o d e s e n v o l v i m e n t o dos o u t r o s d o i s " c e r c o s 

c a p i t a l i s t a s " - a c o m e r c i a l i z a g a o do p e s c a d o e o c r e s c i m e n t o 

da u r b a n i z a c a o / t u r i s m o - c o l o c a m - n a num "beco sem s a i d a " rumo 

a p r o l e t a r i z a g a o . Esse r e s u l t a d o , em t e r m o s da p r o d u c a o e 

v a l o r da p r o d u g a o , r e f l e t e . e s t a s p e r s p e c t i v a s de 

p r o l e t a r i z a g a o que, c a d a v e z m a i s , a p r e s e n t a m - s e n i t i d a m e n t e . 

L e g a l m e n t e , o espago d e s t i n a d o exc l u s i v a m e n t e a. 

p e s c a a r t e s a n a l no l i t o r a l c a t a r i n e n s e a i n d a compreende uma 

m i l h a m a r i t i m a ( 1 . 8 0 0 m t s . ) , t e n d o como r e f e r e n d a o p o n t o 

m a i s avangado da c o s t a ( 2 8 ) . E n t r e t a n t o , e s s e espago e 

i n s u f i c i e n t e a t u a l m e n t e p a r a m a n t e r a a t i v i d a d e , uma v e z que 

a e s c a s s e z do p e s c a d o - p r o v o c a d a p r i n c i p a l m e n t e p e l a a t u a g a o 

da p e s c a i n d u s t r i a l com t e c n i c a s p r e d a t o r i a s - o b r i g a os 

P e s c a d o r e s a u l t r a p a s s a r e m em m u i t o e s t a mar.ca l e g a l p a r a 

a t i n g i r n i v e i s de p r o d u t i v i d a d e s u f i c i e n t e s a. s u a r e p r o d u g a o , 

s i g n i f i c a n d o , na m a i o r p a r t e das v e z e s , um e s f o r g o de 

s o b r e p e s c a . 

E c l a r o que, a l e m da a t u a g a o da p e s c a i n d u s t r i a l 

na c o s t a de m a n e i r a p r e d a t o r i a - com o u s o de t e c n i c a s de 

a r r a s t o ( 2 9 ) • - o u t r o s f a t o r e s c o n t r i b u e m no s e n t i d o de 

d i m i n u i r os e s t o q u e s de p e s c a d o d i s p o n i v e i s a c a p t u r a da 

p e s c a a r t e s a n a l . 0 aumento da p o l u i g a o e da u r b a n i z a g a o do 

l i t o r a l e a s u p e r e x p l o r a g a o dos r e c u r s o s p e s q u e i r o s - v i s i v e l 

no c r e s c i m e n t o das f r o t a s i n d u s t r i a l e a r t e s a n a l e no numero 

de P e s c a d o r e s - sao .tambem e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l s p a r a 

e x p l i c a r a d i m i n u i g a o da p r o d u t i v i d a d e do s e t o r . T o r n a - s e 

e n t a o n e c e s s a r i o , de m a n e i r a c r e s c e n t e , a u m e n t a r o tamanho e 

a p o t e n c i a das em b a r c a g o e s , a s s i m como a e x t e n s a o das 

r e d e s ( 3 0 ) , como u n i c a f o r m a dos P e s c a d o r e s _ a r t e s a n a i s 

t e n t a r e m m a n t e r uma r e l a t i v a e s t a b i l i d a d e nos n i v e i s de 

c a p t u r a . 
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B) A ATUACAO DOS ORGAOS PUBLICOS LIGADOS A PESCA' 

0 PROBLEMA DA FISCALIZACAO DAS AGUAS 

0 d i s c i p l i n a m e n t o do c o n f l i t o p e r m a n e n t e e n t r e a 

p e s c a a r t e s a n a l e a p e s c a i n d u s t r i a l na d i s p u t a p e l o , mesmo 

espago p r o d u t i v o - o mar que e de " p r o p r i e d a d e c o m u n a l " 

c o l o c a a q u e s t a o da f i s c a l i z a g a o p u b l i c a no c e n t r o dos 

p r o b l e m a s da a t i v i d a d e . A q u e s t a o do o r d e n a m e n t o e da 

f i s c a l i z a c a o da p e s c a e um p r o b l e m a m u l t i p l o e c o m p l e x o que 

e n v o l v e v a r i o s f a t o r e s como o tamanho das e m b a r c a g o e s e das 

r e d e s ( m a l h a e e x t e n s a o ) , d e f i n i c a o de a r e a s , e s t u d o s s o b r e 

e s t o q u e s p e s q u e i r o s a u t o - r e n o v a v e i s , e t c . No e n t a n t o , p a r a os 

P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s , a r e i n v i n d i c a g a o e s i m p l e s : t r a t a - s e 

de d i s c i p l i n a r a e x p l o r a g a o dos r e c u r s o s p e s q u e i r o s em f u n g a o 

da a p l i c a g a o da l e g i s l a g a o e x i s t e n t e , a p e s a r d e l a s e r 

i n s u f i c i e n t e em a l g u n s p o n t o s como e l e s r e c o n h e c e m ( 3 1 ) . 

0 p r i n c i p a l r e f l e x o da f a l t a de f i s c a l i z a g a o da 

p e s c a ( 3 2 ) , sem d u v i d a s , e a c r e s c e n t e e s c a s s e z do p e s c a d o na 

c o s t a . A a t u a g a o das embarcagoes i n d u s t r i a l s p r o x i m a s a 

c o s t a , e um c e n a r i o que se o b s e r v a com m u i t a r e g u l a r i d a d e em 

S a n t a C a t a r i n a . Como d i z e m os P e s c a d o r e s : 

" . . . e s s a z o n a a q u i e uma z o n a de m u i t o p e i x e , tern 

d i a de t e 20 p a r e l h a de- a r r a s t o a i n e s s e mar... 

Ninguem a g u e n t a , e l e s acabo com t u d o o p e i x e . Como 

e que o g o v e r n o nao ve i s s o , e l e s t e r m i n a com a 

pesca...!' ( p e s c a d o r a r t e s a n a l - P a s s o de T o r r e s ) 

Na m e d i d a em que. as duas m o d a l i d a d e s de p e s c a 

( p e s c a a r t e s a n a l e p e s c a i n d u s t r i a l ) c a p t u r a m p r a t i c a m e n t e 

as mesmas e s p e c i e s de p e s c a d o , nas mesmas e p o c a s e na mesma 

a r e a , as c o n s e q u e n c i a s da a t u a g a o das t e n i c a s de c a p t u r a da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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p e s c a i n d u s t r i a l sao i m p o r t a n t i s s i m a s as p e r s p e c t i v a s s o b r e 

os e s t o q u e s de p e s c a d o d i s p o n i v e i s a p e s c a ' a r t e s a n a l . A 

a t u a g a o das p a r e l h a s de a r r a s t o ( 3 3 ) nas r e g i o e s c o s t e i r a s e 

e x t r e m a m e n t e n o c i v a ao e c o s s i s t e m a m a r i n h o e s u a 

a u t o - r e n o v a g a o . Na p r a t i c a , como a v a l i a a p r o p r i a SUDEPE, 

" . . . o b s e r v a - s e que a m a i o r p a r t e das p a r e l h a s 

operam em p r o f u n d i d a d e s i n f e r i o r e s aos 50 m 

( i n c l u s i v e m u i t a s d e s s a s e mbarcagoes t r a b a l h a m 

p r o x i m o a ' a r r e b e n t a g a o ' em b u s c a de c a p t u r a s de 

P e s c a d i n h a - R e a l ) j u s t a m e n t e em a r e a s onde sao 

e n c o n t r a d o s os e x t r a t o s de i n d i v i d u o s j u v e n i s das 

e s p e c i e s de p e i x e s de f u n d o de i m p o r t a n c i a 

c o m e r c i a l . D e s t a m a n e i r a o c o r r e o d e s r e s p e i t o as 

d i s t a n c i a s m i n i m a s da c o s t a , p a r a o a r r a s t o ( . . . ) . 

E s t e t i p o de c o m p o r t a m e n t o c a u s a danos aos 

e s t o q u e s , com c o n s e q u e n c i a s i r r e v e r s i v e i s , p o i s os 

i n d i v i d u o s i m a t u r o s d e s s a s e s p e c i e s sao c a p t u r a d o s 

p e l a u t i l i z a g a o de m a l h a pequena no e n s a c a d o r da 

r e d e ( . . . ) e p o s t e r i o r m e n t e r e j e i t a d o s . " 

SUDEPE ( 1 9 8 8 : 18) 

. Ou a i n d a , como r e l a t a Damasceno na p e s q u i s a de 

LOUREIRO ( 1 9 8 5 ) , a p e s c a i n d u s t r i a l , 

"...nos l a n c e s de m a i o r e s c a p t u r a s ( a c i m a de 200 

q u i l o s ) a m o r t a l i d a d e de j o v e n s e quase t o t a l . Em 

a l g u n s d e l e s c h e g a a s u p e r a r a dos ' a d u l t o s ' , como 

p o r e x e m p l o , em um l a n c e a c a p t u r a t o t a l dos 

a d u l t o s f o i e s t i m a d a em 600 Kg, e n q u a n t o que a dos 

j o v e n s f o i m a i s de 900 Kg." LOUREIRO (1985': 143) 

• Na v e r d a d e , a c a p t u r a de p e s c a d o a i n d a j u v e n i l 

p e l a s r e d e s de a r r a s t o , e c o m p r o v a d a i n c l u s i v e 
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c i e n t i f i c a m e . n t e p e l a SUDEPE. P o i s em v i a g e m e x p e r i m e n t a l da 

SUDEPE/COREG-SC ( e n t r e S a n t a M a r t a Grande-SC e C h u i - R S ) , 

r e a l i z a d a em o u t u b r o de 1987, u t i l i z a n d o - s e uma m a l h a de 30 

m i l i m e t r o s no e n s a c a d o r de uma r e d e de a r r a s t o , c o n s t a t o u - s e 

que, do v o l u m e c a p t u r a d o , as s e g u i n t e s p a r c e l a s a i n d a nao 

h a v i a m a t i n g i d o a p r i m e i r a m a t u r a g a o s e x u a l ( s e n d o , p o r t a n t o , 

p e i x e s j o v e n s que a i n d a nao e s t a v a m p r o n t o s p a r a a d e s o v a ) : 

c o r v i n a ( m i c r o p o g o n f u r n i e r i ) - 6 6 % , p e s c a d i n h a - r e a l 

( m a c r o d o n a n c y l o d o n ) - 48%, c a s t a n h a ( u m b r i n a c a n o s a l ) 

23%, m a r i a - m o l e ( c y n o s c i o n s t r i a t u s ) - 39% , a l e m de o u t r o s 

i n d i c e s menores de r e j e i c a o com o u t r a s e s p e c i e s ( 3 4 ) . As 

c o n c l u s o e s da SUDEPE/COREG-SC, s o b r e os r e s u l t a d o s d e s s a 

v i a g e m de e s t u d o , e que, 

" . . . e s s a c a p t u r a e l e v a d a de i n d i v i d u o s j o v e n s , n a 

r e a l i d a d e e c o n s e q u e n c i a do u s o i n d i s c r i - m i n a d o de 

uma m a l h a pequena no e n s a c a d o r e do d e s r e s p e i t o as 

d i s t a n c i a s m i n i m a s da c o s t a , onde e s t a o s i t u a d a s as 

a r e a s r a s a s c o n s i d e r a d a s c r i a d o u r o s n a t u r a i s d e s s a s 

e s p e c i e s . " SUDEPE ( 1 9 8 8 : 18) 

0 u s o de t e c n i c a s de a r r a s t o ( 3 5 ) - a l e m de 

d e s e s t a b i l i z ' a r a c a d e i a a l i m e n t a r que e n v o l v e o p e s c a d o e 

o u t r o s v a r i o s e l e m e n t o s b i o t i c o s e a b i o t i c o s do me i o m a r i n h o , 

c omprometendo s e r i a m e n t e a r e n o v a c a o dos r e c u r s o s e 

c o l a b o r a n d o na e s c a s s e z do p e s c a d o - tambem r e p r e s e n t a uma 

p o s s i b i 1 i d a d e m u i t o c o n c r e t a de p e r d a . d o s m e i o s de p r o d u g a o 

dos P e s c a d o r e s a r t e s a n a i s . Uma r e c l a m a g a o c o n s t a n t e o u v i d a no 

d e c o r r e r da p e s q u i s a de campo, f o i com r e s p e i t o as 

d e s t r u i g o e s e r o u b o s de a p a r e l h o s de p e s c a dos P e s c a d o r e s 

a r t e s a n a i s , p r a t i c a d o s p e l a a t u a g a o dos b a r c o s i n d u s t r i a l s . A 

s i t u a g a o em algu m a s c o m u n i d a d e s e a l a r m a n t e , p o i s . quando suas 

r e d e s de f u n d e i o passam a n o i t e n'agua e m u i t o comum nao 

e n c o n t r a r e m n a d a ou somente r e s t o s de m a t e r i a l s d e s t r u i d o s na 
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manna seguinte. Na versao dos Pescadores a r t e s a n a i s , depois 

que os motoristas dos barcos i n d u s t r i a l s direcionam a r o t a de' 

a r r a s t o , d i f i c i l m e n t e eles se preocupam em desviar das 

bandeiras de s i n a l i z a c a o da pesca a r t e s a n a l , arrastando todos 

equipamentos. Varios depoimentos i l u s t r a m bem este problema:. 

"...nois aqui somo judiado, esses barco de a r r a s t o 

nao da... tao acabando com as nossa rede a i , eu t o 

sem bota a rede de cacao, porque eles levo se 

bota..." (pescador artesanal-Itapema do Norte) 

"eles a r r a s t o em qualque luga, tanto faz bota aqui 

em t e r r a como l a f o r a . . . eles levo tudo." 

(pescador artesanal-Barra do Sul) 

"olha este ano aqui f o i perdido pra. mais de setenta 

rede de cagao, da grossa... o a r r a s t o dos barco e 

urn problema muito s e r i o pra nos..." 

(pescador artesanal-Barra do Sul) 

Os p r e j u i z o s dos Pescadores artesanais sao 

i n c a l c u l a v e i s , pois ha uma completa omissao por parte dos 

orgaos responsaveis pela f i s c a l i z a g a o pesqueira. De acordo 

com a SUDEPE, orgao ate bem pouco tempo responsavel no 

cumprimento da l e g i s l a c a o pesqueira, o pescador artesanal 

deveria tomar nota do nome e do numero de r e g i s t r o da 

embarcacao na SUDEPE, assim como do d i a e hora do o c o r r i d o , 

para entao, e n t r a r com urn pedido de cobranca do p r e j u i z o no. 

e s c r i t o r i o r e g i o n a l da SUDEPE em F l o r i a n o p o l i s . Depois, o 

pescador artesanal deve aguardar os t r a m i t e s da burocracia e 

o posicionamento da empresa de pesca, muitas vezes de outros 

estados, esperando algum d i a se r e s s a r c i r do p r e j u i z o . As 

perdas dos meios de producao sao inumeras, frequentes e 'de 

d i f i c i l cobranca, colocando o pescador artesanal 
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permanentemente numa encruzilhada: f i n a n c i a r , j u n t o ao 

c a p i t a l comercial ou seu representante, novos instrumentos de" 

captura, reforgando a condigao de dependencia economica; ou, 

em alguns casos, como se observa em Barra do Sul (Araquari) 

por exemplo, abandonar d e f i n i t i v a m e n t e a pesca do peixe e 

a d q u i r i r os instrumentos do a r r a s t o i n d i v i d u a l da pesca do 

camarao (mais baratos proporcionalmente e, alem disso, f i x o s 

na embarcacao). 

