










APRESENTACAO

Gcogra/Za   cm   A/os   esta   cumprindo   papel   importante   e
tlctiti`ciid{.    no   cenario   academico   e   geogfafico   regional.    Essa   afirmapao
•\)i`i.cNpt)iidc  aos  comentarios  e  avaliap6es  que  os   leitores  ten   manifestado,
i`il`{lii  q`ic  i`flo  lenha sido possivel  chegar em todas as  Faculdades e  Escolas  de
(  )a()*rl`11i`  d`)  l}rasil.

Estudantes,  professores e demais profissionais em  Geografia
`iuc  Nc  rcli`cit)n!`m  com o  Departamento de Geografia, devem eleger Geog/a„a
•m  .1//I.i  c{imtt  instrumento  de  interlocu¢ao  e  de  fomento  ao  debate  critico  e
I.iil`ilr`lllw S``bri. o que se pensa e se produz em Geografia.

Se os enfoques serao mais para esse ou aquele assunto, nao e
u  nmli  liiipt)rtuiite.  0  que  esfa  em  pauta  e  continuar  mantendo  a  pluralidade

itiillllc(i.lcdric()-metodol6gica  e  incentivar  a  comunidade  geografica  para  que
li.    loil`dllcns    sociais    e    os    referenciais    te6ricos    sejam    apreendidos    pelos
I``Iiiilnlllci  c  gcdgrafos  e  se  tomem   veiculos  de   incentivo  aos  debates  e  de

u.llni`il`t A pc`quisa.  Entao, da sala de aula,  ao discurso fundante de projetos de

iil```iiil*m,  pi`Ssando pelas experiencias com  extensao, trabalhos de campo, e de
-``  ```|.t!rlli`  q`ic  acima  de  tudo,  o  produto  do  trabalho  individual  e/ou  coletivo

`|`1``  vclll`il i` w veiculado por esse peri6dico seja crivel e confiavel sobretudo.
E  por isso qiie a Rcvis/a esta em  linha de comunicapao com

•i.  I.olullndt}s  dos  projetos  de  pesquisa  e/ou  de  ae5es  coletivas  e  individuals

|unln n(`# cllrsos de graduacao e de p6s-graduaeao em  Geografia.
Esse  volume  de  Geogra/a  cm A/os,  e  por essencia,  entao,

|tiil¢ii`lctt  c  rcvclador  do  sucesso  dos  procedimentos  editoriais  adotados  pela
Wt.i/Ww,  I.:HtA cm  t`oco, as experiencias de pesquisa coletiva, como as atividades
I`oww(ilvld(iN   no   ambito   do   Projeto   de   Politicas   "blicas,   do   Projeto   de
ll`IOHm|a(}  I)isciplinar  (PID)  e  dos  resultados  parciais  das  pesquisas  em  nivel
`1.  il``i-wi.iid`iii+`dti,  com  destaque  para  a tematica rural,  particularmente  para  a

lim  |toln  lci.ri`,  viubilizacao de  assentamentos rurais e organiza9ao do trabalho,
•  .li`(ln  cil`itl`»  rcvcladores  da  dinamica  processual  da  estrutura  fundiaria.  As
ltlll`l.lltm    clll`l^licf`8    no    ambiente    urbano    e    as    reflex6es    sobre    a   nova
ilill`n|im``.tt  iliw  pcnitenciirias  no  oeste  paulista,  enfim  esse conjunto diverso
•  |ll`lml  (lo  nrllB(lg  a cnfoques,  faz da  Gcogra/a cm j4/os,  urn  instrumento de
ll`I.rl(I.`ll``lll prMlcgiado, a ser preservado e melhorado.

Os Editores
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1'1`( I.11 ..,. 1'(11)I.:  lN'l`EGIIAC^O  DISC]PL[NAR  DO  CURS0  DE

(111',(11;1{^11`1^    I)A    FCT/UNESP:    a    bacia    hidrografica    como

•nl.I..I. Inl..xrfl(lore no I)rocesso ensinoeaprendizagem
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Adriano Rodrigues de Oliveira***
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luHllMl):    Ni.*li.   tr{`balho   sao   apresentados   os   objetivos,   atividades   e
I..`illn`l`w  llii.iiii* d`)  Projeto de  lntegra9ao  Discipliiiar (PID) que vein sendo

il...i`vitlvltlt`.  {lc*{lc   1997,  com  professores  de  diversas  disciplinas  e  alunos .

