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Campina Grande, 28 de Fevereiro de 1984. 
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APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este e um t r a b a l h o ainda inconcluso; melhor dizendo, 

a n i v e l de produto f i n a l , e s c r i t o , esta apenas sendo i n i -

ciado. 

A duas fungoes preclpuas e l e se p r e s t a r i a , se con-

clu i d o . Primeiramente, a que diz r e s p e i t o a sua p r o p r i a con-

digao de parte do embasamento t e o r i c o de um estudo c o n t l -

nuo. Enquanto t a l , e l e propoe uma forma de se entender e 

ex p l i c a r o c o n f l i t o p e l a t e r r a a p a r t i r da compreensao do 

avango do c a p i t a l e do f a t o deste avango e s t a r sendo p r o p i -

ciado pelo Estado. 

Este papel, e p o s s i v e l que esta Dissertagao cumpra, 

erabora sem que e s t e j a f i n a l i z a d a . 

A segunda e p r i n c i p a l fungao que lhe caberia s e r i a a 

de i n t e r p r e t a r um exemplo concreto dessa questao, elucidan-

do as raizes da atuagao do Estado, como condicionador do 

c a p i t a l , na geragao do c o n f l i t o , e na aplicagao de sua 

pretensa solugao. 

Inumeras d i f i c u l d a d e s , cuja mengao nao cabe aqui, 

c o n s t i t u i r a m obstaculo i n t r a n s p o n i v e l a que a construgao da 

segunda parte do estudo fosse expressa graficamente, em ca-

r a t e r t e r m i n a l , em tempo h a b i l . 

Face a f i n a l i d a d e f o r m a l de atendimento a prazo es-

tabelecido pelo mestrado, o trabalho,forgosamente, surge, em-

bora inacabado. 

Espera-se, no entanto, que a pa r t e apresentada s i r v a 

de aval para a concessao de um c r e d i t o de confianca quanto 

a. p o s s i b i l i d a d e de que venha a ser s a t i s f a t o r i a m e n t e cori-

c l u l d o . 

I s t o posto, r e s t a lembrar que o periodo maximo que 

possa v i r a ser concedido torna-se pouco, quando se prova 

que se esta buscando o minimo indispensavel de aprofunda-

mento, nao por imposigoes regulamentares, mas por convicgao 

pessoal. 

DULCE MARIA BARBOSA CANTALICE 



1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PORQUE ESTUDAR UM  CONFLI TO SUPOSTAM ENTE SOLUCIONADO, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em t o r n o de questoes f u n d i a r i a s , tern o c o r r i d o , com 

muita i n t e n s i d a d e , c o n f l i t o s s o c i a i s no meio r u r a l b r a s i -

l e i r o . A e s t r u t u r a da t e r r a , marcadamente concentrada, u n i -

da as formas predominantes de propriedade, posse e uso do 

solo, organizagao da producao e relagoes de t r a b a l h o , tern 

sido o pano de fundo desses c o n f l i t o s . Sabe-se, no entan-

t o , que a expansao do c a p i t a l na producao a g r i c o l a , depen-

dendo dos ditames do padrao e do r i t m o de acumulacao, assu-

me d i f e r e n t e s formas. Assim sendo, no B r a s i l , especialmente 

em algumas regioes e c u l t u r a s , o c a p i t a l , t e c n i f i c a n d o a 

produgao a g r i c o l a , nao modificou, mas acentuou o monopolio 

da t e r r a . 0 comando da produgao passou a ser do c a p i t a l , 

que, nao por i m p o s s i b i l i d a d e , mas devido a p r o p r i a forma 

que assumiu aqui o seu desenvolvimento, nao transformou a 

e s t r u t u r a a g r a r i a , mas, a e l a agregou novas c a r a c t e r i s t i c a s , 

decorrentes da necessidade de elevacao da taxa de l u c r o , ou 

seja, da r a c i o n a l i d a d e economica sob o ponto de v i s t a do 

c a p i t a l . Por o u t r o lado, tem-se a considerar que essa ex-

pansao nao e algo desvinculado do Estado, mas, ao cont r a -

r i o , v i a b i l i z a d o ou condicionado por p o l i t i c a s governamen-

t a i s voltadas para p e r m i t i r a acumulacao, amortecendo em 

alguns casos, i n c l u s i v e , o s choques entre as classes s o c i a i s . 

Foi dentro desse quadro g e r a l que se i n t e n s i f i c a r a m 

os c o n f l i t o s no perlodo 1970 - 80. Levantamentos r e a l i z a d o s 

ao f i n a l desta decada indicam que a cada t r e s d i a s , a p r o x i -

madamente, os principals orgaos de imprensa do centro c u l t u r a l 

do pais noticiavam um c o n f l i t o pela t e r r a . E esse dado nao 

chega a 10,0% daqueles r e g i s t r a d o s pelos orgaos de classe 

dos trabalhadores r u r a i s que apontam ainda numero s i g n i f i c a -

t i v o de vitimas fatais entre os envolvidos (1). Posteriormente, 

(1) REFORMA AGRARIA. B o l e t i m da Ass o c i a c a o B r a s i l e i r a de Reforma Agra-

r i a - ABRA - Ano V I I , j u l / a g o , 1977, n9 04, p. 8 e 9. Ano X, 

mar/abr, 1980, n9 02, p. 8. 
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um r e l a t o r i o da Comissao P a s t o r a l da Terra r e g i s t r a , alern 

dos 916 antigos c o n f l i t o s nao solucionados, que apenas no 

periodo "compreendido entre Jan/Jul de 1982 iniciaram-se mais 

93 contendas pela posse da t e r r a , envolvendo mais de 45 m i l 

f a m i l i a s e cerca de 200 m i l pessoas, disputando um t o t a l 

de 1.228.654 hectares de t e r r a em 22 Estados, i n c l u s i v e r e -

sultando em 23 assassinatos ( 2 ) . 

Os processos de valori z a g a o da t e r r a e de s u b s t i t u i c a o 

das lavouras de sub s i s t e n c i a por c u l t u r a s marcadamente co-

mer c i a i s , com elevada composigao organica do c a p i t a l , u t i -

l i z a d o r a s de p r a t i c a s modernas de c u l t i v o , condicionam t e n -

t a t i v a s frequentes de expulsao de posseiros e pequenos ar-

re n d a t a r i o s . Quando esses produtores manifestam r e s i s t e n -

c i a , surgem as mais diversas formas de c o n f l i t o . 

A solugao dos problemas decorrentes dessas c o n t r a d i -

coes tern cabido ao Estado que, de uma forma tambem parado-

x a l , mantem, na esfe r a do dis c u r s o , como o b j e t i v o s o c i a l , o 

apoio aos " a g r i c u l t o r e s de baixa renda"*, enquanto vem 

promovendo maiores n i v e i s de e f i c i e n c i a economica atraves 

de i n c e n t i v o s f i s c a i s e v a r i a s outras formas de subsidios 

que beneficiam diretamente empresarios e grandes p r o p r i e -

t a r i e s r u r a i s . Por outro lado, apesar da l e g i s l a g a o espe-

c i f i c a regulamentadora,a intervencao e s t a t a l em areas de 

c o n f l i t o aparece dubia e v a c i l a n t e , tendendo mais para o 

lado de maior peso na relacao de forgas. Comportamento esse 

que evidencia a contradigao i n e r e n t e ao p r o p r i o Estado: do 

mesmo modo que procura garantir a reprcdugao do capital e da f o r -

ga de trabalho, tenta amortecer os conflitos d a i r e s u l t a n t e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) FOLHA DE SAO PAULO. ( J o r n a l D i a r i o ) Os c o n f l i t o s p e l a t e r r a sao 

mais de m i l , a f i r m a a CNBB . p. 7/ NACIONAL, 09/set/1982. 

* Eufemismo u t i l i z a d o para denominar aqueles pequenos produtores r u -

r a i s que nao chegam a conse g u i r , com o di s p e n d i o de sua forga de 

t r a b a l h o , o s u f i c i e n t e para sua reprodutjao. 
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A p a r t i r do s u r t o desenvolvimentista, surgido em mea-

dos da decada de 50, ate o i n l c i o da decada seguinte, a 

Paraxba j a havia sido palco de intensos movimentos s o c i a i s 

no campo, epoca das Ligas Camponesas (3) .-

No entanto, depois de 1964, sob a repressao do gover-

no a u t o r i t a r i o , enquanto eram acionados mecanismos diversos 

de integracao i d e o l o g i c a e c o n t r o l e governamental dos pe-

quenos produtores r u r a i s , os c o n f l i t o s nao assumiram a f o r -

ma de l u t a organizada. 

Ate aproximadamente meados da decada de 70, nao se 

r e g i s t r a em nosso Estado i n t e n s i f i c a c a o , ou ocorrencia ge-

ne r a l i z a d a , de c o n f l i t o s pela t e r r a . No entanto, e l e s , que 

j a vinham surgindo de uma forma velada, comecaram , a par-

t i r de 1977, a se manifestar simultaneamente em d i f e r e n t e s 

l o c a i s , vindo entao a conhecimento p u b l i c o , ocasionando um 

clima g e r a l de tensao de amplitude crescente. 

Quase sempre esses c o n f l i t o s eclodiam quando um gran-

de p r o p r i e t a r i o , ou empresario c a p i t a l i s t a , responsavel por 

um imovel com grande extensao de area, onde e x i s t i a m outros 

pequenos estabelecimentos, d e c i d i a vender a propriedade, 

ou e f e t u a r , ou ampliar, i n v e s t i m e n t o s , i n c l u i n d o expansao 

ou mudanga de c u l t i v o , sobretudo para cana e capim. Os pe-

quenos produtores, que cultiva v a m produtos alimentares, t i p o 

m ilho, f e i j a o e mandioca, ou comerciais, t i p o algodao, s i -

s a l e mesmo cana, quando procuravam permanecer na t e r r a - da 

qual r e t i r a m x> necessario a reproducao da forga de tra b a l h o 

sua e de sua f a m i l i a - entravam em choque com os interesses 

e necessidades do p r o p r i e t a r i o ou empresario, que, ao i n -

v e s t i r , esperava o re t o r n o do c a p i t a l empregado. 

Quando esses inte r e s s e s e necessidades prevaleciam, 

o c o r r i a a expulsao, mais ou menos v i o l e n t a , de a g r i c u l t o r e s 

(3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Para maiores e s c l a r e c i m e n t o s v e r : AZEVEDO, Fernando Antonio. L i -

gas Camponesas. Rio de J a n e i r o , PAZ E TERRA, 1982. e AUED, Ber-

nadete Wrublevski. A v i t o r i a dos Vencidos ( P a r t i d o Comunista B r a -

s i l e i r o - PCB - e L i g a s Camponesas. 1955 - 6 4 ) . D i s s e r t a g a o de 

Mestrado. Campina Grande. 1981. Mxmeo. 
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que residiam na area em questao. Assim e que, em Joao Pes-

soa, entre a populagao r e s i d e n t e em l o c a i s concentradores 

de habitagoes subnormals e, p o r t a n t o , u t i l i z a d o s por pes-

soas com rendimento muito baixo, a grande maioria e c o n s t i -

t u i d a por egressos da zona r u r a l onde eram mao-de-obra f a -

m i l i a r , a r r e n d a t a r i o s e p r o p r i e t a r i e s de pequena parcela de 

t e r r a , p a r c e i r o s , assalariados e outras c a t e g o r i a s , cujos 

motivos alegados para j u s t i f i c a r a saida da zona r u r a l f o -

ram problemas f u n d i a r i o s e ocupacionais, entre os quais: 

"procurar emprego", " l a nao t i n h a mais a g r i c u l t u r a para 

t r a b a l h a r " , "o dono morreu, tendo a t e r r a sido d i v i d i d a en-

t r e h erdeiros", "o dono da t e r r a botou para f o r a os morado-

res porque i a p l a n t a r cana"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 4 ) . 

Por sua vez, esses migrantes evidenciaram-se o r i g i n a -

r i o s das seguintes microrregioes homogeneas: Piemonte da 

Borborema, L i t o r a l Paraibano, Brejo Paraibano e Agro-Pasto-

r i l do Baixo Paraiba, o que, t a l v e z , possa ser a t r i b u i d o a 

mudancas ocorridas em cada uma delas. Na p r i m e i r a , as t e r -

ras, anteriormente usadas para c u l t i v o de sub s i s t e n c i a ) pas-

saram a ser u t i l i z a d a s pela pecuaria, a t i v i d a d e notadamente 

poupadora de mao-de-obra, l i m i t a n d o em muito a absorgao da 

forga de t r a b a l h o . Quanto ao L i t o r a l Paraibano, onde se 

sobressai a monocultura agucareira, apresenta tendencia a 

modernizagao no c u l t i v o da cana, bem como na sua t r a n s f o r -

magao em agucar e, mais recentemente, em a l c o o l , de forma 

a r e d u z i r a p o s s i b i l i d a d e de ocupagao da forga de t r a b a l h o . 

E,finalmente, a expansao da c u l t u r a c a n a v i e i r a i n c o r p o ra 

t e r r a s anteriormente voltadas para c u l t i v o de produtos a l i -

mentares a cargo dos pequenos produtores (5). Nas outras 

(4) FUNDAQAO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DA PARAlBA. Coordenadoria de 

Estudos e P e s q u i s a s . Populagoes de B a i x a Renda: Origem e A s p i r a -

goes. Joao Pessoa, 1983, p. 64, 65 e 68. 

(5) I d . , i b i d . , p. 70, 71 e 81. 
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duas microrregioes, acontecem de forma semelhante ambos os 

fenomenos. 

Outro aspecto que deve ser r e s s a l t a d o e a epoca em 

que recrudesceram os f l u x o s m i g r a t o r i o s oriundos dos muni-

c i p i o s i n t e r i o r a n o s para a c a p i t a l do Estado, ou s e j a , a 

p a r t i r do periodo 1954 - 59. Varios f a t o r e s devem t e r con-

t r i b u i d o para i s t o , entre e l e s , o processo de concentragao 

f u n d i a r i a , com a incorporacao de areas ate entao empregadas 

em c u l t u r a s de s u b s i s t e n c i a , a adigao, embora nao g e n e r a l i -

zada, de inovagoes tecnologicas poupadoras de mao-de-obra , 

a canalizagao de i n c e n t i v o s governamentais, atraves da Su-

perintendencia do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - a 

p a r t i r de 1960 - o fenomeno da seca, agravando os e f e i t o s 

da concentracao de renda e t e r r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 6 ) e, apos 1975, o Pro-

grama Nacional do A l c o o l - PROALCOOL -, desrespeitando areas 

ate entao reservadas para c u l t u r a s de alimentos ( 7 ) . 

O censo demografico de 1980 confirma essa migracao, 

quando aponta a perda l i q u i d a de 350.0 00 pessoas pela Pa-

r a i b a , Estado mais afetado por esse fenomeno na regiao ( 8 ) , 

quando e sabido que a maior frequencia da origem desse f l u -

xo r e c a i sobre a zona r u r a l . 

Por outro lado, os a g r i c u l t o r e s que permaneciam no 

campo, procurando r e s i s t i r as t e n t a t i v a s de expulsao, pro-

vocavam, com i s t o , a continuidade e a i n t e n s i f i c a c a o do 

processo c o n f l i t u o s o que chegava as vezes a i n c l u i r des-

t r u i g a o de plantagoes e de b e n f e i t o r i a s e ate mesmo v i o l e n -

c i a f l s i c a contra pessoas. 

Dentro desse quadro de i n s t a b i l i d a d e , inseguranga e 

constante ameaga, os pequenos produtores procuravam usar, em 

alguns casos, o d i s f o r g o , tendo chegado a arrancar cana, ca-

(6) I d . , i b i d . , p. 72. 

(7) A UNIAO, JOAO PESSOA ( J o r n a l D i a r i o ) . " S e c r e t a r i o e x p l i c a causas 

dos c o n f l i t o s de t e r r a " . 17/out. 1981. 

(8) SUDENE. Superintendencia Adjunta de Desenvolvimento S o c i a l e I n -

f r a - e s t r u t u r a . Proposicoes de P o l i t i c a S o c i a l p a r a o Nordeste . 

R e c i f e . SUDENE, 1983, p. 86. 
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pirn e cercas, se e quando l o c a l i z a d o s em suas posses, de 

modo a defender suas condigoes de producao m a t e r i a l , bem 

como o d i r ' e i t o de sobrevivencia e permanencia na area. 

Segundo a Federagao dos Trabalhadores na A g r i c u l t u r a 

da Paralba-FETAG-PB - ate 1981, havia quase 17 m i l a g r i c u l -

t o r e s envolvidos em c o n f l i t o s no Estado ( 9 ) . 

Os casos referem-se basicamente a "moradores" arren-

d a t a r i o s , ou nao*, que enfrentam elevacao abusiva do f o -

r o , acoes de despejo, t e n t a t i v a s de retomada da t e r r a por 

meio j u d i c i a l , ou pela f o r g a , destruigao de lavouras, entre 

outras formas de intimidagao. Esses c o n f l i t o s atingem qua-

se setenta propriedades situadas em cerca de t r i n t a munici-

pios de o i t o d i f e r e n t e s m i c r o r r e g i o e s , conforme Tabela 1. 

Em suma, e o c a p i t a l necessitando " l i b e r t a r " a t e r -

r a , enquanto meio de produgao, de formas de organizagao que 

nao se coadunavam com a sua expansao na esfera p r o d u t i v a 

e que so foram permitidas apenas enquanto nao se c o n s t i t u -

lam impedimento a essa expansao. 

£ inegavel que, a p a r t i r da fase em que uma dessas 

l u t a s emergia, quando os pequenos produtores ficavam g e r a l -

raente impedidos de c r i a r e p l a n t a r c u l t u r a s permanentes e, 

ao mesmo tempo, destruiam-se c u l t i v o s e atrasavam-se i n -

vestimentos pretendidos, havia ponderaveis p r e j u i z o s econo-

micos para o p r o p r i o Estado, que, na maior parte das vezes, 

t i n h a favorecido os p r o j e t o s de expansao da produgao a g r i -

c o l a , v i a grande empresa, atraves de suporte f inanceiro.,-. 

subsidios ou isengoes.) 

(9)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONTAG. Confederacao N a c i o n a l dos Trabalhadores na A g r i c u l t u r a 

Encontro sobre C o n f l i t o s de T e r r a . R e l a t o r i o . B r a s i l i a - D F , OUT/ 

81, p. 21. 
i 

* A g r i c u l t o r e s r e s i d e n t e s em engenhos, u s i n a s ou fazendas que ou a r -

rendavam pequenas p a r c e l a s de t e r r a - - f o r e i r o s ou r e n d e i r o s - ou 

simplesmente, por terem s i d o i m o b i l i z a d o s em epocas a n t e r i o r e s , a-

t r a v e s da cessao de um s i t i o ou rocado, ainda permaneciam com sua 

pos s e - p o s s e i r o s -. 
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JRRL"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG] 6C" S( M. - ( H)  MUNI CTPI OS PROPRI EDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1)0 FAKAI3AN0 (090) 

HATAO (091) 

DNTE DA BORBOREMA (092) 

IAL PARAIBANO (093) 

LS VELHOS (096) 

E DA BORBOREMA (097) 

PARAIBANO (09B) 

ASTORIL DO BAIXO PARAlBA (099) 

PEDRA LAVRADA 

ARARUNA 

BARRA DE SANTA ROSA 

DONA INES 

ALAGOA CRANDF 

BELEK 

SERRA DA RAIZ 

SERRA REDONDA 

ALUANDRA 

(2) 

BAlA DA TRAIQAO 

BAYEUX 

CAAPORA 

CONDE 

CRUZ DO ESPlRITO SANTO 

PEDRAS DE FOGO 

PITIMBO 

RIO TINTO 

NATUBA 

CAMPINA GRANDE 

SOLANEA 

ALAGOA NOVA 

BANANEIRAS 

CALDAS BRANDAO 

1 T A B A I A N A 

PILAR 

SALGADO DE SAO F E L I X 

SAO MIGUEL DE TAIPO 

S l T I O AROEIRA (1) 

Sl T I O C A S C X V E L (1) 

FAZENDA QUAMDll ( I ) , ( 5)  e (3) 

FAZENDA S l T I O (1) e (4) 

FAZENDA MARES (3) e (•'«) 

Sl T I O P1RR1QUIM (4) 

FAZENDA LAME IRO (1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e' (4) 
FAZENDA PEDRA DO MARINHEIRO (3) 

FAZENDA ANDREZA (3) 

FAZENDA BOA VISTA (3) 

FAZENDA GARATU (3) 

FAZENDA MUCATl' (2) c (3) 

Sl T I O BURACO (1) 

RESERVA IND1C1NA DOS POTIGUARES (3) 

ILHA SANHAUA (1) | 

FAZENDA RETIRADA (3) : 

FAZENDA CURUGI (3) 

ENGENHO MACANCANA (3) 

FAZENDA ANA CLAUDIA ( 1 ) e (3) 

Sl T I O SALAMARGO (1) e (3) 

ENGENHO FAZENDINHA (1) e (3) 

FAZENDA AURORA (1) 

FAZENDA CACHORR1NHO ( 1 ) , (2) e (3) 

FAZENDA COQUEIR1NHO ( 1 ) , (2) e (3) 

FAZENDA COP.VOADAS ( l ) e (3) 

FAZENDA HARAVILHA (1) e (3) 

SITIO UNA EE SAO JOSfi (1) e (3) 

"FAZENDA CAMOCIM ( 1 ) , ( 2 ) e (3) 

FAZENDA S E E E VELHA DO'AEIAl ( 1 ) , (2) e (3) 

FAZENDA TAQUARA (2) 

FAZENDA PACARC (1) j 

FAZENDA CRUZ DA ARMAS 

FAZTI:DA SET.-.-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z s CADO C) . 

S l T I O CACHOEIRA ( 1 ) 

S l T I O FUNDAO (1) 

- S l l ' l u JUKLMA i l ; 

S l T I O NATUBA (1) 

S l T I O OLHO d'XGUA (1) 

FAZENDA RAMADA ( 1 ) , ( 3 ) e (4) 

FAZENDA CArlVARA (1) 

FAZENDA CARVALHO ( 1 ) 

FAZENDA PORTEIRA (1) 

FAZENDA SAPUCAIA (1) 

ENGENHO GERALDO (3) e (4) 
(AS MESMAS PROPRIEDADES DO MUNIClPIO DE S O L A 

S l T I O LAGOA DF. VOLTA (1) 

FAZENDA ALAGAMAR <1), (2) e (3) 

FAZENDA SALOMAO (1) e (2) 

FAZENDA SANTA TEREZINHA (1) 

FAZENDA URNAS ( 1 ) , ( 2 ) e (3) 

S l T I O CAJAZEIRAS (1) 

S l T I O RIACHO DO MOGEIRO (1) 

FAZENDA AREIAL (1) 

FAZENDA BOA VISTA (1) 

FAZENDA MANGUEIRA (1) 

S l T I O CAMPO ALEGRE ( 1 ) 

ENGENHO CORREDOR (1) 

FAZENDA BARRA DF SAO JOSE (1) 

FAZENDA 1NDEPENDENCIA (1) 

S l T I O MARCAQAO (1) 

S l T I O PARA1BINHA (1) 

FAZENDA CAIPORA (3) 

FAZENDA CAMPOS (1) 

FAZENDA MARIA DE MELO ( 1 ) , (2) e (3) 

FAZENDA NOVA (2) 

FAZENDA PIACAS ( 1 ) , (2) £ (3) 

FAZENDA RIACHO DOS CURRAIS ( 1 ) , (2) e (3) 

S l T I O ARREP1ADO (1) 

S l T I O CAMPO ALEGRE ( 1 ) 

S l T I O DOIS RIACHOS ( 1 ) 

(A PRIMEIRA PROP RI EDADE DO MUNlClFIO DE 1' 1 I 

(1) RELATORI O DE ATI VI DADES " 1932 DO CENTRO DE DEFESA DOS DI RE1TOS HUKANOS /  JOAO PESSOA- PB.  

( 2 )  AS LUTAS CAMPONESAS NO BRAS I L -  1980  /  CONFEDERACAO NACI ONAL DOS TRABALHADORES NA AGRI CULTURA/ RJ .  

(3) LEVANTAMENTO REAL! ZADO EM J ORNAI S DI AR10S DA CAPI TAL.  

(4) V1SI TAS DE RCCONHECI KENTO•  
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No jogo de poder decorrente do c o n f l i t o , o Estado, en 

quanto entidade " a r b i t r o " , de um lado, recebia denuncias de 

orgaos de classe dos trabalhadores r u r a i s e de congeneres 

que os apoiavam, e de o u t r o , era tambem pressionado pelas 

associagoes de p r o p r i e t a r i e s , enfim, pelo c a p i t a l cuja acu-

mulacao lhe coube promover.! 

ft zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0-

Dal o envolvimento de i n s t i t u i g o e s governamentais 

nem sempre t e r o c o r r i d o de forma bastante c l a r a , de modo a Y/v! 

i n c l u i r , mais ou menos veladamente, certas e s t r a t e g i a s , co-

mo t e n t a t i v a de acordos em detrimento de pequenos produto-

res ou, por o u t r o lado, simplesmente agoes isoladas e/ou 

retardadas, que postergavam a "solugao" a nxvel l o c a l e 

contribuxam para d i f i c u l t a r , senao impedir, uma medida 

realmente g e r a l e r a d i c a l . 

Dentro desse quadro de tensao que vem caracterizando 

o Estado, r e s s a l t a - s e o caso das "Fazendas Reunidas Alaga-

mar" que i n c l u i a p r o p r i a Alagamar, Salomao, Urnas, Caipo-

r a , Maria de Meio, Nova, Piacas e Riacho dos C u r r a i s , por 

diversas razoes. Primeiramente, devido a grande extensao da(T) 

t e r r a em questao que atinge cerca de 13.000 hectares, par-

te dos quais no municxpio de Salgado de Sao F e l i x e o u t r a 

parte no de I t a b a i a n a . Era segundo l u g a r , porque, na u l t i m a (£) 

fase de recrudescimento dos c o n f l i t o s pela t e r r a na Paraxba* 

esse f o i um dos p r i m e i r o s a e c l o d i r / perdurando de forma a-

c i r r a d a por quase cinco anos. Considere-se tambem a grande 

repercussao por ele alcangada, i n c l u s i v e a nxvel nacional. 

A importancia de se tomar como r e f e r e n d a o c o n f l i t o 

de Alagamar torna-se maior ainda quando se leva em conta 

t e r sido considerado s a t i s f a t o r i a m e n t e r e s o l v i d o pelo Es-

tado f atraves de uma desapropriagao de cerca de 15,0% da 

area t o t a l , compra de menos de 5,0%, criagao de Cooperativa 

Agropecuaria de A g r i c u l t o r e s de Alagamar e propostas de i n -

tervengoes diversas no ambito de i h f r a - e s t r u t u r a f x s i c a e de 

servigos de apoio: estradas v i c i n a i s , recursos h x d r i c o s , 

habitagao, saude, saneamento, n u t r i g a o , educagao, e l e t r i -

ficagao, a s s i s t e n c i a t e c n i c a , c r e d i t o , mecanizagao, abaste-



09 

cimento de insumos, compra de excedente de produgao, p s i -

c u l t u r a e a g r o i n d u s t r i a . 