Urn outro problema da pesca a r t e s a n a l , que 

igualmente sugere providencias imediatas dos orgaos 

competentes, e a f a l t a de c r i t e r o s l e g a i s que definam o 

e x e r c i c i o da p r o f i s s a o de pescador a r t e s a n a l . Com os a t u a i s 

c r i t e r i o s e xigidos para a obtencao da " C a r t e i r a de Pescador" 

- r e g i s t r o , na SUDEPE (onde somente se exige que a c a r t e i r a 

p r o f i s s i o n a l de tr a b a l h o nao e s t e j a assinada), na Capitania 

dos Portos da Marinha e na Colonia de Pescadores - e 

completamente ac e s s i v e l o ingresso na a t i v i d a d e de qualquer 

pessoa interessada. Os "Pescadores t u r i s t a s " e os 

especuladores em g e r a l , completamente estranhos a a t i v i d a d e , 

f a c i l m e n t e conseguem obter a c a r t e i r a de pescador 

p r o f i s s i o n a l , tornando ainda mais disputado o i n f i m o espaco 

de t r a b a l h o e reproducao da pesca a r t e s a n a l . A r e i n v i n d i c a c a o 

dos Pescadores, e unanime: 

". . . tudo quanto e serv.ico que v a i se pega tern 

o t e s t e , so pra se pescador que nao tern..." 

(pescador artesanal-Morro Agudo) 

"tern que te urn c'urso, manda e n t r a l h a uma rede, 

comega uma t a r r a f a . . . Se. nao sabe nao e pescado, 

v a i p l a n t a ou faze o u t r a coisa..." 

(pescador a r t e s a n a l - I l h a s ) 
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"...meu f i l h o e n t r a dentro dos rancho de quern pode 

pra t u ve. . . Nao tern 3,4 lancha, rede tudo nova, 

tudo a q u i l o , t a l coisa. . . Ele nao pesca, ele ta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 * * * * * * *  

t i r a n d o a i do mar, mas ele nao e pescado, ele t a 

atrapalhando aquele que t a a l l pra ganha o pao." 

(pescador artesanal aposentado-Praia Joao Rosa) 

Finalmente, r e s t a r e s s a l t a r que o conjunto das 

reinvindicacoes dos Pescadores artesanais aos orgaos publicos 

ligados a pesca e variado e passa, p r i n c i p a l m e n t e , pelo 

desenvolvimento de p o l i t i c a s de fomento a a t i v i d a d e 

a r t e s a n a l , com concessoes de l i n h a s de c r e d i t o subsidiado e 

organizacao e aparelhamento de urn serv i c o de f i s c a l i z a c a o 

e f i c i e n t e (embarcacoes, f i s c a i s , e t c ) . 

4.2.3 - 0 TURISMO E A URBANIZACAO DAS COMUNIDADES 

PESQUEIRAS DE SANTA CATARINA 

A) A ESPECULACAO IMOBILIARIA E 0 MOVIMENTO 

TURISTICO NAS PRAIAS 

A questao da t e r r a no B r a s i l esta. delineada, em 

termos de propriedade, desde 1850, quando o Estado e d i t o u a 

" l e i de t e r r a s " . Esta l e i determinava a forma de propriedade 

a ser seguida d a l i para f r e n t e e • transformava as t e r r a s 

devolutas em monopoliq do Estado. Logo depois, a p r i m e i r a 

Constituigao Republicana - em 1891 - delegava aos estados 

b r a s i l e i r o s autonomia para c r i a r as suas p r o p r i a s formas de 

concessao de t e r r a s , o que f a c i l i t o u sobremaneira a 

especulagao. Como i n d i c a MARTINS (1981), 

" . . . j a com a p r i m e i r a c o n s t i t u i g a o republicana, de 

1891,. as t e r r a s devolutas sao t r a n s f e r i d a s para os 

Estados e colocadas nas maos das o l i g a r q u i a s 
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r e g i o n a i s . Cada Estado desenvolvera sua p o l i t i c a de 

concessao de t e r r a s , comecando a i as t r a n s f e r e n c i a s 

magigas de propriedades f u n d i a r i a s para grandes 

fazendeiros 'e grandes empresas de colonizagao 

interessadas na especulagao i m o b i l i a r i a . Esse 

processo c a r a c t e r i z o u principalmente os Estados .do 

su l e do sudeste." MARTINS (1981: 43) 

Nesse sentido, o pano de fundo para a 

especulagao de t e r r a s no B r a s i l , s eja no l i t o r a l ou no 

i n t e r i o r , esta montado desde o seculo passado, mas as 

condigoes o b j e t i v a s para expansao desse processo so se 

materializaram ao longo dos anos e no caso e s p e c i f i c o do 

l i t o r a l catarinense, isso somente ocorreu nas u l t i m a s decadas 

com a chamada explosao do turismo em diregao as p r a i a s ( 3 6 ) . E 

c l a r o , que este processo nao ocorreu de forma simultanea e 

homogenea em toda extensao l i t o r a n e a ( 3 7 ) . Varios f a t o r e s 

l o c a i s foram preponderantes na afirmagao desse processo que 

somente despontou com toda sua f o r g a e n i t i d e z a p a r t i r do 

i n i c i o dos anos 70..- com o asfaltamento da BR 101 - quando o 

turismo f l u i ' r a p i d a m e n t e em diregao as p r a i a s do l i t o r a l 

c atarinense, provocando o crescimento da especulagao 

i m o b i l i a r i a . Esta especulagao se "abateu" sobre as areas de 

t e r r a s " l i v r e s " ate entao u t i l i z a d a s pelos 

"lavradores/pescadores" para a p r a t i c a da a g r i c u l t u r a de 

s u b s i s t e n c i a , para a .exploragao de uma gama de produtos 

n a t i v o s - t a i s como f r u t o s s i l v e s t r e s , p a l m i t o s , caga, etc 

e, p r i n c i p a l m e n t e , para obtengao de materia-prima a. confecgao 

dos meios de -produgao da pesca. 

Os "lavradores/pescadores", l e g i t i m o s donos das 

t e r r a s l i t o r a n e a s , pois as ocupavam ha dezenas de anos, nao 

possuiam qualquer documento que l e g a l i z a s s e a posse, o que 

deve t e r f a c i l i t a d o a penetragao dos especuladores, • ageis 
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conhecedores das formas de concessoes de t e r r a s . Como-

disseram, 

"...ninguem tern i n s c r i t u r a dessa t e r r a a i , uma vez 

chego urn home aqui em casa, querendo sabe como era 

essas t e r r a . . . C r i e i muita criacao a l i , eu era o 

dono dessa t e r r a , mas nao t i n h a nenhum papel..." 

(pescador artesanal aposentado-Itapema do Norte) 

"eles requerio urn pedaco de t e r r a aqui e nois nem 

f i c a v a sabendo que o tempo c o r r i a , parece que e 

noventa d i a no D i a r i o O f i c i a l . Como nao f a z i a nada, 

no f i n a l eles ganhavo o documento..." 

(pescador artesanal aposentado-Itapema do Norte) 

As comunidades l i t o r a n e a s , que " durante muito 

tempo ocupavam isoladamente as t e r r a s da b e i r a mar, 

p r o p r i e t a r i a s de urn espaco f i s i c o praticamente " i n f i n i t o " 

para p l a n t a r , morar, e t c , nao podiam jamais imaginar que as 

t e r r a s " g r i l a d a s " ( 3 8 ) ou vendidas por baixos precos, poderiam 

se v a l o r i z a r t a n t o e em tao pouco tempo serem revendidas para 

t u r i s t a s por a l t o s precos. Segundo os Pescadores, 

"...nos nao acreditava que i a s a i uma estrada, uma 

ponte e tal...Entao vendia barato os l o t e , eu b o t e i 

f o r a a t e r r a que t i n h a . . . " 

(pescador artesanal aposentado-Barra do Say) 

Como f o i r e f e r i d o anteriormente ( i t e m 3.1), a 

venda de procoes de t e r r a s que os "lavradores/pescadores" 

passaram a r e a l i z a r sistematicamente, s i g n i f i c a v a a 

p o s s i b i l i d a d e de aumentar os investimentos na a t i v i d a d e 

pesqueira (motor, barco maior, redes, e t c ) propiciando a sua 

real i z a c a o em escala e f e t i v a e r e g u l a r ( 3 9 ) . Os poucos pontos 
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do l i t o r a l - como Pontal da F i g u e i r a (Garuva) e v a r i a s 

comunidades situadas as margens da lagoa de Imarui (Laguna),' 

por exemplo - que ainda conseguem combinar a pesca com a 

a g r i c u l t u r a ( 4 0 ) , sao t e r r a s que nao mais pertencem a estes 

produtores, geralmente sao t e r r a s cedidas pelos p r o p r i e t a r i e s 

- que muitas vezes tern i n t e resse em manter a t e r r a limpa e 

bem cuidada - que podem " p r e c i s a r " da t e r r a de urn momento 

para o ou t r o , i n v i b i a l i z a n d o d e f i n i t i v a m e n t e a a t i v i d a d e 

a g r i c o l a e consumando a desestruturacao. 

A especulagao i m o b i l i a r i a e o desenvolvimento 

t u r i s t i c o formam urn unico processo e representam, muitas 

vezes, urn unico i n t e r e s s e . Na maior parte das vezes, o 

especulador e o p r o p r i o empresario que pretende desenvolver 

no l o c a l urn empreendimento t u r i s t i c o de grandes proporcoes, 

exterminando, se f o r o caso, com a p r o p r i a a t i v i d a d e 

pesqueira(41). A pesquisa de campo 'registrou urn exemplo muito 

c l a r o disso na comunidade da Ponta do Gi (laguna). Nesta 

comunidade, ha. mais ou memos uns v i n t e anos a t r a s , urn grande 

empresario se apropriou de uma vasta area de t e r r a s ao longo 

da p r a i a do Gi, passando a expulsar, i n c l u s i v e com uso de 

v i o l e n c i a , os hab i t a n t e s do l o c a l . I n i c i a l m e n t e o empresario 

p r o i b i u a a t i v i d a d e a g r i c o l a , depois, a execucao de qualquer 

b e n f e i t o r i a nos terrenos e nas casas e assimn sucessivamente, 

o empresario f o i pressionando a comunidade ate que muitos 

Pescadores d e s i s t i r a m de permanecer no lugar, entregando seus 

l o t e s por uma quantia i r r i s o ' r i a e se t r a n s f e r i n d o em massa 

para a p e r i f e r i a da cidade de Laguna e outras p r a i a s . 

0 desenvolvimento t u r i s t i c o , atualmente, 

representa urn f o r t e obstaculo a continuidade da producao 

pesqueira a r t e s a n a l . 0 espaco f i s i c o - que ate entao era 

l i v r e para, a construgao de casas, ranchos, t r a p i c h e s , v a r a i s 

de redes, etc - termina sendo disputado palmo a palmo com o 
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turismo e os i n v e s t i d o r e s do ramo. E urn c o n f l i t o que ocorre 

permanentemente pois a pesca a r t e s a n a l , devido as suas 

p a r t i c u l a r i d a d e s p r o d u t i v a s , ocupa historicament e os melhores 

lugares da p r a i a e, naturalmente, os mais desejados pelos 

t u r i s t a s . A expansao i m o b i l i a r i a impoe uma s e r i e de 

d i f i c u l d a d e s a reproducao da pesca a r t e s a n a l . Ranchos, 

t r a p i c h e s , casas, casas de m a t e r i a l s , e t c , sao instalacoes 

estritamente indispensaveis a continuidade da a t i v i d a d e e, 

por sua natureza, devem se s i t u a r o mais proximo p o s s i v e l do 

mar/rio/barra. A disp u t a desse espaco com os t u r i s t a s temina 

encarecendo os terrenos e areas de uma forma t a l que i l u d e os 

Pescadores a venderem suas . propriedades. Como entao se 

reproduzem as f a m i l i a s dos Pescadores? Na maior parte dos 

casos, os f i l h o s comegam a se i n s t a l a r nas regioes mais 

d i s t a n t e s , lugares que seu n i v e l f i n a n c e i r o p o s s i b l i t a ( 4 2 ) . 

"...era t e r r a de marinha, a gente f a z i a uma casinha 

e nao sabia de nada... Nao dava s a t i s f a c a o , era 

iso l a d o . Hoje nao da nem pra finca. urn estandarte 

pruma rede na p r a i a . . . " 

(pescador artesanal aposentado-Itapema do Norte) 

"...aqui nao tern mais terra-, cada urn so em o seu 

cantinho pra se v i r a . . . Entao os f i l h o tern que i 

mora mais longe, que e mais barato..." 

(pescador artesanal-Passo de Torres) 

Como r e l a t a LAGO (1983) em sua pesquisa sobre 

Canasvieiras ( f l o r i a n o p o l i s ) , t r a t a - s e de urn processo em que: 

"as praias nao sao mais dos Pescadores. Eles 

venderam a posse ou aforamento dos terrenos de 

Marinha, onde tinham os galpoes de pesca, sem se 

aperceberem das consequencias a medio e longo 
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prazo. Os v e r a n i s t a s , por sua vez, a medida em que 

adquiriam propriedades proximas as prai a s ^ foram 

requerendo as concessoes dos terrenos de Marinha 

res t a n t e s . Hoje, os Pescadores estao impedidos de 

c o n s t r u i r seus galpoes para guardar os barcos e 

apetrechos de pesca a b e i r a da p r a i a " . 

LAGO (1983:107) 

Urn outro problema que o movimento t u r i s t i c o t r a z 

em seu bojo, e o c o n f l i t o com os costumes e modo de vi d a das 

comunidades. Durante a maior parte do ano, o modo de vi d a das 

comunidades pesqueiras e extremamente pacato e de tr a b a l h o . 

Sao habitos e costumes, muitos mantidos pela t r a d i c a o , que 

sao verdadeiramente c o n f l i t a n t e s com os valores impostos pelo 

turismo. CUNHA (1987), descreve muito bem os e f e i t o s desse 

"progresso" sob as comunidades pesqueiras. Para esta 

pesquisadora, 

"como a medida de urn novo tempo que passa por cima 

de suas t r a d i c o e s - de uma c u l t u r a secular - , 

subjungando-os a uma nova ordem temporal, o 

'progresso' se i n s t a l a no lugar, apagando seus 

valores' mais caros, ou simplesmente passando-os 

para a ordem do antigo - do ultrapasado. E, assim, 

espelhando-se o outro - nos novos padroes impostos-

e que a imagem dos nati v o s aparece, muitas vezes, 

d e f l e t i d a - novos h a b i t o s , novos v a l o r e s , negacao 

do velho, urn novo olhar de s i . " CUNHA (1987:99/100) 

E importante f r i s a r que, mesmo quando o pescador 

tern pouco contato com os "v e r a n i s t a s " , ele e i n f l u e n c i a d o por 

este no seu modo de vid a . Os anos 80 representaram, no 

l i t o r a l catarinense, uma mudanca r a d i c a l no modo de vi d a das 

comunidades pesqueiras. Essas alteracoes sao sistematizadas 
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por HOEFLE (1989) em sua pesquisa sobre os Pescadores do sul 

fluminense. Nesta regiao, de acordo com o autor, 

"...os Pescadores s u b s t i t u i r a m suas pequenas casas 

de estuque com telhado de palhra por casas maiores 

de a l v e n a r i a e t e l h a va; muitos in s t a l a r a m 

banheiros e agua corrente em casa de poco; alguns 

possuem maior numero de eletrodomesticos. Hoje e 

f o r t e o desejo de a d q u i r i r urn aparelho de t e l e v i s a o 

e de radio-cassete, assim os Pescadores passam a 

seguir a novela e a musica do momento com todas 

implicacoes de mudanga de val o r e s e e s t i l o de vi d a . 