il`t.   I"  i`   4"  iii```s  do  curso  de  graduacao  em  Geografia  da   Faculdade  de
( 'l.ll.lm  i`  '1 i`clit.Iogia  da  UNESP,  Campus  de  Presidente  Prudelite.  0  PID
I®Ili  c`ini`i `ilijclivos principais  promover a  integracao disciplinar e colitribuir

imm  n  ii`cll`iirin  da qualidade  ambiental  e de  vida da  popiilaeao por meio de
«IM.lI`tli.*  c{)Iijuntas  de  pesquisa,  ensino  e  extensao.  tendo  como  objeto  de
t!il`itl`i  in  hacias  dos  mananciais  de  abastecimento  pdblico  de  Presidente
I'r`i{lcl`lc.  I'flra a consecucao desses objetivos sao realizadas varias atividades
i:`tlcllvi`S  a  em   cada  disciplina  especifica,  concatenadas  em   urn  plano  de

li.«hl`ll`ti  pri`viamente  discutido  entre  professores e  alunos.  Esse  coiijunto de

iilM{lI`tli`*  coi`tribui   para  a  construcao  de  conheciinentos  sobre  as  bacias

itriti`mi`{li`s` os quais sao sistematizados e apresentados a comunidade  local,

iwuitlcii`i`tl{t  sua  apreensao  como  novos  referenciais  para  sua  orgaiiiza¢ao  e
llilM  iitii.  Ii`i`lhor  qualidade  de  vida.  A  articulacao  coni  as  escolas  pdblicas

iiini`ii.ill i```s alunos participantes   a  oportunidade   de   realizarem   estagios de
II`i`-¢I`cil`   c      de      trabalharem      com      temas   pertinentes   ao   cotidiano   da
i`iii``Iiiitlii(Ic  escolar.  A   intera9ao  com  o  poder  ptiblico  municipal  tamb6m

iiili|iiciii   (i   iilterven9ao   em   urn   fundo   de   vale.   com   o   plantio   de   mudas
iinlivm. visando implementar uma area de preserva¢ao ambieiital. Os resulta-

•  I'.`il...»iT€x  d`i  Dcpar(amento de Geografia da Faculdade  dc Ciencias c Tecnologia/UNESP/l'ri`sidente

l`r`irfuiil.  .  I.: -mail :  cesarleal@stelnet.com.bi e borges@prudenet.com.br
• .  l'i`ilt*x`irn do  Depar(amento  de  Educacao da  Faculdade  de Ciencias e Tecnologia/`lNESP/PTesidcnte

''''ldc'''c
• . .  ^l`|ii{tg do 4° ano do Ciirso de Graduacao em Geogral-ia.
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dos  inicias  do  PID  apoiitam  para  a  valorizagao  da  bacia  liidrografica  como
unidade  integradora  no  processo  ensinoeaprendizagem,  propiciando  uma
maior   articula¢ao    de    trab`alhos    entre    universidade,    escolas    de    ensino
fundamental, comunidade e poder pdblico.

Palavras-cliave:    interdisciplinaridade,   ensino   de   geografia,   gestao   dos
recursos hidricos.

I. Introducao
0  muiido  coiitemporaiieo  coloca  imensos  desafios  para  seus  habitalites:  a
velocidade  em  qiie  circula  a  iiiformagao,  o  complexo jogo  politico  entre  as
nag6es  e  paises,  a  dinamica  que  rearranja  as  fronteiras  entre  os  paises,  o
crescimelito  das  cidades e  a qualidade  da vida  urbana,  as transforma96es da
vida   no   campo,   as   quest6es   ambientais   planetarias,   entre   tantos   outros.
Desde   muito  cedo,   as   criancas  estao  expostas   a  estas  transformac6es  e
deseiivolvem  urn  rico  processo  de  percepgao  do  espago  ao  seu  redor,  como
expressao do iiieio social em  que vivem.