A resposta f i n a l do Estado propoe, por conseguinte, 

uma nova forma de u t i l i z a g a o do s o l o , naquele s u b t o t a l de-

sapropriado e comprado, como se o uso do solo, f e i t o de mo-

do i n c o m p a t i v e l , houvesse s i d o , o movel e/ou a causa u l t i -

ma daquele c o n f l i t o . 

Essas medidas que compuseram a pressuposta r e s o l u -

gao do c o n f l i t o tiveram ampla divulgagao em todos os orgaos 

da imprensa l o c a l , bem como. em p e r i o d i c o s importantes da r e -

giao e do pais (10), apontadas que foram como: Modelo de 

Reforma Agraria^ 

I s t o posto, estudar o processo c o n f l i t u o s o e a sol u -

gao i n s t i t u c i o n a l aplicada pelo Estado em Alagamar tem como 

o b j e t i v o basico u l t r a p a s s a r a simples descrigao da expansao 

do c a p i t a l no campo, das modificagoes nas relagoes de pro-

dugao e das l u t a s dai geradas, para se t e n t a r a n a l i s a r o 

c a p i t a l , sendo v i a b i l i z a d o pelo Estado e, num momento se-

gu i n t e , a atuagao deste na busca de solucionar problemas, 

de forma a p e r m i t i r a continuidade da acumulagao./ 

Com i s s o , pretende-se, a p a r t i r da aparencia/- con-

f l i t o x solugao j - alcangar o cerne do problema., ou se j a , o 

Estado v i a b i l i z a n d o o c a p i t a l , voltando a realidade aparen-

te para apreende-la, i n t e r p r e t a - l a e d e f i n i - l a a luz da es-

sencia a t i n g i d a . l 

Para t a n t o , procurar-se-a. i d e n t i f i c a r os detonadores 

do c o n f l i t o , a p a r t i c i p a g a o de categorias e i n s t i t u i g o e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( i U ) DIARIO DE PERNAMBUCO. ( J o r n a l D i a r i o ) . "Cooperativa E l i m i n a Ten-

sao S o c i a l na P a r a i b a . p. . "Cooperativismo e J u s t i g a So-

c i a l " , p. . 13/abr/80. "Alagamar Recebera P r o j e t o da 

SUDENE". p. . 03/mai/80. 

0 CRUZEIRO. ( R e v i s t a Q u i n z e n a l ) . "Refazendo Alagamar. Na Paraiba, 

o que s e r i a o raaior foco de a g i t a c a o r u r a l tornou-se e s p e c i e 

de modelo experimental da reforma a g r a r i a no B r a s i l " . p.62-65, 

2- quinz. de maio de 1980. 
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d i r e t a ou indiretainente envolvidas e as diversas formas de 

intervengao governamental, visando a determinar as i n t e r -

relagoes, entre padrao de acumulagao e expansao do c a p i t a l ' " 

na produgao a g r i c o l a , bem como e n t r e mudangas nas relagoes 

de produgao e c o n f l i t o s s o c i a i s no campo, a t i n g i n d o funda-

mentalmente a natureza da agao do Estado: enquanto promove 

a acumulagao - subsidiando o c a p i t a l - e leg i t i m a - s e - con-

tr o l a n d o os pequenos produtores - f o r t a l e c e um dos polos do 

c o n f l i t o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yap 

Como f i o condutor deste estudo, considera-se comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}?Jrr( t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , _ ZA\ 
hipotese Nque o Estado, enquanto condiciona a expansao do *0 

C_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EL - _ ^ — ' 

c a p i t a l na produgao a g r i c o l a , c o n t r i b u i para a eclosao do 

c o n f l i t o e, enquanto intervem para n e u t r a l i z a - l Q , garante a_ 

p e r s i s t e n c i a de sua atuagao, p o s s i b i l i t a n d o a valorizagao 

do c a p i t a l . 

T a l a s s e r t i v a parte do pressuposto de que o Estado, 

com v i s t a s a promover a expansao c a p i t a l i s t a na a g r i c u l t u r a , 

subvenciona a implantagao de grandes p r o j e t o s de peenaria 

e cana-de-agucar, propiciando a acumulagao, concorrendo 

dessa forma para a in s t a l a g a o do p r o p r i o c o n f l i t o ] 

Quando, ao se expandir na a g r i c u l t u r a , o c a p i t a l i n -

vade a esfera p r o d u t i v a , sobrepoe-se a quaisquer formas de 

organizagao da produgao, mesmo que estas nao constituam 

obstaculos a sua expansao. I s t o e, e l e as mantem, subverte 

ou mesmo as e l i m i n a , expropriando neste case t o t a l ou par-

cialmente pequenos produtores - considerando-se esse pro-

cesso, na sua conceituagao mais ampla, como empobrecimento, 

perda de meios e condigoes de produgao je, nao necessaria-

mente, p r o l e t a r i z a g a o / A r e s i s t e n c i a dos a g r i c u l t o r e s - ma-

n i f e s t a e/ou condicionada sob e s t i m u l o i n s t i t u c i o n a l _exo-

geno - d i f i c u l t a e, pode-se ate mesmo dizer, impede a e f e t i -

vagao imediata da p r o l e t a r i z a g a o . 

Pressupoe-se ainda que, quando convocado a i n t e r v i r 

como " a r b i t r o " , o Estado assume posigoes c o n t r a d i t o r i a s 

quase sempre em p r e j u l z o do lado mais f r a c o da contenda. 
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Finalmente, deflagrando a acao p o s s i v e l segundo o 

jogo de forgas_, ele aciona d i f e r e n t e s mecanismos de i n t e -

gracao dos pequenos produtores as e s t r u t u r a s i n s t i t u c i o - f i -

n a l s , como forma de c o n t r o l e e dominacao, garantindo 

esse meio a continuidade do processo de acumulagao. j 
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2 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I FEREN TES ABORDAGENS SOBRE A QUESTAO! 

Supondo-se, segundo as hipoteses de t r a b a l h o , que os 

c o n f l i t o s no meio r u r a l surgem em decorrencia das formas de 

acumulagao na a g r i c u l t u r a , com a in g e r e n c i a do Estado, de-

f i n i r o se n t i d o economico da acao governamental na d e f l a -

gragao, no decorrer e no amortecimento de um c o n f l i t o pela 

t e r r a exige necessariamente que se va alem de uma i n t e r p r e -

tagao meramente de ca r a t e r l o c a l e imediato. 

Por o u t r o lado, o desconhecimento e/ou a i n e x i s t e n c i a 

de um numero consideravel de con t r i b u i g o e s t e 5 r i c a s especi-

ficamente voltadas para o Estado, v i a b i l i z a n d o o c a p i t a l 

que busca a e s f e r a p r o d u t i v a do setor a g r i c o l a ; e/ou, f u n -

cionando como " a r b i t r o " em questoes pela t e r r a , d a i r e s u l -

t a n t e s , tambem condiciona um levantamento da l i t e r a t u r a 

sobre questoes mais gerais que, por sua vez, possam o f e r e -

cer subsidios para compreensao da questao e s p e c i f i c a . 

Assim sendo, enfoca-se nessa r e v i s a o , o processo de 

avango do c a p i t a l i s m o na a g r i c u l t u r a e/ou o papel do Esta-

do, tornados ambos em sentido bastante amplo, embora ten t a n -

do sempre f a z e r a passagem desse n i v e l para o esclarecimento 

da e x i s t e n c i a , natureza e posigao dos pequenos produtores 

r u r a i s , nao totalmente p r o l e t a r i z a d o s , na reprodugao c a p i -

t a l i s t a promovida pelo Estado. / 

Nas discussoes sobre esses pontos, a t e o r i a marxis-

t a toma p a r t e s i g n i f i c a t i v a , t a n t o contrapondo-se a outras 

t e o r i a s ( 1 1 ) , o que nao sera o b j e t o desse estudo, como ge-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 1 ) T e o r i a N e o n e o c l a s s i c a : 

SCHULTZ, Teodore W. A Transformagao da A g r i c u l t u r a T r a d i c i o n a l . 

R i o de J a n e i r o , Zahar, 1965. p. 207. 

JOHNSTON Bruce F. e MELLOR John W. E l Papel de l a A g r i c u l t u r a 

en e l D e s a r r o l l o Economico ... p. 

T e o r i a E s t r u t u r a l i s t a : 

CA1TR0, Antonio Barros e LESSA, C a r l o s F r a n c i s c o . Introducao a 

Economia - Uma Abordagem E s t r u t u r a l i s t a , Forense-Rio-1964 p.160. 

KEY, G e o f f r e y . Desenvolvimento e Subdesenvolvimento: Uma A n a l i s e 

M a r x i s t a C i v i l i z a c a o B r a s i l e i r a ... 
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rando polemicas i n t e r n a s a p a r t i r da diversidade de conclu-

soes a que chegaram d i f e r e n t e s autores que empregaram o me-

todo sistematizado por Marx. 

Inserindo-se no debate endogeno, o presente t r a b a l h o 

propoe um retorno a p r o p r i a f o n t e , recuperando os respec--

t i v o s pontos de p a r t i d a de duas tendencias p r i n c i p a l s ob-

servadas. Isso devera ser f e i t o , recorrendo-se a diversas 

obras de Marx, Kautsky e Lenin, situando-as no seu marco 

temporal, de modo a p e r m i t i r as respectivas c o n t e x t u a l i z a -

coes h i s t o r i c a s , evitando i n t e r p r e t a c o e s s i m p l i f i c a d a s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 , 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - DUAS VI SOES DE MARX SOBRE 0 DESENVOLVIM ENTO DAS S 0 -

CI EDADES 

I n i c i a l m e n t e considerar-se-a, grosso modo, duas d i -

ferentes visoes de Marx sobre o desenvolvimento das socie-

dades e, por v i a de consequencia, da expansao do c a p i t a l i s -

mo no campo. Em p r i m e i r o l u g a r , sua concepcao u n i l i n e a r , 

sob o esquema e v o l u t i v o c r o n o l o g i c o das e s t r u t u r a s de pro-

priedade da Europa Ocidental. Em segundo lu g a r , serao e s t u -

dadas i d e i a s de Marx depois que passa a a d m i t i r a e x i s -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Concepgoes D u a l i s t a s ) : 

LEWIS, W. A r t u r . 0 Desenvolvimento Economico com O f e r t a I l i m i t a -

da de Mao-de-obra. I n : A GARWALA, A. N. E SNIGH, S.P. ed. 

A Economia do Subdesenvolvimento. Rio de J a n e i r o , Forense, 

1970. p. 406 - 456. 

SINGER, P a u l . Desenvolvimento e C r i s e . Difusao E u r o p i i a do L i -

vro. Sao Paulo, p. ... 

(Concepgao C e p a l i n a ) : 

FURTADO, C e l s o . T e o r i a e P o l i t i c a do Desenvolvimento Economi-

co. 6- ed. Sao Paulo. E d i t o r a N a c i o n a l . 1970. p. 344. 
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t e n c i a do modo de produgao a s i a t i c o , a r e s t r i c a o da abran-

gencia do modo de produgao ant i g o e a expansao da abrangen-

c i a do modo de produgao f e u d a l , de modo a p o s s i b i l i t a r a 

extrapolagao ao reconhecimento de d i f e r e n t e s vias de desen-

volvimento do c a p i t a l i s m o . 

A p r i m e i r a abordagem i n d i c a r i a que o c a p i t a l ao "pe-

n e t r a r " no campo, atraves da concentragao f u n d i a r i a e da 

ca p i t a l i z a g a o da grande produgao, transformando a pro-

priedade f e u d a l em propriedade c a p i t a l i s t a , promoveria, de 

forma i n e x o r a v e l , o d i v o r c i o entre o produtor d i r e t o e a 

t e r r a , p r o l e t a r i z a n d o - o , resultando, por conseguinte, na 

dissolugao generalizada do campesinato. i r " 

Dessa p r i m e i r a abordagem, originam-se duas d i f e r e n -

tes aplicagoes ao caso dos paises subdesenvolvidos, ou se-

j a , uma delas e x p l i c a que essa dissolugao j a e um f a t o con-

sumado e a segunda, que essa tendencia esta por se r e a l i -

zar. 

Enquanto i s s o , a concepgao m u l t i l i n e a r pode ser i n -

te r p r e t a d a como a transformagao da a g r i c u l t u r a pelo c a p i t a -

lismo, conservando a coexistencia de um setor de pequenos 

produtores (compreendido e denominado das mais d i f e r e n t e s 

formas) s i g n i f i c a t i v o e comprometido com grande p a r t e da 

produgao a g r i c o l a . 

- Alem d i s t o , esta segunda visao de Marx pode ser con-

cebida ainda como a admissao do car a t e r diferenciado, so que 

correlacionado, do avango do ca p i t a l i s m o na a g r i c u l t u r a , nos 

n i v e i s de e s t r u t u r a f u n d i a r i a , p r o d u t i v i d a d e do t r a b a l h o , 

relagoes de produgao e de intercambio, sem i m p l i c a r numa 

expropriagao t o t a l e numa p r o l e t a r i z a g a o generalizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 , 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CONCEPCAO M ARXISTA SOB O ESQUEM A EVOLUTI VO CRONOLO-

GI CO 

Com r e f e r e n d a a origem dessa forma de percepgao l i -

near do desenvolvimento por etapas, podemos s i t u a - l a em 
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duas das pr i m e i r a s obras de Marx e Engels. 

Na I d e o l o g i a Alema (12), e s c r i t a de 1845 a 1846, os 

autores d e f i n i r a m as fases cronologicas: t r i b a l , comunal, 

fe u d a l e burguesa da d i v i s a o do t r a b a l h o como determinan-

tes de formas correspondentes de relagoes s o c i a i s e de pro-

priedade (13). 

Na passagem do feudalismo para o c a p i t a l i s m o , os au-

t o r e s , apos mencionarem a transformagao dos pequenos campo-

neses em p r o l e t a r i e s , a necessidade de uma adiantada con-

centragao da populagao - sobretudo no campo - e do cap i -

t a l (14), o surgimento de relagoes monetarias, ressalvando 

os r e s q u i c i o s de p a t r i a r c a l i s m o no meio r u r a l (15) ? g a r a n t i -

ram que, com o desenvolvimento das forgas p r o d u t i v a s , ocor- I 

r i a o fenomeno da massa d e s t i t u i d a de propriedade (16). 

Narrando esse processo, os autores aludiram a ocor-

rencia de s i g n i f i c a t i v a s r e b e l i o e s camponesas,; cujos f r a -

cassos a t r i b u l r a m a atomizagao do campesinato (17). 

Embora prevalega, nessa obra, essencialmente,/a tese 

e v o l u c i o n i s t a , encontra-se mengao a p e r s i s t e n c i a de campo-

neses (18). 

Ainda com Engels, Marx escreveu,(em 1847, no Manifes-

t o do P a r t i d o Comunista (19), que as d i f e r e n t e s relagoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(12) MARX^ K a r l e WERKE, F r i e d r i c h E n g e l s . A I d e o l o g i a Alema(Feuerbach). 

3- ed, L i v r a r i a C i e n c i a s Humanas, Sao Paulo, 1982. 

(13) I d . , i b i d . , p. 29. 

(14) I d . , i b i d . , p. 85. 

(15) I d . , i b i d . , p. 88. 

(16) I d . , i b i d . , p. 50. 

(17) I d . , i b i d . , p. 81. 

(18) I d . , i b i d . , p. 81. 

(19) MARX, K a r l e WERKE, F r i e d r i c h E n g e l s . Manifesto do P a r t i d o Comu-

n i s t a . IN Textos, V. 03, ed. S o c i a i s , Sao Paulo, 1977. 
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de propriedade sofreram, ao longo do tempo, continuas a l t e -

ragoes, condicionadas pelas respectivas e s t r u t u r a s e con-

textos s o c i a i s , nos quais h i storicamente se achavam i n s e r i -

das (20) . 

Concentrando os meios de produgao, a propriedade e a 

populagao (21) e p r o l e t a r i z a n d o camadas mais baixas da an-

t i g a classe media, i n c l u s i v e camponeses (22), a revolugao 

burguesa subordinou a a g r i c u l t u r a a i n d i i s t r i a , dando mar-

gem ao surgimento de grandes e populosas cidades e ao esva-

ziamento do meio r u r a l (23). 

Nessa obra, os autores diferenciaram a f ase burguesa 

das a n t e r i o r e s p e l a dissolugao generalizada de todas as r e -

lagoes s o c i a i s ate entao e x i s t e n t e s (24). 

Para compreender essa posigao de Marx e Engels, de-

ve-se considerar que essa abordagem (marxista "classica") e 

encontrada em obras especialmente e s c r i t a s para propaganda 

p o l i t i c a que, sem duvida, t i v e r a m , por essa razao, que ser 

elaboradas da maneira mais simples, c l a r a e d i r e t a p o s s i -

v e l . Convem l e v a r em conta tambem que, ate aquela epoca, 

nao eram conhecidos elementos h i s t o r i c o s s u f i c i e n t e s que 

permitissem uma concepgao d i f e r e n t e . Tem-se que tomar em 

consideragao ainda que os conhecimentos h i s t o r i o g r a f i c o s e 

c i e n t i f i c o s em g e r a l , de entao, nao possibilitavam percepgao 

e explicagao dos fenomenos passados senao de forma u n i l i -

near (25) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(20) Id., i b i d . , p. 32. 

(21) I d . , i b i d . , p* 25. 

(22) I d . , i b i d . , p . 27. 

(23) I d . , i b i d . , p . 25. 

(24) I d . , i b i d . , p . 24. 

(25) GOMEZJARA, F r a n c i s c o A. "La Lucha Por La T i e r r a Debe C o n v e r t i r s e 

em Lucha c o n t r a e l C a p i t a l " . Separata. Mexico, p. 112. IN C r l t i -

cas de La Economia P o l i t i c a ( R e v i s t a ) L a Question A g r a r i a . Me-

x i c o DF, o c t . 1977, p. 110 - 117. 
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Adotar dogmaticamente essa concepcao i m p l i c a r i a numa 

redugao do p r o p r i o metodo usado por Marx, cuja c a r a c t e r l s -

t i c a e nao a f i r m a r a e x i s t e n c i a de verdades i r r e f u t a v e i s 

mas, ao c o n t r a r i o , a d m i t i r que, so negando a asseveracao , po-

de-se avancar no processo de conhecimento (26). 

Deve-se a t e n t a r ainda para o f a t o de que, os p r o p r i o s 

autores, em suas obras ate aqui analisadas, reconheceram, 

no processo h i s t o r i c o i r r e v o g a v e l de generalizagao do modo 

de producao c a p i t a l i s t a , a necessidade de ressa l v a , como 

j a f o i v i s t o , a c o e x i s t e n c i a de camponeses a qual deve 

c o n s t i t u i r um a l e r t a a quaisquer compreensoes s i m p l i s t a s 

desse pensamento de Marx e Engels. 

Segundo Hobsbawm, a i n t e r p r e t a c l o u n i l a t e r a l da con-

cepcao desses autores, ainda na fase e u r o c e n t r i s t a , 

" ( . . . ) reduz as p r i n c i p a l s formagoes 

economico - s o c i a i s a uma simples escada que 

todas as sociedades humanas sobem, degrau por 

degrau, mas a d i f e r e n t e s velocidades, de modo 

que todas, eventualmente, chegam ao _clmo_. I s t o 

(...) nao tern vantagens c i e n t i f i c a s obvias, 

tambem d i f e r i n d o dos pontos de v i s t a de Marx, 

(...) conduz a busca de " l e i s fundamentals" , 

correspondentes a cada formacao, que expliquem 

sua t r a n s i g a o para a proxima forma mais eleva-

da (...) Elas (as buscas) nao foram bem su-

cedidas, segundo o entendimento g e r a l , e mes-

mo as formulas finalmente sugeridas para com-

promisso parecem ser pouco mais do que d e f i -

n icoes. 

Este fracasso quanto a descoberta de " l e i s 

fundamentals" geralmente a c e i t a v e i s e a p l i c a -

v e i s ao feudalismo e a sociedade e s c r a v i s t a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(26) KAUTSKY, K a r l . A Questao A g r a r i a . C l a s s i c o s do S o c i a l i s m o , ( V . I I I ) , 

Rio de J a n e i r o , G r a f i c a E d i t o r a Laemmert S/A, 1968, p. 17. 
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nao e, em s i , sem s i g n i f i c a d o " (27) . 

A t r a n s i g a o de um estagio a o u t r o nem sempre tern se 

rea l i z a d o de modo l i n e a r e sob as mesmas formas, subordi-

nadas a determinacoes g e r a i s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 , 1 , 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CONCEPCAO M ARXISTA M ULTI LI NEAR DO PROCESSO DE D E

SENVOLVIM ENTO DO CAPI TALI SM O 

No tocante a uma percepgao m u l t i l i n e a r do desenvol-

vimento ou da evolugao das sociedades, Marx superou a s i 

mesmo, quando se desligou de esquemas p r e - f i x a d o s e avangou 

numa a n a l i s e e f e t i v a da h i s t o r i a , ampliando-a e atualizando-a. 

Parece que, i m p l i c i t a m e n t e , atraves das novas ques-

toes colocadas, ele nao chegou a uma prova ou a uma respos-

t a t e o r i c a unica para elas na sua diver s i d a d e - c o n t i n u a . Mas 

na perseguigao dos v a r i o s caminhos t r i l h a d o s p e l o desen-

volvimento do cap i t a l i s m o e como se o autor e s t i v e s s e admi-

ti n d o a p o s s i b i l i d a d e de d i f e r e n t e s h i s t o r i a s . 

Nesse se n t i d o , enquanto esbogava a Contribuigao a 

C r i t i c a da Economia P o l i t i c a e 0 C a p i t a l , Marx produziu, en-

t r e 1857 e 1858, a obra Formagoes Economicas P r e - C a p i t a l i s -

tas (28), onde apresentou estudos c l a r i f i c a d o r e s acerca de 

periodizagao e formas de evolugao h i s t o r i c a . 

I n i c i a l m e n t e , ele permaneceu presumindo, como e l e -

mento h i s t o r i c o indispensavel a e x i s t e n c i a do c a p i t a l , a 

separagao e n t r e o trabalhador e a propriedade da t e r r a , uma 

das condigoes o b j e t i v a s de t r a b a l h o (2 9 ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(27) HOBSBAWM, E r i c . Introducao a MARX, K a r l . Formagoes Economicas P r e -

C a p i t a l i s t a s . ed. Paz e T e r r a S/A, Rio de J a n e i r o , 1977, p. 

59 - 60. 

(28) MARX, Op. c i t . : 

(29) I d . , i b i d . , p. 65. 
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Continuando, considerou ainda que a p o s s i b i l i d a d e 

de transformagio da riqueza monetaria em c a p i t a l r e s u l t o u 

de um processo h i s t o r i c o por meio do qual o c a p i t a l i s t a i n -

troduzia-se entre a propriedade da t e r r a e o t r a b a l h o (30). 

I s t o , por sua vez, i m p l i c o u numa "grande massa de forga de 

trabal h o " l i v r e de toda propriedade (31). 

Contudo, a d m i t i u que a t e r r a , enquanto condigao ob-

j e t i v a de t r a b a l h o , poderia t e r sido anteriormente apro-

priada de alguma maneira d i v e r s a da t r a d i c i o n a l m e n t e encon-

trada, sendo mencionado o possuidor, ou "possessor" (32). 

Ainda mostrando uma nao l i n e a r i d a d e , Marx abOrdou 

o fenomeno da manutengao da " i l u s a o da propriedade" como 

mecanismo de redugao dos custos de produgao (33) , bem como 

a e x i s t e n c i a de t i p o s " h i b r i d o s " e n t r e modos de produgao 

anteriores e o c a p i t a l i s m o (34) . 

0 autor constata ainda a ocorrencia de :preservagao, 

de redugao a estagios antigos (35) e de ressurgimento pos-

t e r i o r a dissolugao, de formas de propriedade e/ou de pro-

dugao correspondentes a fases antecedentes aos momentos 

h i s t o r i c o s estudados (36). I s t o pode ser v i s t o claramente 

na passagem seguinte: 

"A forma a s i a t i c a necessariamente sobrevive 

por mais tempo e com mais tenacidade ( . . . ) " 

(desde que) " ( . . . ) o c i r c u l o de produgao se-

j a auto-sustentado e haja unidade da a g r i c u l -

t u r a com a manufatura a r t e s a n a l " (37). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(30) I d . , i b i d . , p. 102 

(31) I d . , i b i d . , p. 103- 104. 

(32) I d . , i b i d . , p. 67. 

(33) I d . , i b i d . , p. 107. 

(34) I d . , i b i d . , p. 109. 

(35) I d . , i b i d . , p. 89. 

(36) I d . , i b i d . , p. 91. 

(37) I d . , i b i d . , p. 79. 
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Embora esperando que ocorresse, em fase p o s t e r i o r , a 

dissolugao dessas d i f e r e n t e s "formas" *, Marx, i m p l i c i t a -

mente/ reconheceu a pouca d i s p o n i b i l i d a d e de elementos h i s -

t 5 r i c o s para asseverar que o c a p i t a l d i s s o l v e r i a t i p o s i n -

t e r m e d i a r i e s , quando afirmou que i s s o se v e r i a com o decor-

r e r da h i s t o r i a (38) ; 

Em relacao a modos de produgao, ele d i s c u t e o escra-

vismo, demonstrando a diferenga de seu c a r a t e r na Europa 

e no Oriente (39). 

I s t o pode ser p a s s i v e l de extrapolagao a outros mo-

dos de produgao; bem como ser i n d l c i o de d i f i c u l d a d e de 

d e f i n i g a o de determinagoes fundamentals, como r e f e r e Hobs-

bawm. 

Na sua obra mais importante, cujo l i v r o 1 f o i e s c r i -

t o em 1867 (40), ele formulou uma a n a l i s e bastante abran-

gente da t r a n s i g a o h i s t o r i c a do feudalismo para o c a p i t a -

lismo, demonstrando a transformagio da a g r i c u l t u r a pela i n -

d u s t r i a em t r e s estagios: os campos se despovoaram atraves da ex-

propriagao do produtor direto/ aumentando a concentragao dos meios 

de produgao; ocorreu o avango da revolugao i n d u s t r i a l e o 

crescimento da populagao urbana, exigindo uma maior produ-

gao a g r i c o l a ; e, finalmente, a i n d u s t r i a l i z a g a o da a g r i c u l -

t u r a . 

"O modo de produgao c a p i t a l i s t a completa a 

r u p t u r a dos lagos p r i m i t i v o s que, no comego, 

uniam a a g r i c u l t u r a e a manufatura. Mas, ao 

(*) E s t e c o n c e i t o e aqui empregado t a l como Marx o u t i l i z o u em Formacoes 

Economicas P r e - c a p i t a l i s t a s . 

(38) Id., ibid., p. 109. 

(39) Id., i b i d . , p. 90. 

(40) MARX, K a r l . 0 C a p i t a l - C r i t i c a da Economia P o l i t i c a . L i v r o 1, 0 

P r o c e s s o de Producao do C a p i t a l , Volume 1, C i v i l i z a g a o B r a s i -

l e i r a . Rio de J a n e i r o . 
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mesmo tempo, c r i a as condigoes m a t e r i a l s para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lima s i n t e s e nova su p e r i o r , para a uniao da a-

g r i c u l t u r a e da i n d u s t r i a , na base das e s t r u -

turas que desenvolveram em mutua oposigao. 