Os jovens passam a i m i t a r as u l t i m a s modas de 

ve s t u a r i o e podem s u r g i r a t r i t o s com seus pais em 

questoes de pudor." HOEFLE (1989:170) 

Finalizando, cabe r e g i s t r a r que, apesar de 

r e f l e t i r e m urn unico movimento, o turismo e a especulagao 

i m o b i l i a r i a sao representados pelos Pescadores ao longo do 

l i t o r a l , como elementos c o n f l i t a n t e s . 0 movimento t u r i s t i c o 

como ocorre na epoca de descenso da pesca e e, concretamente, 

uma forma de complementar a s u b s i s t e n c i a da f a m i l i a 

vendendo pescado diretamente ao t u r i s t a (no caso do camarao 

no n o r t e , notadamente), vendendo servigos, alugando casa, etc 

- e representado como algo bom, q u e . c o n t r i b u i com o modo de 

vi d a l o c a l . Como dizem, 

"eu sempre puxei saco do turismo, sempre atendi 

bem, porque eles que traze o d i n h e i r o pra nos, e no 

verao que t a todo mundo r i n d o , t a com o d i n h e i r o no 

banco..." (pescador atesanal-Itapema do Norte) 

Por outro lado, com relagao a especulagao 

i m o b i l i a r i a o problema e completamente d i f e r e n t c . Os 
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loteadores de t e r r a s em g e r a l , sao v i s t o s pelos Pescadores 

como " g r i l e i r o s " de t e r r a s , representando uma f i g u r a mau-

v i s t a , uma f i g u r a daquele que chegou e avangou sobre as suas 

posses, daquele que despreza as propriedades dos Pescadores e 

esta sempre tentando s u b v a l o r i z a r . 

B) A URBANIZACAO DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS E 

SUAS CONSEQUENCIAS 

Na medida em que o movimento t u r i s t i c o comeca a 

f l u i r intensamente em diregao as pr a i a s catarinenses, a 

p a r t i r da decada de 70, princ i p a l m e n t e , e o l i t o r a l passa a 

a d q u i r i r c a r a c t e r i s t i c a s mais urbanas, impoe-se urn s e r i o 

obstaculo a continuidade da a t i v i d a d e pesquira a r t e s a n a l , a 

dispu t a pelo espago f i s i c o da b e i r a mar. 0 panorama da b e i r a 

mar passa a ser desenhado por habitagoes t u r i s t i c a s , h o t e i s , 

restaurantes, e t c , conferindo feigoes novas - mais urbanas 

aos l o c a i s e valorizando economicamente as t e r r a s , de uma 

forma que e x t r a p o l a os n i v e i s de renda dos Pescadores 

arte s a n a i s . 

" . . . i s s o aqui no verao nao e uma p r a i a de pesca. E 

urn b a l n e a r i o , entao nao pode f i c a esses rancho f e i o 

na f r e n t e . . . " 

(pequeno intermediario-Itapema do Norte) 

Nos periodos de- "veraneio" (dezembro a margo) 

notadamente, ocorre uma verdadeira "invasao t u r i s t i c a " nos 

espagos de reprodugao da pesca a r t e s a n a l . Na maior parte dos 

casos, as comunidades ' nao dispoem de uma i n f r a - e s t r u t u r a 

minima capaz de a b r i g a r e organizar esta "invasao". Afora as 

comunidades que, pelo costume e/ou pela sua lo c a l i z a g a o , j a 

se constituem em verdadeiras cidades t u r i s t i c a s , aquelas 

comunidades que sao mais isoladas nao tern condigoes de 
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i n f r a - e s t r u t u r a minimas - saneamento basico, calcamento das 

ruas, c o l e t a de l i x o , r e d e • e l e t r i c a com energia s u f i c i e n t e , 

etc - para receber este movimento temporario. Na verdade, as 

comunidades de estruturam como podem, resolvendo os problemas 

na medida em que vao se apresentando. 

0 desenvolvimento t u r i s t i c o t r a z consigo a 

urbanizacao das comunidades pesqueiras. Uma das cpnsequencias 

mais relevantes dessa urbanizacao - importante causa na 

diminuicao dos estoques pesqueiros - e a crescente poluicao 

dos "criadouros n a t u r a i s " (ambientes estuarinos e 

lagunares)(43). As consequencias para a pesca a r t e s a n a l , 

desse aumento da poluicao nestes ambientes, sao d i r e t a s , na 

medida em que, 

"a destruicao das forcas da natureza em 

ecossistemas aquaticos extremamente produtivos como 

os lagunares e estuarinos, atinge primordialmente 

os pequenos Pescadores, os quais, dados os 

equipamentos pouco p r e d a t o r i o s e embarcagoes de 

pequena autonomia que empregam, t i r a m dai os seus 

meios de sub s i s t e n c i a . . . " DIEGUES (1983: 83) 

Como estes ambientes c o s t e i r o s sao os 

responsaveis pela reproducao dos estoques pesqueiros e v i s t o 

que nao forne.cem mais condcoes a desova s i s t e m a t i c a do 

pescado, torna-se extremamente comprometida a renovacao 

n a t u r a l dos cardumes(44). De acordo com o diagnostico 

elaborado pela SUDEPE/COREG-SC, em termos do l i t o r a l 

c atarinense, 

"a u t i l i z a c a o dos estu a r i o s e zonas c o s t e i r a s pela 

invasao t u r i s t i c a e complexos i n d u s t r i a l s , 

c o n s t i t u i - s e em uma s e r i a ameaca para a manutengao 
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destes ambientes, seus recursos v i v o s , e 

consequentemente a sobrevivencia da a t i v i d a d e 

pesqueira que inevitavelmente deslocara. os 

Pescadores de seus s i t i o s t r a d i c i o n a i s . " 

• SUDEPE (1988: 31) 

Sao v a r i o s os agentes poluidores que atingem 

d i r e t a e indiretamente a producao pesqueira artesanal em 

termos da t o t a l i d a d e da co s t a ( 4 5 ) . Sem duvidas, e uma 

situacao gravissima do ponto de v i s t a da manutencao do 

e q u i l i b r i o b i o e c o l o g i c o dos ambientes c o s t e i r o s , o u t r o r a 

abundantes em d i f e r e n t e s especies de pescado, algumas delas 

praticamente ja. e x t i n t o s da costa, como o miraguaia (pogonias 

cromis) por exemplo. Acrescente-se ainda a poluicao, o 

problema dos adensamentos n a t u r a i s e a r t i f i c i a l s que as 

barras e os canais sofrem regularmente, d i f i c u l t a n d o 

enormemente a entrada dos cardumes -para a desova s i s t e m a t i c a . 

Como a SUDEPE/COREG-SC a v a l i a , t r a t a - s e de uma situagao onde, 

alem da pesca p r e d a t o r i a e da sobrepesca, 

"...a poluigao desenfreada principalmente dos 

ambientes com pouca renovagao de agua e o 

assoreamento n a t u r a l dos canais e r i o s impedindo a 

migragao genetica de inumeras especies de peixes e 

crustaceos, sao os p r i n c i p a l s responsaveis pela 

depauperagao dos ambientes de pesca, sobretudo, e 

em ri t m o mais acelerado, dos considerados 

criadouros n a t u r a i s como as baias e lagoas." 

SUDEPE (1988: 07) 
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Antes de serem f e i t o s quaisquer comentarios 

conclusivos, e preciso eselarecer algumas premissas basicas 

que nortearam o estudo e a ana l i s e da "questao" da 

transformagao "campones - pescador artesanal - p r o l e t a r i o " 

no l i t o r a l de Santa Catarina. Neste se n t i d o , deve-se 

estabelecer que: 

. a realidade pesqueira - i n c l u i n d o meios de 

producao, relacoes de tr a b a l h o , espaco de reproducao, etc - e 

extremamente e s p e c i f i c a , de uma forma t a l que apresenta 

contradicoes e relacoes p a r t i c u l a r e s , que nao podem, sob 

hipotese nenhuma, serem generalizadas para o conjunto da 

pequena producao m e r c a n t i l (notadamente a a g r i c o l a ) ( 1 ) ; 

. o panorama na c i o n a l , da a t i v i d a d e pesqueira e 

bastante d i v e r s i f i c a d o , apresentando• d i f e r e n t e s formas de 

organizagao da produgao, relacoes s o c i a i s e n i v e i s 

d i v e r s i f i c a d o s de subordinacao ao c a p i t a l ( 2 ) ; 

. nao se deve ater-se a d e f i n i c a o " c l a s s i c a " de 

processo de p r o l e t a r i z a c a o , sob o r i s c o de nao compreender a 

amplitude t o t a l do que este processo s i g n i f i c a na pesca 

artesanal catarinense. 

Tambem e necessario f r i s a r que, se entende o 

c a p i t a l como uma relacao s o c i a l e que se expressa na sua 

forma mais g e r a l (comercial, i n d u s t r i a l , f i n a n c e i r o , e t c ) e 

nao apenas no c a p i t a l p r o d u t i v o , se faz r e f e r e n d a no t e x t o 
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ao c a p i t a l s o c i a l e nao apenas ao i n d i v i d u a l . Assim, para a 

compreensao da p r o l e t a r i z a g a o da pesca a r t e s a n a l , e de 

p r i m o r d i a l importancia que se v i n c u l o as esferas de producao 

e de c i r c u l a c a o do c a p i t a l , entendendo-as como fases da 

producao e reproducao do c a p i t a l em g e r a l . Nesta perspectiva 

p o r t a n t o , os meios de producao. e a mao-de-obra empregados na 

pesca a r t e s a n a l , funcionam no processo de geracao de v a l o r 

(na producao) sem, no entanto, virem a funcionar como 

c a p i t a l s i n d i v i d u a l s , como parcela do c a p i t a l em g e r a l ( 3 ) . 

D i t o i s t o , pode-se passar a d i s c u t i r porque a 

pesca artesanal catarinense, na medida em que encontra-se -

enquanto reproducao s o c i a l - completamente subordinada aos 

designos do c a p i t a l , i n c l u i - s e nura processo mais amplo de 

desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , num processo de 

p r o l e t a r i z a g a o . 

Considerar como p r o l e t a r i z a g a o a forma de 

subordinacao que a pesca artesanal esta submetida, i m p l i c a em 

entender este processo de maneira muito mais g l o b a l que a 

"formula c l a s s i c a " da cat e g o r i a , do que a expropriagao dos 

meios de producao e o consequente assalariamento dos 

Pescadores. A p r o l e t a r i z a g a o , neste caso, e urn processo que 

se define nao apenas pelo v i e s economico, " s t r i t u sensu", mas 

que diz r e s p e i t o a outros aspectos que envolvem a reproducao 

s o c i a l da a t i v i d a d e . Na verdade, a compreensao que se 

pretende estabelecer ao f i n a l do t r a b a l h o , e de que, o 

desenvolvimento das relacoes s o c i a i s de producao c a p i t a l i s t a s 

(no sentido expresso no item 4.1), impoe " a. continuidade da 

pesca artesanal a subjugacao ao que se deve chamar de "cercos 

c a p i t a l i s t a s " . Estes "cercos" nao tern o c a r a t e r puramente 

economico e se expressam: na especulagao i m o b i l i a r i a e no 

crescimento do turismo/urbanizagao das comunidades, na 

dispu t a pelo mesmo espago produ t i v o com a pesca organizada 
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nos moldes i n d u s t r i a l s , na organizagao da comercializacao do 

pescado e no financiamento- dos meios de producao da a t i v i d a d e 

pesqueira a r t e s a n a l . 

Portanto, a p r o l e t a r i z a g a o se define pela 

ocorrencia dos "cercos c a p i t a l i s t a s " que, como a expressao 

i n d i c a , verdadeiramente "cercam" a a t i v i d a d e , impondo l i m i t e s 

e contradicoes p r o p r i a s , que passam a determinar os espacos e 

l i m i t e s de sua reprodugao em cada urn destes "cercos".Como se 

d i s c u t i u no decorrer do texto.os "cercos c a p i t a l i s t a s " 

produzem s e r i a s consequencias em aspectos altamente 

relevantes da pesca artesanal e terminam colocando os 

Pescadores num "beco sem saida", numa situagao o b j e t i v a de 

subordinagao f r e n t e ao desenvolvimento c a p i t a l i s t a . 

0 "beco sem saida" dos Pescadores artesanais, 

re'fere-se a uma situagao tendencial eminentemente o b j e t i v a . 

Este f a t o , e fundamental no sentido de i d e n t i f i c a r os 

Pescadores artesanais a situagao dos p r o l e t a r i e s " c l a s s i c o s " 

(assalariados i n d u s t r i a l s , notadamente). Ao p r o l e t a r i o 

i n d u s t r i a l , " l i v r e " no duplo sentido preconizado por Marx, 

r e s t a apenas a a l t e r n a t i v a da venda da forga de tr a b a l h o ; e, 

ao pescador ' a r t e s a n a l , r e s t a a permanencia na a t i v i d a d e 

pesqueira (como camarada ou mesmo pequeno p r o p r i e t a r i o ) para 

obter, como tern sido historicamente, a reprodugao da f a m i l i a 

(no caso dos p r o p r i e t a r i e s , tambem a reprodugao ds meios de 

produgao, ainda que com enormes d i f i c u l d a d e s para o 

acompanhamento minimo da evolugao t e c n o l o g i a necessaria). 

Apesar de serem situagoes produtivas 

extremamente d i f e r e n t e s , uma mesma " d i s c i p l i n a " move o 

processo de trab a l h o de ambos p r o l e t a r i e s (pescador artesanal 

e assalariado i n d u s t r i a l ) . Mesmo sem se e s t r u t u r a r numa 

organizagao e metodos pro p r i o s do processo prod u t i v o da 
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i n d u s t r i a c a p i t a l i s t a , o pescador artesanal tern, 

i n t e n s i f i c a d o , cada vez mais, seu processo p r o d u t i v o , seja: 

extendendo a Jornada de t r a b a l h o , aumentando o p o t e n c i a l 

p r o d u t i v o dos aparelhos de captura, elevando o ritmo e a 

intensidade da captura, trabalhando todos os dias ( i n c l u s i v e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

domingos) e, as vezes, sob ' condicoes metereologicas 

adversas, e t c . E a l u t a pela r e s i s t e n c i a e sobrevivencia que, 

concretamente, define seu ritmo de tra b a l h o e, muito mais 

e f i c a z que urn gerente ou capataz do processo p r o d u t i v o , esta 

condicao o b j e t i v a c o n t r o l a e determina a sua reprodugao. 

Resta ainda colocar que, embora a pesca 

artesanal se organize a p a r t i r de relacoes de trabalho nao 

"c l a s s i c a s " ao desenvolvimento c a p i t a l i s t a , os Pescadores, no 

seu processo de t r a b a l h o , produzem v a l o r e, princ i p a l m e n t e , 

v a l o r excedente (sobretrabalho ou mais-val'ia) . Nao ha. 

apropriagao de mais - v a l i a , mas, e muito importante que se 

f r i s e , ha. a sua producao. DIEGUES (1983), em sua avaliacao 

t e o r i c a da a t i v i d a d e , parece confundir esta questao, ao 

considerar que, 

" j a na pequena producao m e r c a n t i l , embora e x i s t a a 

propriedade i n d i v i d u a l ou privada dos meios de 

producao, nao ha o surgimento do nao-trabalhador, 

nem a ex.tracao da mais-valia de quern p a r t i c i p a do 

processo de t r a b a l h o . . . " DIEGUES (1983:206) 

0 f a t o de nao haver a separagao completa entre 

os trabalhadores e os meios de produgao, entre outras 

c a r a c t e r i s t i c a s da pesca a r t e s a n a l , faz com que muitos 

estudiosos da questao, assim como DIEGUES (1983), nao 

visualizem o processo de subordinagao e de p r o l e t a r i z a g a o .em 

sua i n t e g r i d a d e . Nao se pode conf u n d i r , como faz DIEGUES 

(1983), o conteudo e a forma da extragao de ma i s - v a l i a com o 
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conteudo e a forma da produgao de ma i s - v a l i a . Realmente, o 

que nao se consegue enxergar e que, nao e a propriedade dos 

meios de produgao que define a exploragao do t r a b a l h o , mas 

isso nao quer d i z e r que nao ha produgao da ma i s - v a l i a . A 

mai s - v a l i a e f r u t o da exploragao do tra b a l h o dos Pescadores; 

tanto dos p r o p r i e t a r i e s dos meios' de produgao, quanto dos 

camaradas; que, a p a r t i r da apropriagao d e l i m i t a d a pelos 

"cercos c a p i t a l i s t a s " , c o n t r i b u i na acumulagao do c a p i t a l em 

g e r a l . 