Esta   geografia   da   vida   cotidiana   afeta   as   criancas,   mesmo
aquelas    que    iiifelizmente    nao    freqtientam    a    escola.    Atrav6s   de    suas
brincadeiras,   em   seu   movimeiito   corporal,   em   seus   desenlios,   em   sua
c{`pacidade  de  observacao,   nas  pequelias  dramatiza¢6es  e  jogos  teatrais  e

ii```*ivel   as   criaiigas   se   apropriarem   e   enteiiderem   o   espa¢o   geografico.
()li*cl.valido  e   localizaiido  as  coisas  ao  redor  de  suas  casas  (a  frente,  mos

1`11`{1`}*,   i`m   cima   ou   embaixo)   e   em   relag5o   ao   seus   pr6prios   corpos
`lii.`iln`  1``  i``tiuerda  etc.),  as  criancas  realizam  comparac6es  (de  tamanho,

Iin'i``i`, tli` ctir.  de distancia, etc.) que constituem  experiencias de grande valor
llu   i|`l``   `1`/   I.i`Lpcito   ao   seu   desenvo]vimento   fisico   e   intelectual.   Isso   6

l`lll`l»llloll`iil   I)i`ri`   a   formacao   da   conscieiicia   de   si   e   do   mundo   em   qiie

`lwltl,  ull«Ilcli`ccll(lo  condi95es  cognitivas  e  afetivas  para  se  organizarem
•.|m``lnllll.lll.`,  {i`l   xcji``  de  se   localizarem  a  partir  de   indicadores  espaciais

Wlll.   `t`l   I.|`molllilil`)*`   c   de   estabelecerem   relae6es   envolvendo   objetos
\'v'„'',  , ,ln,

()`1111   11   l`lwl`r   {11`   cscola   e   da   sala   de   au]a   neste   processo   de

lil.l`'llill/«|Vlll','       ()`lnl       1`       i:\tiitrihiiicao       da       tematica       geografica       Ilo

`.Iwllilwi'lllwllli`   11.1  i``ull.`il`i'/  ()  tiiii`   isto,  de  fato,   pode  significar  mum   pals

i`III   i|`l`.   '/.1   lllllll^v.   .1¢   .|wclm   i.i`lri`    10   e    17   anos   acumu]am   trabalho   e

i.``llI.lu"  I.'n`  .|`1.1   ``1, `''`i.  (h-I.`N  ,iwi`l``  li.iihi`Iliam  mais  de  40  horas  selT`anais?

(  )IItli.   Ii`e`   tlt`   i.Ii.lii    I(I   `'i.lnii``ni   vlvciii   i.iii   l`i`iTiilias  qiie  se   situam   abaixo  da
"linlll`   `11.   |t`tlwl`/il   illt.iil`llM`',   ii`l   ii`.)ii`   .iil``   gaiiho   abaixo  de   30   d6lares   per

c(iiiil{`    ii(ir   li`i``','    l'In    t|w   i`liii'Ii   `lo   .Iitlii    I()   crian9as   s5o   filhos   de   maes

iiiwil l`i`beli`s'.J  ( M I il  `/ti I   ^ I .,.  I Vl)I )

(),

®                          l'nra rcspondermos a estas quest6es, voltemos nossa aten9ao ao

!][:,I,nl;:lc   l`ds.   Professores   de   geografia,   exercemos   na   fomapao   das
OLIondo trazemos  pars a sala de aula o estudo dos sujeitos que

•ml`i/.oni   n   cspa¢o   geografico.   permitindo   o   acesso   a   diversidade   de
•Pli`l^®. o li`i ciifrentamento de posie6es, n6s, professores, trabalhamos com
coll€olltiN. I`titildcs c valores. Conceitos como ambiente, trabalho e cidadania,

I  IAlilti`  `i`ill.Iis  do  temirio  da  Geografia.  podem  articular-se  a  urn  processo
mAl.  Mliiiiln  tli`  colistru¢ao  da  leitura  c/e  mundo,  de  problematiza95o  dos
•.llI.i'iilul  {ln  disciplina  geografica,  ou  seja,  de  desencadeamento  de  novas
b|'llm ilc |tcl`*i`r,  Ilovas formas de perguntar pelos fatos e de duvidar deles,
Wv..   l`i)nnm   di`   posicionamento,   que,   em   dltima   analise,   constituem

.r.l`lll/nAcn* iigilil'icativas.
N{i  (Ii/,cr  de  Rubem  Alves,   ..c'  evi.de#/e  a"c  #€m  as  redes  cJas

•n..ullnl`w  llI.111  „  rclde]s  dos  cienlistas.  caem  dos  c6us.  Eta_s  lam  de  s:r
•®II,`II.IIItlll.`   ()  |I`..N(ililor fez  suas  redes  corn fios.  0 cienlisla fez suas redes