Com a preponderancia cada vez maior da popula-

gao urbana, que se amontoa nos grandes centros, 

a produgao c a p i t a l i s t a , de um lado, concentra 

a forga m o t r i z h i s t o r i c a da sociedade, e, do 

ou t r o , p e r t u r b a o i n t e r c a m b i o m a t e r i a l entre o 

homem e a t e r r a , i s t o e, a v o l t a a t e r r a dos 

elementos do solo consumidos pelo ser humano 

sob a forma de alimentos e de v e s t u a r i o , v i o -

lando assim a eterna condigao n a t u r a l da f e r -

t i l i d a d e permanente do solo. Com i s s o , des-

t r o i a saude f x s i c a do trabalhador urbano e a 

vida mental do trabalhador do campo. Mas, ao 

d e s t r u i r as condigoes n a t u r a i s que mantem a-

quele i n t e r c a m b i o , c r i a a necessidade de r e s -

t a u r a - l o sistematicamente, como l e i regulado-

ra da produgao e em forma adequada ao desen-

volvimento i n t e g r a l do homem. Na a g r i c u l t u r a 

como na manufatura, a transformagao c a p i t a l i s -

t a do processo de produgao s i g n i f i c a ao mesmo 

tempo, o m a r t i r o l o g i o dos produtores: o i n s -

t r u m e n t a l de t r a b a l h o converte-se em meio de 

subjugar, e x p l o r a r e lancar a m i s e r i a o t r a -

balhador e a combinagao s o c i a l dos processos 

de t r a b a l h o , torna-se a opressao organizada 

contra a v i t a l i d a d e , a liberdade e a indepen-

dencia do tr a b a l h a d o r i n d i v i d u a l . A dispersao 

dos trabalhadores r u r a i s em areas extensas 

quebra sua f o r g a de r e s i s t e n c i a , enquanto a 

concentragao aumenta a dos trabalhadores urba-

nos. Na a g r i c u l t u r a moderna, como na indus-

t r i a urbana, o aumento da forga p r o d u t i v a e a 
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maior m o b i l i z a g l o de t r a b a l h o obtem-se com a 

devastagao e a r u i n a f i s i c a da forga de t r a b a -

l h o . E todo progresso da a g r i c u l t u r a c a p i t a -

l i s t a s i g n i f i c a progresso na a r t e de despojar 

nao so o trabalhador mas tambem o solo; e todo 

aumento da f e r t i l i d a d e da t e r r a num tempo dado 

s i g n i f i c a esgotamento mais rapido das fontes 

duradouras dessa f e r t i l i d a d e " (41). 

Acentuou o a u t o r o quanto esse processo f o i v i o l e n t o : 

"...essa l u t a , o r i g i n a l m e n t e , se t r a v a mais 

ent r e grandes e pequenos p r o p r i e t a r i e s de t e r -

ras do que entre c a p i t a l e t r a b a l h o a s s a l a r i a -

do; por o u t r o lado, quando trabalhadores sao 

suprimidos por instrumentos de t r a b a l h o , ove-

l h a s , cavalos, e t c . , os atos de v i o l e n c i a d i -

retamente aplicados constituem p r e l u d i o da r e -

volugao i n d u s t r i a l . P r i m e i r o , os trabalhado -

res sao expulsos da t e r r a ; depois, vem as ove-

lhas. 0 roubo das t e r r a s em grande escala, pra-

t i c a d o na I n g l a t e r r a , c r i a as condigoes para 

a a g r i c u l t u r a em grande escala" (42). 

Apesar dessa descricao, onde apresenta a forga da 

transformagio c a p i t a l i s t a , Marx deixa transparecer um cara-

t e r mais de dominagao do que de generalizagao no c a p i t a l i s -

mo, chegando a f a z e r uma ressalva contundente. 

"A propriedade p a r c e l a r i a l i v r e do p r o p r i o 

c u l t i v a d o r da t e r r a era nos melhores tempos 

da antiguidade c l a s s i c a , a forma dominante , 

normal, e c o n s t i t u i a a base economica da so-

ciedade; entre os povos modernos, e uma das 

formas que s u r g i u da decomposigao da p r o p r i e -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(41) Id., i b i d . , p. 578. 

(42) Id., i b i d . , p. 578. 



23 

dade f u n d i a r i a f e u d a l . Encontramo-la na yeoman 

ry da I n g l a t e r r a na classe r u r a l da Suecia, e 

entre camponeses da Franga e da Alemanha Oci-

de n t a l . Deixamos de lado as col o n i a s , p o i s , 

o campones independente a i se desenvolve nou-

t r a s condigoes. ( G r i f o de C a n t a l i c e ) . 

A propriedade l i v r e do p r o p r i o c u l t i v a -

dor da t e r r a e sem duvida a forma mais normal 

da propriedade f u n d i a r i a para a pequena explo-

ragao a g r i c o l a : is'tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e" ,  para um modo de produ-

gao em que a posse da t e r r a e condigao para o 

trabalhador a p r o p r i a r - s e do produto do t r a b a l h o 

p r o p r i o e em que o a g r i c u l t o r , seja l i v r e ou 

subordinado, tern de p r o d u z i r com sua f a m i l i a , 

como trabalhador i s o l a d o e independente, os 

meios de sub s i s t e n c i a p r o p r i o s . A; propriedade 

da t e r r a e tao necessaria para o pleno desen-

volvimento desse modo de exploragao quanto a 

propriedade do i n s t r u m e n t a l , para o l i v r e de-

senvolvimento do artesanato. Serve a i de base 

para o desenvolvimento da independencia pes-

soal. C o n s t i t u i e s t a g i o necessario do desen-

volvimento da a g r i c u l t u r a " (43). 

0 f a t o de nao considerar as colonias pode decorrer 

t a n t o de uma i n e x i s t e n c i a de dados sobre a penetragao do 

c a p i t a l nessas regioes, como pode s i g n i f i c a r que Marx a c e i -
t 

tava que, a l i (nas c o l o n i a s ) , o fenomeno ocorresse d i f e r e n -

temente. 

Nesse sentido, encontra-se, no segundo esbogo da 

c a r t a de Marx a Vera Zasuli c h , em 1881, um comentario sobre 

a capacidade Russia, a p a r t i r dos e f e i t o s do modo de produ-

(43)Id., i b i d . , Livro 3, v. 06, p. 924. (Publicado pela 1- vez em 1894). 
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gao c a p i t a l i s t a , m o d i f i c a r e f a z e r e v o l u i r a ant i g a forma 

camponesa, ao inves de e l i m i n a - l a , ou d i s s o l v e - l a ( 4 4 ) . 

Ei f i n a l m e n t e , no t e r c e i r o esbogo daquela correspon-

dencia, Marx questionou a forma de evolugao h i s t o r i c a da 

comunidade camponesa para a propriedade p r i v a d a , afirmando 

que esse caminho nao era i n e x o r a v e l . Reconheceu e l e , nesse 

estudo, que o resulta d o dessa t r a n s i g a o i r i a depender das 

condigoes h i s t o r i c a s em que e l a viesse a oco r r e r (45). 

Marx considerou, como f a t o r fundamental na conforma-

gao da questao camponesa, o f a t o do modo de produgao c a p i -

t a l i s t a nao estar sendo e r i g i d o a p a r t i r de condigoes i n -

trl n s e c a s da formagao economica, como ocorreu nos moldes 

europeus. Nesse caso, a i n d u s t r i a nao t i n h a como precedente 

o processo de revolugao a g r i c o l a e, em consequencia/ nao 

s o b r e v i r i a a sin t e s e - a a g r i c u l t u r a dissolvendo-se na i n -

d u s t r i a e o campo, transformando-se numa grande f a b r i c a -

mas, a a g r i c u l t u r a poderia ser mantida ao lado da i n d u s t r i a , 

sobretudo no caso e s p e c i f i c o da penetragao do c a p i t a l i n -

t e r n a c i o n a l (46) . 

E, nao obstante a a n a l i s e de Marx sobre a evolugao 

t i p i c a do ca p i t a l i s m o na Europa, tem-se a descrigao h i s t o r i -

ca de Hobsbawm, evidenciando, no p r o p r i o continente euro-

peu, apesar da formagao endogena do ca p i t a l i s m o comum a t o -

dos os paises, d i f e r e n t e s caminhos de desenvolvimento nas 

diversas formagoes economicas (47). 

Mas, considerando o c r i t e r i o u t i l i z a d o por Marx na 

sua comparagao, vemos o a u t o r , c i t a n d o o exemplo russo, a-

(44) GOMEZJARA. Op. Cit.: p. 114. 

(45) Id., i b i d . , p. 133. 

(46) MARX, Karl. Apud GOMEZJARA, Op. Cit.: p. 112 - 115. 

(47) HOBSBAWM, Eric J. - A Era das Revolucoes: Europa 1789 - 1848. ed. 

Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, p. 167 - 186. 

- A Era do Capital: 1848 - 1875, ed. Paz e Terra 
Rio de Janeiro, 1977, p. 189 - 206. 
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f i r m a r que: a ameaga aquela comunidade nao e um d e t e r m i n i s -

mo. 

"es l a opresion por p a r t e d e l Estado y l a ex-

p l o t a c i o n por parte de los c a p i t a l i s t a s i n -

t r u s o s , f o r t a l e c i d o s por e l mismo Estado a 

expensas y a costa de l o s campesinos..."(48). 

Por conseguinte, em decorrencia do c a r a t e r u n i v e r -

s a l - onde se combinam as constantes transformacoes - do 

desenvolvimento do capitalismo no mundo, os paises p e r i f e - -

r i c o s , nos quais se destaca a natureza i n t e r n a c i o n a l do ca-

p i t a l nao t e r i a m necessariamente que seguir a mesma t r a j e -

t o r i a c l a s s i c a para o capitalismo (49). 

Tal a s s e r t i v a leva a que se considerem os camponeses 

nao como uma camada em processo de i n e v i t a v e l extingao, mas, 

podendo c o e x i s t i r com o c a p i t a l i s m o e, p a r t i c i p a r do comba-

t e ao c a p i t a l (50). 

Esta i n t e r p r e t a g a o marxista, p r i v i l e g i a n d o por exce-

le n c i a o metodo h i s t o r i c o - d i a l e t i c o , e x p l i c i t a d i f e r e n t e s 

processos de desenvolvimento das sociedades. Essa concepcao 

expressa um reconhecimento de que a evolugao h i s t o r i c ^ co-

mo r e s u l t a n t e de relagoes c o n t r a d i t o r i a s e mutaveis e n t r e 

forgas s o c i a i s concretas, oferece mais oportunidade de 

questionamento do que comprovagoes. 

Tal opgao metodologica i m p l i c a na execugao sumaria 

de esquemas formais que pretendam e x p l i c a r uma t o t a l i d a d e 

i r r e g u l a r e complexa, desprezando as desigualdades e a cor-

relagao e n t r e e l a s , caindo, portanto, numa s i m p l i f icagao 

(48) GOMEZJARA. Op. Cit.: p. 114. 

(49) Id., i b i d . , p. 114. 

(50) Id., i b i d . , p. 115. 
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forgada (51). 

Sob essa o t i c a , pode-se i n t e r p r e t a r a situagao dos 

paises p e i f i f e r i c o s i n s e r i d o s na economia mundial como de-

c o r r e n c i a das novas condigoes h i s t o r i c a s , a p a r t i r da i n -

te r n a c i o n a l i z a g a o do c a p i t a l . Esses paises nao se indus-

t r i a l i z a m num processo endogeno, prescindindo, por i s t o , de 

uma revolugao a g r i c o l a a n t e r i o r . Como result a d o das c o n t r a -

digoes geradas pelo c a p i t a l i s m o a n i v e l da economia mundial 

como um todo, a i n d u s t r i a l i z a g a o e o avango tecnologico se 

mundializam, sendo t r a n s p o r t a d o s , de f o r a para dentro e de 

cima para baixo, dos paises c e n t r a i s para os paises p e r i f e -

r i c o s . 

(51) JOLLIVET, Marcel. 0 Lugar dos Camponeses na Estrutura de Classe: 
Algumas Reflexoes Gerais a Partir de um Caso Particular. IN. 
Rev. Raizes Ano I Jul-Dez/1982. n9 1, Campina Grande, p. 5-24. 

"... - a historia nao faz outra coisa, a nao ser ensejar-nos a 
novas perguntas, ela nunca chegou a fornecer a "prova", como 
pretendem alguns, do que sao os camponeses como classe ou con-
junto de camadas sociais. A historia nao terminou e nao tern 
o que fazer com as essencias; ela e o resultado de forcas so-
ciais concretas, contraditorias, sempre em transformacao e os 
camponeses sao parte dessas forcas. 0 sentido do trabalho e 
precisamente de conhece-las e torna-las conhecidas. E necessa-
r i o , porem, evitar que esquemas preconcebidos venham substi-
t u i r a analise historica real. (...) nesta perspectiva simpli-
ficam-se muitas vezes de maneira extrema as analises que, em 
•ultima instancia, sao mais sofisticadas e contraditorias do 
que em geral se comenta, particularmente no caso de Marx.(...) 
Parece (...)que se pode afirmar que estamos aqui frente a um 
processo tipico de producao ideologica interna ao capitalismo 
e o que pode aparecer com razao como perversao da analise mar-
xista (...) parece, pura e simplesmente, decorrer do desleixo 
de uma das regras de ouro do metodo marxista que e o metodo 
historico (...) (...) nao existe solugao teorica, solucao em 
s i . Pelo contrario, aqui como alhures e a acao das forcas so-
ciais que traz a unica resposta possivel, aquela dada pela 
historia. (...) a historia e mais aberta do que se diz ge-
ralmente: (...) existem varias historias possiveis e nao uma 
so". 
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A modernizacao no setor a g r i c o l a , ao inves de i m p l i -

car era proletarizagao generalizada, provoca mudanga e adequa-

gao das r'elagoes de produgao e um assalariamento i n c e r t o e 

temporario. Assim, os camponeses, que poderiam caminhar 

para a extingao em circ u n s t a n c i a s " c l a s s i c a s " , tendem a se 

rep r o d u z i r , embora nao de forma i d e n t i c a . 

Essa reprodugao, no entanto, nao se da em toda parte 

com a mesma f a c i l i d a d e . A modernizagao, de acordo com os 

ob j e t i v o s do c a p i t a l , quase sempre poe em cheque a posse e 

o uso das t e r r a s cedidas aos pequenos produtores, bem como 

o produto c u l t i v a d o nessas p a r c e l a s , quase sempre necessa-

r i o ao consumo d i r e t o , ou a venda - para g a r a n t i r a subsis-

t e n c i a do a g r i c u l t o r . 

Nesses casos, as condigoes de permanencia na t e r r a 

sao o movel imediato de c o n f l i t o s . 

Nessa per s p e c t i v a , a l u t a p e l a t e r r a pode ser s i t u a -

da dentro das prop r i a s contradigoes engendradas pelo c a p i -

t a l i s m o . E, em assim sendo, considerando-se a polarizagao 

c a p i t a l versus t r a b a l h o , compreendem-se os camponeses neste 

polo. I s t o porque, enquanto, por meio da i n t e n s i f i c a g a o do 

traba l h o ou da diminuigao do consumo, mantem-se como peque-

nos produtores f a m i l i a r e s , sao explorados indiretamente pe-

lo c a p i t a l i s m o e, quando se semi-proletarizam e assalariam-

se precariamente, tornam-se tambem diretamente o b j e t o dessa 

exploragao. E, quando sao ameagados de expulsao, sao 

ameagados d i r e t a ou indiretamente pelo c a p i t a l . 

Entende-se, p o r t a n t o , que, em razao d i s t o , a 

l u t a pela t e r r a assume um ca r a t e r de avango nos paises pe-

r i f e r i c o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 2 -  AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TRANSFORMACAO DA AGRI CULTURA PELO CAPI TALI SMO SE~ 

GUNDO KAUTSKY 

Alguns estudiosos, que empregam o marco t e o r i c o - me-
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t o d o l o g i c o proposto por Marx, u t i l i z a m a analise efetuada 

por Kautsky sobre a evolugao h i s t o r i c a da Europa e, p a r t i -

cularmente a expansao do c a p i t a l i s m o na Alemanha, mais como 

esquema formal do que na sua exata dimensac de r e f e r e n c i a l 

h i s t o r i c o . Dai a importancia de conhecer essa abordagem, 

tentando compreende-la em toda a sua dinamica ao inves 

de r e d u z i - l a a um simples modelo a ser adotado mecanica-

mente, ou, ao c o n t r a r i o , a ser refutado precipitadamente, 

numa predisposigac c o n t r a divergencias t e o r i c a s . 

K a r l Kautsky, em seu l i v r o a Questao A g r a r i a , e s c r i -

t o em 1898, com base na t e o r i a legada por Marx, analisou as 

l e i s da evolugao do s e t o r a g r i c o l a . A subordinagao da a g r i -

c u l t u r a a i n d u s t r i a , cujo desenvolvimento passou a ser o 

impulsor e a d i r e t r i z da transformagao da p r i m e i r a , c o n s t i -

t u i a i d e i a c e n t r a l de sua obra (52). Nela, procurou de-

monstrar que o c a p i t a l i s m o , ao penetrar no campo, rev e l o u , 

de um lado, a tendencia g e r a l para a concentragao de r i q u e -

za e, de o u t r o , para a p r o l e t a r i z a g a o , apesar desse proces-

so nao t e r d e c o r r i d o rapidamente, apresentando flutuagoes 

entre os avangos da grande e da pequena exploragao (53). 

Enquanto defendeu a tendencia u n i v e r s a l para a pro-

l e t a r i z a g a o , o aut o r i d e n t i f i c o u - s e com a p r i m e i r a posigao 

de Marx, adotando uma concepgao bastante d e t e r m i n i s t a . 

• I s t o pode ser observado quando estudou a i n d u s t r i a -

lizagao da a g r i c u l t u r a . Ele afirmou que a i n d u s t r i a c a p i -

t a l i s t a , pela sua s u p e r i o r i d a d e , e x t i n g u i u depressa a forma 

domestica de f a b r i c a g a o camponesa para autoconsumo, c r i a n -

do necessidade de moeda para aquisigao do indispensavel a 

reprodugao da f o r g a de t r a b a l h o , necessidade essa, por sua 

vez, ampliada p e l o p r o p r i o c a p i t a l i s m o , estendendo suas 

i d e i a s , como os seus produtos, aos mais d i s t a n t e s rinooes 

(54) . 

(52) KAUTSKY, Op. c i t . : A Questao... Passim 

(53) Id. , i b i d . , p. 9, 12 e 22. 

(54) Id., i b i d . , p. 27. 
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Assim, Kautsky v i u a eliminagao da " i n d u s t r i a " cam-

ponesa pela i n d u s t r i a l i z a g a o como sendo o p r i m e i r o passo 

para a p r o l e t a r i z a g a o , m a t e r i a l i z a d o na redugao do campones 

a um simples a g r i c u l t o r . I s t o se deu porque e l e comecou a 

c u l t i v a r a t e r r a com o o b j e t i v o precipuo de vender o que 

c o l h i a , passando a depender cada vez mais do mercado, no 

sentido de obter o d i n h e i r o , que lhe f i c o u sendo imprescin-

dxvel para a d q u i r i r aqueles produtos que nao mais f a b r i c a v a 

(55) . 

Para Kautsky, t r e s f a t o r e s condicionaram a perda da 

propriedade, a desagregagao da f a m i l i a e a p r o l e t a r i z a g a o 

do campesinato: a) a extingao da i n d u s t r i a camponesa, asso-

ciada a temporariedade dos trabalh o s a g r i c o l a s ; b) o apare-

cimento da intermediagao comercial, vinculado ao surgimento 

da usura; c) a i n s u f i c i e n c i a g r a d a t i v a da area c u l t i v a v e l , 

face o aumento v e g e t a t i v o da f a m i l i a (56). 

Acrescentou ainda que os que permaneciam no nucleo 

f a m i l i a r , embora i n t e n s i f i c a n d o o t r a b a l h o , nao conseguiam 

dar conta das t a r e f a s a g r i c o l a s ; assim, algumas exploragoes 

admitiam temporariamente, para o preparo da t e r r a e para a 

c o l h e i t a , membros sobrantes de outras fami l i a s camponesas, 

como assalariados (57). 

Surgiu a d i f e r e n c i a g a o das exploragoes maiores - que 

podiam c o n t r a t a r numero crescente de trabalhadores - onde 

f i c a v a evidente a relagao e n t r e explorador e explorado. 0 

capitalismo apressou e generalizou esse processo, mesmo sem 

penetrar ainda na e s f e r a p r o d u t i v a da a g r i c u l t u r a (58). 

Convem destacar que a p r o l e t a r i z a g a o do campesinato 

realmente c a r a c t e r i z o u a passagem da a g r i c u l t u r a f e u d a l pa-

ra a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a na Alemanha, analisada por 

(55) Id., i b i d . , p. 28. 

(56) Id., i b i d . , p. 29 - 30. 

(57) Id., i b i d . , p. 30. 

(58) Id., i b i d . , p. 31. 
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Kautsky. La, essa t r a n s i c a o r e s u l t o u da i n t e r a c a o d i a l e t i c a 

entre os setores: i n d u s t r i a e a g r i c u l t u r a , nos primordios 

do c a p i t a l i s m o , em condigoes h i s t o r i c a s e s p e c i f i c a s (59). 

Entr e t a n t o , em paises de i n d u s t r i a l i z a g a o t a r d i a , ou se j a , 

em periodo p o s t e r i o r do c a p i t a l i s m o , essa i n t e r a g a o d i a l e -

t i c a ocorre e n t r e o centro e a p e r i f e r i a , d a i resultando a 

conformagao da a g r i c u l t u r a e da p r o p r i a sociedade j a v o l t a -

das para o c a p i t a l i s m o . A i , sao cr i a d a s , posteriormente a-

daptadas e, ainda, em outros momentos, d i s s o l v i d a s e r e -

criadas, d i f e r e n t e s formas de relagao de t r a b a l h o e de or-

ganizagao da produgao, sempre subordinadas a expansao do 

c a p i t a l e ao r i t m o de acumulagao c a p i t a l i s t a . 

No entanto, retomando o autor estudado, ve-se que o 

mesmo s i n t e t i z o u a t r a n s f ormagao, de carat e r endogeno, da 

a g r i c u l t u r a p e l a i n d u s t r i a , considerando que, a. medida que 

essa t r a n s i g a o se desenvolvia, os produtos a g r i c o l a s iam se 

c o n s t i t u i n d o em mercadorias, resultando d i s t o , de um lado, 

a necessidade de assalariamento e, de o u t r o , a e x i s t e n c i a 

de camponeses p r o l e t a r i z a d o s , originando-se, finalmente, a 

mercantilizagao da t e r r a , que deixou de ser superabundante 

para t o r n a r - s e o b j e t o de monopolizagao (60). 

Pa s s i v e l de ser apropriada pelos detentores do cap i -

t a l , por t e r se tornado mercadoria, a t e r r a f o i sendo a l -

cangada pelo avango tecnologico. No bojo dessa evolugao, f o i 

muito s i g n i f i c a t i v a a introdugao da maquina, pelo trabalho 

e pelo tempo que poupa, f a c i l i t a n d o a produgao em s e r i e e o 

retorno do c a p i t a l i n v e s t i d o (61)-

Esse sistema imperioso de produgao para mercado, a-

celerado pelo desenvolvimento tecnologico que a t i n g i a as 

exploragoes maiores, c a p i t a l i z a d a s , ocasionava e f e i t o con-

(59) HOBSBAWM. Op. c i t . : A Era do. p. 189 - 206. 

(60) KAUTSKY. Op. c i t . : A Questao. p. 35 - 36. 

(61) Id., i b i d . , p. 55 - 59. 
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t r a r i o sobre a produgao camponesa, conduzindo-a ao esgota-

mento e a regressao, ao mesmo tempo em que transformava a 

populagao a e l a l i g a d a numa gente faminta e sem a necessa-

r i a forga para subverter a situacao (62). 

0 Estado de esgotamento, conduzindo a pequena pro-

dugao a extingao, representava uma p o s s i b i l i d a d e de s u r g i -

mento de uma exploragao em larga escala sem, no entanto, se 

c o n s t i t u i r numa condigao s u f i c i e n t e . Na a g r i c u l t u r a , se-

gundo Kautsky, a c e n t r a l i z a g a o da propriedade antecedia a 

centralizagao da administragao. Era p r e c i s o , p o r t a n t o , que 

as v a r i a s pequenas produgoes expropriadas apresentassem uma 

area contigua. Dai porque, quando e x i s t i a a continuidade de 

v a r i a s pequenas exploragoes, uma grande empresa l u t a v a con-

t r a todos os obstaculos impostos pelas menores para e x t i n -

g u i - l a s e a i i n s t a l a r - s e (63). 

Pode-se r e l a c i o n a r a essa concepgao de:Kautsky, sua 

forma de ver a questao camponesa. Para e l e , apesar da i n s a -

t i s f a g a o demonstrada pelo campesinato, nao se podia esperar 

que ele se opusesse a essas ou quaisquer outras transforma-

goes socio-economicas (64) . Conforme o autor, no campc, como 

na cidade, a questao o p e r a r i a estava em p r i m e i r o piano (65), 

sendo, os p r o l e t a r i z a d o s do meio r u r a l , menos exigentes, 

mais submissos e menos r e s i s t e n t e s ao c a p i t a l (66). Por 

conseguinte, segundo a o t i c a de Kautsky, a questao campone-

sa era secundaria, por ser a p r o l e t a r i z a g a o i n e v i t a v e l . 

Apesar dessa e de outras afirmagoes conclusivas de 

Kautsky no tocante a uma forma u n i l i n e a r de penetragao do 

capitalismo, implicando na p r o l e t a r i z a g a o do campesinato, es-

(62) Id., i b i d . , p. 42 - 45. 

(63) Id., i b i d . , p. 161 - 162. 

(64) Id., i b i d . , p. 240. 

(65) Id., i b i d . , p. 249. 

(66) Id., i b i d . , p. 202. 
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se autor, ao desenvolver a sua an a l i s e , em nenhum momento, 

afirmou, de forma e x p l i c i t a ou i m p l i c i t a , que esse proces-

so de p r o l e t a r i z a g a o do campesinato fosse l i n e a r . Muito pe-

l o c o n t r a r i o , e l e evidenciou a convivencia c o n f l i t a n t e da 

grande com a pequena produgao. I s t o d e c o r r i a , sobretudo, da 

d i f i c u l d a d e da exploragao a g r i c o l a de ca r a t e r amplo imobi-

l i z a r os a g r i c u l t o r e s p r o l e t a r i z a d o s , j a que, provinham das 

menores, os bragos d i s p o n i v e i s a serem u t i l i z a d o s por e l a . 

Essa in t e r a g a o , embora s i g n i f i c a s s e um estimulo ao s u r g i -

mento e/ou ao desenvolvimento, onde predominava a produgao 

camponesa, de uma exploragao em la r g a escala, representava 

um contraste e uma r e s t r i g a o a sua excludencia e expansao 

(67) . 