E este n i v e l de reprodugao s o c i a l (acumulagao de 

c a p i t a l ) da pesca a r t e s a n a l , p e r m i t i d o pela submissao aos 

"cercos c a p i t a l i s t a s " , que define as e s p e c i f i c i d a d e s do 

processo de p r o l e t a r i z a g a o em cada comunidade. Para e x p l i c a r 

com cla r e z a este processo em todo o estado, nao se pode 

confundir duas questoes fundamentals que envol°vem a p r o p r i a 

compreensao da p r o l e t a r i z a g a o . Ou seja, t r a t a - s e de urn 

processo de "expropriagao/dissolugao" decorrente do 

desenvolvimento c a p i t a l i s t a em g e r a l , ou, este processo 

ocorre atraves de mecanismos p r o p r i o s de "diferenciagao 

interna"? Na pesca, este processo; nao s i g n i f i c a uma 

p r o l e t a r i z a g a o determinada por "pressoes i n t e r n a s " , onde uma 

"acumulagao d i f e r e n c i a l " i n s t a u r e gradativamente a 

polarizagao fundamental do c a p i t a l i s m o (burgueses e 

p r o l e t a r i e s ) ; pelo c o n t r a r i o , s i g n i f i c a uma p r o l e t a r i z a g a o 

baseada numa "expropriagao" generalizada, em que ocorre uma 

r a d i c a l dissolugao e uma i n v i a b i l i d a d e e s t r u t u r a l da 

at i v i d a d e por "pressoes externas". Como se observou, no 

momento em que ha urn aumento na escala de produgao de v a l o r , 

em que as forgas produtivas se desenvolvem, os Pescadores 

artesanais - por nao realizarem uma acumulagao de c a p i t a l na 

pesca - nao consegucm manter a propriedade dos meios de 

produgao. Este e o sentido da p r o l e t a r i z a g a o na pesca 

a r t e s a n a l . 
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No quadro desta aValiagao p o r t a n t o , quais sao as 

perspectivas que se colocam a pesca artesanal? Bom, nao se 

pode perder a perspectiva de urn processo na analise da 

condigao de subordinagao e p r o l e t a r i z a g a o da a t i v i d a d e , de urn 

"movimento" que se i n i c i a com o rompimento da autonomia 

r e l a t i v a i n e rente a condigao "lavrador/pescador" e a p a r t i r 

d a i , passa a se desenvolver, l e n t a ' e gradualmente, 

adaptando-se, conforme as e s t r a t e g i a s de sobrevivencia 

desenvolvidas em cada regiao, a d i f e r e n t e s situagoes e 

apontando no exterminio da a t i v i d a d e como tendencia g e r a l . 

Portanto, a p r o l e t a r i z a g a o s i g n i f i c a urn processo, neste caso, 

em que, tendencialmente, seu f i n a l e o ext e r m i n i o da pesca 

artesanal como a t i v i d a d e p r o d u t i v a ou a sua transformagao 

numa a t i v i d a d e complementar, acessoria. Nao se pode deixar de 

considerar as e s t r a t e g i a s de sobrevivencia e as 

contratendencias, mas, o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o na 

pesca, como se pode observar na evolugao h i s t o r i c a s dos dados 

das tabelas 09 e 10 ( g r a f i c o s 01 e 02), e o p r o p r i o 

exterminio da pequena pesca e o crescimento da pesca nos 

moldes i n d u s t r i a l s . A l i a s , e essa a pe r s p e c t i v a que se 

comprovou no desenvolvimento da comunidade do Passo de Torres 

(sao Joao do S u l ) , quando houve um crescimento das condigoes 

de produgao do sobretrabalho, como se fez r e f e r e n d a no item 

4.2.1.. 

Evidentemente, na t r a v e s s i a deste processo 

encontram-se d i f e r e n t e s n i v e i s de subordinagao ao c a p i t a l . 

Nas comunidades em que os "cercos c a p i t a l i s t a s " sao mais 

c l a r o s , tornando mais a c i r r a d a a subordinagao, com certeza, 

encontram-se mais proximas do f i n a l deste processo. E um 

processo g l o b a l que, alem da extragao do sobretrabalho na 

comercializagao: de um lado, a expansao urbana e o turismo 

pressionam os Pescadores para o mar; e, de outr o , o 
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acirramento do c o n f l i t o com a pesca i n d u s t r i a l empurra - os 

Pescadores para t e r r a . As perspectivas de . sobrevivencia 

destes pequenos produtores, e muito bem sistematizada por 

SILVA (S/d). Segundo esta autora: 

"...neste afa de nao sucumbirem como trabalhadores 

independentes, muitos se p r o l e t a r i z a m de vez, 

abandonando a p r o f i s s a o ou tornando-se assalariados 

de conves. Outros, e n t r e t a n t o , conseguem manter-se, 

em n i v e i s minimos de sobrevivencia, como pequenos 

Pescadores autonomos subordinados aos designos do 

c a p i t a l . " SILVA (S/d : 09) 

Finalmente, convem mencionar que, ainda que se 

reconheca os e s t r e i t o s l i m i t e s de reprodugao da pesca 

a r t e s a n a l , nao se pode pressupor, no hori z o n t e de um c u r t o 

espago de tempo, a extingao pura e simples dos Pescadores. E 

po s s i v e l sim, estabelecer o exterminio da a t i v i d a d e como 

tendencia g e r a l ; mas, seja porque a a t u a l forma de 

organizagao da pesca colabora na valorizagao do c a p i t a l em 

g e r a l , seja em decorrencia das e s t r a t e g i a s de sobrevivencia 

desenvolvidas pelos Pescadores, nao se pode p r e c i s a r 

temporalmente este processo. A perspectivas da a t i v i d a d e 

indicam que o processo de p r o l e t a r i z a g a o aponta em t r e s 

diregoes fundamentals: a) ao assalariamento puro e simples 

f o r a da pesca a r t e s a n a l , e nesse caso, a pesca i n d u s t r i a l e o 

setor p r i v i l e g i a d o , pois o pescador a r t e s a n a l com seu 

" s a v o i r - f a i r e " c o n s t i t u i seu " e x e r c i t d de reserva" de mao de 

obra; b) a dissolugao/exterminio da a t i v i d a d e ou sua 

transformagao em a t i v i d a d e acessoria ou complementar, v i s t o 

nao responder mais a su b s i s t e n c i a da famil-ia; e, c) a 

permanencia na situagao de subordinagao sob uma pauperizagao 

r e l a t i v a crescente. Nesse sentido, nao se pode p r e c i s a r 

nenhuma destas diregoes que o processo de p r o l e t a r i z a g a o 

possa assumir em cada regiao do l i t o r a l do estado. 



VI .  N 0 T A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A P R E S E N T A C A O 

01 - Observe a importancia da pesca catarinense na Tabela 01, 

onde se compara sua produgao com a da regiao s u l e do 

B r a s i l , no periodo de 1980 a. 1984. 

02 - Os resultados da pesquisa de campo indicam que, este 

numero representa menos de um t e r c o , aproximadamente, do 

t o t a l de Pescadores que efetivamente exercem a 

a t i v i d a d e , apesar de nao estarem l e g a l i z a d o s . 

03 - Sobre estes dados e es t i m a t i v a s consulte SUDEPE (1988: 

07),.Sem comentar sua fonte de dados, LEDO (1989:299) 

i n d i c a que, "o contingente de Pescadores artesanais em 

1970 era de 10.326 homens. Atualmente existem 29.838 

Pescadores p r o f i s s i o n a i s r e g i s t r a d o s na Federacao de 

Pescadores p r o f i s s i o n a i s r e g i s t r a d o s na Federacao de 

Colonias de Pesca, d i s t r i b u i d o s em 19 colonias 

implantadas ao longo do l i t o r a l . " 

04 - Se esta generalizando como pescado, as d i f e r e n t e s 

especies de peixe, bem como de crustaceos e moluscos. 

05 - Alem desses dados, observe ainda: as d i f e r e n t e s especies 

de pescado desembarcado controlado em Santa Catarina, na 

tabela 02; o mercado estadual de pescado de 1981 a 1986, 

na tabela 03; a exportacao catarinense de pescado para 

os mercados i n t e r e s t a d u a l e i n t e r n a c i o n a l de 1981 a 

1986, nas tabelas 04 e 05, respectivamente; e, por f i m , 

a p" Xcao inspecionada de pescado em Santa Catarina de 

1981 a 1986, na tabela 06. 
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06 - Um caso extremamente c a r a c t e r i s t i c o dessa atuagao em 

Santa Catarina e o da.'empresa WEGG PENHA PESCADOS S/A no 

norte do l i t o r a l . Esta empresa, alem de possuir v a r i o s 

barcos na captura do camarao, e a responsavel f i n a l na 

aquisigao de camaroes de v a r i o s pequenos i n t e r m e d i a r i o s 

desta parte do estado. DIEGUES (1989: 14), quando 

discute a atuagao da pesca i n d u s t r i a l no l i t o r a T do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Par4 4 tambem demonstra uma tendencia ao desenvolvimento 

do setor.de comercializagao das empresas. Segundo e l e , 

como os recursos marinhos tendem a se e x a u r i r em termos 

de captura, "...busca-se expandir os negocios da grande 

empresa nao mais atraves do aumento das f r o t a s 

destinadas a. pesca de 'arrasto' mas da dominacao dos 

mercados para onde sao canalisados os produtos 

decorrentes da pesca a r t e s a n a l . " 

C A P I T U L O . I 

01 - Vale lembrar. com muita enfase e agradecimento, que f o i 

desenvolvido conjuntamente com o c i e n t i s t a s o c i a l Pedro 

T e i x e i r a , toda realizacao da pesquisa de campo ( d i a r i o s , 

r e l a t o r i o s i n f o r m a t i v o s , e t c ) e, i n c l u s i v e , uma 

caracterizacao e analise p r e l i m i n a r da "questao da pesca 

a r t e s a n a l " no l i t o r a l catarinense, em TEIXEIRA & 

TEIXEIRA (1986). 

02 - A observacao p a r t i c i p a n t e e "...um processo pelo qual 

mantem-se a presenga do observador numa situagao s o c i a l 

com a fi n a l i d a d e . de r e a l i z a r uma investigagao 

c - i e n t i f i c a . Observador esta em relagao face-a-face com 

os observados e, ao p a r t i c i p a r da v i d a deles no seu 

cenario n a t u r a l , colhe dados. Assim, o observador e 

parte do contexto sob observacao, ao mesmo tempo 

modificando e sendo modificado por este contexto." 

CICOUREL (1980: 89). 

http://setor.de
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03 - Como ensina BRANDAO (1987), ao r e s s a l t a r o c a r a t e r 

inovador da metodologia, a observacao p a r t i c i p a n t e 

p r e c i s a ser encarada nao apenas como um metodo, mas 

tambem como uma a t i t u d e de pesquisa. Assim, nao se t r a t a 

mais de " . . . r e c o n s t r u i r a explicacao da sociedade e da 

c u l t u r a do 'outro' atraves de fragmentos de r e l a t o s de 

v i a j a n t e s e miss i o n a r i e s . " Agora, e pr e c i s o , " . . . i r 

conviver com o OUTRO no seu mundo; aprender a sua 

lin g u a ; v i v e r sua vida; pensar atraves de sua l o g i c a ; 

s e n t i r com e l e . " BRANDAO (1987: 11). 

04 - A observacao, e c l a r o , por ser eminentemente q u a l i t a t i v a 

nao pode ser q u a n t i f i c a d a . Mas, com r e s p e i t o as 

" e n t r e v i s t a s " (conversas), e x i s t e no DIARIO DE CAMPO, 

r e g i s t r o s de informagoes de 385 pessoas em todo l i t o r a l . 

Observe o detalhamento destes informantes em cada 

municipio no Quadro 02. 

05 - Nao se pode esquecer que, "...certamente esta oposigao 

q u a l i t a t i v o / q u a n t i t a t i v o nao corresponde a modos opostos 

e i n c o n c i l i a v e i s de ver a realid a d e . Sao modos diversos 

de resgatar a v i d a s o c i a l e chegar a i l u m i n a r aspectos 

nao aparentes e nao conscientes para os atores 

envolvidos..." CARDOSO (1986: 95/6). 

06 - A redacao do DIARIO DE CAMPO representa que, "...o 

observador r e c r i a na sua imaginacao, ou t e n t a r e c r i a r , o 

campo s o c i a l em todas suas dimensoes, ao n i v e l de 

percepcoes e sentimentos. Ele assume o papel de todas as 

outras pessoas que viveram aquela situagao e t e n t a 

evocar em s i mesmo os seus sentimentos e pensamentos no 

in s t a n t e em que o c o r i r i a o i n c i d e n t e . Faz-se um t i p o de 

recons'trugao da apresentagao do fenomeno t a l como f o i 

i n i c i a l m e n t e r e g i s t r a d o . . . " CICOUREL (1980: 94). 
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07 - Segundo DEBERT (1986:156), " . . . h i s t o r i a s de vi d a e 

r e l a t o s o r a i s fazem convites i r r e c u s s a v e i s para rever 

i h t e r p r e t a c o e s , desenvolver novas hipoteses e encaminha 

novas pesquisas de forma a r e f i n a r os grandes conceitos 

e x p l i c a t i v o s e seus pressupo.stos." 

C A P I T U L O I I 

I T E M -2.1 

01 - A bacia do r i o Prata c o n s t i t u i a - s e - pela ligagao com os 

r i o s Parana, Paraguay e Uruguai - no mais importante 

canal de acesso ao povoamento do i n t e r i o r do cone s u l 

das Americas, sendo, por is s o , um t e r r i t o r i o de 

permanente dis p u t a entre espanhois e Portugueses. 

02 - Sobre a questao e s t r a t e g i c o - m i l i t a r , do l i t o r a l 

catarinense nesta epoca, v e j a tambem SANTOS (1977: 

46/7). 

03 - Em 1742, juntamente com a criagao da Capitania de Santa 

Catarina, surge o pr i m e i r o nucleo de pesca de b a l e i a s . A 

p a r t i r de um co n t r a t o de exploragao firmado entre o 

governo' portugues e Tome Moreira, funda-se a "Armagao 

Grande de Nossa Senhora de Piedade" na I l h a de Santa 

Catarina. Segue-se a criagao de outras t r e s grandes 

"armagoes b a l e e i r a s " (a de "Sao Joao B a t i s t a de 

It a p o c o r o i a " , a de "Sao Joaquim de Garopaba" e a de 

"Sant'ana da Lagoinha"), alem de outras menores que lhes 

eram suplementares. Estas "armagoes" perduraram ate 1801 

quando entraram d e f i n i t i v a m e n t e em colapso, terminando 

com a pesca deste "cetaceo" no l i t o r a l catarinense. Para 

maiores informagoes sobre as "armagoes b a l e e i r a s " , veja 

especialmente PIAZZA (1983:194/203) e CABRAL (1987: 

80/83). 



142 

I T E M 2.2 

04 - Em verdade, com a permissao da imigracao "acoriana", o-

Conselho Ultramarino, atendia concomitantemente uma 

reinvi n d i c a g a o dos moradores das I l h a s de Agores e 

respondia uma s o l i c i t a g a o que *o B r i g a d e i r o S i l v a Paes, 

entao govenador da Capitania, j a havia f e i t o em 23 de 

margo de 1742. 

05 - Ao serem observadas a in t e g r i d a d e das vantagens 

oferecidas pela Coroa Portuguesa aos imigrantes das 

I l h a s de Agores e Madeira, f i c a c l a r o porque os 

colonizadores "chamados" ao l i t o r a l de Santa Catarina 

assumiram as perspectivas de um campesinato p a r c e l a r . 