Wwl  /)i//t/`i/.t/.`',   in.   /{.tiri.c7s...   Podemos   acrescentar  a  esta  analogia  o  nosso

•.|wl  .lo  iir`)l`c*wcs  de  geografia.  Ensinamos  nossos.alunos  a  olhar  para
u"i   I.o{ICH   a   i`tr&ves   delas.   Redes   tecidas   pela   ciencia,   pela   arte,   mas
toliilidii`  in  ri.{lcs  tecidas  pelas  maos  de  pescadores.  Os  alunos  aprendem  a
I".I  i`im   pr``prias  redes  e  a  lan¢a-las  ao  mos  enquanto  desenvolvem  a
•ol`icl¢l`ciii {li` si  mesmos e dos desafios que a natureza e a humanidade lhes
''',,"1'.

Desta forma, a Geografia enquanto disciplina escolar, al6m das
li`l`)I.Il`i`¢`1c.i    relevantes    que    disponibiliza    ou    favorece    aos    estudantes,

•`tl`lrihiii   pflra  a  formagao  em   dois  sentidos  relacionados:  a  formac5o  do
oldndn`t   ntivo   e   critico,   e   a   forma¢ao   e   desenvolvimento   de   formas   e
®ili.I`16*ii`S  de  pensamento  deste  sujeito  critico.  Os  alunos  aprendem  a  ler,
•.ci.over c {` pensar tambem  estudando Geografia.

Isto  exige  do  professor,  por  urn  lado,  familiaridade  com  os

rr``hlct`ii`s   c    quest6es    da    nossa    disciplina   e,    por   outro,    ousadia    no
iili`iicii`iiiciito    das    atividades    didaticas.     Elementos   \fundamentais    para
tlc»perli`r i`  inquietapao dos alunos e, ao mesmo tempo, propiciar a seguran9a
tlil`I`tc   dc   iiovos   conhecimentos,   ampliando   o   repert6rio  da   leitura  e  da
c`crili`  do  edu6ando.   Afinal,   a   leitura  deve   ser  entendida  nao  como  urn
cxcrc`cio  mecanico,  mas  como  producao  de  significados.  Nao  como  urn

itr{iccsso   meramente   de   recepcao   das   ideias   produzidas   pelo   autor.   Ao
c``i`trdrio,  como  urn  processo  ativo  e  criativo,  onde  autor  e  leitor estao  em
i,,'crn,ao.

Nesta    perspectiva,    tres    aspectos    devem    ser   considerados
i,,,p`'rtantes:
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I-    a  utilizacao  e  desenvolvimento  das  habilidades  que  o  aluno  adquiriu
durante  sua trajetoria escolar (leitura e  interpretacao de texto,  resumo e
fichamento,   pesquisa,   generalizacao   de   conceitos   e   correlacao  eiitre

•      eles);

2-    o  desenvolvimento  de  uma  atitude  de  indagagao  sobre  os  problemas
colocados  pelo  estudo.  Isso  significa  que  o  importante  nao  e  apenas  a
solugao destes, mas tambem a compreensao de suas variaveis e busca de
seus elementos complementares;

3-    a  constru9ao  desta  compreensao  de  forma  coletiva,  ou  seja,  atraves  de
atividades em  que sejam  proporcionadas a elaboracao  individual, a troca
e o confronto de  id6ias e o processo de sintese.

Considerando    a    perspectiva    exposta    acilna,    o    curso    de

graduacao  em  Geografia  da  FCT/UNESP  vein desenvolvendo  o  Projeto  de
lntegragao  Disciplinar (PID) com  a finalidade de propiciar aos professores e
alunos      de      licenciatura      e      bacharelado      a      vivencia      de      trabalhos
iiiterdisciplinares voltados a analise e  iiitervencao iia questao ambiental.

A  experieiicia  aqui  relatada  refere-se  ao  trabalho  desenvolvido

julito  aos  aluiios  do  30  aiio  do  curso  de  Geografia,  no qual  o  PID ten  como
objeto  de  estudo  as  bacias  hidrogfaficas  dos  maiianciais  de  abastecimento

pdblico   de   Presidelite   Prudente.   Por   meio   do   estudo   dessas   bacias   sao
articulados  e  ministrados os coiiteddos programaticos de varias disciplinas e
e   iiiceiitivado   o   deseiivolvimento   de   atividades   de   pesquisa   e   exteiisao
universitaria voltados  a  comunidade  local,  visai`do  a  mellioria da  qualidade
ambiental  e de vida da populacao.