Considerando a expropriagao camponesa, resultando 

num processo m i g r a t o r i o , o autor d e f i n i u os seus l i m i t e s 

como a conformagao de uma reserva de p r o l e t a r i o s r u r a i s . Do 

mesmo modo que, no campo, de um lado, a p r o l e t a r i z a g a o gra-

d a t i v a ampliava a o f e r t a de t r a b a l h o , de o u t r o , a migragao 

para centros i n d u s t r i a l i z a d o s c o n t r i b u i a para aumentar a 

d i f i c u l d a d e de s a t i s f a g a o da demanda. Em razao d i s t o , a 

grande propriedade t e r r i t o r i a l procurou, num segundo momen-

t o , r e t e r os trab a l h a d o r e s , cedendo-lhes, sob condigoes, 

glebas de t e r r a . E n t r e t a n t o , esse ressurgimento da pequena 

exploragao nao f o i d e f i n i t i v o , nem impediu o escoamento 

dos trabalhadores r u r a i s (68). 0 autor s a l i e n t o u ainda que 

a procura de um t r a b a l h o complementar podia chegar a afas-

t a r o campones, apenas temporariamente, do seu l o c a l de o r i -

gem, para exercer fungoes de p r o l e t a r i o , e, posteriormente, 

r e t o r n a r com o produto do seu t r a b a l h o , f o rtalecendo a pe-

quena exploragao (6 9 ) . 

(67) Id., i b i d . , p. 171- 178.-180. 

(68) Id., i b i d . , p. 231. 

(69) Id., i b i d . , p. 207 - 210. 
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Continuando a destacar esse movimento d i a l e t i c o , o 

autor r e s s a l t o u que nao se v e r i f i c o u o desaparecimento r a -

pido da pequena exploragao, i n c l u s i v e tendo o c o r r i d o em de-

terminadas regioes um aumento do seu numero (70). Ele com-

plementou afirmando que, onde se desenvolvia a a g r i c u l t u r a 

c a p i t a l i z a d a , prevaleceu a grande exploragao que, nao sendo 

l u c r a t i v a em o u t r o lugares, ou epocas, deu vez a pequena 

(71). O a u t o r ressalvou que esse processo tornou-se mais 

complexo no campo, nao estando, entao, totalmente desvenda-

do, exigindo novos questionamentos (72). 

No tocante a este aspecto, Kautsky observou ainda 

que a pequena exploragao nem estava em v i a s de desapareci-

mento, nem podia ser completamente s u b s t i t u i d a p e l a grande. 

No entanto, o s u b s i s t i r daquela produgao camponesa nao se 

devia ao f a t o dela t e r provado uma maior p r o d u t i v i d a d e , mas 

a sua nao concorrencia com a empresa c a p i t a l i s t a , quando 

era o caso, o que lhe p e r m i t i a sobreviver ao seu lado, pro-

piciando-lhe a mercadoria forga de t r a b a l h o que possuia em 

excesso. Eram os dois polos que se relacionavam de forma 

contrastante,; mas nao excludente, d a i poderem se a l t e r n a r 

(73) . 

Tendo demonstrado que, em alguns lugares e em deter-

minados momentos, o c o r r i a uma a l t e r n a n c i a e n t r e a expansao 

da grande e da pequena exploragao mostrou tambem que a t e n -

dencia a concentragao e a tendencia ao fracionamento podiam 

ocorrer simultaneamente. Nao conseguindo mais sobreviver do 

produto de sua exploragao, o campones era forgado a um t r a -

balho complementar, vendendo no mercado seu tempo excedente, 

exercendo j a fungao semelhante a do o p e r a r i o a s s a l a r i a d o , 

enquanto as mulheres e as criangas, a custa de seu quase 

(70) Id., i b i d . , p. 148. 

(71) Id., i b i d . , p. 154. 

(72) Id., i b i d . , p. 166. 

(73) Id., i b i d . , p. 182. 
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esgotamento eram i n c l u i d a s nos servicos agricolas. Essa con-

d i g i o h i b r i d a da f a m i l i a camponesa - aumento do a s s a l a r i a -

mento ao. lado das exploragoes minusculas - p e r m i t i a o f r a - -

cionamento, p a r a l e l o ao desenvolvimento, da grande explo-

ragao (74) . 

Embora anteriormente, ao estudar as razoes determi-

nantes da sobrevivencia da pequena exploragao, Kautsky tenha 

u t i l i z a d o o c r i t e r i o da f u n c i o n a l i d a d e , destacando-lhe o 

papel de fornecedora de mao-de-obra, depois, numa concepgao 

estritamente economica, e l e a n a l i s o u comparativamente os 

n i v e i s de e f i c i e n c i a dos dois t i p o s de produgao. Referindo-

se ao regime de exploragao, o autor apontou s i g n i f i c a t i v a s 

vantagens que apresentava a grande produgao, por ser mais 

r a c i o n a l do ponto de v i s t a t e c n i c o do que a pequena (75), 

assegurando ser, este f a t o , o que g a r a n t i a a expansao c a p i -

t a l i s t a no campo. E f o i justamente com base neste argumento, 

que o autor em questao c o n c l u i u , como f o i v i s t o ate agora, 

que o termo da marcha da penetragao do c a p i t a l i s m o no campo 

era a supressao do d i v o r c i o e n t r e a i n d u s t r i a e a a g r i c u l -

t u r a sob o dominio da p r i m e i r a (76). 

Concretamente, Kautsky v e r i f i c o u que o processo 

crescente e expedito de acumulagao c a p i t a l i s t a f a z i a s u r g i r 

empresarios que sabiam t i r a r vantagens da conjugagao da ex-

ploragao a g r i c o l a e i n d u s t r i a l (77). Desse modo, ele pare-

ceu r e f e r i r - s e ao aparecimento de a g r o - i n d u s t r i a s , como 

exemplos da sintese f i n a l . T a l fenomeno realmente tem ocor-

r i d o h i s t o r i c a m e n t e , mas nao de maneira generalizada, em 

todas as formagoes economico-sociais e em todas as fases do 

cap i t a l i s m o . Esse modo de produgao nao se desenvolveu sem-

pre de uma forma homogenea. 

(74) Id., i b i d . , p. 186 - 187- 193 - 194. 

(75) Id., i b i d . , p. 109. 

(76) Id., i b i d . , p. 319. 

(77) Id., i b i d . , p. 323. 
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Uma vez que u t i l i z o u o m e t o d o de Marx, com o sen t i d o 

de t o r n a r p e r c e p t i v e i s p r i n c i p i o s g e r a i s , Kautsky caiu em 

conclusoes b i n a r i a s . Quanto a a g r i c u l t u r a , sua i n f e r e n c i a 

l i m i t a - s e a dois elementos apenas, a i n d u s t r i a l i z a g a o da 

grande produgao e a extincao da pequena. E quanto ao d e s t i -

no do campesinato, aquela i l a g a o r e s t r i n g e - s e a duas a l t e r -

nativas opostas: transformagao em patrao, c a p i t a l i s t a , ou 

pr o l e t a r i z a g a o e assalariamento. 

Constata-se, por conseguinte, uma c e r t a incongruencia 

entre a an a l i s e desenvolvida por Kautsky, atraves da qual 

pode-se perceber a agio m u l t i f o r m e do c a p i t a l , e a dedugao 

a que chegou a p a r t i r desse estudo. No discurso, seguramen-

t e , ele apreendeu a dominancia e a determinagao do c a p i t a -

lismo, impondo-se e expandindo-se, independente de quais-

quer formas de propriedade, posse e uso da t e r r a , organiza-

gao da produgao e relagoes de t r a b a l h o com as quais se de-

pare. Esta comprovagao j a c o n s t i t u i r i a por s i so uma con-

clusao p e r t i n e n t e e p a s s i v e l de generalizagao, nao se i n -

correndo, ao a d m i t i - l a , na crenga numa forma l i n e a r e de-

t e r m i n i s t a de desenvolvimento pela qual deveriam passar t o -

das as sociedades. 

E n t r e t a n t o , no momento em que afirmou as conclusoes, 

assumindo uma formalizagao r i g i d a , o autor enquadrou os r e -

sultados de suas pesquisas e analises nas tendencias a cen-

t r a l i z a g a o do c a p i t a l e a p r o l e t a r i z a g a o do campesinato, 

desprezando a m u l t i p l i c i d a d e de formas e n i v e i s . 

Deve-se l e v a r em conta que Kautsky, em A Questao A-

g r a r i a , f o c a l i z o u o contexto alemao do seculo passado. E, 

na verdade, considerando o campones de entao, v e r i f i c a - se 

que, naquele p a i s , a passagem do feudalismo para o c a p i t a -

lismo o e x t i n g u i u , embora este fenomeno nao tenha o c o r r i d o 

da mesma maneira e com a mesma intensidade em toda a Euro-

pa (78). 

(78) HOBSBAVM. Op. c i t . : A Era do. p. 189 - 206. 
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Faz-se necessario destacar, ainda, a c r i a c a o , sobre-

v i v e n c i a e r e c r i a c a o de pequenas produgoes ao lado das 

grandes,"dentro do c a p i t a l i s m o , processo t i p i c o dos paises 

p e r i f e r i c o s . I s t o permite a manutengao, ou o ressurgimento, 

do campones, embora q u a l i t a t i v a m e n t e d i f e r e n t e do campones 

feu d a l , melhor d e f i n i d o como um pequeno produtor f a m i l i a r 

parcialmente expropriado e assalariado de forma preca-

r i a . 

Conforme o pensamento que se pode considerar i m p l i -

c i t o no discurso Kautskyano, a p a r t i r da penetracao c a p i t a -

l i s t a na a g r i c u l t u r a , a genese do c o n f l i t o pela posse e uso 

da t e r r a r e s i d i r i a essencialmente numa l u t a do campones, j a 

subordinado ao c a p i t a l e, por e l e , d i r e t a ou i n d i r e t a m e n t e , 

e t o t a l ou parcialmente, explorado, contra o c a p i t a l , con-

correndo para e v i d e n c i a r e agugar as contradigoes desse mo-

do de produgao. No entanto, ao c o n t r a r i o , segundo a con-

cepgao e x p l i c i t a d a por Kautsky nas conclusoes f i n a l s de sua 

obra, pode-se deduzir que a origem desse t i p o de c o n f l i t o 

e s t a r i a na posigao r e t r o g r a d a do campones, de bloqueio ao 

p r o p r i o avango do c a p i t a l , c o n s t i t u i n d o - s e apenas numa l u t a 

pela manutengao da propriedade i n d i v i d u a l e, p o r t a n t o , um 

atraso para a generalizagao da produgao s o c i a l i z a d a . 

Diante de c e r t o grau de incoerencia que parece e x i s -

t i r e ntre a a n a l i s e e as i n f e r e n c i a s do autor, evidenciando 

como que um esforgo de enquadramento da realidade dentro de 

uma concepgao t e o r i c a , poder-se-ia, i n c l u s i v e , aventar a 

suposigao de que a i l a g a o f i n a l de Kautsky representou, 

pr i n c i p a l m e n t e , uma j u s t i f i c a t i v a t e c n i c a , de c a r a t e r eco-

nomico, para a p o s s i v e l ocorrencia de uma revolugao que a-

dotasse como e s t r a t e g i a para o campo, a criagao de empresas 

ag r i c o l a s ( s o c i a l i s t a s ) em grande escala, como de f a t o 

ocorreu na Russia, cerca de 20 anos depois*. 

* Muito embora este teorico viesse, posteriormente, a divergir do 
processo revolucionario - que considerou desnecessariamente vio-
lento - da Russia - que julgava imatura para o socialismo. 
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2, 3 -  0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESENVOLVI MENTO DO CAPI TALI SMO E 0 CAMPESI NATO SE-

GUNDO LENI N 

Sao inco n t a v e i s os que se propoem a n a l i s a r a questao 

ag r a r i a segundo a concepgao l e n i n i s t a . Dentre esses, a l -

guns a u t i l i z a m mais para j u s t i f i c a r suas posigoes t e 5 r i -

cas, as quais muitas vezes tern por t r a s compromissos p o l i -

t i c o s . Outros, sob a pretensao de uma visao c r i t i c a , a r e -

futam, assumindo uma postura de prevengio e de negativismo 

o que quase sempre nao deixa de evidenciar, tambem, uma po-

sicao p o l i t i c a oposta. Outros, ainda, a estudam sem dogma-

tismos, pro ou contra, procurando o b t e r , nos meandros da 

evolugao de sua abordagem, respostas as p r o p r i a s i n q u i e -

tagoes. 

Situa-se nessa c a t e g o r i a a preocupagao deste t r a b a -

lho, que se v o l t a para as i d e i a s contidas nas cont r i b u i g o e s 

de Lenin, buscando compreender como este a u t o r , com base 

em p r i n c i p i o s t e o r i c o s de Marx, e i n t e r p r e t a n d o segundo r i -

gorosos c r i t e r i o s a realidade de sua epoca, e x p l i c o u a ex-

pansao do c a p i t a l i s m o e o destino do campesinato. 

Sobre a analise desse fenomeno na Russia, e l e esta-

beleceuuma polemica com os p o p u l i s t a s , que se ce n t r a l i z o u na 

in t e r p r e t a g a o do mercado i n t e r n o , defendendo a i r r e v o c a b i -

lidade da generalizagao do c a p i t a l i s m o , atraves da submis -

sao da a g r i c u l t u r a a i n d u s t r i a - e a transformagao da p r i -

meira num ramo i n d u s t r i a l (79). 

A abordagem do autor em foco i n c l u i u q u e a expansao 

da populagao urbana o c o r r i a as custas da populagao a g r i c o l a , 

como r e s u l t a n t e do desenvolvimento do c a p i t a l i s m o . Ele se 

apoiou.em t e o r i a exposta por Marx (80), segundo a qual na 

(79) LENIN, Vladimir I l i c h Ulianov. El Desarrollo del CapitalismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em 

Russia-El processo de la formacion de um mercado interior 
para la gran industria. Barcelona, Editorial A r i e l . 

(80) MARX, Karl. El Capital. Edicion Alemanha. Apud LENIN. Op. c i t . : 
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i n d u s t r i a , quando ha uma evolugao no c a p i t a l constante, tam-

bem aumenta, em termos absolutos, o c a p i t a l v a r i a v e l , ape-

sar de decrescer r e l a t i v a m e n t e ; enquanto na a g r i c u l t u r a , 

quando ocorre um incremento no c a p i t a l constante ha um de-

crescimo absoluto do c a p i t a l v a r i a v e l , exceto quando se ex-

pande a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a , o que, por sua vez, i m p l i c a 

num crescimento da populagao urbana (81). 

Analisando o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , Lenin 

afirmou que a c o n s t i t u i g a o do mercado i n t e r n o fundamentou-

se na desagregagao do campesinato, passando a demonstrar 

como esse processo ocorreu na Russia (82). 

Com base em dados sobre quantidade produzida (de a-

cordo com o sistema de c u l t i v o de cada l o c a l i d a d e ) , condi-

g5es de produgao, quantidade de t e r r a ( t a n t o dada quanto 

tomada em arrendamento), admissao de assalariados e numero 

de animais d i s p o n i v e i s , entre outros (83) ? e considerando 

p r i n c i p a l m e n t e a posigao de cada camada nas relagoes de 

produgao, Lenin s u b d i v i d i u os camponeses russos em t r e s 

grupos: pobres, medios e acomodados. 

Demonstrando que a Russia j a se encontrava numa eco-

nomia m e r c a n t i l , estando, p o r t a n t o , o campo completamente 

subordinado ao mercado, Lenin afirmou que as relagoes so-

c i a i s no campesinato apresentavam as contradigoes inerentes 

a toda economia m e r c a n t i l e c a p i t a l i s t a : concorrencia, l u t a 

pela t e r r a , concentragao da produgao e p r o l e t a r i z a g a o e ex-

ploragao da maioria dos a g r i c u l t o r e s (84) . Mencionou, ainda, 

alguns f o r t e s agentes de um veloz e continuo aumento da de-

sintegragao camponesa: a i n t e n s i f i c a g a o do f l u x o m i g r a t o r i o 

(81) LENIN. Op. c i t . : El Desarrollo. p. 26. 

(82) Id., i b i d . , p. 53. 

(83) I d . , i b i d . , p. 87 - 89. 

(84) Id., i b i d . , p. 161. 
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(oriundo do meio r u r a l ) ; o desenvolvimento do comercio (a-

proximando o campo da cidade); e a expansao das formas r a -

c i o n a i s de c r e d i t o . Por o u t r o lado, a t r i b u i u aprestagao de 

servigos pessoais e a usura, entre outros f a t o r e s , a p o s s i -

b i l i d a d e de conter ou r e d u z i r a desintegragao camponesa. 0 

autor abstraiu esses condicionantes da sua a n a l i s e , conside-

rando que os dados globais de evolugao economica na a g r i -

c u l t u r a russa comprovavam quea desagregagao, j a ere, entao, 

incontestavelmente um f a t o consumado (85),(grifo de Canta-

l i c e ) . Ela c o n s i s t i u na extingao completa do velho campesi-

nato e na conformagao de outras categorias na populagao r u -

r a l : a burguesia e o p r o l e t a r i a d o a g r i c o l a s , dois grupos 

antagonicos, desaparecendo o campones medio (86).. 

Convem destacar aqui a e s p e c i f i c i d a d e da Russia do 

seculo passado. La, embora j a podendo se constatar o domi-

n i o do c a p i t a l m e r c a n t i l , ainda era s i g n i f i c a t i v a aservidao, 

com sua l o g i c a p r o p r i a . E* p o s s i v e l que essa p e c u l i a r i d a d e 

tenha implicado na extingao do campesinato, como condigao 

do desenvolvimento do mercado i n t e r n e 

A l i a s , aquele que recebia uma i n s i g n i f i c a n t e parcela 

de t e r r a (o que Lenin ressalva que era f e i t o quando os pro-

p r i e t a r i e s encontravam vantagens n i s s o ) f o i i n c l u i d o por e l e 

entre o p r o l e t a r i a d o r u r a l . 0 autor considerou rxgidez teo-

r i c a ( g r i f o de C a n t a l i c e ) a concepgao de que "o c a p i t a l i s m o 

requer um o p e r a r i o l i v r e sem t e r r a " , uma vez que cada r e g i -

ao apresentava uma evolugao t i p i c a das relagoes s o c i a i s no 

campo (87h Segundo e l e , o campones russo nao se opunha 

a transformacao c a p i t a l i s t a da a g r i c u l t u r a , que ocorreu, 

gradativamente, em r i t m o bastante l e n t o e atraves de d i f e -

rentes v i a s , c o n s t i t u i n d o , ao inves disso, um a l i c e r c e f i r -

(85) Id., i b i d . , p. 173 - 174. 

(86) Id.,ibid., p. 165. 

(87) Id., ibid., p. 166 - 168. 
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me e profundo para o c a p i t a l i s m o (88). 

No l i v r o Capitalismo e A g r i c u l t u r a nos Estados Uni-

dos da America, Lenin a l u d i u a necessicade de se l e v a r em 

conta as formas diversas de que se re s t i a a subordinagao e 

transformacao da a g r i c u l t u r a pelo car a l (89). 

Mencionando que o Oeste encon;rava-se sendo povoado 

atraves de t e r r a s doadas, regulamentadas por uma agao go-

vernamental p o p u l i s t a ( 9 0 ) , o autor constatou em outra r e -

giao, no s u l , a e x i s t e n c i a de p a r c e i r o s "semifeudais", es-

tabelecendo comparacao com a Russia. 

"Tanto na America quanto na Russia, a regiao 

onde predomina a p a r c e r i a e a que apresenta o 

maior a t r a s o , a maior degradagio, a maior o-

pressao das massas trabalhadoras" (91). 

Ele comprovou a expansao da a g r i c u l t u r a m e r c a n t i l 

nos Estados Unidos como um todo, i n c l u s i v e no s u l , onde se 

desintegravam os l a t i f u n d i o s e s c r a v i s t a s , para dar margem a 

uma maior quantidade de pequenos estabelecimentos, voltados 

para c u l t u r a s de mercado, apresentando, ao mesmo tempo, d i -

minuicao da area c u l t i v a d a e incremento no volume produzido, 

i s t o e, aumento da p r o d u t i v i d a d e (92). Esse f a t o , associado 

ao crescimento do c a p i t a l i n v e s t i d o - no caso do s u l r e f e -

rente a adubos - f a z i a com que esse t i p o de exploragao pu-

(88) Id., i b i d . , p. 162 - 167. 

(89) LENIN, Vladimir I l i c h Ulianov. Capitalismo e Agricultura nos 
Estados Unidos da America - Novos dados sobre as Leis de de-
senvolvimento do Capitalismo na Agricultura. Sao Paulo, Edit. 
Brasil Debates, 1980. 

(90) Id., ibid., p. 04 - 05 . 

(91) Id., i b i d . , p. 12. 

(92) Id., i b i d . , p. 17 - 18. 
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desse ser tomada como empresa, forma de desenvolvimento t i -

p ico do ca p i t a l i s m o (93). 

Considerando o assalariamento, i n d i c a d o r por exce-

l e n c i a do avango do c a p i t a l i s m o no campo, embora sem dispor 

de dados sobre o assalariamento complementar, o que sem du-

vida c o n t r i b u i u para a subestimagao dos res u l t a d o s , Lenin 

comprovou a expansao do numero de assalariados permanentes 

e, sobretudo, temporaries ( 94). 

Ja em regioes onde nao havia abundancia de t r a b a l h a -

dores, remanescentes da escravidao, prevaleceu a inversao 

de c a p i t a l em maquinas, sobretudo nos menores e s t a b e l e c i -

mentos, elevando-se o i n d i c e de c a p i t a l i z a g a o na a g r i c u l t u -

ra e agilizando-se a expansao do c a p i t a l i s m o (95). 

Conforme o autor, na regiao s e t e n t r i o n a l , que se ca-

r a c t e r i z a v a por ser mais i n d u s t r i a l i z a d a , concentrava-se o 

maior avango do capit a l i s m o . La, t a n t o s u r g i u mercado para 

sua a g r i c u l t u r a , como essa f o i se tornando tao i n t e n s i v a a 

ponto dessa regiao chegar a ser a maior produtora (96).. 

Alem do aumento generalizado de volume economico nas 

empresas de todos os t i p o s e tamanhos, o autor s a l i e n t o u 

ainda em algumas regioes uma tendencia a concentragao, ou 

seja, uma propensao ao desenvolvimento dos maiores estabe-

lecimentos, a custa da redugao do numero, ou da importancia 

economica, das unidades de produgao pequenas e intermedia-

r i a s (97). Em outras areas estudadas, onde ocorreu desmem-

bramento, p a r c i a l ou t o t a l , de l a t i f u n d i o s menos produtivos, 

s u r g i u o fenomeno de f o r t a l e c i m e n t o das exploragoes menos 

(93) Id., i b i d . , p. 27 - 33. 

(94) Id., ibid. , p. 23 - 25. 

(95) I d . , i b i d . , p. 35 - 38. 

(96) Id., i b i d . , p. 08 - 09. 

(97) Id., i b i d . , p. 46. 
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extensas voltadas para produtos que exigiam um c u l t i v o mais 

i n t e n s i v o que e x t e n s i v o , reduzindo-se o numero de estabele-

cimentos medios (98) . 

Assim, Lenin mostroua dupla maneira do c a p i t a l i s m o 

avangar na a g r i c u l t u r a , prevalecendo, em ambos os casos, de 

um lado, a produgao c a p i t a l i z a d a e, de o u t r o , a p r o l e t a r i -

zagao, ou o empobrecimento, e o assalariamento daqueles que 

nao puderam se c a p i t a l i z a r . 

Lenin explicou, mediante c r i t e r i o s economicos, a se-

gunda v i a de dominagao do c a p i t a l i s m o pela p o s s i b i l i d a d e de 

uma exploragao manter-se numa s u p e r f i c i e pequena, mas 

transformar-se numa grande produgao, pelo aumento do v o l u -

me produzido, devido a introdugao de f e r t i l i z a n t e s e/ou de 

maquinaria. Desse modo, duas exploragoes com s i g n i f i c a t i v a 

diferenga na extensao de area podiaro ser consideradas no 

mesmo n i v e l quanto ao volume de produgao, emprego de c a p i -

t a l e de assalariamento (99) . 

Baseado nesse argumento, o autor demonstrou que o 

processo de extingao da pequena produgao, na a g r i c u l t u r a a-

mericana, assumiu, preponderantemente, o aspecto da e l i m i -

nagao dos estabelecimentos mais extensos, porem menos pro-

dutivos, por aqueles de areas menores, mas, por ou t r o lado, 

de c u l t u r a s i n t e n s i v a s , c a p i t a l i z a d a s e mais ' pr o d u t i v a s 

(100) . 

Pode-se considerar, essa posigao de Lenin, f o r m a l e 

o b j e t i v i s t a , no sentido de que ele forgou,atraves da i n c l u -

sao de novos c r i t e r i o s , o enquadramento de d i f e r e n t e s pro-

cessos, o c o r r i d o s em realidades diversas e bem d e f i n i d a s , 

nos l i m i t e s de l e i s e p r i n c i p i o s g e r a i s . 

(98) Id., i b i d . , p. 49 - 50. 

(99) Id., i b i d . , p. 63. 

(100) Id., i b i d . , p. 71. 
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Com e f e i t o , o c l a s s i c o em aprego, embora consideran-

do uma audacia, assinalou que pesquisa r a c i o n a l , em proce-

dimentos avangados, r a t i f i c a r i a , sempre, que o c a p i t a l i s m o , 

da mesma forma que faz na i n d u s t r i a , e l i m i n a a pequena ex-

ploragao a g r i c o l a , s u b s t i t u i n d o - a pela grande (101). 

E n t r e t a n t o , o p r o p r i o autor reconheceu que essa e l i -

minagao da pequena produgao - segundo o v a l o r economico 

pela grande nao deveria ser i n t e r p r e t a d a no sentido e s t r i t o 

de uma expropriagao d i r e t a e/ou instantanea, podendo se r e -

v e s t i r de um l e n t o e gradual processo de emprobecimento do 

pequeno produtor, atraves da i n t e n s i f i c a g a o e do desgaste 

da sua f o r g a de t r a b a l h o , da decadencia do seu consumo a l i -

mentar, do aumento do seu endividamento e da ausencia do 

progresso t e c n i c o , condicionando formas i r r a c i o n a i s de c u l -

t i v o da t e r r a (102). 

Portanto, retomando o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o 

na Russia, segundo Lenin, ele r e s u l t o u na predominancia de 

grandes propriedades c a p i t a l i z a d a s , o r i g i n a r i a s do l a t i f u n -

dio f e u d a l . E n t r e t a n t o , ao abordar o c a p i t a l i s m o na a g r i -

c u l t u r a nos Estados Unidos, apresentou uma dif e r e n c i a g a o na 

forma pela qual o seu desenvolvimento se r e v e s t i u , sobres-

saindo-se, conforme d i z , a c a p i t a l i z a g a o das exploragoes, 

t a n t o as maiores como, sobretudo, as de pequena extensao 

de area, transformando-se, estas u l t i m a s , em grandes produ-

goes, predominando assim a exploragao ampla, em termos de 

v a l o r economico. Em ambos os casos, destacou-se a confor-

magao f i n a l de duas novas categorias diametralmente opostas, 

burguesia e p r o l e t a r i a d o r u r a i s . 