CABRAL (1950:514/515), numa citagao de J. Mattos, 

descreve um trecho s i g n i f i c a t i v o do E d i t a l de 31 de 

agosto que f o i f i x a d o nas I l h a s . Eis o E d i t a l : "EL r e i , 

Nosso senhor, atendendo as representagoes dos moradores 

das I l h a s do Agores, que tern pedido mandar t i r a r delas o 

numero de casais que f o r servido, e t r a n s p o r t a - l o s a 

America, donde r e s u l t a r a as d i t a s I l h a s grande a l i v i o em 

nao ver.padecer os seus moradores, reduzidos aos males 

que t r a z consigo a i n d i g e n c i a em que vivem, e ao B r a s i l 

um grande b e n e f i c i o em povoar de c u l t o r e s alguma parte 

dos vastos dominios do d i t o Estado, f o i servido por 

Resolugao de 31 de agosto do .corrente ano, posta em 

consulta do seu Conselho Ultramarino de 8 do mesmo mes, 

fazer merce aos casais das d i t a s I l h a s que quiserem i r 

se estabelecer no B r a s i l de lhes f a c i l i t a r o tra n s p o r t e 

e estabelecimento, mandando-os t r a n s p o r t a r a custa de 

sua Real Fazenda, nao so por mar, mas tambem por t e r r a , 

ate o s i t i o que se lhe destinarem para as suas 

habitagoes, nao sendo homens de mais de 40 anos e nao 

sendo as mulheres de mais de 30; e logo que chegarem a 

desembarcar no B r a s i l a cada que para ele f o r das I l h a s 
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de mais de 12 anos e de menos de 25, casada ou s o l i e i r a , 

se darao 2$400 r e i s de ajuda de custo, e aos casais que • 

levarem f i l h o s se lhes darao por de os v e s t i r m i l r e i s 

por cada f i l h o , e logo que chegarem aos s i t i o s que hao 

de h a b i t a r se dara a cada "casal uma espingarda, 2 

enxadas, uma enxo, 1 martelo, 1 facao, 2 facas, 2 

tesouras, 2 verrumas e 1 s e r r a com a sua lima e 

t r a v a d e i r a , 2 a l q u e i r e s de sementes, 2 vacas e 1 egua, e 

no p r i m e i r o ano se lhes dara a f a r i n h a que entender 

bastar para o sustento, que sao t r e s quartas de a l q u e i r e 

por mes para cada pessoa, assim dos homens como das 

mulheres, mas nao as criangas que nao tiverem sete anos, 

e aos que tiverem ate aos 14 anos se lhes dara quarta e 

meia para cada mes. Os homens que passarem por conta de 

Sua Magestade f i c a r a o isentos de s e r v i r nas tropas 

pagas, no caso de estabelecerem no termo de dois anos, 

nos s i t i o s que se lhes destinarem, onde se dara a cada 

casal um quarto de legua em quadro para p r i n c i p i a r a sua 

c u l t u r a , sem que lhes levem d i r e i t o s , nem s a l a r i o algum 

por esta sesmaria; e quando pelo tempo adeante tenham 

f a m i l i a , com que possam c u l t i v a r mais t e r r a s , as poderao 

pe d i r ao Governador do D i s t r i t o , que lhas concedera na 

forma de Ordens que tern nesta materia. E aos casais das 

I l h a s que quiserem i r deste Reino, por se acharem nele, 

se lhes darao as mesmas conveni.encias, como tambem aos 

casais de e s t r a n g e i r q s que nao fOrem vassalos de 

Soberanos que tenham dominios na America a que possam 

passar-se; aos que forem a r t i f i c e s se lhes dara uma 

ajuda de custo, conforme os r e q u i s i t o s que 

tiverem', etc ..." .' 

Quanto ao numero de acorianos que foram efetivamente 

transportados, e x i s t e ' uma divergencia entre os 

h i s t o r i a d o r e s , tendo em v i s t a a i m p o s s i b i l i d a d e de t e r 
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side- r e a l i z a d o na ocasiap um levantamente preciso dos 

dados. 0 presenta trabalho se baseia em CABRAL (1950), 

por j u l g a r que este autor fez um resgate minucioso das 

fontes h i s t o r i c a s , evidenciando o momento em que as 

duvidas devem ser colocadas. Sobre este problema v e j a 

especificamente CABRAL (1950: 518/26 e 603). 

07 - Veja a r e s p e i t o em CABRAL (1950:564/70) e BRITO (1829: 

59) . 

08 - Sobre o desempenho da c u l t u r a da mandioca neste periodo, 

v e j a especialmente PIAZZA (1988:554/6), CABRAL (1943: 

90) e CABRAL (1950: 542/43). 

I T E M 2.3 

09 - Em decorrencia dessa combinacao, esse conjunto de 

camponeses, pode ser caracterizado como camponeses 

"lavradores/pescadores". Expressao tomada de emprestimo 

de DIEGUES (1983) . 

10 - Se esta diante de uma economia regulada pela sucessao de 

determinados c i c l o s anuais, regulada por um "tempo 

n a t u r a l " como r e s s a l t a CUNHA (1987). Suas conclusoes sao 

de que, na "economia domestica" da Barra da Lagoa 

( F l o r i a n o p o l i s ) , no i n i c i o do seculo, "...onde a 

at i v i d a d e pesqueira e a lavoura se combinavam, em tempos 

determinados, regidos pela lua e pelo s o l , ventos e 

mares, pela e s t r e l a s - a matutina, a dalva e o c r u z e i r o 

- permitindo que o TEMPO NATURAL d e f i n i s s e quase que por 

i n t e i r o os elos das fases produtivas com o seu ri t m o 

p r o p r i o . " CUNHA (1987: 49) 

bUBITEM 2.3.1 

11 - Sem p r i o r i z a r o grau de importancia, entre outras 
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cidades, F l o r i a n o p o l i s , ' Laguna, Ararangua, Criciuma, 

Tubarao, Blumenau, J o i n v i l l e e Sao Francisco do Sul. 

12 - 0 desmatamento pelo metodo da "queimada" consiste 

simplesmente em atear fogo a mata, para depois que 

queimam as a'rvores e arbustos diversos, destocar e 

e limpar (arando) o ter'reno. 

13 - Da mesma forma que HEREDIA (1979: 37), entende-se por 

"grupo domestico", os habi t a n t e s de uma mesma casa, que 

sao "...os i n d i v i d u o s ligados entre s i por lacos de 

parentesco: pai-mae e f i l h o s s o l t e i r o s e 

excepcionalmente agregam-se a eles o pai ou a mae de um 

dos conjuges." 

14 - Os ajudantes eram remunerados a "uma quarta de f a r i n h a " 

por d i a . Ou seja, e 1/4 de um'saco de f a r i n h a de 45 Kg 

(2 a l q u e i r e s ) . 

15 - No decorrer da pesquisa de campo, apenas em Barra do Sul 

( A r a q u a r i ) , se r e g i s t r o u r e f e r e n c i a s esparsas ao uso do 

arado de t i p o "bico de pato", na a g r i c u l t u r a do arroz 

desta epoca. 

SUBITEM 2.3.2 

16 - Segundo os ex-"lavradores/pescadores" as madeiras mais 

u t i l i z a d a s para a construcao das canoas eram o Garapovu, 

a Timbauva, a Canela-Preta e o Cedro. 

17 - A t a r r a f a e uma especie de rede c i r c u l a r , com pesos nas 

bordas e uma corda em v o l t a , de uso i n d i v i d u a l que, apos 

ser arremessada n'agua, gradativamente se fecha, a 

medida em que v a i sendo r e c o l h i d a . 
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18 - o "gravata" e uma planta. acaul e t e r r e s t r e , da f a m i l i a 

das bromeliacfeas ( n e o g l a z i o v i a v a r i e g a t a ) , com poucas 

f o l h a s , cujas f i b r a s se usam na manufatura de barbante, 

l i n h a s de pesca e t e c i d o . 

1 9 - 0 "tucum" e uma palmeira ( b a c t r i s setosa) de cujas 

grandes f o l h a s se e x t r a i uma f i b r a f o r t e e u t i l para 

v a r i o s usos. 

2 0 - 0 espinhel e um aparelho de pesca composto por uma longa 

l i n h a esticada, suspensa por boias ou submersa com o 

a u x i l i o de " p o i t a s " (especie de ancoras a r t e s a n a i s ) , de 

onde pendem f i o s mais f i n o s terminados por anzois, 

d i s t r i b u i d o s em curtos i n t e r v a l o s . 

21 - Alem desses instrumentos de uso comum em todo l i t o r a l , 

e x i s t i a m outros que eram e s p e c i f i c o s de cer t a s regioes. 

Por exemplo, a " t a r r a f a de r o l o " e a "coca puxada" 

(especies de a r r a s t o manual) em Laguna; a " l i n h a de 

c o i t a " (especie de espinhel de poucos anzois) e a "rede 

mangoneira" ( f e i t a de f i b r a s de "embauva") no norte do 

estado; a " f i s g a " (arpao) em alguns e s t u a r i o s 

(Ararangua, Sao Joao do Sul., e t c ) ; e t c . 

22 - Estes c i c l o s sao designidados pelos Pescadores 

artesanais como o "corso" da especie. Quando os 

Pescadores capturam o pescado nesta migracao genetica, 

eles o chamam de "peixe c o r s e i r o " . 

SUBITEM 2.3.3 

23 - De acordo com este autor, a f a m i l i a do campones europeu 

da Idade Media, " . . . c o n s t i t u i a uma sociedade economica 

bastando-se in t e i r a m e n t e , ou quase i n t e i r a m e n t e , a s i 

mesma, uma sociedade que nao apenas produzia os seus 
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generos a l i m e n t i c i o s , mas tambem c o n s t r u i a a sua casa,-

os seus moveis e u t e n s i l i o s domesticos; f a b r i c a v a mesmo 

a maior parte das ferramentas grosseiras com que c u r t i a 

peles, preparava o l i n h o e a l a , confeccionava as suas 

roupas, e t c . " KAUTSKY (1980: 29). . 

2 4 - 0 "anoz" e o f r u t o da amendoeira-da-praia ( t e r m i n a l i a 

catappa), uma arvore ornamental p r o p r i a para a 

beira-mar, de r a i z e casca a d s t r i g e n t e s , contendo a 

amendoa um oleo doce. 

25 - A " c o r t i c e i r a " e uma arvore r e g u l a r , ornamental 

( e r y t h r i n a c r i s t a g a l l i ) , que fornece uma madeira 

branco-amarelada mito leve e porosa. 

I T E M 2.4 

26 - A discussao academica que e x i s t e em torno do conceito de 

campones, r e v e l a uma t e n t a t i v a h i s t o r i c a dos c i e n t i s t a s 

s o c i a i s - antropologos, principalmente - em d e l i m i t a r um 

conjunto de c a r a c t e r i s t i c a s u n i v e r s a i s homogeneizadoras 

que definam uma "unidade de produgao camponesa". Mas, 

antes da discussao destas c a r a c t e r i s t i c a s , e preciso t e r 

c l a r o que existem um conjunto de es p e c i f i c i d a d e s dentro 

do campesinato que, produzem diferengas na organizagao 

da sua su b s i s t e n c i a , na sua relagao com a sociedade mais 

abrangente, nas relaoes de tr a b a l h o , e t c . Como i n d i c a 

WOLF (1984: 11), o c i e n t i s t a s o c i a l , com sua experiencia 

de campo nas pequenas comunidades, deve t e r presente em 

sua a n a l i s e , esse conjunto de diferengas. 

Apesar das diferengas que possam d e r i v a r desse conjunto 

de e s p e c i f i c i d a d e s l i s t a d a s por WOLF (1984), e po s s i v e l 

ainda descrever algumas c a r a c t e r i s t i c a s geheralizantes 

do campesinato, que nao implicam, necessariamente, em 

homogeneidade ou uniformidade. Do ponto de v i s t a 
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a n t r o p o l o g i c o , a d e f i n i c a o c l a s s i c a de campones se 

encontra em A l f r e d Kroeber - c i t a d o em FORMAN (1979: 

39/40) -, a p a r t i r da qual se agruparam e se 

pbsicionaram muitos estudiosos da "questao camponesa". 

As d e f i n i g o e s de campones ou de sociedades camponesas 

que se seguiram, devem ser agrupadas em dois grandes 

conjuntos: a) as analises que enfatizam os aspectos 

s o c i o - c u l t u r a i s no modo de v i d a r u r a l , e b) os estudos 

que se concentram nos aspectos p o l i t i c o s , economicos e 

s o c i a i s do sistema como um todo. 

0 mais n o t o r i o representante do p r i m e i r o grupo e 

REDFIELD (1960) que, sem deixar de considerar as 

relacoes s o c i a i s subjacentes, p r e f e r i u s a l i e n t a r os 

componentes c u l t u r a i s na descricao do modo de v i d a do 

campones. Para este autor, o campones e uma ca t e g o r i a 

i n t e r m e d i a r i a (de t r a n s i c a o ) no processo de mudanga 

s o c i a l , que v a i do f o l c l o r i c o ( " f o l k " ) ao urbano. 

Por outro lado, V/OLF (1976) representa uma abordagem 

s o c i o - e s t r u t u r a l bem mais r i g o r o s a , d e f i n i n d o os 

camponeses. como essencialmente c u l t i v a d o r e s r u r a i s em um 

sistema e s t a t a l no qual uma classe dominante retem o 

excedente de sua produgao. E preciso s a l i e n t a r que, um 

aspecto' importante dessa dependencia do campones e o 

pagamento de um "fundo de renda" ou "fundo de al u g u e l " 

em d i n h e i r o ou em especie. 

E neste . mesmo caminho, se embasando em c r i t e r i o s 

s o c i o - e s t r u t u r a i s e economicos, que se situam as 

analises de FIRTH (1966) e FORMAN (1970) e (1979). Para 

estes autores, a de f i n i g a o e ampla o s u f i c i e n t e que 

permite i n c l u i r Pescadores e artesaos. Segundo FIRTH 

(1966), a palavra campones refere-se a um "...sistema 

socio-economico de produtores de pequena .escala que 

dispoem de uma tecn o l o g i a n a o - i n d u s t r i a l relativamente 

simples." Para FIRTH (1966), o sistema e essencialmente 
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r u r a l e depende da e x i s t e n c i a de um mercado. Ou seja, o 

conceito envo-lve um conjunto de relagoes e s t r u t u r a i s e 

s o c i a i s e nao apenas uma c a t e g o r i a t e c n o l o g i c a de 

pessoas de pessoas envolvidas na mesma a t i v i d a d e . Nestes 

termos, um campones para FIRTH (1966) e d e f i n i d o nao em 

decorrencia do t i p o de trabalho que executa mas, 

princi p a l m e n t e , devido a conjunto de relacoes que o 

ligam a sociedade mais ampla. Apud FORMAN (1979: 41). 

Igualmente e out r a d e f i n i c a o bastante ampla do 

campesinato a que se encontra em FORMAN (1970). Nove 

anos depois, FORMAN (1979) continua avaliando que os 

Pescadores devem ser i n c l u i d o s no campesinato em g e r a l , 

e procura "enxergar" o pagamento de um "fundo de 

alug u e l " por parte dos Pescadores, sob a forma de 

p a r t i l h a do produto d i a r i o da pesca ou sob a forma de 

percentagem r e g u l a r paga as agendas l o c a i s da Colonia 

de Pescadores. Na medida em que faz uma revisao c r i t i c a 

do debate sobre o campesinato, SHANIN (1980) expressa 

uma d e f i n i c a o bastante g e r a l do campones e i n d i c a que, 

ha aproximadamente uma decada f o i proposto o 

delineamento de ' quatro c a r a c t e r i s t i c a s basicas do 

campones: "...a propriedade r u r a l f a m i l i a r como a 

unidade basica de organizagao economica e s o c i a l ; b) a 

a g r i c u l t u r a como p r i n c i p a l f o n t e de sobrevivencia; c) a 

vida em a l d e i a e a c u l t u r a e s p e c i f i c a das pequenas 

comunidades r u r a i s ; d) a situagao oprimida, i s t o e, a 

dominagao e exploragao dos camponeses por poderosas 

forgas externas." Esse conjunto de r e f e r e n c i a s f e i t a s 

acima servem para demonstra que a d e f i n i g a o do conceito 

de campones nao e algo pronto, acabado. D i f e r e n t e s 

pontos de v i s t a , com enfase em c r i t e r i o s variados, ainda 

debatem visando a caracterizagao de uma "unidade de 

produgao camponesa". 0 presente t r a b a l h o nao esta 

interessado em p a r t i c i p a r diretamente desta discussao, 
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mas apenas demonstrar que a produgao dos 

"lavradores/pescadores" pode e deve ser considerada 

dentro dos marcos do campesinato. Cabe finalmente 

r e s s a l t a r que se e frontalmente c o n t r a r i o ao pensamento 

de FIRTH (1966) e FORMAN (1979), segundo os quais o 

conceito campones deve ser mantido mesmo quando se 

desest r u t u r a a organizagao s o c i a l dos 

"lavradores/pescadores", transformando-se na organizagao 

dos Pescadores artesanais. Como pode ser v i s t o no 

c a p i t u l o seguinte, neste momento ha uma r u p t u r a 

fundamental na reprodugao camponesa. 