Em suma, Lenin co n c l u i u que o c a p i t a l , independente-

mente de formas de propriedade, posse e uso da t e r r a , im-

punha o seu dominio sobre todas e quaisquer delas, atraves 

(101) Id . , i b i d . , p. 59 

(102) Id . , i b i d . , p. 64 
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dos mais diversos mecanismos, submetendo as v a r i a s formas 

de propriedade f u n d i a r i a , transformando-as a sua maneira 

(103). • 

"0 ca p i t a l i s m o subordina a s i , t a n t o a 

(...) propriedade comunal, quanto a 

posse ou a propriedade regulamentada 

por uma l i v r e e g r a t u i t a d i s t r i b u i c a o 

da t e r r a no quadro de um Estado demo-

c r a t i c o ou de um Estado feudal ( S i b e r i a 

e Farwest americano), bem como a pro-

priedade f u n d i a r i a semifeudal das pro-

v i n c i a s "autenticamente russas". 0 pro-

cesso de desenvolvimento e t r i u n f o do 

cap i t a l i s m o e, em todos estes casos, da 

mesma natureza, mas e l e nao se reveste 

da mesma forma" (104). 

Em ou t r a obra, Lenin (105) i d e n t i f i c o u , d e f i n i n d o 

com cl a r e z a , duas formas que essa expansao do c a p i t s l i s m o 

na a g r i c u l t u r a podia assumir. A v i a prussiana, ou "Junker"* 

e a v i a americana, ou "farmer"**. A p r i m e i r a , c o n s i s t i n d o 

na vagarosa transformacao da propriedade f e u d a l em grande 

empresa c a p i t a l i s t a , atraves de um demorado processo carac-

t e r i z a d o pela c r u e l expulsao de camponeses e pela grande 

opressao sobre eles. A segunda via,constando da i n e x i s t e n -

c i a , ou da extingao, dos l a t i f u n d i o s e da pre v a l e n c i a do 

campones, que se transmutava em g r a n j e i r o c a p i t a l i s t a ou 

(103) I d . , i b i d . , p. 5 - 5 2 . 

(104) I d . , i b i d . , p. 52. 

(105) LENIN, Vlad i m i r I l i c h Ulianov. 0 Programa A g r a r i o da Soci a l Demo-

c r a c i a na Pr i m e i r a Revolucao Russa de 1905 - 1907. L i v r . Ed. 

Ciencias Humanas, Sao Paulo, 1980. 

* Do Alemao, s i g n i f i c a n d o l a t i f u n d i a r i o nobre prussiano. 

** Do I n g l e s , s i g n i f i c a n d o pequeno faz e n d e i r o americano c a p i t a l i z a d o . 
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"farmer", assalariando-se os que, nao conseguindo faze-lc* 

proletarizavam-se (106). 

Finalmente, o p r o p r i o Lenin assegurou que uma analise 

t e 5 r i c a t r a t a v a de tendencias fundamentals em seu conjunto, 

acrescentando a afirmacao de Kautsky de que qualquer explo-

ragao a g r i c o l a , com o c a p i t a l i s m o , era "regra g e r a l " uma 

exploragao c a p i t a l i s t a (107). Continuando, e l e e x p l i c o u que 

Kautsky estudou t i p o s e s p e c i f i c o s de relagoes economico-so-

c i a i s , c r i adas pelos interesses da grande produgao c a p i t a -

l i s t a , em cer t o s periodos de sua evolugao e mediante alguns 

condicionamentos h i s t o r i c o s (108). 

Tomando em consideragao todo o exposto, pode-se ve-

r i f i c a r que a concepgao de Lenin, evidenciada nas suas 

obras aqui mencionadas, d i f e r e das duas visoes de Marx. Da 

p r i m e i r a , por u l t r a p a s s a r a percepgao u n i l i n e a r do desen-

volvimento c a p i t a l i s t a , enquanto um processo de concentra-

gao e c a p i t a l i z a g a o das grandes propriedades e p r o l e t a r i z a -

gao do campesinato. Da segunda, m u l t i l i n e a r , por r e s t r i n -

g i r - s e a dois caminhos de expansao do c a p i t a l na a g r i c u l t u -

ra e, ao mesmo tempo, por a f i r m a r que o f i n a l de ambos sao 

formas de produgao tipicamente c a p i t a l i s t a s . 

Enquanto Kautsky l i m i t o u - s e ao contexto alemao, i n -

s i s t i n d o no argumento da superioridade t e c n i c a da explora-

gao mais extensa em s u p e r f i c i e , evidentemente c a p i t a l i z a d a , 

p o r t a n t o grande produgao quanto a volume e area, Lenin j a 

i n c l u i u nos seus estudos o pais da America mais importante 

sob o ponto de v i s t a da expansao c a p i t a l i s t a a epoca. Embo-

ra reconhecendo a diversidade de forma que assumiu naquele 

pais o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , o a u t o r , como se nu-

ma exigencia metodolSgica de generalizagao, a n i v e l de t e n -

(106) I d . , i b i d . , p. 29 - 30. 

(107) LENIN, Vladiimir I l i c h Ulianov. 0 Capitalismo na A g r i c u l t u r a . (0 

l i v r o de Kautsky e o a r t i g o do senhor Bulgakov) - IN S i l v a 

Jose Graziano e Stolcke, Verena. Organizadores: A Questao A-

g r a r i a . p. 87 - 89. 

(108) I d . , i b i d . , p. 106 - 109. 
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dencia do desaparecimento ou nao, da pequena produgao, de-

fende a p r i m e i r a corrente. 

Em ambas as formas do desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , 

que, segundo e l e , nao se excluem, mas podem ocorrer de f o r -

ma simultanea ou al t e r n a d a , este termina sempre por conso-

l i d a r a transformagao da a g r i c u l t u r a aos moldes da indus-

t r i a , fazendo prevalecer a grande exploragao em termos eco-

nomicos e eliminando a pequena produgao m e r c a n t i l de cara-

t e r f a m i l i a r . 

E, de conformidade com essa concepgao l e n i n i s t a , a 

e x i s t e n c i a de c o n f l i t o no campo ganha tambem uma i n t e r p r e -

tagao p e c u l i a r . L a t i f u n d i a r i o s e camponeses eram os dois 

polos que se contrapunham, nao obstante, ambos sejam a f a -

vor de uma evolugao a g r a r i a burguesa. 0 choque de intere s s e s 

entre os mesmos d e c o r r i a da defesa de d i f e r e n t e s caminhos . 

Os l a t i f u n d i a r i o s pretendiam conservar, o quanto p o s s i v e l , 

suas t e r r a s . B i s t o r e s u l t a v a uma longa e penosa e x p r o p r i a -

gao de camponeses. Estes, por sua vez, visavam a manuten-

gao da t e r r a e a um melhor n i v e l de v i d a , com a destruigao 

rapida dos l a t i f u n d i o s e de sua opressao. A v i a prevalecen--

t e dependia sempre de condigoes h i s t o r i c a s o b j e t i v a s e 

s u b j e t i v a s . 

Essa explicagao da d i s p u t a p e l a t e r r a , apesar de 16-

gica , peca por sua vinculagao e consequente l i m i t a g a o de 

a p l i c a b i l i d a d e a um contexto h i s t 5 r i c o onde predomina o l a -

t i f u n d i o f e u d a l . Nas regioes onde a sociedade se c o n s t i t u i 

sob a egide do c a p i t a l i s m o , as demais formas por ele manti-

das, segundo seus i n t e r e s s e s , nao entram em choque e x c l u s i -

vamente e sobretudo com grandes propriedades nao c a p i t a -

l i s t a s . Toda produgao e, d i r e t a ou in d i r e t a m e n t e , dominada 

pelo c a p i t a l i s m o . E, consequentemente, quaisquer excedentes, 

mesmo aqueles gerados sem a penetragao do c a p i t a l na esfera 

p r o d u t i v a , sao apropriados p e l o c a p i t a l a n i v e l da c i r c u l a -

gao. 

Be acordo com o ponto de v i s t a defendido neste estu-



47 

do, e p o s s i v e l a d m i t i r - s e a i n e x o r a b i l i d a d e do avango do 

capit a l i s m o , sem que i s t o necessariamente implique na orga-

nizacao p r o d u t i v a da t o t a l i d a d e das exploragoes de forma 

tipicamente c a p i t a l i s t a . 

Deve-se r e s s a l t a r , i n c l u s i v e , que em paises p e r i f e -

r i c o s , desde o i n i c i o do seu desenvolvimento, coexistem, 

ou sao r e c r i a d a s , segundo os i n t e r e s s e s do c a p i t a l i s m o e 

totalmente submetidas ao seu r i t m o de acumulagao, formas de 

propriedade e organizacao da produgao nao especificamente 

c a p i t a l i s t a s . 

Portanto, se em g e r a l a expansao do c a p i t a l r e a l i z a -

se independentemente das formas - a n t e r i o r e s , coexistentes 

ou recriadas - com as quais se confronte; e se o c a p i t a l 

faz prevalecer sempre aquela(s) que mais se adeque(m) ao 

r i t m o e demais c a r a c t e r i s t i c a s do momento de acumulagao c a p i t a -

l i s t a , o que essencialmente existe de univesalizavel em todo esse 

processo e a forga do avango e dominagao do capital. 

Desse modo, nem sempre a p r o l e t a r i z a g a o generalizada 

dos pequenos produtores a g r i c o l a s e i m p r e s c i n d i v e l ao de-

senvolvimento c a p i t a l i s t a . 

Diante do que f o i explanado, pode-se considerar, ate 

certo ponto, as conclusoes de Lenin adaptadas a uma j u s t i -

ficagao para a Revolugao Russa e para os mecanismos preco-

nizadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p e l D S seus programas e decretos para o t r a t o com o 

problema a g r a r i o (109) . Enquanto i s t o , pode-se considerar 

tambem que j e n e r a l i z a r essas conclusoes s i g n i f i c a r i a uma 

(109) LENIN, Vladimir I l i c h Ulianov. A Transformagao S o c i a l i s t a da 

A g r i ; u l t u r a - B i b l i o t e c a do Socialismo C i e n t i f i c o , Ed. Estampa, 

Lisboa. 1975 - 0 H i s t o r i c o Decreto sobre as Terras - 1917 

pass)u imoveis, producao, c u l t i v o s e b e n f e i t o r i a s ao comando 

dos -omites Rurais e dos Sovietes de Deputados dos Camponeses. 

Um i e c r e t o do Comite Executivo Central de toda a Russia 

1918 - c r i o u os Comites dos Camponeses Pobres. 0 V I I I Congres-

so dD PCR - 1919, superou a posicao neutra face o campones 

medio e proclamou uma a l i a n c a sob a hegemonia do operariado. 

E assim por d i a n t e . 
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a t i t u d e f o r m a l i s t a e, por conseguinte, l i m i t a d a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 4-0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESTADO:  DA DOMI NACAO DE CLASSE A VI ABI LI ZACAO DO 

CAPI TAL 

Ate aqui f o i abordado o avango do c a p i t a l na a g r i -

c u l t u r a com base em i n t e r p r e t a g a o pessoal da analise f e i t a 

pelos t r e s c l a s s i c o s : Marx, Kautsky e Lenin. Trata-se, ago-

r a , de recuperar a visao desses autores sobre a natureza e 

a agao do Estado, a f i m de v e r i f i c a r ate que ponto e l a per-

mite a explicagao, no caso dos paises p e r i f e r i c o s , dessa 

i n s t i t u i g a o condicionando o desenvolvimento c a p i t a l i s t a e 

sua expansao na a g r i c u l t u r a . 

Numa ordem c r o n o l o g i c a , a f i m de que se possa perce-

ber a evolugao das i d e i a s dentro dos d i f e r e n t e s contextos 

h i s t o r i c o s em que elas surgiram conforme o anteriormente 

exposto, retoma-se i n i c i a l m e n t e o p r i m e i r o autor em v a r i a s 

de suas obras nas quais menciona o Estado. 

Na I d e o l o g i a Alema, a p a r t i r do confronto entre ob-

j e t i v o s c o n t r a r i o s , i n d i v i d u a l s e c o l e t i v o s , o autor e s t u -

dou o surgimento do Estado assegurando que ele se fundamen-

tava nas relagoes r e a i s e n t r e conglomerados, ou classes so-

c i a i s , onde o poder de uma p r e v a l e c i a sobre as demais. Por 

iss o , ele considerou que, enquanto feigao e x t e r i o r de i n t e -

resses c o l e t i v o s , o Estado c o n s t i t u i a apenas a aparencia, 

sendo i s t o fundamentalmente uma i l u s a o (110). Na p r a t i c a , 

os choques entre aqueles o b j e t i v o s em contradigao - i n d i v i -

duals e g e r a i s , ou t i d o s como t a i s - realimentavam a neces-

sidade da efet i v a g a o p r a t i c a do f a l s o papel c o l e t i v o , a t r a -

ves de mecanismos diversos de atuagao (111). 

0 autor a t r i b u i u ao Estado natureza " p r a t i c o — idea-

l i s t a " e o considerava essencialmente como a configuragao 

e x t e r i o r da soberania da classe detentora do poder economi-

(110) MARX. Op. c i t . : A I d e o l o g i a ... p. 48 

(111) I d . , i b i d . , p. 49 
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co sobre a sociedade (112). Atraves desse organismo, os 

elementos da classe dominante impunham os seus i n t e r e s s e s 

de clas-se a sociedade c i v i l como um todo. Dai e l e afirmava: 

"... segue que todas as i n s t i t u i g o e s " (a so-

ciedade c i v i l ) "sao mediadas pelo Estado e 

adquirem atraves dele uma forma p o l i t i c a " 

(113). 

Ele compreendeu o Estado na Idade Moderna, como i n s -

trument© da burguesia, na t e n t a t i v a de consecucao de seus 

o b j e t i v o s , assumindo v i d a p r o p r i a , c o e x i s t i n d o externo a. 

sociedade c i v i l (114). 

Ve-se que Marx, atraves de um r e f i n a d o r a c i o c i n i o , 

p r i n c i p i a v a a esbogar uma t e o r i a do Estado, na qual o con-

cebia como representante dos interesses da classe dominan-

t e . 

Na sociedade de classes, deve-se l e v a r em conta que, 

sendo o seu motor a l u t a de classes, dependendo das formas 

de que e l a se reveste e do grau que assume, torna-se mais 

complicada e ardua a necessaria atuacao e s t a t a l no sentido 

de r e p r o d u z i r as condigoes s o c i a i s de produgao (115). Com 

a l e i t u r a dessa obra, nao se conseguiu descobrir em Marx 

a resolugao dessa contradigao entre a necessidade e a d i -

fi c u l d a d e de desempenho do papel do Estado. 

Em o C a p i t a l , Marx s a l i e n t o u que o Estado, usando 

instrumentos impulsionadores da acumulagao p r i m i t i v a - o 

c o l o n i a l , o das d i v i d a s p u b l i c a s , o t r i b u t a r i o e o p r o t e -

cionismo - conseguiu apressar " a r t i f i c i a l m e n t e " a passagem 

do feudalismo para o c a p i t a l i s m o (116). Ele e x p l i c o u que o 

(112) I d . , i b i d . , p. 108. 

(113) I d . , i b i d . , p. 98. 

(114) I d . , i b i d . , p. 98. 

(115) MATHIAS, G i l b e r t o e SALAMA, P i e r r e . 0 Estado Super Desemvolvido -

das metropoles ao t e r c e i r o mundo - (ensaios sobre aIntervencao 

E s t a t a l e sobre as formas de dominacao no c a p i t a l i s m o conte-

poraneo) E d i t o r a , B r a s i l i e n s e , Sao Paulo. 1983. p. 16. 

(116) MARX', Op. c i t . : 0 C a p i t a l . L . l . v.2. p. 868 - 869. 
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a u x l l i o dessa f o r c a (do Estado) u t i l i z a d a pelo c a p i t a l e 

que lhe g a r a n t i a o " d i r e i t o " de se a p r o p r i a r do t r a b a l h o ex-

cedente- (117). Segundo a i n t e r p r e t a g a o do au t o r , dependen-

do das condigoes h i s t o r i c a s , esse orgao atuava como o c a p i -

t a l , r e q u e r i a , por exemplo, ora aplicando uma Jornada ex-

tensa, ora reduzindo-a, como meio de assegurar a acumula-

cao e, ao mesmo tempo, a reproducao da f o r c a de t r a b a l h o 

(118) . 

Assim, o autor mostrou com exatidao, na mesma obra, 

a ligagao do Estado com os diversos mecanismos u t i l i z a d o s 

pelo c a p i t a l ao longo da sua h i s t o r i a para g a r a n t i r e es-

tender o seu domlnio. Portanto, a afirmagao a n t e r i o r de 

Marx, de que a u t i l i z a g a o do poder e s t a t a l apressaria "ar-

t i f i c i a l m e n t e " o avango do c a p i t a l i s m o , nao deve ser enten-

dida como uma vi s a o do Estado f o r a do c a p i t a l , uma vez que, 

em outras passagens de sua obra, e l e demonstra a ligagao 

entre ambos. Portanto, pela sua p r o p r i a vinculagao ao ca-

p i t a l , pode-se a t r i b u i r ao emprego do poder do Estado um 

carate r conseqiientemente " n a t u r a l " . 

A atuagao e s t a t a l , j a nos primordios do c a p i t a l i s m o , 

i n c l u i u a concessao de subsidios aqueles c a p i t a l i s t a s da 

i n d u s t r i a ou do comercio que necessitavam de um "quantum" 

de c a p i t a l maior do que dispunham ( 1 1 9 ) . Essa era uma f o r -

ma de "intervengao i n d i r e t a " * na economia, a qual eviden-

ciava ainda mais a ligagao "organica"** e n t r e o Estado e o 

c a p i t a l . Na fase em que alguns ramos i n d u s t r i a l s j a haviam 

passado a se c o n s t i t u i r em monop5lios, s u r g i u o c o n t r o l e 

da produgao, como nova forma de intervengao i n d i r e t a ( 1 2 0 ) . 

(117) I d . , i b i d . , L. 1. V . l , p. 307. 

(118) I d . , i b i d . , p. 308. 

(119) I d . , i b i d . , p. 354 

* Conforme usado por MATHIAS E SALAMA Op. C i t . : p. 104. 

** Conforme usado por MATHIAS E SALAMA Op. C i t . : p. 26. 

(120) I d . , i b i d . , L.3. V.5, p. 507. 
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Quando c r i t i c o u una adepto do l i b e r a l i s m o economico 

(Carey), que a t r i b u i a ao Estado culpa pela deformacao das 

relagoes " n a t u r a i s " - c a p i t a l i s t a s - Marx avangou na sua 

concepgao sobre a essencia dessa i n s t i t u i g a o i n c l u s i v e con-

siderando os impostos f i l h o s da evolugao c a p i t a l i s t a . Ainda 

na mesma polemica, Marx i r o n i z o u a contradigao em que i n -

correu aquele autor, uma vez que o mesmo, por um lado, qua-

l i f i c o u a intervengao e s t a t a l como i n f r i n g i n d o a expansao 

n a t u r a l do c a p i t a l i s m o e, por outr o lado, considerou-a ne-

cessaria quando a I n g l a t e r r a defende seus p r o p r i o s i n t e r e s -

ses no mercado mundial (121). 

Esta c l a r o que eram da mesma natureza as i n t e r f e r e n -

cias do Estado nos dois d i f e r e n t e s momentos, consequincias 

logicas do p r S p r i o c a p i t a l . Segundo Marxt 

"A forma economica e s p e c i f i c a na qual t r a b a -

lho nao - pago se extorque dos produtores 

imediatos exige a relagao de dominio e su-

j e i g a o t a l como nasce diretamente da pro-

p r i a produgao e, em r e t o r n o , age sobre e l a 

de maneira determinante (...) e sempre na 

relagao d i r e t a entre os p r o p r i e t a r i e s dos 

meios de produgao e os produtores imedia-

tos (...) que encontramos o re c o n d i t o se-

gredo, a base o c u l t a da construgao s o c i a l 

toda e, por i s s o , da forma p o l l t i c a das r e -

lagoes de soberania e dependencia, em suma, 

da forma e s p e c i f i c a do Estado numa epoca 

dada. I s t o nao impede que a mesma base eco-

nomica, a mesma quanto as condigoes funda-

mentals possa apresentar (...) i n f i n i t a s 

variagoes e gradagoes que so a an a l i s e des_ 

sas condigoes empiricamente dadas p e r m i t i r a 

(121) I d . , i b i d . , p. 652. 



52 

entender" (122). 

Essa concepgao de Marx evidencia a interdependencia 

entre o modo de produgao, que domina e submete toda a so-

ciedade, e o Estado, que se incumbe de c r i a r as condigoes 

para r e p r o d u z i - l a . Essa forma de Marx ver o Estado mostra 

claramente tambem a i n t e r r e l a g a o entre condicionamentos em-

p i r i c o s - i n c l u s i v e " i n f l u e n c i a s h i s t o r i c a s de origem ex-

terna" - e n i v e l de desenvolvimento desse modo de produgao. 

Tal conceito contem, ainda que i m p l i c i t a m e n t e , os germes da 

defin i g a o de regime p o l i t i c o , sobretudo quando alude a 

"forma p o l i t i c a " como "forma e s p e c i f i c a do Estado numa e-

poca dada". Resta, por conseguinte, d i f e r e n c i a r e p a r t i c u -

l a r i z a r as duas nogoes o que so veio a ser f e i t o muito r e -

centemente (123). 

Segundo a i n t e r p r e t a g a o deste t r a b a l h o , quando Marx 

fez r e f e r e n d a , por diversas vezes, a i n f l u e n c i a de condi-

goes h i s t o r i c a s determinadas, ele estava reconhecendo que 

situagoes empiricas p e c u l i a r e s condicionavam d i f e r e n t e s r e -

lagoes e n t r e p r o p r i e t a r i e s de meios de produgao e produto-

res d i r e t o s . I s t o v i r i a corroborar os pontos de v i s t a aqui 

assumidos de que esse autor, i m p l i c i t a m e n t e , posicionava-se 

em defesa de d i f e r e n t e s v i a s de desenvolvimento do c a p i t a -

lismo. 

(122) I d . , i b i d . , V. 6. p. 907 - I s t o pode ser exemplificado quando, ao 

a n a l i s a r o despotismo, Marx mencionou Estados que se caracte-

rizavam por chamar a s i , e d i r i g i r , a t i v i d a d e s de inte r e s s e s 

" c o l e t i v o s " e, por outro lado, por assumir papeis t i p i c o s de 

i n t e r v e n i e n t e entre povo e governo. I d . , i b i d . , v. 5, p. 442. 

(123) MATHIAS e SALAMA. Op. c i t . : 0 Estado... Passim. HIRSCH, Joachim. 

Elements pour une Theorie M a t e r i a l i s t e de l ' E t a t . I n . VINCENT 

et a l i i . L'Etat Contemporain e t l e Marxisme. Francois Mas-

pero, P a r i s , 1975, Passim. WIRTH, Margaret. C o n t r i b u t i o n a 

l a C r i t i q u e de l a t h e o r i e du Capitalisme Monopoliste d'Etat. 

I n : VINCENT Op. c i t . : Passim. 
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£ c l a r o que uma percepgao de diversos caminhos para 

a expansao c a p i t a l i s t a , a p a r t i r da qual poder-se-ia dedu-

z i r a concepgao do Estado, i m p l i c a r i a numa analise dele e 

do c a p i t a l no bojo da d i v i s a o i n t e r n a c i o n a l do trabalho, on-

de se podera perceber o funcionamento da t o t a l i d a d e e suas 

decorrencias. 

No que r e s p e i t a a Estado, i s t o f o i lembrado por Marx 

na C r i t i c a ao Programa de Gotha (12 4) quando afirma, com 

r e f e r e n d a ao Estado Alemao, que 

" (...) o marco do Estado Nacional de hoje 

(...) acha-se, por sua vez, economicamente, 

"dentro do marco" de um sistema de Estados. 

Qualquer comerciante sabe que o comercio 

alemao e, ao mesmo tempo, comercio e x t e r i o r 

( . . . ) " (125). 

Portanto, tem'-se a considerar que houve uma evolugao 

no que tange a conceituagao de Marx sobre Estado. Embora e l e 

a tenha formulado v a r i a s vezes como instrumento, apenas de 

i n i c i o l i g o u - o a classe dominante, passando, depois, a r e -

la c i o n a - l o mais ao c a p i t a l em s i do que a burguesia. Em 

mementos p o s t e r i o r e s , f o i alem dessa concepgao, i n t r o d u z i n d o 

nogoes acessorias acerca de condigoes h i s t o r i c a s de i n s e r -

gao no comercio e x t e r i o r , o que i n d i c a um caminho para ana-

l i s e s mais abrangentes. 

No u l t i m o t r a b a l h o c i t a d o , produzido em 1875, Marx 

ainda acrescentou o u t r a c o n t r i b u i g a o v a l i o s a para compreen-

sao de um mecanismo usado pelo Estado. Refutando proposta 

oriunda do Congresso de Unificagao de Gotha, no tocante a 

criagao de cooperativas de produgao, atraves de a u x i l i o es-

t a t a l , negou a p o s s i b i l i d a d e de"organizagao s o c i a l i s t a de 

todo o t r a b a l h o " mediante ajuda do Estado, c a p i t a l i s t a , con-

siderando-a uma hipotese f a n t a s i o s a (126). 

(124) MARX, K a r l - C r i t i c a ao Programa de Gotha, I n : MARX, KARL e 

ENGELS, F r i e d r i c h - Textos v . l , ed. Sociais, Sao Paulo, 1977, 

p. 221 - 250. 

(125) I d . , i b i d . , p. 235. 

(126) I d . , i b i d . , p. 237 - 238. 
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ele vinculado e, dado o c a r a t e r de t o t a l i d a d e deste, de-

pendente da maneira como o Estado se insere no "comercio ex-

t e r i o r " . Bern como, de uma v i s a o de d i f e r e n t e s formas 

que essa i n s t i t u i c a o possa assumir, chegando a se materia-

l i z a r ate num sistema de governo t i r a n i c o . Sobre i s s o par-

ti c u l a r m e n t e , pode-se considerar em Marx um antever da com-

preensao do regime p o l i t i c o . Do mesmo modo, na p r i m e i r a as-

s e r t i v a acima, tem-se neste a u t o r , um precursor da ligagao 

do Estado com o c a p i t a l a n i v e l t a n t o endogeno, como exo-

geno. 

Se Marx nao continuou, estendeu, aprofundou, nem 

sistematizou seus estudos sobre este tema, pelo menos tam-

bem nao l i m i t o u , r e s t r i n g i u e sobretudo nao o dogmatizou. 

Apos t e r - s e i d e n t i f i c a d o e analisado as i d e i a s de 

Marx, pode-se i n f e r i r delas o grau de coerencia do autor e 

o precoce n i v e l de abrangencia, de sua abordagem, o que a 

torn a , ainda atualmente, p a s s i v e l de a p l i c a b i l i d a d e . 