C A P I T U L O I I I 

I T E M 3.1 

Em Santa Catarina a consolidagao desse processo somente 

v a i se dar com o asfaltamento da BR 101 no i n i c i o da 

decada de 70. A pesquisadora CUNHA (1987), estudando as 

transformagoes da Barra da Lagoa ( F l o r i a n o p o l i s ) , tambem 

concorda que meados deste seculo seja um marco 

h i s t o r i c o . Segundo esta autora, "...ainda que num 

contexto de contradigoes e d i f i c u l d a d e s , os 

pescadores-lavradores em passado recente (ATE MEADOS 

DESTE SECULO, quando ainda praticavam a a g r i c u l t u r a ) , a i 

reinavam num enlace com a natureza." CUNHA (1987: 

6 0 ) ( g r i f o s de O.A.T) Em termos de B r a s i l , pode-se t e r 

uma i d e i a , parafraseando DIEGUES (1983), o qual afirma 

que: "...no caso b r a s i - l e i r o , ate a decada de 30 a 

at i v i d a d e pesqueira era r e a l i z a d a dentro dos quadros da 

pequena produgao m e r c a n t i l . Com excessao dos grandes 

centros urbanos, os Pescadores espalhados pelas inumeras 

comunidades ao longo do l i t o r a l combinavam a a g r i c u l t u r a 

e a pesca: enquanto aquela lhes f o r n e c i a os meios de 

subs i s t e n c i a , esta lhes g a r a n t i a o d i n h e i r o i n c e r t o e 

ocasional com que compravam o que nao produziam." 
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DIEGUES (1983: 02/03). 

02 - Nesse processo de especializagao dos 

"lavradores/pescadores" na producao pesqueira, BECK 

(1989), elege como fundamental o fechamento da f r o n t e i r a 

a g r i c o l a do l i t o r a l catarinense pela colonizacao 

i t a l i a n a e alema do seculo XIX. Segundo esta autora, 

"...a ocupagao das t e r r a s l i t o r a n e a s , no seculo XIX, 

pelas colonizacoes alema e i t a l i a n a , levou ao rapido 

fechamento desta exigua f r o n t e i r a a g r i c o l a , impedindo a 

reproducao do lavrador oriundo do l i t o r a l . . . " BECK 

(1989:292) . 

03 - Na verdade, os "lavradores/pescadores" viam nas estradas 

a possibi1idade concreta de nao mais necessitarem se 

deslocar pela baia ou mar, deixando de r e a l i z a r um 

enorme esforco f i s i c o que o remo e x i g i a . Assim, a 

colaboragao deles, e incent i v a d a por esta "vontade", mas 

e "ingenua" porque eles nao sabiam que estavam abrindo 

"caminhos" para o c a p i t a l , para a especulagao 

i m o b i l i a r i a e para a efetivagao da exploragao comercial. 

Nao se esta querendo expressar nenhum sentimento 

enquanto pesquisador - de ser contra ou a favor do 

"progresso" - ate porque este e o "caminho" i n e v i t a v e l 

da humanidade - mas sim, simplesmente, r e t r a t a r os 

sentimentos dos "lavradores/pescadores" na epoca. 

04 - Como a posse do c a p i t a l passou a ser condigao necessaria 

ao acesso a propriedade dos meios de produgao, comega a 

se estabelecer, no i n t e r i o r das comunidades, um processo 

de diferenciagao s o c i a l . A venda de t i t u l o s de posse f o i 

um processo homogeneo no meio dos camponeses, mas o 

volume de d i n h e i r o que cada um arrecadou com a venda f o i 

d i f e r e n c i a d o . E c l a r o , alguns compraram mais 
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equipamentos e tambem mais p r o d u t i v o s , instalando-se um 

processo de diferenciagao i n t e r n e Mas, como esta' 

discussao nao e s i g n i f i c a t i v a - em termos do o b j e t o do 

presente estudo - nao se esta aprofundando a questao. 

05 - Na pesca a r t e s a n a l , "...a p a r c e r i a esta fundada numa 

relacao d i s t r i b u t i v a desigual do produto da pesca entre 

o p r o p r i e t a r i o dos meios de producao e os p a r c e i r o s da 

canoa, intemediada pelo 1encarregado' representante do 

p r i m e i r o na embarcagao." L0UREIR0 (1985: 08). 

06 - DUARTE (1978), estudando a pequena produgao das 

"companhas" de Jurujuba/RJ, tambem r e g i s t r a este enorme 

melhoramento p r o d u t i v o que o f i o de nylon representou. 

Segundo este autor, "ainda hoje repercute entre os 

pequenos produtores a grande mudanga que representou 

para sua p r a t i c a p r o d u t i v a a introdugao do f i o de nylon 

e das redes desse m a t e r i a l tecidas a maquina. 

Ressalta-se a i n e s t i m a v e l diferenga de produtividade 

o b t i d a em - relagao as redes de f i b r a s n a t u r a i s , de 

extrema p e r e c i b i l i d a d e , que exigiam nao so um 

investimento monetario mais constante para reposigao do 

m a t e r i a l como tambem um investimento muito mais intenso 

de t r a b a l h o , ora para os reparos, ora para as t a r e f a s de 

preservagao e s p e c i f i c a s , como a secagem qu o t i d i a n a e a 

t i n t u r a e aferventamento p e r i o d i c o s . 

I T E M 3.2 

07 - Para um melhor entendimento dos conceitos de subsungao 

formal e subsungao r e a l do t r a b a l h o ao c a p i t a l , v e j a 

especialmente MARX (1985a: 87 a 108). 

08 - Novamente, e desnecessario r e s s a l t a r que se tern um ponto 

de v i s t a absolutamente c o n t r a r i o ao de FIRTH (1966) e 
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FORMAN (1979), segundo os quais os Pescadores artesanais 

devem ser i n c l u i d o s entre os camponeses em g e r a l . 

09 - Nao se pode. esquecer que para MARX (1986), "...as 

categorias economicas sao" expressoes t e o r i c a s , 

abstragoes das relacoes s o c i a i s de produgao.(...) Estas 

categorias sao tao eternas quanto as relagoes que 

exprimem. Elas sao produtos h i s t o r i c o s e t r a n s i t o r i o s . " 

MARX (1986:106). 

I T E M 3.3 

10 - A conceituagao o f i c i a l de pescador - constante no 

Decreto-Lei 221/67 - e bastante generica e 

i n s a t i s f a t o r i a em v a r i o s aspectos, como pode ser 

observado no item 4.2.2 - B. RAMOS (Sd), tambem discute 

este problema na conceituagao j u r i d i c a , oferecendo 

c r i t e r i o s e argumentos que especifiquem as diferengas no 

meio da a t i v i d a d e pesqueira. 

11 - E necessario r e g i s t r a r ainda que, nas lagoas de Laguna, 

alguns Pescadores u t i l i z a m tambem na pesca do camarao a 

"coca puxada", uma rede que opera como uma grande puga, 

que e "puxada" por dois elementos permanentemente dentro 

d'agua. 

12 - Como i n d i c a DUARTE. (1978), o " s a v o i r - f a i r e " 

c o n s t i t u i r i a , "...o'fundo comum a p r a t i c a pesqueira que 

envolve todos os PESCADORES, e que remete assim aquela 

identidade abrangente cujo sentido perseguimos. Ele (o 

" s a v o i r - f a i r e " ) se consubstancia no dominio das p r a t i c a s 

mais imediatas ou tecnicas do processo de t r a b a l h o . . . " 

DUARTE (1978: 64) (parenteses de 0. A. T.) Por outro 

lado, DIEGUES (1989) r e s s a l t a o c a r a t e r de transmissao 

o r a l de conhecimentos na geragao do " s a v o i r - f a i r e " . Para 
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este autor, o " s a v o i r - f a i r e " deve ser entendido, 

"...como o dominio de um conjunto de conhecimentos e' 

tecnicas que permitem ao pescador se r e p r o d u z i r enquanto 

t a l . Esse c o n t r o l e da 'arte da pesca' se aprende com os 

'mais velhos' e com a experiencia. Com eles se aprende 

tambem a representacao simbolica do mundo n a t u r a l que se 

traduz pelo ' r e s p e i t o ' as l e i s que regem o mar e seus 

recursos. Esse 'saber-fazer' se c r i s t a l i z a na f i g u r a do 

'mestre' d e p o s i t a r i o dos 'segredos' do mar, das tecnicas 

t r a d i c i o n a i s de lo c a l i z a c a o de cardumes." DIEGUES (1989: 

07) . 

C A P I T U L O I V 

I T E M 4.1 

Veja especialmente as posigoes de MARTINS (1985) e 

VERGOUPOLOS (1977) sobre esta questao. Segundo este 

u l t i m o autor, "o ca p i t a l i s m o -nao e x c l u i , em seguida, 

tudo que lhe e e x t e r i o r . Seu MODUS OPERANDI e, ao 

c o n t r a r i o , o de i n t e g r a r em seu processo de reprodugao 

todos elementos e x t e r i o r e s como FONTES SUPLEMENTARES DE 

RENDIMENTOS. Eis porque o c a p i t a l nao v i s a , 

necessariamente, a extensao do MPC mas, sobretudo, a 

INTERCEPTAQAO de renda e l u c r o a g r i c o l a em p r o v e i t o do 

MPC." VERGOUPOLOS (1977:153) Para MARTINS (1986), "o 

cap i t a l i s m o engendra relagoes de produgao 

n a o - c a p i t a l i s t a s como . recurso para g a r a n t i r a sua 

p r o p r i a expansao, como • forma de g a r a n t i r a produgao 

n a o - c a p i t a l i s t a do c a p i t a l , naqueles lugares e naqueles 

setores da economia que se vinculam ao modo - c a p i t a l i s t a 

de produgao atraves das relagoes comerciais..." MARTINS 

(1986: 21) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r ~>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s~ s~ *. r- i <_> r e s s a l t a r que , o proCCSSO UC 

comercializagao, alem de r e a l i z a r o v a l o r que e f r u t o do 
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trabalho dos Pescadores artesanais, acrescenta ainda ao 

pescado, o v a l o r gerado em funcao do t r a b a l h o de 

armazenamento, tr a n s p o r t e e d i s t r i b u i c a o . Veja a 

r e s p e i t o em FIORAVANTE (1978: 35), numa c i t a c a o de 

Ernest Mandel. 

LENIN (1981), ao a n a l i s a r a situagao da pequena produgao 

na a g r i c u l t u r a russa, tambem r e s s a l t a o c a r a t e r 

p r o l e t a r i o dessas exploragoes. Para LENIN (1981), os 

pequenos produtores sao operarios r u r a i s que podem todos 

ser reunidos "em um so t i p o , o de p r o l e t a r i o a g r i c o l a " . 

De acordo com este autor, "...entre e l p r o l e t a r i a d o 

r u r a l debe i n c l u i r - s e , por l o menos, l a mitad de todas 

las haciendas campesinas.(...) Cabe agregar que en 

nuestras obras se comprende a menudo con excesiva 

r i g i d e z l a t e s i s t e o r i c a de que e l c a p i t a l i s m o requiere 

un obrero l i b r e , s i n t i e r r a . Eso es del todo j u s t o como 

tendencia fundamental, pero en l a a g r i c u l t u r a e l 

c a p i t a l i s m o penetra con especial l e n t i t u d y atraves de 

formas extraordinariamente diversas. La asignacion de 

t i e r r a ao obrero del campo se efetua muy a menudo en 

i n t e r e s de los mismos p r o p i e t a r i o s r u r a l e s , y por eso e l 

t i p o del obrero r u r a l con parcela es propio de todos los 

paises c a p i t a l i s t a s . ( . . . ) Cada uno de e l l o s ostenta las 

l u e l l a s de un regimen a g r a r i o p e c u l i a r , de una h i s t o r i a 

p e c u l i a r de r e l a c i o n e s a g r a r i a s , PERO ESO NO ES 

OBSTACULO PARA QUE EL ECONOMISTA LOS INCLUYA EN UN MISMO 

TIPO DE PROLETARIO AGRICOLA. La base j u r i d i c a de su 

derecho a l trozo de t i e r r a es del todo i n d i f e r e n e para 

esa c a l i f i c a c i o n . . . " . LENIN (1981:183/184) ( g r i f o s de 0. 

A. T.) Marx, por sua vez, ao d i s c u t i r a transigao do 

feudalismo para o c a p i t a l i s m o , i n d i c a que o campesinato 

subordinado ao c a p i t a l pode ser c a r a c t e r i z a d o como 

p r o l e t a r i o . Nas suas- palavras, o desenvolvimento do 



15© 

c a p i t a l , "...sem revolucionar o modo de produgao, apenas-

agrava a situagao dos produtores imediatos, 

transforma-os em meros assalariado.s e p r o l e t a r i o s em 

piores condigoes que as experimentadas pelos diretamente 

submetidos ao c a p i t a l , e apropria-se do trabalho 

excedente na base do antigb modo de produgao." MARX 

(1981:385). 

04 - Por v a l o r i n d i v i d u a l se entende a quantidade de tempo de 

trab a l h o requerida para a produgao de uma determinada 

mercadoria e tern, no t e x t o , uma f i n a l i d a d e eminentemente 

d i d a t i c a . Esta quantidade i n d i v i d u a l independe do v a l o r 

" s o c i a l " e pode - como e o caso da pesca artesanal -

representar um desperdicio de trabalho s o c i a l . 

05 - A diferenciagao entre c a p i t a l comercial, i n d u s t r i a l , 

e t c , e f e i t a simplesmente para r e s s a l t a r os espagos de 

atuagao desses c a p i t a l s . Portanto, isso s i g n i f i c a que se 

entende o c a p i t a l como um todo e que nao ha 

"ca p i t a l i s m o s " em oposigao. Ha apenas o " c a p i t a l s o c i a l " 

ou o " c a p i t a l em g e r a l " que atua em v a r i o s setores da 

produgao s o c i a l . 

06 - Se esta fazendo r e f e r e n d a aqui aos r i s c o s do processo 

produ t i v o " s t r i t u sensu", o que nao s i g n i f i c a que o 

c a p i t a l comercial nao enfr e n t a estes problemas. E c l a r o , 

. as consequencias sao d i r e t a s em termos do volume e da 

escala do sobretrabalho apropriado. 

I T E M 4.2 

07 - Por mecanismo " d i f e r e n c i a l de pregos", se entende a 

apropriagao do sobretrabalho da a t i v i d a d e , por 

intermedio da diferenga entre o prego pago ao pescador e 

o prego que efetivamente o pescado e vendido aos 
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consumidores. 

S U B I T E M 4.2.1 - A 

08 - Os i n t e r m e d i a r i e s , num espago de tempo de 3 a 5 anos, 

com a acumulagao do sobretrabalho que ex t r a i r a m da 

at i v i d a d e pesqueira ja. haviam "juntado" uma verdadeira 

f o r t u n a em caminhoes, cameras f r i g o r i f i c a s , p e i x a r i a s 

para revenda, e t c . Contudo, de t a l h a r a " h i s t o r i a de 

vi d a " desses i n t e r m e d i a r i e s nao e ob j e t o do presente 

estudo, pois poucos sao os casos de um diferenciagao 

i n t e r n a ascendente (ou seja, poucos sao ex-pescadores). 

09 - Deve-se d i z e r que, na verdade, o mercado c a p i t a l i s t a tern 

uma l o g i c a que expressa a "racionalidade do i r r a c i o n a l " . 

Esta forma aparentemente i r r a c i o n a l e a sua forma comum 

e r e g u l a r de atuagao. 

S U B I T E M 4.2.1 - B 

10 - Denominagao que os Pescadores dao ao conjunto de 

aparelhos hecessarios para a efetivagao da a t i v i d a d e 

pesqueira. Esta denominagao i n c l u i o barco, o motor, as 

redes dos p r i n c i p a l s t i p o s e malhas, as boias, e t c . 

11 - ZARUR (1984), ao a n a l i s a r a situagao dos Pescadores de 

Mul l e t Springs, no g o l f o do Mexico, tambem observa este 

fenomeno. Segundo e l e , -"...dentre os 72 pescadores de 

Mul l e t Springs, em 1974, 51 estavam permanentemente 

ligados a uma ou out r a das duas FISHHOUSES da v i l a . E l a 

que obtem c r e d i t o para comprar redes e armadilhas, ou 

simplesmente para pagar a conta do armazem, sendo que 

muitos vivem constantemente em debito com o dono da 

FISHHOUSE..." ZARUR (1984: 62). 

12 - Termo que os intemediarios sao designados em algumas 
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praias.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S U B I T E M 4.2.1 - C 

13 - DUARTE (1978), refere-se as representagoes que os 

Pescadores fazem das "partes" dos meios de produgao. 

Esta " d i v i s a o " dos r i s c o s do' processo p r o d u t i v o e da 

aleatoridade da captura e representada pelos Pescadores 

como uma "reprodugao n a t u r a l " de seus • meios de 

subs i s t e n c i a . De acordo com este pesquisador, "a 

representagao dessas PARTES DA PESCARIA engloba muito 

e x p l i c i t a m e n t e a i d e i a de 'reprodugao'. Reprodugao dos 

meios de tr a b a l h o , no sentido e s t r i t o da 'reposigao' do 

seu v a l o r incorporado gradualmente. no produto; 

reprodugao da p r o p r i a unidade de produgao, no sentido 

l a t o da reprodugao da PESCARIA, i s t o e, do p r o p r i o 

processo p r o d u t i v o . A reprodugao do pequeno produtor, 

seu p r o p r i e t a r i o encarna a reprodugao de todo o sistema, 

do qual a companha se ve como associada e dependente." 

DUARTE (1978: 9 3). 

14 - Em poucas comunidades, notadamente na pescaria de 

camarao no norte do l i t o r a l , as despesas com oleo 

combustivel sao descontadas do monte produzido antes da 

di v i s a o . 

1 5 - 0 sistema da d i v i s a o em "partes" da produgao, detem uma 

fami 1iaridade r e l a t i v a com a forma " s a l a r i o s por pega", 

pois ambas as formas se associam a situagoes de 

manutengao do trabalhador da propriedade dos meios de 

produgao. 0 pescador tambem tern i n t e r e s s e pelo maximo 

prego de venda e por i s s o , trabalha sob um grau "maximo" 

de i n t e n s i a d e , tornando despresivel boa parte das 

ta r e f a s de supervisao e c o n t r o l e da produgao. No sistema 

de " s a l a r i o por pega", como r e g i s t r a MARX (1982), "...e 
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naturalmente interesse pessoal do trabalhador empregar 

sua f o r c a de trabalho o mais intensivamente p o s s i v e l , o 

que f a c i l i t a ao c a p i t a l i s t a elevar o grau normal de 

intensidade do tr a b a l h o . E tambem int e r e s s e pessoal do 

trabalhador prolongar a Jornada de t r a b a l h o , afim de 

aumentar seu s a l a r i o d i a r i o ou semanal." MARX (1982:640) 

16 - Deve-se r e s s a l t a r que sao a confeccao de aparelhos de 

pesca ( t a r r a f a s e panagens de redes, notadamente) e a 

c o l e t a de mariscos ( m y t i l u s perna) nos costoes - t a r e f a s 

desenvolvidas simultaneamente, pois a c o l e t a de mariscos 

somente ocorre quando o mar apresenta boas condicoes em 

termos de mares - as at i v i d a d e s que ocupam em maior 

numero a mao de obra das mulheres de Pescadores. 

17 - A producao da renda-de-bilro m o b i l i z a cerca de t r e s m i l 

mulheres diretamente em F l o r i a n o p o l i s , como i n d i c a BECK 

(1983). Alem disso, para um melhor conhecimento da 

produgao da renda-de-bilro e de seu processo de 

tra b a l h o , v e j a especialmente BECK (1984). 

S U B I T E M 4.2.1 - D 

18 - De acordo com DIEGUES (1989), a acumulagao de c a p i t a l 

somente pode ocorrer "...em alguns casos quando o 

pescador artesanal e tambem 1 i n t e r m e d i a r i o - c o m e r c i a n t e ' 

de pescado, passando a acumular c a p i t a l com o 

sobre-lucro gerado pela comercializagao do produto de 

outros Pescadores." DIEGUES (1989: 08). 

19 - Denominagao dos camaradas em algumas comunidades. 

S U B I T E M 4.2.2 - A 

20 - Como pesca i n d u s t r i a l se entende aquela organizada nos 

moldes e m p r e s a r i a i s / c a p i t a l i s t a s onde, entre outros 
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elementos, as embarcacoes superam 20 TBA, as t a r e f a s sao 

de f i n i d a s em seu processo de t r a b a l h o - g e l e i r o , 

m o t o r i s t a , c o z i n h e i r o , etc - e u t i l i z a modernos 

equipamentos de l o c a l i z a c a o de cardumes - sonda, sonar, 

etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 - DIEGUES (1988) fornece uma i d e i a da d i s t r i b u i c a o desses 

recursos p u b l i c o s . Segundo e l e , "...a pesca a r t e s a n a l , 

entre 1966/77 havia recebido somente 12% do equivalente 

aos fundos i n v e s t i d o s na i n d u s t r i a pesqueira atraves dos 

i n c e n t i v o s f i s c a i s . " DIEGUES (1988: 28). 

22 - As disposicoes t r a n s i t o r i a s de decreto previam isengao 

dos impostos oriundos de importacoes de embarcagoes e 

equipamentos de pesca, assim como deducoes t r i b u t a r i a s 

para investimentos na pesca. 0 Decreto p e r m i t i a a todas 

pessoas j u r i d i c a s r e g i s t r a d a s no pais deduzir do imposto 

devido para inversao em p r o j e t o s de pesca que a SUDEPE 

tenha declarado de int e r e s s e para o desenvolvimento do 

pais . I n i c i a l m e n t e , previa-se que em 1972 t e r m i n a r i a 

este carreamento de recursos p u b l i c o s , mas em 26.06.84 o 

Decreto-Lei 2.134 prorrogou ate o e x e r c i c i o de 1986 (ano 

base 1985) a v i g e n c i a de i n c e n t i v o s f i s c a i s para 

aplicacao na area da pesca. 

23 - Co n f i r a estes dados sobre a f a l e n c i a de empresas em 

DIEGUES (1983:139). Sobre este problema v e j a ainda uma 

se r i e de reportagens publicadas no JORNAL DO BRASIL de 

01.05.77 a 26.06.77 sob o t i t u l o "0 conto de fadas da 

pesca no B r a s i l " . Estas reportagens denunciam a fraude e 

u t i l i z a g a o duvidosa dos i n c e n t i v o s f i s c a i s aplicados 

pela SUDEPE. Em 08.06.78, o Presidente da Republica 

aprovou os resultados de uma C P I (Comissao Parlamentar 

de I n q u e r i t o ) nomeada para averiguar as aplicacoes da 
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SUDEPE que, "...revelam i r r e g u l a r i d a d e s cometidas por-

quatro ex-superitendentes e que resultam em liberacoes 

que atingem, desde 1967, mais de CR$ 235 milhoes 

destinados a duas entidades de classe e quinze empresas 

de pesca, muitas das quais nao .existem, v i t i m a s de 

f a l e n c i a s nebulosas." JORNAL DO BRASIL (1978: 16). 

24 - Veja a composicao da f r o t a i n d u s t r i a l . c atarinense, de 

acordo com os d i f e r e n t e s t i p o s de pesca, na Tabela 08. 

25 - Essa d i s p u t a acontece porque e na costa que se 

concentram os maiores volumes de pescado. De acordo com 

a pesquisadora LEDO (1980), "...a v i d a no rr.eio marinho 

encontra-se d i s t r i b u i d a da seguinte maneira:. mais da 

metade dos organismos completam seu c i c l o de v i d a entre 

a s u p e r f i c i e e os 200 m de profundidade; "urn tergo o faz 

entre os 200 e os 500 m; 4% entre os 500 e os 2.000 

metros; 2% entre 2.000 e 6.000 metros de profundidade e, 

0,5% alern dos 6.000 metros." LEDO (1980: 47) Alem disso, 

nao se deve esquecer que, "e sabido que 90% dos recursos 

marinhos se encontram nos l i m i t e s da plataforma 

c o n t i n e n t a l onde condicoes f i s i c o - b i o l o g i c a s f a v o r a v e i s 

permitem que as comunidades animais e vegetais 

(elementos b i o t i c o s ) mantenham intercambio energetico e 

alimentar com os elementos n u t r i e n t e s ( a b i o t i c o s ) . " 

DIEGUES (1983: 82). 

26 - Em verdade, e preciso lembrar que, "...o conceito de 

oceano como propriedade comum passa a ser uma 

j u s t i f i c a t i v a i d e o l o g i c a para a exploragao l i v r e e 

desastrosa por parte dos paises que dispoem de c a p i t a l e 

tec n o l o g i a necessarios." DIEGUES (1983: 58).' 

27 - Segundo DIEGUES (1989), "do Rio de Janeiro para o s u l , a 
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pesca artesanal perde em importancia r e l a t i ' v a para a 

pesca e m p r e s a r i a l / i n d i i s t r i a l , responsavel esta por cerca 

de 67% das capturas. Isso se deve nao somente a f a t o r e s 

oceanograficos e b i o l o g i c o s ( f a c i l i d a d e s de a r r a s t o , 

grande biomassa de peixes pelagicos) como aos i n c e n t i v o s 

concedidos a pesca empresarial pela SUDEPE a p a r t i r de 

1967. As regioes sudeste/sul absorvem mais de 90% da 

t o t a l i d a d e dos i n c e n t i v o s f i s c a i s . 

28 - Em outros estados, este espaco e d i f e r e n t e . "No Rio 

Grande do Sul e de menos de 3 milhas, no Parana de 3 

milhas e em Sao Paulo 1,5 milhas." C o n f i r a em SUDEPE 

(1988: 18). 

29 - "A regiao s u l possui tambem uma plataforma l a r g a e plana 

propiciando o uso de tecnicas de a r r a s t o de fundo..." 

DIEGUES (1983:111). 

30 - De acordo com os r e l a t o s de Pescadores na pesquisa de 

campo, a mesma quantidade de pescado que hoje sao 

capturados com duas, t r e s m i l bragas (cada braga mede 

1,60 metros); ha dez, quinze anos atras exigiam apenas 

• .100, 200 bragas de rede. Nas palavras de um pescador do 

Passo de Torres: "...o que hoje leva 2, 3 m i l braga, a 

gente pegava so com 100, 200 braga de rede, logo... 

logo." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' S U B I T E M 4.2.2-8 

31 - Pgr exemplo, os Pescadores, em todo l i t o r a l do estado, 

reinvindicam ampliar a area l e g a l de atuagao da pesca 

artesanal de 1 milha da costa. Em alguns lugares, como 

no Passo de Torres, os Pescadores defendem que este 

espago- p r o p r i o da pesca artesanal seja de 10 milhas. 



163 

32 - DIEGUES (1988), um dos mais celebres pesquisadores da 

questao da "pesca a r t e s a n a l " , ao fazer um diagnostico 

nacional desta a t i v i d a d e , e e n f a t i c o ao a f i r m a r que, 

"...apesar da co e x i s t e n c i a de um sem numero de p o r t a r i a s 

regulamentando a pesca, sua aplicacao e f e t i v a e f a l h a 

por uma s e r i e de razoes como a f a l t a de f i s c a i s , f a l t a 

de meios para c o i b i r pescas p r e d a t o r i a s , em p a r t i c u l a r 

as das f r o t a s empresariais." DIEGUES (1988: 32). 

33 - Segundo o depoimento dos Pescadores, a "parelha de 

a r r a s t o " , e formada por dois grandes barcos, puxando 

i n i t e r r u p t a m e n t e uma gigantesca rede de a r r a s t o , que e 

mantida aberta - como uma puca gigante - por duas 

"portas" de madeira que, quando arrastam, chegam a 

p e r f u r a r uns 20, 30 cm. do solo marinho. 

• 

34 - Conf i r a os dados dessa viagem experimental em SUDEPE 

(1988: 18). 

35 - Em verdade, deve-se r e g i s t r a r que, o uso de tecnicas de 

ar r a s t o nao e p r i v i l e g i o da pesca i n d u s t r i a l , a pesca 

artesanal tambem u t i l i z a o a r r a s t o i n d i v i d u a l na captura 

do camarao ( e c l a r o , com poder predador i n f i n i t a m e n t e 

menor). 0 uso do ar r a s t o na baia norte de F l o r i a n o p o l i s , 

por exemplo, tern provocado v a r i o s c o n f l i t o s - onde 

i n c l u s i v e houveram mortes - entre os Pescadores de 

camarao da baia norte ( a r r a s t o ) e os da baia s u l 

( t a r r a f a s e redes de cace i o ) . 

S U B I T E M 4.2.3 - A 

36 - E um processo onde, na maior parte dos casos, o Estado 

vendia uma grande proporcao de t e r r a s , as quais 

posteriormente, os especuladores revendiam em pequenos 

l o t e s , alcancando lucros imensos. Como r e l a t a WANDERLEY 

. (1979), "...generalizou-se a tendencia a venda destas 
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t e r r a s em grandes dimensoes a p a r t i c u l a r e s . i n d i v i d u o s ou 

f i r m a s , nacionais ou e s t r a n g e i r a s , que, especulando 

sobre o seu prego, as vendem em pequenos l o t e s . Os 

exemplos sao numerosos e encontrados nao apenas em 

fungao do processo de colonizagao do seculo passado, mas 

em plena a t u a l i d a d e . " WANDERLEY (1979: 69/70). 

37 - A f a c i l i d a d e ou d i f i c u l d a d e de acesso do c a p i t a l urbano 

as p r a i a s , a e x i s t e n c i a de estradas e pontes, a 

proximidade de grandes cidades, etc. Entre outros, sao 

estes os parametros que diferenciaram historicamente o 

desenvolvimento da especulagao i m o b i l i a r i a no l i t o r a l 

c atarinense. 

38 - Terras " g r i l a d a s " , em l i n h a s bem g e r a i s , s i g n i f i c a o 

processo de expulsao dos posseiros das t e r r a s ocupadas 

com o uso de alguma forma de v i o l e n c i a . 

39 - Contudo, em algumas regioes da h i n t e r l a n d i a do l i t o r a l 

catarinense, nem mesmo a maior valorizagao dos produtos 

da pesca tern sido s u f i c i e n t e para compensar a enorme 

"pressao externa" representada pelo crescimento da 

especulagao i m o b i l i a r i a . A venda do t i t u l o de posse, 

Peste caso, obriga o pescador a se r e p r o d u z i r em outro 

l o c a l . 

40 - A combinagao da a g r i c u l t u r a com a pesca nestes lugares, 

geralmente e uma "teimosia" dos mais velhos, que nao 

abandonaram a " t r a d i g a o " de continuarem fazendo uma roga 

de mandioca, milho, e t c . Ja a juventude, - alem de nao 

v a l o r i z a r mais este t r a b a l h o , " p r e f e r e " p r a t i c a r 

exclusivamente a pesca ou ingressar noutra a t i v i d a d e 

como assalariado. 
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41 - "...Este investimento e geralmente f e i t o p.or i n d i v i d u o s 

e nao por grandes i n s t i t u i c o e s f i n a n c e i r a s . ou por 

agroempresas e o o b j e t i v o p r i n c i p a l e o la z e r e 

especulagao e nao necessariamente a produgao l u c r a t i v a . " 

HOEFLE (1989:156). 