A seguir, observando-se a mesma seqiiencia de autores 

classicos consultados sobre o avango do c a p i t a l , considerar-

se-a Kautsky, embora o Estado nele tenha sido v i s t o , t a n -

gencialmente, apenas enquanto elemento necessario a e x p l i -

citagao dos temas c e n t r a i s de suas obras. Por exemplo, em 

A Questao A g r a r i a , o processo de expansao do c a p i t a l na 

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

Nesse l i v r o , o autor por v a r i a s vezes mencionou o 

Estado sempre atuando em f a v o r das classes dominantes. Con-

forme o seu r e l a t o , desde a epoca do feudalismo, quando se 

travaram l u t a s v i o l e n t a s no meio r u r a l , os nobres eram au-

x i l i a d o s por esse organismo c o n t r a os camponeses (128). 

Ja com o surgimento do modo de produgao c a p i t a l i s t a , 

gerando a decadencia da pequena produgao i n d u s t r i a l , a t e n -

dencia ao desaparecimento da pequena exploragao agricola f o i 

dissimulada e uma sobrevida lhe era garantida durante um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(128) KAUTSKY, Op., c i t . A Questao ... p. 36. 
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c e r t o tempo, gragas a intervengao e s t a t a l , assegurada pelas 

classes d i r i g e n t e s (129). £ evidente que i s t o atendia a 

interesses imediatos dessas classes, ou de parte delas. 

Por outro lado, o autor i n d i c o u ainda que, quando a 

evolugio da grande propriedade esbarrava em algum entrave, 

os senhores de t e r r a contavam sempre com o concurso do Es-

tado no sentido de sua superacao (130). Tambem, quando ha-

v i a f a l t a de bracos e os mecanismos da i n i c i a t i v a privada 

mostravam-se i n s u f i c i e n t e s para f i x a r o trabalhador r u r a l 

ao seu meio, s o l i c i t a v a - s e a intervencao e s t a t a l d i r e t a , 

i s t o e, sob a forma de atuacao repressora (131). 

Na sua obra O Caminho do Poder, em que t r a t o u das 

condigoes o b j e t i v a s que c a r a c t e r i z a r i a m a emergencia de uma 

etapa r e v o l u c i o n a r i a , Kautsky mostrou a interagao d i a l e t i -

ca e n t r e os orgaos de classe dos trabalhadores e dos pa-

t r o e s e o Estado (132). 

Na descrigao desse processo, o autor r e s s a l t o u que 

os s i n d i c a t o s de trabalhadores em seu enfrentamento com os 

da classe p a t r o n a l podiam chegar a "comover" o Estado, i n -

f l u i n d o sobre govemo e parlamento (133). Por o u t r o lado, 

Kautsky considerou que, dentro da l u t a entre essas classes, 

uma exigencia de reformas s o c i a i s provocava reacao contra-

r i a , cada vez mais f o r t e , das organizagoes p a t r o n a i s . Dai, 

ele t e r evidenciado que, a medida que essa l u t a assumia uma 

f e i c a o p o l i t i c a , os s i n d i c a t o s de patroes empenhavam-se em 

i n f l u e n c i a r tambem parlamento e governo no sentido de usar 

repressao sobre o p r o l e t a r i a d o (134). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 autor e x e m p l i f i c o u essa questao citando alguns ca-

sos. Na Alemanha, ap5s s i g n i f i c a t i v a s diferencas e l e i t o r a i s 

f a voraveis ao operariado, implantava-se, de imediato, um 
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esquema do voto protegido. Na I n g l a t e r r a e nos Estados Uni-

dos, uma vez que o L e g i s l a t i v e nao ousava l i m i t a r a movi-

mentagao dos p r o l e t a r i o s , o Poder J u d i c i a r i o o f a z i a . Ja 

na Franca e na Suica, onde o e x e r c i t o absorvia grande parte 

da renda n a c i o n a l , as tropas m i l i t a r e s eram langadas contra 

operarios (135). 

Kautsky apontou, em o u t r o de seus t r a b a l h o s , a buro-

c r a c i a e o e x e r c i t o como instrumentos do Estado moderno que 

lhe permitiam efetivamente exercer a dominagao (136). 

Embora sem desenvolver o conceito de "formas p o l i t i -

cas"* das quais pode-se r e v e s t i r o Estado, ele abordou a 

questao quando a l u d i u a t e n t a t i v a de c o n s t i t u i g i o de uma de-

mocracia, mediante a conquista do " s u f r a g i o u n i v e r s a l e o 

e s c r u t l n i o secreto", uma l e g i s l a c a o f a v o r a v e l a maioria da 

populacao e os meios necessarios para e f e t i v a r as reformas 

s o c i a i s exigidas (137). 

Pelo que f o i explanado, apesar de riqueza da d e s c r i -

gao, deve-se observar que Kautsky f i c a aquem da concepgao 

que Marx expressou a r e s p e i t o da ligagao com o c a p i t a l , do 

c a r a t e r de Estado e de suas "formas p o l i t i c a s " . Suas r e f e -

r e n c i a s , embora f i e i s ao concreto aparente, padecem de res-

t r i g a o temporal e geografica. Ele nao chegou sequer a uma 

conceituagao p r e c i s a , possivelmente por t e r considerado esse 

orgao - o Estado-pelo que se pode i n f e r i r , uma entidade su-

prema pertencente a " s u p e r e s t r u t u r a " p o l l t i c a - o que r e -

vela uma percepgao dicotomica da economia e da p o l l t i c a -

(135)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I d . , i b i d . , p. 82 e 86. 

(136) KAUTSKY, K a r l . A Revolugao S o c i a l (1902). APUD. LENIN, V l a d i m i r 

I l i c h U l ianov. 0 Estado e a Revolugao. H u c i t e c , Sao Paulo, 

1979. 

* Conforme MARX 0 C a p i t a l L. 3. V. 6. p. 907 

(137) I d . , i b i d . , p. 83. 
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onde o Estado e mera manifestagao da e s t r u t u r a e das r e l a -

goes entre as diversas classes e grupos s o c i a i s e x i s t e n t e s 

naquele momento h i s t o r i c o . 

Vale s a l i e n t a r que, mesmo narrando a realidade e x t e -

r i o r , ele r e g i s t r a enfaticamente a agio ambigua e f l u t u a n t e 

do Estado. No entanto, o autor nao chegou a e x p l i c i t a r que 

i s t o ocorre segundo uma determinagao mais f o r t e do c a p i t a l 

em busca de expansao. 

0 t e r c e i r o e u l t i m o autor retomado, ao se procurar 

i n t e r p r e t a r a visao c l a s s i c a sobre Estado, Lenin, p a r t i u da 

sistematizagao das i d e i a s de Marx e Engels a r e s p e i t o do 

assunto. 

Ele p r i n c i p i o u demarcando o carater dessa i n s t i t u i -

gao, como re s u l t a d o e expressao da contradigao entre c l a s -

ses antagonicas. Ou s e j a , e l e considerou que, onde as c l a s -

ses se encontravam em situagao i n c o n c i l i a v e l , - s u r g i u o Es-

tado. E, numa correspondencia mutua: o seu aparecimento 

vinha comprovar o antagonismo insuperavel entre as classes 

(138). 

Lenin concordou com Marx, afirmando que este havia 

considerado o Estado a c o n s t i t u i g a o pela classe dominante, 

de uma "ordem" que l e g i t i m a e consubstancia a soberania de 

uma classe sobre o u t r a , e a submissao dessa a p r i m e i r a . Se-

gundo Lenin, r e t i r a n d o da classe subjugada os instrumentos 

e recursos que lhe p e r m i t i r i a m r e a g i r contra os seus domi-

nadores - que v i s a a derrubar - o Estado cumpre a f i n a l i d a -

de precipua de atenuar os choques entre classes i n c o n c i l i a -

v e is (139), a f i m de que os c o n f l i t o s nao prejudiquem a 

acumulagao. 

Codificando a n a l i s e s e interpretagoes de Marx e 

Engels sobre "o Estado burgues do capi t a l i s m o c o m p e t i t i v o " , 

Lenin define o s i g n i f i c a d o e a fungao do Estado , c i t a n d o 

Engels: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(138) LENIN, Op. c i t . : 0 E s t a d o ... p. 09. 

(139) I d . , i b i d . , p. 10. 
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"a antiga sociedade, que se movia atraves 

dos antagonismos de classes, t i n h a neces-

sidade do Estado, i s t o e, de uma organiza-

gao da classe explorada, em cada epoca, pa-

ra manter as suas condigoes e x t e r i o r e s de 

produgao ( g r i f o de Cantalice) e, p r i n c i -

palmente, para manter pela f o r c a a classe 

explorada nas condicoes de opressao e x i g i -

das pelo modo de produgao e x i s t e n t e (es -

cravidao, servidao, t r a b a l h o a s s a l a r i a d o ) . 

0 Estado era representante o f i c i a l de toda 

a sociedade, a sua sxntese num corpo v i s i -

v e l , mas so o eracomo Estado da p r o p r i a 

classe que representava em seu tempo toda 

a sociedade" (140). 

Portanto, nessa obra, a concepgao l e n i n i s t a de Es-

tado aborda-o como um instrumento absolutamente necessario 

a manutencao da sociedade de classes, mas nao uma par t e de-

l a , como de f a t o e. Embora essa i n s t i t u i g a o tenha se o r i -

ginado da p r o p r i a sociedade d i v i d i d a em classes i r r e c o n c i -

l i a v e i s , e l a se torna "superior" a. sociedade e dela se d i s -

t a n c i a gradativamente mais (141). O Estado, para Lenin, 

e considerado, pelo menos nesse momento, f o r a e -acima da 

sociedade e nao a integrando. 

E* assim realmente que o Estado se apresenta, como 

"algo acima das classes". No entanto, Marx j a havia de-

monstrado, como f o i v i s t o , que o m i s t e r i o da "construcao 

s o c i a l toda" e desvendado pela "relacao d i r e t a entre pro-

p r i e t a r i e s dos meios de produgao e produtores imediatos". 

A reprodugao das condigoes s o c i a i s de produgao nao pode zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(140) I d . , i b i d . , p. 20. 

(141) I d . , i b i d . , p. 12. 
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ser explicada sem o Estado. Por conseguinte, ele i n t e g r a 

a relacao s o c i a l e nela se e f e t i v a (142). I s t o , a concepcao 

i n s t r u m e n t a l i s t a nao consegue demonstrar. 

Deve-se observar que Lenin i n d i c o u a variacao do 

n i v e l do poder p u b l i c o , segundo a avidez com que o mesmo 

concentra todas as forcas da sociedade. Ele mencionou que, 

por ocasiao da Primeira Grande Guerra, ocorreu uma h i p e r -

t r o f i a do poder governamental, na busca da p a r t i l h a das 

conquistas, ou mediante a j u s t i f i c a t i v a da defesa n a c i o n a l . 

Embora sem e x p l i c i t a r a conceituagao de "regime 

p o l i t i c o " * , e l e caminhou na questao concordando com Engels 

quando este afirmou que a riqueza empregava maisfirme e 

sutilmente o seu poder numa democracia, considerada seu 

melhor i n v o l u c r o p o s s i v e l , do que num regime desp5tico, a-

pontando mecanismos historicamente u t i l i z a d o s nesse proces-

so, como aliangas e corrucao (143). 

Ainda com base em Engels ele assegurou que o su-

f r a g i o u n i v e r s a l nao passava de mais um recurso, atraves do 

qual a classe burguesa exercia a sua opressao, no Estado de 

entao. Desse instrumento nada mais se podia esperar do que 

observar, atraves dele, o grau de amadurecimento do p r o l e -

t a r i a d o (144). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(142) MATH I AS e SAL.AMA, Op,_Cit.: 0 Estado ... p. 26. 

* Conforme MATHIAS E SALAMA. I d . , i b i d . , p. 16. 

(143) LENIN, Op. c i t . : 0 Estado ... p. 17 - 18. 

(144) I d . , i b i d . , p. 18. Lenin retomou, na sua a n a l i s e do imperialismo, 

a s i t u a c a o do d i r e i t o e l e i t o r a l , c i t a n d o como exemplo a I n g l a -

t e r r a , onde e l e f o i r e s t r i n g i d o apenas as camadas s u p e r i o r e s 

que c o n s t i t u i a m a m i n o r i a da c l a s s e o p e r a r i a , j u s t i f i c a n d o - s e , 

entao, a ex c l u s a o da maior p a r t e p e l o descaso dos p o l i t i c o s , 

quando de f a t o e s s a e r a apenas mais uma e v i d e n c i a da c o n t r a d i -

cao fundamental do c a p i t a l i s m o , agucada nesse e s t a g i o , mais 

ou menos d i s f a r c a d a , pelo regime p o l i t i c o - LENIN, V l a d i m i r 

I l i c t Ulianov. 0 Tmperialismo, F a s e S u p e r i o r do C a p i t a l i s m o 

p. 5/5 - 678. IN: Obras E s c o l h i d a s V. 1, E d i t o r a A l f a - Omega, 

Sao l a u l o , 1979, p. 654. 
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Lenin evidenciou, com muita propriedade, a seguinte 

relacao d i a l e t i c a entre a democracia c a p i t a l i s t a e a classe 

operaria:. embora aquela fosse a forma de governo menos r e -

pressora para essa classe sob o c a p i t a l i s m o , nao e x t i n g u i a 

a dominacao sobre e l a , disfarcava-a melhor, como j a f o i de-

monstrado. Ele concluiu e n f a t i c o : - "um Estado, seja e l e 

qual f o r nao podera ser l i v r e , nem popular" (145). 

Portanto, apesar de mecanismos p a r t i c u l a r e s de l e g i -

timagao, cada"regime p o l i t i c o " , sob o c a p i t a l i s m o , c o n s t i -

t u i apenas a forma de que se reveste o Estado para g a r a n t i r 

a reprodugao do c a p i t a l . 

Enquanto apontou para o o b j e t i v o de g a r a n t i r as con-

digoes e x t e r i o r e s de produgao, Lenin avangou na sua forma 

de compreender o Estado. No entanto, e x p l i c o u a natureza de 

classe do Estado pela necessidade i n d i s c u t i v e l de sua i n -

tervengao e nao por ser deduzivel l o g i c a e historicamente 

da p r o p r i a relagao de produgao. 0 Estado esta ao mesmo 

tempo "dentro e f o r a do c a p i t a l " c o n s t i t u i uma pa r t e da 

i n s t i t u i g a o dessa relagao de produgao (146). 

Em o u t r a de suas obras, onde a n a l i s o u a fase imperia-

l i s t a do c a p i t a l , Lenin, embora tenha mencionado apenas de 

passagem o Estado, avangou na concepgao do papel por ele de-

sempenhado durante essa etapa do c a p i t a l i s m o (147). 

Ele c i t o u depoimentos sobre como ocorreu, de 1895 a 

1910, a ligagao entre bancos, empresas, i n d i i s t r i a s e orgaos 

do governo, q u a l i f i c a n d o - a jocosamente de caminhos "sobre-

n a t u r a i s " , o f a t o de que se v e r i f i c a v a i d e n t i f i c a g a o da 

mesma pessoa, ou de pessoas ligadas e n t r e s i , em orgaos es-

t a t a i s , f i n a n c e i r o s e i n d u s t r i a l s (148). 

(145) I d . , i b i d . , p. 24. 

(146) MATHIAS e SALAMA, Op. c i t . : 0 Estado ... p. 24. 

(147) LENIN, Op. c i t . : 0 Imperialismo Passim ... 

(148) I d . , i b i d . , p. 606. 



62 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O autor agora estudado afirmou que governantes e ho-

mens p i i b l i c o s da I n g l a t e r r a do f i n a l do seculo passado r e -

conheciam. expl i c i t a m e n t e a vinculagao e n t r e origens essen -

cialmente economicas e origens s o c i a i s e p o l i t i c a s do impe-

r i a l i s m o . E, enquanto eles consideravam-no p o l i t i c a m e n t e 

j u s t o , (sob o ponto de v i s t a da I n g l a t e r r a , e claro) os 

c a p i t a l i s t a s fundavam c a r t e i s e " t r u s t e s " (149). A i , sua 

an a l i s e h i s t o r i c a evidencia a ligagao Estado - c a p i t a l , nao 

obstante o autor nao a tenha destacado expressamente. 

Posteriormente, ele e x p l i c i t o u uma forma p a r t i c u l a r 

desse v i n c u l o , ao se r e f e r i r a atuacao do c a p i t a l f i n a n c e i -

r o , cujo poder tornou-o p a s s i v e l de dominar nas relagoes 

i n t e r n a c i o n a i s , de modo a subjugar ate Estados p o l i t i c a m e n -

t e independentes. Mesmo quando o Estado ameacado procurava 

c r i a r defesas, mediante a i n s t i t u i g a o l e g a l de monopolios 

e s t a t a i s , nao conseguia se l i v r a r da dominagao monopolista 

do c a p i t a l privado (150). 

" ( . . . ) sob o c a p i t a l i s m o , nao se concebe ou-

t r o fundamento para a p a r t i l h a das esferas 

de i n f l u e n c i a , dos i n t e r e s s e s , das colonia s , 

e t c . , alem da f o r c a de quem p a r t i c i p a na 

d i v i s a o , a f o r c a economica g e r a l , f i n a n c e i r a , 

m i l i t a r , e t c . (...) A reacao em toda a l i n h a , 

seja qual f o r o regime p o l i t i c o ; a exacer-

bacao extrema das contradicoes tambem nesta 

esfera: t a l e o r e s u l t a d o desta tendencia. 

I n t e n s i f i c a - s e tambem p a r t i c u l a r m e n t e a 

opressao nacional e a tendencia para as ane-

xagoes, i s t o e, para a violagao da indepen -

dencia n a c i o n a l (pois a anexacao nao e se-

nao a violagao do d i r e i t o das nacoes a auto-

determinacao)" (151). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(149) I d . , i b i d . , p. 634. 

(150) I d . , i b i d . , p, 636 - 637. 

(151) I d . , i b i d . , p. 664 - 665. 
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Sendo, esta subordinagao p o r t a n t o , mais apropriada 

ao desenvolvimento do c a p i t a l f i n a n c e i r o , quando implic a v a 

na extingao da autonomia n a c i o n a l . 

Lenin, afirmou que, dessa maneira, o imperialismo 

transformou a configuragao p o l l t i c a da Europa e do mundo, 

que seguiu modificando (152). 

Pelo exposto, pode-se i n f e r i r que o autor nao d i s t i n -

guiu a p o l l t i c a do imperialismo de sua economia, ou s e j a , 

sobre a base economica do c a p i t a l i s m o monopolista e da do-

minagao do c a p i t a l f i n a n c e i r o , quando a exportagao de c a p i -

t a l s ganhava corpo e predominancia, e l e v i u , como logicamen-

te complementar, as anexacoes de paises " a g r a r i o s " , compa-

t i v e i s com a expansao do c a p i t a l monopolista e f i n a n c e i r o , 

gerando profundas contradicoes e s p e c i f i c a s dessa fase. Essa 

visao r e a l dos lagos e n t r e economia e p o l l t i c a p e r m i t i u 

que fossem reveladas as contradicoes fundamentals e nao 

se entrasse equivocadamente no combate a p o l l t i c a imperia -

l i s t a , relegando os a l i c e r c e s c a p i t a l i s t a s sobre os quais 

a mesma se assentava (153). 

As c a r a c t e r i s t i c a s p o l i t i c a s , a t r i b u i d a s por Lenin 

ao imperialismo, resultaram num aumento da opressao nacio-

n a l como e f e i t o da extineao da l i v r e competigao e sobretudo 

da subordinagao da o l i g a r q u i a f i n a n c e i r a (154). 

Ainda segundo Lenin, com o imperialismo, o mundo f i -

cou separado em dois grupos de Estados. Uma minoria de 

usurarios e uma maioria de devedores. Os pri m e i r o s receben-

do rendimento do c a p i t a l d i n h e i r o i n v e s t i d o nos demais de 

uma forma tao s i g i f i c a t i v a que i s t o se r e f l e t i a de forma 

marcante nas condigoes p o l i t i c a s e s o c i a i s de cada pais 

que i n t e g r a v a os dois grupos (155). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(152) I d . , i b i d . , p. 640. 

(153) I d . , i b i d . , p. 644 - 645. 

(154) I d . , i b i d . , p. 658. 

(155) I d . , i b i d . , p. 650 - 651. 



64 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos essa exposicao extensa da liga c a o evidenciada 

por Lenin entre economia ("caminhos n a t u r a i s " ) e p o l l t i c a 

("caminhOs s o b r e n a t u r a i s " ) , tem-se comprovado o seu avango 

na questao Estado, nao apenas no que diz r e s p e i t o a sua 

vinculagao com o c a p i t a l , mas tambem no aspecto da sua de-

dugao da "economia mundial c o n s t i t u i d a " * . 

Em paises p e r i f e r i c o s , deve-se considerar o f ato, de-

veras r e l e v a n t e , do c a p i t a l t e r assumido ha muito a esfera 

mundial. Decorre d a i a e x i s t e n c i a , no tempo e no espago, 

de formas diferenciadas de desenvolvimento reveladoras de 

que o processo continuo de acumulagao mundial a f e t a 

de maneira heterogenea os diversos espagos geograficos, con-

dicionando-lhes c a r a c t e r i s t i c a s economicas e s o c i a i s pro-

p r i a s . I s t o , por sua vez, atinge o processo de reprodugao 

das relagoes de produgao (156), podendo d i f i c u l t a r o papel 

do Estado, fazendo i n c l u s i v e com que surjam regimes de ex-

cegao para p o s s i b i l i t a r o seu desempenho. 

Assim, faz-se necessario apelar para a diferenciagao 

e a p a r t i c u l a r i z a g a o de dois conceitos - Estado e regime 

p o l i t i c o , sendo este a "forma de e x i s t e n c i a " do p r i m e i r o . 

Pela c a r a c t e r i s t i c a do regime p o l i t i c o , r e s u l t a n t e de con-

dicoes h i s t o r i c a s , p o s s i b i l i t a m - s e d i f e r e n t e s n i v e i s de 

i n t e r v e n i e n c i a no ato de g a r a n t i r a reprodugao das r e l a -

goes de produgao (157). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Conforme MATHIAS e SALAMA, Op. c i t . : 0 Estado... p. 41 - 42. 

(156) MATHIAS, G i l b e r t o - C r i t i q u e des t h e o r i e s " E x o g e n e i s t e s " et "En-

do g e n e i s t e s " du Sous-Developpement: L es S p e c i f i c i t e s de TEtat 

et des Regimes d'Accumulation en Amlrique L a t i n e - These de 

Doctorat (Troisieme c y c l e ) mimeo. 1983 - P a r i s F r a n c e . 

(157) MATHIAS e SALAMA, Op. c i t . : 0 Estado ... p. 16. 



65 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Precisa-se, p o r t a n t o , compreender o Estado e x t e r i o r i -

zando-se, atraves de regimes p o l i t i c o s mais ou menos demo-

craticos" ou d i t a t o r i a i s , segundo f a t o r e s que f a c i l i t e m , ou 

d i f i c u l t e m , sua atuagao, v i n c u l a d o fundamentalmente ao c a p i -

t a l , sendo g a r a n t i d o r da sua reprodugao. 

Essa analise h i s t o r i c a f o i que p e r m i t i u a autores mais 

recentes s i s t e m a t i z a r a conceituagao do Estado produtor e 

reprodutor das condigoes indispensaveis a continuidade das 

relagoes de produgao c a p i t a l i s t a s . 

Margareth W i r t h a f i r m a que o monopolio ( c a r a c t e r i s t i c a 

apontada por Lenin na fase i m p e r i a l i s t a ) nao pode ser con-

siderado como um rasgo substancialmente novo nas relagoes 

de produgao c a p i t a l i s t a s . 0 Estado, que historicamente lhe 

corresponde, nao passa de uma etapa que se e x p l i c a pela r e -

lagao c a p i t a l i s t a em s i . Como t a l , o Estado faz parte dessa 

relagao s o c i a l sendo, enquanto condigao de reprodugao das 

relagoes s o c i a i s de produgao, subsumido ao movimento do ca-

p i t a l ao qual e vinculado na sua e x i s t e n c i a e agao (153). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(158) WIRTH, Op. c i t . : p. 112, 118 - 119. 

Resumons done: d'un co t e , a s s u r e r l a reproduction du c a p i t a l 

exige 1 1 i n t e g r a t i o n , dans l e pr o c e s s u s de p r i s e de d e c i s i o n 

o r g a n i s e par l ' E t a t , des i n t e r e t s d ' i n d i v i d u s v i s a n t a main-

t e n i r l e u r s r e s s o u r c e s . L ' i n t e g r a t i o n des i n t e r e t s des 

t r a v a i l l e u r s quant a l a r e p r o d u c t i o n de l e u r f o r c e de t r a v a i l 

( i n t e g r a t i o n qui date de 1 1 i n t r o d u c t i o n du s u f f r a g e u n i v e r s e l ) 

f a i t que tout domaine s o c i a l d e v i e n t en p r i n c i p e o b j e t de l a 

p o l i t i q u e d ' E t a t . Tous l e s c o n f l i t s s u r g i s s a n t e n t r e l e t r a v a i 1 

et l e c a p i t a l a p p a r a i s s e n t done comme pouvant e t r e a r b i t r e s par 

l ' E t a t ; tous l e s p r o c e s s u s economiques a p p a r a i s s e n t comme pou-

vant e t r e determines par l ' E t a t . Nousavons essaye de demontrer 

que tout c e l a n ' e s t qu'apparence, que l e s a c t i v i t e s de l ' E t a t 

en t a n t qu'elements c o n s t i t u t i f s de l a . reproduction du c a p i t a l 

dependent elles-memes de son cours n a t u r e l et spontane. 

Neanmoins 1 ' i n s t i t u t i o n n a l l s a t i o n de ees processus p o l i t i q u e s 

de p r i s e de d e c i s i o n c o n s t i t u e l a base de l ' i l l u s i o n d e l ' " E t a t 

s o c i a l " (•••) 1 ' i n f l u e n c e exercee sur l e s c o n d i t i o n s de r e p r o -

duction de l a f o r c e de t r a v a i l (...) r e s t confinee a 

l ' i n t e r i e u r des c o n d i t i o n s de re p r o d u c t i o n de l a c l a s s e en t a n t 

que c l a s s e au s e i n du c a p i t a l i s m e ; e l l e r e s t e dans l e cadre 

des c o n d i t i o n s de r e p r o d u c t i o n t e l l e s q u ' e l l e s apparcussent en 

s u r f a c e . 
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Cependant, l a l i m i t e e n t r e de t e l s " i n t e r e t s immanents" 

e t des i n t e r e t s tendant v e r s l a s u p p r e s s i o n du systeme d'ex-

p l o i t a t i o n meme e s t t o u j o u r s mobile.C'est b i e n pour c e t t e r a i s o n 

que l a v i o l e n c e "extraeconomique" de l ' E t a t r e s t i n d i s p e n s a b l e . 

Comme nous avons essaye de l e montrer, 1 ' a r t i c u l a t i o n d l n t e r e t s 

e t "immanente au systeme" s a i s i t uniquemente l e s phenomenes 

s u p e r f i c i e l s des c o n t r a d i c t i o n s r e e l l e m e n t e x i s t a n t e s . C'est 

l a r a i s o n pour l a q u e l l e e l l e ne pei_it supprimer l e s causes des 

c o n f l i t s - A l a base, l e s i n t e r e t s apparemment i n t e g r e s reappa-

r a i s s e n t done sans c e s s e , e t l a c o n t r a d i c t i o n e n t r e l a r e p r o -

d u c t i o n du systeme d'ensemble (en t a n t que rep r o d u c t i o n du 

c a p i t a l ) e t l e s i n t e r e t s du c a p i t a l , d'un cote, e t l a c l a s s e 

o u v r i e r e , de 1'autre, r e s u r g i t constamment". 
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3 . EM  QUE S E BASEAR PARA COM PREENDER 0 " CASO"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para i n t e r p r e t a r um determinado conjunto de fenome-

nos, deve-se t e r sempre um r e f e r e n c i a l t e o r i c o - metodolo-

gico. I s t o porque toda a n a l i s e deve expressar uma metodolo-

gia que, ao mesmo tempo, a esclarega e n o r t e i e . A opgao me-

tod o l o g i c a , ou se j a , a escolha do caminho a p e r c o r r e r no 

estudo, por sua.vez, pressupoe, e apresenta, de forma mais 

ou menos e x p l x c i t a , um suporte t e o r i c o . 

Este t r a b a l h o v i s a a compreender o c a p i t a l - tornado 

e x ^ q u l v e l pelo Estado- adaptando e/ou modificando as r e l a -

goes de produgao no campo e, com i s s o , gerando c o n f l i t o s -

e, a atuagao do Estado na busca da "solugao p o s s i v e l " , ga-• 

ra n t i n d o , assim, a continuidade da acumulagao. Na persegui -

gao desse o b j e t i v o , supos-se ser necessario conceber o cap i -

t a l - v i a b i l i z a d o pelo Estado - de forma a r t i c u l a d a a mar-

cos de maior amplitude, que, por sua p r o p r i a natureza, 

transcendam, mas, por outro lado, possam tambem e x p l i c a r , um 

f a t o l o c a l e a t u a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 ponto de p a r t i d a para a e x p l i c i t a g a o do "caso", e 

a concepgao do desenvolvimento d i v e r s i f i c a d o , (so que cor-

relacionado) da economia mundial como um complexo de r e l a -

goes s o c i a i s historicamente determinadas e, por i s s o , nao 

necessariamente homogeneas. 

No bojo dessa unidade c o n t r a d i t o r i a , representada 

pela t o t a l i d a d e do que"se d e f i n i u como economia mundial 

c o n s t i t u l d a , os paises p e r i f e r i c o s representam a parcela 

subdesenvolvida e dominada. No mesmo sentido,Mathias e Sa-

lama desenvolveram sua compreensao sobre o i n t e r r e l a c i o n a -

mento das partes em questao. 

(...) "0 que as q u a l i f i c a como (...) subde-

senvolvidas reside nas d i f e r e n t e s condigoes 
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de acumulagao, e, sobretudo hoje, nos d i f e -

rentes e f e i t o s dessa acumulacao segundo o 

polo onde e l a se r e a l i z a . 

0 estudo de cada uma dessas partes nao pode 

ser f e i t o separadamente do estudo do conjun-

t o . Uma age sobre a outra e determina as mo-

dalidades novas de expansao atraves do todo: 

a economia mundial ( . . . ) . 

Ha uma l o g i c a p r o p r i a a economia mundial que 

transcende a de cada uma das economias na-

c i o n a i s que a compoem. 

(...) As l e i s da acumulagao se situam ao n i -

v e l da economia mundial. Por i s s o , a acumu -

lagao tern e f e i t o s d i f e r e n t e s no centro e na 

p e r i f e r i a " (15.9) . 

Uma vez concebido o c a p i t a l i s m o como uma unidade 

t o t a l i d a d e , deve-se e x p l i c i t a r o reconhecimento de senda_s 

h i s t o r i c a s diversas para o desenvolvimento de cada p a i s , 

nao como re s u l t a d o da dinamica i n t e r n a gerada pelas c o n t r a -

digoes de modos de produgao a n t e r i o r e s , mas como e f e i t o da 

dominagao do c a p i t a l i s m o , segundo a etapa de sua evolugao,, 

Em aiguns paises da Europa, numa fase em que o c a p i -

talismo emergia e se realimentava da desigualdade e n t r e os 

setores, f o i a revolugao a g r i c o l a que c r i o u as pre-condi 

goes para o crescimento do mercado i n t e r n o . A l l , a a g r i c u l -

t u r a funcionou como antecedente d i r e t o da i n d u s t r i a que 

a absorveu e a d i s s o l v e u , t e c n i f i c a n d o - a e, dessa forma^ a-

trelando-a a s i , tornando-a um dos seus ramos. Atraves da 

adogao disseminada de modernizagao tecn o l o g i c a elevou - se 

a produtividade do t r a b a l h o a g r i c o l a , surgindo grandes em-

presas produtoras de c u l t u r a s c o m e r c i a l i z a v e i s , materias 

primas para a i n d u s t r i a n a c i o n a l e para a exportagao e ge-

neros a l i m e n t i c i o s para a populagao urbana em expansao.Esses 

e f e i t o s eram, entao, totalmente gerados por forgas i n t e r n a s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(159) MATHIAS e SALAMA. Op. c i t . 0 Estado ..., p. 39 - 40. 
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e caracterizavam-se pelo n i v e l de expansao universalmente , 

ou quase generalizado. 

Dentro desse processo, desestruturava-se o campesi -

nato f e u d a l , resultando na sua p o l a r i z a c a o : r i c o s e pobres 

- estes totalmente ou parcialmente expiropriados - ate, 

em alguns casos, a sua extineao, como classe sem perspec -

t i v a de sobrevivencia. 

A propriedade privada i n d i v i d u a l , com base no t r a b a -

lho pessoal,, quando nao sobreviveu apenas marginalmente, f o i 

e x t i n t a , tendo sido s u b s t i t u i d a pela propriedade c a p i t a l i s -

t a , com base na exploracao de outros t r a b a l h a d o r e s , c l a r o 

que em condicoes h i s t o r i c a s determinadas (exceto em raros 

casos onde permanece s i g n i f i c a t i v a f embora em novas roupagens, 

a Franca por exemplo) . 

Nesse per i o d o , as i n s u r r e i c o e s camponesas poderiam 

i n i c i a l m e n t e assumir um carater, como tambem uma aparencia, 

p r o g r e s s i s t a , quando se voltavam contra os senhores da1 t e r -

r a , pretendendo d e s a l o j a - l o s de suas terras e, do poder p o l i t i c o , 

para desapropriar e p a r c e l a r sua propriedade. N i s t o , g e r a l -

mente os i n s u r r e t o s eram comandados, ou induzidos e u t i l i -

zados, pelos p r i n c i p a l s interessados, os c a p i t a l i s t a s emer-

gentes. 

^ Enquanto as sublevacoes de camponeses voltavam-se, 

num segundo momento, contra a expansao c a p i t a l i s t a , para 

manutencao da propriedade privada de sua t e r r a de t r a b a l h o , 

aparentavam um c a r a t e r de atraso, P=ela p o s s i b i l i d a d e de 

bloqueio ao avanco c a p i t a l i s t a : Mas, apesar d i s t o , a domi-

nacao do c a p i t a l f o i substancialmente um processo h i s t o r i c o 

i n c o n t e s t e e, mesmo classicamente, ele submeteu e adaptou 

a seu j u l g o e a seus interesses formas d i f e r e n c i a d a s que 

emergiam segundo o jogo de f o r c a s . 

"A acumulacao de c a p i t a l nao e x c l u i o jogo 

das classes s o c i a i s . Ela e, ao c o n t r a r i o , 

o produto da l u t a de classes; e, atraves 
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dessa l u t a , e la i n f l u e n c i a seu curso"(160). 

E n t r e t a n t o , a continuidade das relagoes de produgao, 

dentro da evolugao h i s t o r i c a do processo de acumulagao de 

c a p i t a l , f o i g arantida pelo Estado que, representando os 

interes s e s gerais do c a p i t a l , ao qua l e fundamentalmente 11-

gado, intervem a n i v e l do c a p i t a l como um todo e dos c a p i -

t a l s i n d i v i d u a l m e n t e . 

Nos paises, hoje considerados desenvolvidos, isso 

se tornou possiveL so podendo ser compreendido, entao, d e v i -

do a t r o c a de 'equivalentes", base do c a p i t a l i s m o , que i n i -

cialmente reveste o Estado de uma aparente imparcialidade , 

mas, apos desmascarada pela p r o p r i a acumulagao, j u s t i f i c a 

a e x i s t e n c i a e a agao do Estado. Esse, parcialmente depen-

dente em relagao ao c a p i t a l , e c o r p o r i f i c a d o num regime 

p o l i t i c o apenas relativamente l i v r e com r e s p e i t o as classes 

s o c i a i s (161). 

Ap5s essa rapida visao h i s t o r i c o -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l 5 g i c a da nature-

za do c a p i t a l e do Estado, e de suas ligagoes, em paises 

c e n t r a i s , continuando a tomar como r e f e r e n d a a t o t a l i d a d e , 

ou s e j a , o c a p i t a l i s m o mundial, pode se s i t u a r em outro 

momento de sua evolugao, a p o s s i b i l i d a d e de i n t e r p r e t a g a o do 

c a p i t a l e do Estado nos paises p e r i f e r i c o s . 

Nesses paises, d i t o s de i n d u s t r i a l i z a g a o t a r d i a , quan-

do o mundo j a esta dominado pela i n d u s t r i a l i z a g a o , onde 

esse fenomeno nao surge mais da p r 5 p r i a dinamica i n t e r n a , 

a nao ocorrencia de uma revolugao a g r i c o l a como anteceden-

te d i r e t o da i n d u s t r i a , e um rasgo c a r a c t e r i s t i c o . Nesse 

caso, a modernizagao da a g r i c u l t u r a e a adaptagao das r e -

lagoes de produgao no campo impoem-se brusca e v i o l e n t a -

mente, a p a r t i r de determinagoes de uma nova fase de acu-

mulagao de c a p i t a l . 

(160) I d . , i b i d . , p. 25. 

(161) I d . , i b i d . , p. 25 - 26. 
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Essa imposigao v i o l e n t a e brusca do c a p i t a l na a g r i -

c u l t u r a nao i m p l i c a na p r o l e t a r i z a g a o generalizada. Sob 

o ponto de v i s t a do i n d i v i d u o e da f a m i l i a , em determinados 

periodos de tempo, o pegueno produtor a g r i c o l a torna-se ex-

propriado, assalariando-se, muitas vezes apenas temporaria 

e/ou compleraentarmente, porem, mantendo-se tambem ligados a 

produgao f a m i l i a r . 

Como toda a economia, o setor a g r i c o l a j a f o i con-

formado nos paises p e r i f e r i c o s v o l t a d o para o c a p i t a l e 

seus p r o p o s i t o s . A i , desde os prim o r d i o s , a apropriagao dos 

excedentes gerados na a g r i c u l t u r a , sob quaisguer 

t r i b u i a para a acumulagao c a p i t a l i s t a . I s t o independeu 

p r o l e t a r i z a g a o e deu margem a criagao e adaptagao 

mais variados t i p o s de organizagao da produgao 

sariamente transforma-los em c a p i t a l i s t a s . 

" A agricultura no Brasil surgiusob a egide 

do c a p i t a l . ( . . . ) 

Diferentemente p o r t a n t o da levolugao o-

c o r r i d a na Europa O c i d e n t a l , onde o feuda-

lismo com sua produgao camponesa dava lugar 

sem neces -

raves da 

a nao e 

c a p i t a l i s t a 

ao aparecimento do c a p i t a l i s m o a t j 

destruigao dessa forma f a m i l i a r de produgao 

e diferentemente tambem do o c o r r i d o na Euro-

pa O r i e n t a l , onde a base campones; 

des t r u i d a pelo desenvolvimento 

mas mantida como forma subordinadja de produ^-

gao, no caso b r a s i l e i r o pode-se d i z e r gue 

el a e c r i a d a pelo c a p i t a l gue, a p a r t i r dai, 

nao mais prescinde do seu papel em seu pro-

cesso de acumulagao. (...) 0 gue e importan-

t e r e t e r e gue o c a p i t a l i s m o c r i a , d e s t r o i e 

r e c r i a a produgao camponesa, sempre gue con-

v i e r ao processo de acumulagao (...)"(162). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 6 2 ) BAIARDI, Amilcar. A penetracao do C a p i t a l i s m o na A g r i c u l t u r a e 

a Reforma A g r a r i a . B o l e t i m da As s o c i a c a o B r a s i l e i r a de Re-

forma A g r a r i a - ABRA. Campinas, v. 12 n? 01, j a n / f e v - 1982 

p. 3. 
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0 re s u l t a d o e gue o amalgama da e s t r u t u r a p r o d u t i v a , 

abalado constantemente pelas i n v e s t i d a s do c a p i t a l , r e a l i -

menta-o, • sendo essa realimentagao t a n t o garantida, guanto 

produzida pelo Estado. Sem sua intervencao, nao s e r i a pos-

s i v e l gue e l a se e f e t i v a s s e de maneira tao intensa e a g i l . 

Pode-se passar a considerar o Estado em paises pe-

r i f e r i c o s , nesse caso, abstratamente deduzido mais da econo-

mia c a p i t a l i s t a a n i v e l i n t e r n a c i o n a l do gue da " i n t e r n a l i -

dade", dado ao p r o p r i o e s t a g i o deste u l t i m o . 

Nesse caso, a continuidade das relagoes de produgao. 

e sua mo d i f i c a g i o na a g r i c u l t u r a , pela v i o l e n c i a gue assume^ 

tornam indispensavel a agio do Estado. Nio so como g a r a n t i a 

aparentemente p r e l i m i n a r - atraves de repressio e V 

iniguidades, bem como e, p r i n c i p a l m e n t e , no e x e r c i c i o do 

papel de produtor dessas relagoes, i n c l u s i v e , a t r a v e s de 

c r e d i t o s , subsldios, isengoes e apoio a p r o j e t p s especiais 

(163). 

Assim, promovido, assegurado e acobertado pelo 

Estado, independente das formas com as guais se depare, o 

c a p i t a l subordina-aseexplora-as, pelos mais diversos meca-

nismos, fazendo prevalecer a sua dominagao. 

Partindo dessas premissas, pretende-se compreender um 

c o n f l i t o num pais p e r i f e r i c o como o B r a s i l , numa r e g i i o eco-

nomicamente pobre e dependente, como o Nordeste, caso de 

Alagamar na Paraiba, por exemplo, como uma expressio externa, 

imediata e situada - em determinado tempo e lugar - da 

l u t a de classes, mais ou menos emergente na sociedade ca-

p i t a l i s t a em constante e b u l i g i o . Assim e gue a r e s i s t e n c i a 

dos peguenos produtores d i r e t o s , ligados a formas de orga-

nizagio de produgao f a m i l i a r , a t e n t a t i v a de sua t r a n s f o r -

magio, ou adaptagio, pelo c a p i t a l i s m o , v i a b i l i z a d o ou r e -

generado e assegurado pelo Estado, e m a t e r i a l i z a d a no con-

f l i t o pela t e r r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(163) I d . , i b i d . , Passim 
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Apenas enquanto expressao concreta l o c a l i z a d a e tem-

pora l i z a d a , o c o n f l i t o ocorre aparentemente pela t e r r a , 

quando, de f a t o , na sua essencia (o que devera ser e x p l i c i t a -

do de maneira t e o r i c o - p r a t i c a e economico-politica) e l e se 

c o n s t i t u i numa forma p o t e n c i a l de l u t a contra o c a p i t a l e, 

consequentemente, tambem contra o Estado, promotor, garan-

t i d o r e regenerador do c a p i t a l . 

Observando-se a n i v e l aparente, o Estado pode ser 

considerado como ele f i g u r a : um mero a t o r coadjuvante. No 

entanto, ao i n d u z i r os d i f e r e n t e s c a p i t a l s individualmente,f 

e, ao representar os intere s s e s do c a p i t a l como um todo, ele 

promove a expansao c a p i t a l i s t a no campo. Desse modo, ele se 

torna essencialmente agente p r i m a r i o do c o n f l i t o . 

No o u t r o p o l o , s i t u a - s e a pequena produgao de cara-

t e r f a m i l i a r , enquanto explorada e ameagada de expropriagao 

pelo c a p i t a l v i a b i l i z a d o pelo Estado. 

Esses pequenos produtores nao devem ser considerados 

como uma classe, ou ca t e g o r i a , em extingao, como em muitos 

paises onde o c a p i t a l i s m o desenvolveu-se classicamente. De-

vido a condigoes h i s t o r i c a s p e c u l i a r e s , nos paises p e r i f e -

r i c o s , os pequenos produtores a g r i c o l a s constituem um se-

t o r , que pode,alem de c o e x i s t i r ao lado do c a p i t a l i s m o , 

v o l t a r - s e contra e l e . A p o s s i b i l i d a d e da r e s i s t e n c i a cam-

ponesa c o n f i g u r a r - s e numa l u t a contra o ca p i t a l , , e, por 

extensao, contra o Estado dependera, de acordo com todo 

o exposto, da forma como a a g r i c u l t u r a l i g a - s e a i n d u s t r i a . 

Mas, dentro dessa perspectiva h i s t 5 r i c a , passara a depender 

tambem da forma como os o b j e t i v o s do setor da pequena pro-

dugao aproximam-se dos o b j e t i v o s da classe o p e r a r i a , concen-

trada nas grandes empresas a g r i c o l a s e nos grandes centros 

urbanos. 

Por conseguinte, a a n a l i s e do c a p i t a l v i a b i l i z a d o 

pelo Estado, ocasionando a manifestagao das l u t a s dos pe-

quenos produtores, devera ser enfocada a p a r t i r do quadro 

h i s t o r i c o de formagao da e s t r u t u r a de produgao sob o domi-

nio da acumulagao c a p i t a l i s t a a n i v e l i n t e r n a c i o n a l . 
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APENDI CE*  

TENTATI VA-DE PERCEPCAO DA REALI DADE 

I , PROCEDIM ENTOS U TI LI ZADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha linhas de pesquisa que geralmente encaminham e acompanham 

um t r a b a l h o c i e n t i f i c o dentro de determinados padroes e 

modelos cujo esquema condicionado pelo enunciado, posto 

c l a r o , de um problema, como parte de d e f i n i g a o do o b j e t o de 

estudo, s e r v i r a de base para: - levantamento da l i t e r a t u r a ; 

- formulacao de hipoteses; - explicacao das v a r i a v e i s e i n -

dicadores; - construcao de um quadro c o n c e i t u a l ( a ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Est.es elementos foram considerados importantes para compreensao 

do metodo de estudo seguido. Deixaram de s e r i n s e r i d o s no pr o p r i o 

texto p a r a nao interromper sua forma de abordagem nem s o b r e c a r r e -

ga-lo. 

(a) Um maior aprofundamento pode s e r encontrado em: 

ACKOFF, R u s s e l L. Planejamento de P e s q u i s a S o c i a l . Sao Paulo, 

Herder/EDUSP, 1967. 

ASTI VERA, Armando. Metodologia da Pe s q u i s a C i e n t i f i c a . Porto A l e -

gre, Globo, 1976. 

CASTRO, C l a u d i o de Moura. A p r a t i c a da P e s q u i s a . Sao Paulo, 

McGraw-Hill do B r a s i l , 1978 a. 

CERVO, Amado L u i z & BERVIAN, Pedro A l c i n o . Metodologia C i e n t i f i c a ; 

p a r a Uso dos Estudantes U n i v e r s i t a r i o s . 2.ed. Sao Paulo, McGraw-

- H i l l do B r a s i l , 1978. 

GOODE, W i l l i a m J . & HATT, Paul K. Metodos em P e s q u i s a S o c i a L . 2 . e d 

Sao Paulo, N a c i o n a l , 1968. 

KAPLAN, Abraham. A Conduta na Pe s q u i s a ; Metodologia p a r a as Cien-

c i a s do Gomportamento. Sao Paulo, Herder/EDUSP, 1969. 

POPPER, K a r l S. A Lo g i c a da P e s q u i s a C i e n t i f i c a . 2. ed. Sao Paulo, 

C u l t r i x , 1975a. 

RUDIO, Franz V i c t o r . Introducao ao P r o j e t o de P e s q u i s a C i e n t i f i c a . 

3. ed. P e t r o p o l i s , Vozes, 1980. 

RUMMEL, J . F r a n c i s . Introducao aos Procedimentos de Pe s q u i s a em 

Educagao. 3. ed. Porto A l e g r e , Globo, 1977. 

SCHRADER, Achim. Introdugao a P e s q u i s a S o c i a l E m p i r i c a ; um Guia 

p a r a o Planejamento, a Execucao e a Avaliagao de P r o j e t o s de 

Pes q u i s a s nao Expe r i m e n t a i s . 2.ed. Porto A l e g r e , Globo/Univer -

sidade F e d e r a l do Rio Grande do S u l , 1974. 
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Uma j u s t i f i c a t i v a para toda esta montagem e uma con-

dugao d i r i g i d a da pesquisa, alem de uma v i s a o de conjunto 

das p o s s l v e i s questoes que venham a emergir ao longo desse 

processo. Assim d e f i n i d a e montada a esquematizacao, opera-

se o desdobramento do t r a b a l h o . 

0 postulado que se c o n s t i t u i u a q u i , p r i m e i r o funda-

mento sob o qual passou a ser planejada a investigagao, e 

que 

"... t o u t e a c t i v e humaine e t t o u t p r o d u i t de 

l ' a c t i v i t e humaine peuvent se ramener a 

1'analyse des rapports sociaux q u i en sont 

a 1 1 o r i g i n e ( b ) . 

Sendo esse axioma j a reconhecidamente a c e i t o , sem 

necessidade de que viesse a ser demonstrado, pode-se con-

s i d e r a r e s c l a r e c i d o o campo e s p e c i f i c o de conhecimento e, 

passar a d e f i n i g a o e delimitagao da materia a ser estudada. 

Nesse s e n t i d o , optou-se por considerar a expansao do 

c a p i t a l como o b j e t o de estudo a p a r t i r de uma intervengao do 

Estado numa situagao concreta. Elegeu-se como problema p r i -

m ordial e ponto de p a r t i d a um a c i r r a d o e prolongado c o n f l i -

t o pela t e r r a . 

Neste caso, a n a r r a t i v a de l i t i g i o s , v i o l e n c i a s , t e n -

t a t i v a s de expulsao, r e s i s t e n c i a e d i s f o r g o s s e r v i u , antes 

de tudo, para p e r m i t i r a apreensao da essencia do fenomeno: 

da atuagao do Estado e do avango do c a p i t a l . 

Para t a n t o , buscou-se o aprofundamento da realidade 

concreta, r e f l e t i n d o sobre a l i t e r a t u r a - que se conhecia -

e x i s t e n t e sobre o assunto, como tambem procurou-se e x t r a -

i r , desse estudo da b i b l i o g r a f i a o r e f e r e n c i a l t e o r i c o que 

comporta as "categorias" i m p r e s c i n d i v e i s a mediagao no pro-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(b) GUTELMAN, Mic h e l . S t r u c t u r e s et Reformes A g r a i r e s . Instruments pour 

1'Analyse FM/petite maspero, P a r i s , 1979, p. 08. 
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cesso de conhecimento ( c ) . 

De i n i c i o , consultas a obras de estudiosos recentes 

deixaram -evidentes grandes divergencias e n t r e e l e s , r e -

sultando, para melhor compreende-las e p o s s i b i l i t a r um po-

sicionamento, na necessidade de uma retomada de autores 

c l a s s i c o s , cujas concepgoes c o n t r i b u i r a m fundamentalmente 

para d i r i g i r o debate sobre esta questao desde quando des-

pontou. 

Neste processo, emergiu, a p a r t i r d a l , uma forma de 

i n t e r p r e t a r as diferengas o r i g i n a i s , mostrando, ate certo 

ponto, a conveniencia de u l t r a p a s s a - l a s . Esta i n t e r p r e t a g a c 

u t i l i z o u , como embasamento t e o r i c o , a an a l i s e de alguns au-

tores recentes, nao so pela sua profundidade es p e c u l a t i v a e 

extensao de sua experiencia, mas, sobretudo, pela i d e n t i f i -

cagao com os seus pontos de v i s t a , expostos com clareza 

e l o g i c i d a d e em seu r a c i o c l n i o . 

Em se observando esses c r i t e r i o s , tomou-se a posicao 

consciente de eleger t r e s autores*, procurando"discernxr suas 

maneiras de d i s c u t i r o problema, relacionando com e l a novas 

proposigoes. Estas, onde se a l i c e r g o u a presente proposta, 

foram buscadas em cinco autores mais recentes**. 

Sabia-se que, ao l i m i t a r dessa maneira o estudo s i s -

tematizado da b i b l i o g r a f i a sobre o assunto, estava-se d e i -

xando de u t i l i z a r o levantamento sobre outros autores que, 

por exemplo, analisando a reali d a d e b r a s i l e i r a , muito tem 

co n t r i b u i d o para o avango dos debates***. No entanto, essa 

r e s t r i g a o f o i apenas uma forma encontrada para p o s s i b i l i t a r , 

neste tr a b a l h o , o necessario aprofundamento t e S r i c o . 

( c ) LENIN, V l a d i m i r I l c h U l ianov. 0 Imp e r i a l i s m o , Ease S u p e r i o r do Ca-

p i t a l i s m o . IN obras e s c o l h i d a s v. 1, E d i t o r a Alfa-Omega, Sao 

Paulo, 1979, p. 641. 

* KAUTSKY, LENIN e MARX. 

** GOMEZJARA, HOBSBAUWM, JOLLIVET, MATHIAS e SALAMA. 

Usados como s u b s i d i o para a a n a l i s e do caso concreto,evidenciando -

se em que s e contrapoem ou em que se i d e n t i f i c a m com os pontos de 

v i s t a e x p r e s s o s n e s t e t r a b a l h o . 
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A busca de elementos b i b l i o g r a f i c o s , seguiu-se a 

formulagao de suposigoes basicas, que, ainda nao comprova-

das, foram adotadas, como f i o condutor do estudo. Ou s e j a , 

a medida que se analisava o exemplo concreto, se v e r i f i c a v a 

a validade do s i g n i f i c a d o a t r i b u l d o pela autora ao papel do 

Estado e ao c a p i t a l no seu processo de expansao. 

Por conseguinte, uma hipotese fundamental norteou es-

te t r a b a l h o . Considerando o Estado l i g a d o organicamente ao 

c a p i t a l , p a r t e i n t e g r a n t e dessa relagao s o c i a l e, de t a l 

maneira, i n f l u i n d o diretamente sobre a p r o p r i a acumulagao 

( d ) , por o u t r o lado, concebe o c a p i t a l (relagao s o c i a l ) v i a -

b i l i z a d o pelo Estado, dominando e determinando a sociedade 

e a a g r i c u l t u r a , sem necessariamente e x p r o p r i a r por comple-

t o e p r o l e t a r i z a r , no seu processo de expansao, os peque-

nos produtores a g r l c o l a s . 