42 - Em sua pesquisa sobre a pequena pesca no s u l fluminense, 

HOEFLE (1989) demonstra que, "...ha p r a i a s i n t e i r a s sem 

uma casa sequer de Pescadores. As poucas concentragoes 

de Pescadores, que restam, ficam em areas de mangue, 

areas pouco desejaveis do ponto de v i s t a do cidadao 

urbano." HOEFLE (1989:165). 

S U B I T E M 4.2.3 - B 

43 - Pode-se t e r uma i d e i a da d i s t r i b u i g a o desses ambientes 

no l i t o r a l catarinense, parafraseando a pesquisadora 

Ledo (1983), c i t a d a em SUDEPE (1988). Segundo esta 

autora, "a area c o s t e i r a de Santa c a t a r i n a l o c a l i z a - s e 

entre as l a t i t u d e s 29 57 26 S e 29 20 32 S, ocupando uma 

extensao aproximada de 670 Kms de margem c o n t i n e n t a l , a 

qual se. incrementa a presenga de numerosas i l h a s e 

i l h o t a s t o t a l i z a n d o - s e em conjunto 915 Km de costa. As 

p r i n c i p a l s unidades f i s i o g r a f i c a s sao: a baia de Sao 

Francisco e a barra do r i o Itapocu; l i m i t a n d o uma 

extensa p l a n i c i e de terrenos c r i s t a l i n o s s u j e i t a a 

per i o d i c a s instrugoes de agua salgada e ocupada por 

sistemas de manguezais* A parte c e n t r a l da costa e muito 

i r r e g u l a r com espoloes c r i s t a l i n o s da Serra do Mar, 

cobertos pela Mata A t l a n t i c a que se estende ate a 

beira-mar, com numerosas i l h a s e i l h o t a s , entre as quais 

se destaca a I l h a de Santa Catarina ( F l o r i a n o p o l i s ) com 

a presenga de uma lagoa e uma laguna. 0 l i t o r a l s u l 

possui uma s e r i e de lagbas em forma de r o s a r i o que 

acompanham 252 Km de margem c o s t e i r a i n c l u i n d o as lagoas 
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de Ribeirao, Garopaba, Doce, I b i r a q u e r a , o sistema 

Mirim, Imarui e Santo Antonio, Garopaba do Sul, Camacho,' 

Urussanga Velha, F a x i n a l , Esteves, Mae Luzia, Cavera e 

do Sombrio, entre outras. As lagoas do I b i r a q u e r a , o 

sistema Mirim, Imarui e Santo Antonio, a de Garopaba do 

Sul, do Camacho e de Urussanga Velha estao em contato 

com o mar. Como bacia p r i n c i p a l destaca-se a do r i o 

I t a j a i , outras bacias menores sao as dos r i o s Sao 

Francisco do Sul, Itapocu, T i j u c a s , Biguacu, Cubatao e 

Tubarao. 0 conjunto das bacias isoladas que desembocam 

no oceano, ocupa uma s u p e r f i c i e t o t a l de 35.756 Km2. As 

c a r a c t e r i s t i c a s ecologicas d e s c r i t a s para a area 

c o s t e i r a , em especial pela presenga dos sistemas de 

lagoas c o s t e i r a s em conexao com o mar e dos manguezais, 

favorecem o desenvolvimento de populacoes animais que 

incluem migrantes catadromicos que sao explorados pela 

pesca a r t e s a n a l . " SUDEPE (1988: 29). 

44 - As diversas especies de pescado e x i s t e n t e s num 

determinado ecossistema se relacionam dentro do quadro 

de uma cadeia " t r o f i c a " , pela qual umas especies servem 

como alimentacao as outras. A degradacao ambiental 

desses ecossistemas faz com que estes recursos 

renovaveis - pois apresentam um c i c l o de renovacao 

relativamente c u r t o - tornem-se nao-renovaveis, na 

medida em que a poluicao de s e s t r u t u r a esta cadeia 

alimentar nao permitindo que estes ambientes exergam sua 

capacidade n a t u r a l de reciclagem. 

45 - Esses agentes p o l u i d o r e s , segundo os Pescadores, podem 

ser agrupados, pri n c i p a l m e n t e , segundo as regioes que 

atingem: a) no extremo-sul (Ararangua) - residuos das 

minas c a r b o n i f e r a s , agrotoxicos das plantacoes de fumo e 

arroz e esgotos urbanos das cidades l o c a l i z a d a s as 
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nir i! gens do r i o rarangua e seus a f l u e n t e s ; b) no s u l 

(Laguna) - residuos dos lavadores de carvao da E s t i v a 

(ICC) e de Capivari (ELETROSUL)r agua envenenada das 

f e c u l a r i a s de mandioca, agrotoxicos das plantacoes de 

arroz, dejetos i n d u s t r i a l s carboquimicos do complexo 

i n d u s t r i a l de Imbituba e, por u l t i m o , os esgotos urbanos 

de Laguna; c) no centro ( F l o r i a n o p o l i s ) - esgotos 

urbanos de F l o r i a n o p o l i s e arredores, p r i n c i p a l m e n t e , e 

residuos i n d u s t r i a l s de v a r i o s t i p o s de i n d u s t r i a s que 

existem na regiao; d) no norte (Sao Francisco do Sul) 

residuos das i n d u s t r i a s metal-mecanica e t e x t e i s de 

J o i n v i l l e e Blumenau que chegam ao mar, atraves da bacia 

h i d r o g r a f i c a do r i o I t a j a i ; e e) no extremo-norte 

(Garuva) - esgotos urbanos em pequena escala. 

C A P I T U L O V 

A d i s t i n g a o , em relagao a a g r i c u l t u r a , p r e c i s a l e v a r em 

conta ainda, a pesca r e a l i z a d a exclusivamente em aguas 

marinhas i n t e r i o r e s (baias, lagunas, e t c ) e a pesca 

r e a l i z a d a em alto-mar. Mas, ambas as comunidades, por 

serem e x c l u s i v a ou preponderantemente pesqueiras, 

possuem um " p a r t i c u l a r i s m o " que exige um tratamento 

teorico-metodologico e s p e c i f i c o . Este e s p e c i f i c o das 

comunidades pesqueiras, "...esta relacionado com o 

ambiente f i s i c o do mar, marcado pelas mudanas sazonais 

importantes, por fenomenos atmosfericos que operam 

transformagoes rapidas no corpo d 1agua (borrascas, 

tempestades, maremotos) que colocam continuamente em 

r i s c o a v i d a dos que nele trabalham. Os recursos 

n a t u r a i s renovaveis, em p a r t i c u l a r as especies de 

peixes, sao moveis e muitas vezes ' i n v i s i v e i s 1 , 

reproduzindo-se e migrando de um ambiente a o u t r o , 

obedecendo complexos padroes de reprodugao." Alem disso, 

"...na pesca- maritima ha um a l t o grau de 
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imponderabi1idade de r i s c o pela p r o p r i a natureza dos. 

recursos n a t u r a i s de um lado, e pelo f a t o do mar ser um 

bem 'comum', de outro , de l i v r e acesso." DIEGUES (1989: 

03) . 

02 - Como a t e s t a MELLO (1989), a realidade da pesca 

a r t e s a n a l , "...e exatamente d i v e r s i f i c a d a ao longo de 

todo t e r r i t o r i o b r a s i l e i r o , muitas vezes no ambito de um 

mesmo espaco geografico, considerando-se ainda as 

diferenciacoes entre pesca maritima, f l u v i a l e l a c u s t r e , 

esparsas entre o l i t o r a l e o i n t e r i o r de cada regiao." 

E, como i n d i c a , a analise da "questao pesqueira", seja 

" . . . r e g i o n a l ou nacional, sob qualquer o t i c a , deve le v a r 

em consideracao t a i s e s p e c i f i c i d a d e s . . . " MELLO (1989: 

63) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 

03 - Essa questao de estabelecer parametros a n a l i t i c o s para a 

cat e g o r i a c a p i t a l , e muito bem sistematizada em MARTINS 

(Sd), se r e f e r i n d o as co n t r i b u i c o e s do a r t i g o de MOREIRA 

(1981). 
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QUADRO 02: NUMERO DE "ENTREVISTAS" REALIZADAS 

NA PESQUISA DE CAMPO 

CATEGORIAS "ENTREVISTADAS" BIGUACU L A ? ™ A L A ^ N A ARARANGUAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J„ GARUVA ARAQUARI T O T A L 

(1) (2) DO SUL 

• P r o p r i e t a r i e s p a r t i c i p a n t e s 

do processo de trabalho 15 33 18 28 07 12 12 • 125 

P r o p r i e t a r i e s absenteistas 03 04 03 03 05 08 02 28 

"Patroes" de pesca 04 02 05 01 08 03 02 25 

Camaradas 19 07 21 04 23 08 06 88 

Pescadores.aposentados 08 14 05 08 05 08 04 52 

Ex-"lavradores/Pescadores" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

07 
-

03 03 05 01 19 

In t e r m e d i a r i o s pesqueiros 01 03 02 01 01 04 02 16 

Mulheres de Pescadores 03 05 09 05 03 02 05 32 

T 0 T A I S 53 75 63 53 55 50 34 385 

(1) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) -

FONTEj 

Pesca na lagoa 

Pesca no "mar grosso" 

D i a r i o de Campo 



TABELA 01: PR0DUQA0 DE PESCADO(+) DO MAR (SANTA CATARINA, . 

REGIAO SUL E BRASIL) - 1980/84 

TIPOS DE PESCA PESCA EMPRESARIAL PESCA ARTESANAL TOTAL 

UNIDADESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N2 EMP QUANT % COL QUANT % (TON) 

(ton ) ( t o n ) 

1980: 
Santa Catarina 36 131 . 925 84 15 24 . 227 16 156 .152 

Regiao Sul 45 163. 929 74 23 57 .331 26 221 .260 

B r a s i l 192 392. 325 62 264 243 .640 38 635 .964 

SC/Regiao Sul (%) 80 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 65 42 - 70 

SC/Brasil (%) 19 34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
6 10 - 24 

1981: 

Santa Catarina 41 86. 664 81 15 19 .851 19 106 .515 

Regiao Sul 53 128. 422 73 29 47 . 799 27 176 . 221 

B r a s i l 242 379 . 378 62 266 236 .656 38 616 .034 

SC/Regiao Sul (%) 77 67 - 52 42 - 60 

SC/Brasil (%) 17 23 - 6 8 - 17 

1982: 

Santa Catarina 42 99. 184 81 15 22 . 506 19 121 .690 

Regiao Sul 51 147. 024 74 29 52 .506 26 199 . 751 

B r a s i l 251 364. 903 58 266 262 .608 42 627 .511 

SC/Regiao Sul (%) 82 67 - 52 43 - 61 

SC/Brasil {%) 17 27 - 6 9 - 19 

1983: 

Santa Catarina 43 116. 374 84 15 22 .692 16 139 .066 

Regiao Sul 54 163. 992 74 28 56 . 261 26 220 .253 

Brasi 1 255 398. 224 59 260 277 .117 41 675 .341 

SC/Regiao Sul (%) 80 71 - • 54 40 - 63 

SC/Brasil (%) 17 29 - 6 8 

-
21 

1984: • 

Santa Catarina 41 144 . 558 84 15 27 . 258 16 171 .816 

Regiao Sul 49 191. 300 76 28 59 .246 24 250 . 546 

B r a s i l 250 472. 292 63 270 275 .099 37 747 .391 

SC/Regiao Sul (%) 84 76 - 66 46 - 69 

SC/Brasil {%) 16 31 — 5 10 — 23 ' 

(+) Estao somados todos os grupos de pescado (peixes, 

crustaceos, moluscos, quelonios, mamiferos aquaticos e nao 

es p e c i f i c a d o ) . 

FONTE: E s t a t i s t i c a s da Pesca de 1980 a 1984. 

FIBGE 



TABELA 03: MERCADO ESTADUAL DE PESCADO EM 

SANTA CATARINA (1981/86) 

(ton.) 

A N 0 RE.SFRIADO CONGELADO SALGADO ENLATADO OUTROS T O T A L 

1981 7 .339,59 4 .696,01 126,16 376,53 1 .868,70 14 .406,99 

1982 9 .491 ,18 ' 7 .083,59 51 ,99 288,28 3 .116,97 20 .032,01 

1983 7 .227,74 6 .047,87 262,49 1.474,08 2 .188,97 17 .201,15 

1984- 11 .568,69 12 .794,62 603,27 809,89 2 .143,87 27 .920,34 

1985 9 .658,34 23 .655,63 602,48 383,17 678,52 34 .978,14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(*) 
1986 v ; 

8 .264,02 15 .675,97 340,97 217,82 390,91 24 .889,69 

(*) Ate agosto 

FONTE: DFA/SC - SERPA 

ELABORAQAO: I n s t i t u t o CEPA/SC 



TABELA 04: EXP0RTACA0 DE PESCADO CATARINENSE PARA 0 

MERCADO INTERESTADUAL (1981/86) 

(ton.) 

A NO RESFRIADO CONGELADO SALGADO ENLATADO OUTROS T O T A L 

1981 29 .871,05 21 .842,61 5 .673,35 3 .752,16 5 .793,99 66 .933,16 

1982 37 .105,30 29 .169,69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 .494,73 4 .632,90 2 .944,43 77 .347,05 

1983 37 .261,60 • 31 .366,62 4 .323,47 7 .529,79 2 .129,86 82 .611,34 

1984 39 .124,04' 54 .511,58 4 .809,83 6 .989,35 2 .499,67 107 .934,47 

1985 63 .869,22 85 .967,90 9 .583,80 17 .773,24 12 .248,36 189 .442,52 

(*) 
1986 1 

34 .321,80 36 .570,75 5 .823,41 4 .385,73 - 81 

i 

.101,69 

(*) Ate agosto 

FONTE: DFA/SC - SERPA 

ELABORAgAO: I n s t i t u t o CEPA/SC 



TABELA 05: EXP0RTACA0 DE PESCADO CATARINENSE PARA 0 

MERCADO INTERNACIONAL (1981/86) 

(ton.) 

A N 0 
ESTADOS 

UNIDOS 
ARGENTINA JAPAO PORTUGAL 

PORTO 

RICO 
ITALIA 

COSTA DO 

MARFIM 
OUTROS T O T A L 

1981 6.184,12 2.959,93 24,58 267,51 9.436,14 

1982 5.351,20 1.951,45 100,41 475,10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 36, 10 7.914,26 

1983 4.343,73 2.833,11 1.727,25 371,50 - - ,73,18 9.348,77 

1984 2-.463,63 261,45 641,45 330,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 3.658,82 7.355,35 

1985 10.016,38 3.423,33 701,51 • 547,75 2.536,56 10,67 303,23 559,67 18.099,10 

(*) 

1986 
716,58 3.861,65 82,52 1.827,59 7.818,56 115,90 - 618,22 15.041,02 

(*) Ate agosto 

FONTE: DFA/SC - SERPA 

ELABORACAO: I n s t i t u t o CEPA/SC 



TABELA 06: PR0DUQA0 INSPECIONADA DE PESCADO 

EM SANTA CATARINA (1981/86) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ton . ) 

A N 0 RESFRIADO CONGELADO SALGADO ENLATADO OUTROS T O T A L 

1981 85 .078,72 31 .296 , 15 5 .414,19 3 .756,30 12 .332,84 137 .878,20 

1982 90 .102,37 38 .319,47 9 .767,88 4 .897,23 14 .275,90 151 .362,85 

1983 97 .904,68 45 .231 ,67 4 .508,29 7 .142,13 6 .911,26 161 .698,03 

1984 53 .804,90 72 .294,58 5 .251,08 9 .863,73 2 .939,92 144 .154,21 

1985 90 .502,76 61 .900,07 6 .199,11 7 .106,80 1 .071,08 166 .779,82 

(*) 

1986 
35 .670,39 42 .200,37 4 .969,76 4 .258,39 256,99 87 .355,90 

(*) Ate "julho 

FONTE: Delegacia Federal da A g r i c u l t u r a / SC - SERPA 

ELABORACAO: I n s t i t u t o CEPA/SC 