Abrindo um parenteses para i n t r o d u z i r uma nova l i n h a 

de r a c i o c l n i o na explanagao,, atraves de um corte epistemolo-

g i c o , convem aqui relembrar o postulado sobre o qual se 

firmou este estudo. 0 seu o b j e t o de conhecimento poderia 

ser reconduzido a a n a l i s e das relagoes s o c i a i s que estao 

na sua origem. Sendo essas relagoes s o c i a i s , h i s t o r i c a e 

logicamente d i a l e t i c a s , considerando-se a analogia e n t r e 

o mundo r e a l e o processo de conhecimento, a p r 5 p r i a apre-

ensao da reali d a d e deveria ser buscada atraves do metodo 

d i a l e t i c o ( e ) . Em assim sendo, i d e n t i f i c a r - s e - i a m as con-

tradigoes e, a seguir,a forma de " r e s o l v e - l a s " (tese, a n t l -

tese, sintese) ( f ) . 

(d) MATHIAS e SALAMA. Op. c i t . : 0 Estado ... p. 50. 

(e) KOPNIN, P a v e l V a s s i l y e v i t c h . A D i a b e t i c a como L o g i c a e T e o r i a do 

Conhecimento. E d i t o r a C i v i l i z a c a o B r a s i l e i r a S/A, Rio de Janeiro, 

1978, p. 95. 

( f ) DEMO, Pedro. Metodologia C i e n t i f i c a em C i e n c i a s S o c i a i s . Sao Paulo, 

A t l a s , 198Lp. 156. "Usa-se basicamente o esquema s i m p l i f icado e mode-

l a r de tese, a n t i t e s e e s i n t e s e . (...) toda s i n t e s e se c o n s t i t u e numa 
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Procedendo essa explicagao com f i n a l i d a d e de didasca-

l i c a , pode-se estabelecer a r e l a t i v a correspondencia e n t r e 

as concepcoes e x p l i c i t a d a s em algumas obras c l a s s i c a s , quan-

to a l i n e a r i d a d e do desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , que, 

enquanto concreto pensado e ponto de p a r t i d azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (a n i v e l t e o -

r i c o ) , foram consideradas aqui como "tese" ( p r i v i l e g i o do 

metodo d i a l e t i c o ) . 

Segundo a compreensao de Maria de Conceigao D'Incao 

e Mello, 

" ( . . . ) cada novo conhecimento a d q u i r i d o , c o -

mo r e s u l t a d o do esforgo conjugado de r e f l e -

xaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t e 5 r i c a e observacao da r e a l i d a d e , e x i -

ge uma nova v o l t a a realidade observada, em 

busca de um conhecimento mais profundo da 

raesma; de outr o lado, cada nova r e a l i d a -

de percebida exige uma retomada do conheci-

mento e x i s t e n t e , como elemento mediador do 

conhecimento, ao n i v e l do concreto da r e f e -

r i d a r e a l i d a d e ( . . . ) " ( g ) . 

Por esse processo, um r e t o r n o ao estudo t e o r i c o per-

m i t i u d i v i s a r uma explicagao m u l t i l i n e a r do desenvolvimento 

do c a p i t a l i s m o ao longo da produgao de Marx. I s t o f o i 

percebido de uma forma precursora atraves de uma evolugao 

de seu r a c i o c l n i o a medida que se transformava a p r o p r i a 

realidade. Na obra de Kautsky e na de Lenin, encontrou- se 

tambem uma antevisao da m u l t i l i n e a r i d a d e , muito embora, r e -

caiam numa vi s a o l i n e a r nas suas conclusoes*. Esta concep -

gao de varias vias para a expansao do c a p i t a l , f o r t a l e c i d a , com-

t e s e s e g u i n t e , ( . . . ) . A e s p e c i a l i d a d e da d i a l e t i c a e s t a c o n t i d a 

em u l t i m a a n a l i s e no c o n c e i t o de a n t i t e s e , que a q u a l i f i c a e s -

sencialmente de n e g a t i v a ( . . . ) . 

(g) MELO, Maria da Conceicao D'incao e 0 "Boia F r i a " - Acumulagao e Mi-

s e r i a . P e t r o p o l i s , Vozes, 3. ed, 1976, p. 19. 

* Sobre a concepgao m u l t i l i n e a r , em Marx, v e r desenvolvimento desde 
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plementada e, de c e r t a maneira, excedida, pelos autores gue 

propiciaram a fundamentacao t e o r e t i c a a este t r a b a l h o , cor-

respondeu a a n t i t e s e . 

Aproximadamente na mesma diregao, procedeu ainda 

a autora: 

" ( . . . ) Este conjunto t e o r i c o s e r i a tornado 

como uma especie de hipotese e g a r a n t i r i a o 

necessario c a r a t e r mais s i s t e m a t i c o da ob-

servacao gue se f a r i a a seguir, ao mesmo 

tempo gue o r i e n t a r i a a busca do conhecimen-

t o da r e a l i d a d e ao n i v e l do concreto. Even-

tualmente, poderia t e s t a r o conhecimento 

t e o r i c o u t i l i z a d o " ( h ) . 

Neste caso, a formulacao das suposicoes p r i n c i p a l s 

e a t e n t a t i v a de esclarece-las funcionou como a procura 

da sintese. A forma de resolucao da contradicao e n t r e a 

aparencia e a essencia da acao do c a p i t a l e do Estado no 

mundo r e a l , e xemplificada pelo c o n f l i t o , p e r m i t i u perce -

ber a resolucao da contradicao entre a tese e a a n t i t e s e no 

processo de conhecimento. 

A d i a l e t i c a sempre i d e n t i f i c o u determinados i n s t a n t e s 

no processo f a c t u a l da r e a l i d a d e concreta. N i s t o , a l i c e r -

cou-se a construcao do p r o p r i o metodo. 

" ( . . . ) a d i a l e t i c a , enguanto metodo c i e n t i -

f i c o e f o r t e , justamente, por considerar 

mais importante o movimento no sentido de 

resultados o b j e t i v o - verdadeiros" ( i ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a chamada 42 - 51 (pa g i n a s : ) , em Kautsky, da chamada 72 

- 77 (pagi n a s : ) , em L e n i n , da chamada 102 - 106 (paginas: 

). 

(h) MELO, Op. c i t . : 0 B o i a F r i a ... p. 22. 

( i ) KOPNIN, Op. c i t . : A d i a l e t i c a ... p. 95 - 99. 
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Aqui, se torna oportuno lembrar que Engels, comparando 

a economia m a r g i n a l i s t a com a economia p o l l t i c a ( " c r l t i c a " ) , 

e n t ra na questao do metodo, afirmando que se pode alcangar 

resultados s i m i l a r e s - embora em forma de conhecimento v u l -

gar - u t i l i z a n d o , ao inves da ana l i s e d i a l e t i c a , o caminho 

da t e o r i a marginal ( j ) . 

Fechando o parenteses, apos os necessarios esclare-

cimentos, pode-se retomar o d i s c o r r e r formal dos procedi-

mentos t r a d i c i o n a i s num t r a b a l h o de pesquisa s o c i a l , sem 

esquecer contudo, que todo "esforgo de formalizagao sempre 

deforma um t a n t o a re a l i d a d e " * . 

A essa a l t u r a do processo, pelo caminho convencional, 

s e r i a necessario d e f i n i r conceitos operacionais e mensura-

veis correspondentes as v a r i a v e i s contidas na hipotese. 

E n t r e t a n t o , considerando-se as relagoes s o c i a i s que, em 

ul t i m a i n s t a n c i a , dizem r e s p e i t o as determinagoes expressas 

pelas " c a t e g o r i a s " (Estado e C a p i t a l , por exemplo), apesar 

de ser possxvel, atraves de hipoteses,formular uma i n t e r a -

gao d i a l e t i c a entre e l a s , permanece d i f i c i l torna-las p a s s i -

v e i s de q u a n t i f i c a g a o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( j ) ENGELS, Apud GRAMSCI, Antonio. Concepcao D i a l e t i c a da H i s t o r i a . 

E d i t o r a C i v i l i z a g a o B r a s i l e i r a , Rio de J a n e i r o , 1978, p. 316. 

" ( . . . ) e p r e c i s o i n s i s t i r s istematicamente ( s i c ) s o b r e o f a t o que 

que a economia ortodoxa t r a t a dos mesmos problemas, em ou t r a 

linguagem, devendo-se demonstrar e s t a i d e n t i d a d e dos problemas 

t r a t a d o s , bem como que a solucao c r i t i c a e s u p e r i o r : em suma, e 

n e c e s s a r i o que os textos sejam sempre " b i l i n g U e s " - o t e s t o au-

t e n t i c o e a tradugao " v u l g a r " ou de economia l i b e r a l ao lado, ou 

i n t e r l i n e a d a ( . . . ) " . 

* Conf. MELLO. Op. c i t . : p. 21. 
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.Os dados numericos, t a i s como: de area geografica (ce-

n a r i o do c o n f l i t o ) , do v a l o r dos investimentos, c r e d i t o s , 

subsidios, e t c . , funcionaram apenas complementarmente. Eles 

nao teriam sido s u f i c i e n t e s para transformar os "fatores", 

partes i n t e g r a n t e s da relagao s o c i a l , em classificagoes me-

didas ou valores correspondentes as v a r i a v e i s contidas na 

hipotese. 

Todavia, uma abstengao, d e l i b e r a d a , de le v a r em conta 

toda a complexidade da i n t e r - r e l a g a o dinamica e c o n t r a d i t o -

r i a , que se supos e x i s t e n t e na r a i z do c o n f l i t o , p o s s i b i -

l i t o u que, a p a r t i r da hipStese c e n t r a l , se considerasse, 

atendendo aos padroes convencionais, como "variavel dependente" 

(do Estado)a acumulagao c a p i t a l i s t a . E, num segundo mo-

mento, o c a p i t a l como " v a r i a v e l independente" determinante 

das t e n t a t i v a s de modificagao e/ou adaptagao das relagoes 

de produgao no campo. 

A fase seguinte deveria constar da d e f i n i g a o de " i n -

dicadores" empiricos que permitissem determinare e x p l i c i t a r 

o funcionamento das " v a r i a v e i s " acima r e f e r i d a s . Contudo , 

convert! r e s s a l t a r que t a i s elementos, possuindo a capacida-

de de i d e n t i f i c a g a o de um fenomeno, revelam-se i n s u f i c i e n -

tes diante dos o b j e t i v o s de se compreender um processo, 

pondo em r i s c o a visao de conjunto de uma determinada rea-

lidade concreta, podendo condicionar um re s u l t a d o c i r c u n s -

c r i t o a flashes de parcelas dessa r e a l i d a d e . Como diz Maria 

da Conceigao D'Incao e Mello: 

" ( . . . ) a preocupagao com a eleigao de i n d i -

cadores nao faz s e n t i d o , uma vez que nesta 

realidade concreta nao ha jamais elementos 

puros i n s o l u v e i s , mas manifestagoes a r t i c u -

ladas de forgas e de elementos que se podem 

conhecer, mas nao apanhar empiricamente (.. J' 

(1) • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( I ) I d . , i b i d . , p. 21. 
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F e i t a s as devidas r e s s a l v a s , prosseguiu-se, fixando 

para levantamento e estudo os seguintes "indicadores": - i n -

tervengoes d i r e t a s do Estado, atraves de credito, s u b s l d i o s , 

p r o j e t o s e s p e c i a i s , a s s i s t e n c i a t e c n i c a , indugio ao uso de 

insumos e implementos, cooperativa, entre outros; - i n t e r -

vengoes i n d i r e t a s , r e f e r e n t e s a manifestagoes de apoio a 

expulsoes ou a t e n t a t i v a s de expulsao de pequenos produto-

res; - implantagao (ou d i l i g e n c i a s p r e l i m i n a r e s para im-

plantagao, embora nao e f e t i v a d a ) de empresas c a p i t a l i s t a s ; 

ou congeneres, como: t e c n i f i c a g a o e c a p i t a l i z a g a o dos imo-

v e i s , redirecionamento de c u l t i v o correspondente a m o d i f i -

cagao no como e no que se produz; expulsoes e ex p r o p r i a -

goeslevadas a e f e i t o , ou pelo menos intentadas no l o c a l em 

estudo; - e f e i t o s correspondentes sobre os pequenos produ-

tores a g r i c o l a s em termos de modificagoes ocorridas em suas 

condigoes de vida e t r a b a l h o . 

Prosseguindo: estabelecendo e assegurando as condi-

goes p r e l i m i n a r e s necessarias a continuidade da i n v e s t i g a -

gao s i s t e m a t i c a do processo - ob j e t o c i e n t i f i c o , i n i c i o u - s e 

a e x p l i c i t a g a o dos termos de r e f e r e n d a u t i l i z a d o s na ana-

l i s e . 

Esses deveriam ser necessariamente correlacionados,se-

gundo o pressuposto da analise, as relagoes s o c i a i s de pro-

dugao que correspondem, em u l t i m a i n s t a n c i a , as, no d i z e r 

de Marx, " m u l t i p l a s determinagoes" da realidade h i s t o r i c a . 

U t i l i z a n d o termos t e o r i c o s , chaves para o entendimen-

t o do processo, atraves da observagao, da i n t e r p r e t a g a o e 

da analise (de f a t o s s i g n i f i c a t i v o s e de depoimentos dos 

diversos agentes envolvidos) pode-se chegar a essencia da-

quelas determinagoes, atraves de abstragoes da real i d a d e em-

p i r i c a . 

Coerente com o caminho esco l h i d o , considerou-se mais 

importante, ao conceituar aqueles termos, por sua vez h i s -

toricamente sit u a d o s , comunicar a percepgao de interagoes 

que ocorrem no mundo r e a l , e x p l i c i t a n d o a essencia de suas 
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partes componentes, mais do que, tornando-os o p e r a c i o n a l i -

zaveis. 

I s t o posto, passou-se a conceituagao: 

C a p i t a l - relagao s o c i a l que abrange, a n i v e l econo-

mico, de um lado, a forga de t r a b a l h o e de o u t r o , os meios 

de produgao. A n i v e l p o l i t i c o , situam-se, em cada polo, os 

respectivos p r o p r i e t a r i e s daqueles dois t i p o s de mercadorias. 

Em ambos os n i v e i s , os dois p o l o s , a um so tempo opostos e 

complementares, interagem d i a l e t i c a m e n t e ao longo da h i s t o -

r i a , segundo uma l o g i c a p r o p r i a , condicionando o avango da 

sociedade ( c a p i t a l i s t a ) . Essa relagao o r i g i n a - s e e alimen-

ta-se da expropriagao e da exploragao - no caso, no meio 

r u r a l - da forga de t r a b a l h o , unica mercadoria capaz de ge-

r a r v a l o r - propagando-se atraves da dominagao e determina-

gao emanadas dessa necessidade de realimentagao (busca da 

m a i s - v a l i a ) . 0 c a p i t a l , ao n e c e s s i t a r se expandir no meio 

r u r a l , segundo a sua l o g i c a e condigoes h i s t o r i c a s , adapta 

e/ou modifica e nao necessariamente extingue, as formas de 

produgao encontradas. 

Estado - p a r t e i n t e g r a n t e das relagoes s o c i a i s de 

produgao (produgao - c i r c u l a g a o - d i s t r i b u i g a o - consumo -

produgao - circulagao - e t c . . . . ) numa sociedade de classes, 

(cujos antagonismos e necessidades de auto-reprodugao ex-

plicam o surgimento e a atuagao dessa i n s t i t u i g a o ) . A f o r -

ma, sob a qual o Estado se manifesta e produto de c i r c u n s -

tancias h i s t o r i c a s e, na sociedade c a p i t a l i s t a , ele se 

acha i n t e r l i g a d o organicamente ao c a p i t a l , sendo a ga-

r a n t i a de sua valorizagao. Tendo assegurado, ao longo do 

tempo, a generalizagao das relagoes mercantis nos paises d i -

tos c e n t r a i s . Como numa decorrencia desse avango do c a p i -

t a l , o Estado c a p i t a l i s t a de hoje t o r n a exequivel, nos p a i -

ses considerados p e r i f e r i c o s , a expansao do capitalismo, que 

a i se da de forma brusca e com v i o l e n c i a . 

C o n f l i t o - expressao concreta, l o c a l i z a d a e tempora-



1 0 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l i z a d a das l u t a s de classe gue impulsionam a transformagio 

da sociedade (de classes) em constante efervescencia. No 

caso e s p e c l f i c o deste t r a b a l h o , enuncia uma manifestacao 

situada das l u t a s no campo, desencadeadas aparentemente pe-

l a t e r r a . Estas, no entanto, no seu c a r a t e r i n t r i n s e c o nao 

-sao tao simples. Encontra-se, na sua essencia, um p o t e n c i a l 

de l u t a contra o c a p i t a l e, consegtientemente, nas condicoes 

h i s t o r i c a s em gue ele e v i a b i l i z a d o pelo Estado, tambem 

contra esta i n s t i t u i c a o , enguanto promotora, g a r a n t i d o r a e 

regeneradora do p r o p r i o c a p i t a l . 

Grandes P r o p r i e t a r i o s Rurais - agueles gue se apro-

priaram privatiradamente de p a r t e do solo a g r i c o l a , pos-

suindo o t l t u l o de propriedade de um ou mais imoveis " r u -

r a i s de dimensoes extensas em relagao a area media da l o -

calidade, beneficiando-se - da elevagao do prego da t e r r a ; 

da forga de t r a b a l h o abundante e barata ( s e j a i m o b i l i z a d a 

pela cessao de peguenas parcelas, seja t o t a l ou parcialmente 

expropriada, encontrando-se dentro do p r o p r i o im5vel, no 

prim e i r o caso e nas f r a n j a s da propriedade e/ou nas "pontas 

de ruas" das sedes e d i s t r i t o s dos municlpios, no segundo) ; 

- ainda, dos subs i d i o s , c r e d i t o s e outras medidas governa-

mentais gue lhes reduzem os custos de produgao. Poucas ve-

zes residentes no p r o p r i o imovel e/ou a f r e n t e de sua ad-

ministragao procuram, mesmo a d i s t a n c i a , fazer prevalecer 

o c u l t i v o de produtos com mercado garantido e prego r e l a t i -

vamente elevado, a exemplo da cana e, no caso r e f e r i d o , s o -

bretudo da pecuaria. Essas c u l t u r a s , extensivas, em g e r a l 

implicam na suspensao da cessao da t e r r a em forma de pegue-

nos s i t i o s , pela goalsetransferiam os r i s c o s de produgao 

(como no c u l t i v o a n t e r i o r do algodao), assegurando, ao mes-

mo tempo, a t r a n s f e r e n c l a do custo de reprodugao da f o r g a 

de t r a b a l h o i m o b i l i z a d a por meio da produgao o b t i d a nos r o -

gados. Com a mudanga de c u l t i v o e/ou da forma de p r o d u z i r , 

a racionalidade economica passa a e x i g i r expulsao de pegue-

nos produtores nao p r o p r i e t a r i e s (gue podem ou nao v o l t a r 



107 

a ser absorvidos posteriormente sob nova forma de relacao 

de t r a b a l h o ) e a recuperacao da posse e uso da maior parte 

de super-ficie do imovel. 

gmpresarios C a p i t a l i s t a s - aqueles que, dispondo da 

posse e do uso de um grande imovel r u r a l , na condigao de 

p r o p r i e t a r i e s (mais comum na realidade estudada), ou de ar-

rend a t a r i o s c a p i t a l i s t a s , promovem investimentos de cap i -

t a l para desenvolver a t i v i d a d e s agropecuarias de corte ca-

p i t a l i s t a , mediante assalariamento da f o r g a de t r a b a l h o , a-

dogao de modernas tecnologias (com v i s t a s a elevagao da 

p r o d u t i v i d a d e ) , produgao para mercado (exemplos da cana e 

da p e c u a r i a ) , busca do l u c r o e da expansao do c a p i t a l . Com 

este f i t o , promovem t e n t a t i v a s e execugoes evidentes ou ve-

ladas, sob v a r i a s formas j u r i d i c a s e p o l i c i a i s - estas 

publicas e/ou privadas - de expulsoes de pequenos produto-

res r u r a i s . Neste empreendimento, conta com o-apoio do Es-

tado sob v a r i a s formas de intervengoes d i r e t a s . Sao apoia -

dos tambem atraves de p r o j e t o s e s p e c i a i s * , c r e d i t o s e f i -

nanciamentos, s u b s i d i o s , entre o u t r o s f em forma de i n t e r v e n -

goes i n d i r e t a s na procura de implantagao e/ou implementagao 

de sua empresa. 

Pequenos Produtores Rurais - a g r i c u l t o r e s que, de-

t e n d o p t i t u l o de propriedade ou a posse, administram uma 

unidade p r o d u t i v a , de s u p e r f i c i e e/ou volume de produgao 

pequenos em comparagao a media l o c a l . Tern f o r t e ligagao 

com a t e r r a onde vivem e trabalham, adotando, preponde-

rantemente a p r o p r i a mao-de-obra f a m i l i a r , c u l t i v a m quase 

sempre, produtos alimentares destinados a auto - subsis-

t e n c i a , ou mesmo, o u t r o s , especificamente destinados a co-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* A a r e a em estudo f o i d e f i n i d a como p r i o r i t a r i a p e l o Programa Na-

c i o n a l do A l c o o l - PROAXCOOL e pelo o Programa de R e d i s t r i b u i c a o de 

T e r r a s e de E s t i m u l o as A g r o i n d u s t r i a s do Norte e Nordeste - PROTER-

RA. 
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mercializagao (em f e i r a s proximas), mantendo o o b j e t i v o de 

a d q u i r i r os alimentos de que necessitam. Dessa forma, conse-

quent, no maximo, r e p r o d u z i r a p r o p r i a f o r g a de tra b a l h o e a 

de sua f a m i l i a . 

Rendeiros (ou f o r e i r o s ) * - tambem chamados arrendata-

r i o s nao c a p i t a l i s t a s , sao pequenos produtores r u r a i s des-

t i t u i d o s de t i t u l o de propriedade mas que conseguem acesso 

a uma area minima de t e r r a mediante um c o n t r a t o e s c r i t o ou 

v e r b a l com seu p r o p r i e t a r i o por um tempo predeterminado, a-

traves de formas diversas de c o n t r a p a r t i d a , com base numa 

quantidade f i x a , que, em tese, pode ser em t r a b a l h o , produ-

t o ou d i n h e i r o , ocorrendo geralmente desta u l t i m a forma, na 

realid a d e aqui referenciada. Atraves do pagamento do aluguel 

da t e r r a , o p r o p r i e t a r i o consegue, com toda a seguranga, 

a u f e r i r , parceladamente, a importancia correspondente ao 

prego da t e r r a , cuja posse e uso cedem mediante arrendamen-

t o , t r a n s f e r i n d o para esses pequenos produtores todos os 

r i s c o s da produgao. Alem disso,os rendeiros agregam v a l o r -

t r a b a l h o aos produtos, quando o pagamento e f e i t o sob esta 

forma, as f o r r a g e i r a s c u l t i v a d a s em antigos rogados e a 

quaisquer b e n f e i t o r i a s r e a l i z a d a s . Eles representam ainda 

uma g a r a n t i a da e x i s t e n c i a de forga de t r a b a l h o d i s p o n l v e l 

sempre que necessario. 

Parceiros - pequenos produtores r u r a i s desprovidos 

de um t i t u l o de propriedade que obtem acesso a uma pequena 

s u p e r f i c i e de t e r r a atraves de um c o n t r a t o (verbal ou, r a -

ramente, e s c r i t o ) com o seu dono, geralmente por tempo i n -

determinado, por um pagamento com p a r t e de sua produgac-me-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* As c a t e g o r i a s de tra b a l h a d o r e s r e n d e i r o s - ou f o r e i r o s - p a r c e i r o s , 

p o s s e i r o s - ou moradores e a s s a l a r i a d o s temporaries nao sao excluden-

t e s , mas, cada vez mais, complementares, na medida em que cada uma 

d e l a s v a i se tornando, gradativamente, menos capaz de p r o p i c i a r a r e -

produgao da forga de t r a b a l h o , passando, por conseguinte, a f u n c i o -

nar como a l t e r n a t i v a de i n t e g r a l i z a r o c u s t o d e s s a reprodugao. 
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tade (mais f r e q u e n t e ) , um t e r g o , ou um quarto, o que e de-

terminado antecipadamente. Como no caso de r e n d e i r o , esse 

t i p o de pequeno produtor r u r a l permite as mesmas vantagens 

ao p r o p r i e t a r i o da t e r r a . 

Posseiros (ou moradores) - embora esse p r i m e i r o t e r -

mo seja mais empregado para designar pequenos produtores 

r u r a i s que, tendo ocupado areas de f r o n t e i r a mantem-se ne-

las com ou sem o t i t u l o l e g a l de posse, aqui neste trabalho, 

e usado para designar os residentes nas propriedades,que por 

terem sido imobilizados desde epocas a n t e r i o r e s , (por meio 

da cessao de um s i t i o ou rocado, oferecendo em c o n t r a p a r t i -

da dias de t r a b a l h o g r a t u l t o , ou a precos mais baixos do 

que os predominantes na l o c a l i d a d e ) , permanecem r e s i d i n d o 

nas propriedades e com " d i r e i t o " a posse e uso de uma pe-

quena gleba, em t r o c a da d i s p o n i b i l i d a d e para prestacao de 

servicos quase nos mesmos moldes a n t e r i o r e s . 

Expropriados - aplicado mais a antigos pequenos pro-

p r i e t a r i e s que perderam, no todo ou em p a r t e , o seu imovel 

aqui esta sendo usado no sentido de pequenos produtores 

r u r a i s ( r e n d e i r o s , p a r c e i r o s ou posseiros) aos quais passa 

a ser impedido, ou r e s t r i n g i d o , o acesso a t e r r a . 

P r o l e t a r i z a d o s - aqueles j a totalmente expropriados, 

detendoj. apenas sua f o r g a de t r a b a l h o como mercadoria. 

Transformados - no exemplo estudado - em p r o l e t a r i e s do 

campo, necessitando de se a s s a l a r i a r para r e p r o d u z i r sua 

forga de t r a b a l h o . 

Assalariados - os que antecipadamente foram expro-

priados e vendem, em c a r a t e r temporario, ou permanente no 

caso de j a p r o l e t a r i z a d o s , a sua forga de t r a b a l h o , por um 

s a l a r i o que corresponde a um v a l o r i n f e r i o r ao que essa 

forga gera. 

Essa necessidade de t o r n a r os termos t e o r i c o s comu-

nicantes de uma e s p e c i f i c i d a d e , enquanto expressao dos e l e -

mentos que a compoem, exp l i c a - s e pela f i n a l i d a d e de alcan-
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gar, atraves de abstragoes , as determinagoes essenciais da 

realidade concreta e l e g i d a como problema. 

"So assim e p o s s l v e l ascender do a b s t r a t o 

ao concreto, i s t o e, superar a " a b s t r a t i v i -

dade" dos conceitos mediadores do processo 

de conhecimento e representar a re a l i d a d e 

mais objetivamente" (m). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . LEVANTAM ENTOS DOS DADOS: INSTRUMENT/ OS E FONTES 

(m)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MELLO. Op. c i t . : p. 19. 