Considerado   uma  experieiicia   inovadora  no  processo  eiisiiio-
aprendizagem,    o    PID   tern    propiciado    aos    participantes    a   coi`strucao,
sistematizacao e  socializagao  de  conhecimentos  sobre  a  realidade  ambiei`tal
das  bacias  estudadas  e  constitui  urn  caminho  para  a  melhor  formagao  dos
futuros bachareis e professores de Geografia.

2. A experi6ncia do PID mos 30 e 40 anos do curso de Geografia
0  Projeto de  Integrac5o  Disciplinar foi  iniciado em  1997 e vein

sendo  desenvolvido  no  3°  e  40  anos  do  curso  de  graduacao  em  Geografia
com a participac5o de professores de diversas disciplinas. Atualmente (2000)

participam  os  professores  de  Geomorfologia,  Geografia Urbana,  Didatica e
Pratica de  Ensino  Ill.I

Os  objetivos  do  Projeto  de  lntegragao  Disciplinar  nessas  series
sao:

I Nos anos anteriores participaram professores de Geograria Rural. Geografia do

Brasil e Geografia Regional dos  Espacos Perifericos.
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H.       ii|`niiuvi.r  n  ii`t€gr:itn`i disciplim`r`  com  o dcscnvolvimelito de atividades

i  r±        .`iii|unm   ill.   pcsqiiisa,   ensiiio   e   extensao,   e   conduzir  o   processo  de
iLliiiNlr`if i`ti    il`i    c`)i`liecimento    por    meio    da    relacao    teoriaepratica,
vhi`i`tlu 1`  l```ri"i¢ao profissional dos alunos do curso de Geografia;

•      `'`ii`lici`i.r   li   ri`i`lidade   ambiental   e   estudar  os   problemas   relativos   aos

|i````ii`wli`  Iiltlrict)a cm  Presidente  Prudente,  tendo as  bacias  hidrograficas
ll`i`    Iiiliiiill`ci!iis    de    abastecimento    pdblico    de    Presidente    Prudente

(lli`liic/`iin    {1{.    ^mizade    e    reservat6rio    da    Cica/Sabesp)    como    fios
i'`ili(l`il\n.`` tl(i I)rocesso de ensinoeaprendizagem;

`   .       |llwlu/H   iclii`/}rios   t6cnicos   sobre   a   situa9ao   ambielital   destas   bacias.
i       i    I.iili`   `uli*i.lii`r   illtervenc5es  junto  a   instituic6es  governamentais  e   nao

•`t`'i.iimi``i`i`liiis  r)reocupadas  com  a  coiiservacao  dos  recursos  hidricos  e
i'iii`i  li  iiunli`liitli.  !`mbiental  e  de  vida  iia  cidade;

I      nilli.`ilni   i`il`i{l`)``   da   gradua9ao  com   atividades  das  escolas  de   ensilio

l`iii`li`Iiii`nllll    i.   ci7ni    o   Comite   da    Bacia   Hidrografica   do   Pontal    do

l'I`ii`I`iiiii`i`i.Ii`i`   ((`BH-PP),   especialmente   iia  elabora9ao  dos   plalios   de

',,,I.,Ml,,,',.,,ttr/,`-,Cas,

I'i`i`ii  `t  desenvolvimento  do   Projeto  de   lntegracao   Disciplinar

An wNll/«(lIIwnividades coletivas e atividades espec{ric.as a cada disciplina.
^` illividades coletivas coilsistem  eiT`:

•       io`iiil^ci   ii`ci`sais   dos   professores   para   articulacao   e   preparacao   dos
li.iil`Iill`t`*.  com,  normalmente,  uma  hora  de  duracao.  Destaqiie-se  que  as
•`)Ilv..I.s{`s  illformais,  no  cafezinho  e  corredores,  contribuem  em   muito

|ll`i il  li  il`tcgra95o disciplinar e o  plallejamento das ac6es.
•       li.i`l`i`H``)s  de  campo  percoi.rendo  bacias  liidrograficas  de  maiiaiiciais  de

l'i.i.*i{li.I`lc     Prudente.     Os     traballios     iiiiciais     sao     preparados     pelos

|`i``I.i.*s(}rcs  e  discutidos  com   os  alunos.   Os  trabalhos  posteriores   sao
`tl.gi`i`i/.ados diretamente pelos alunos, em  grupos. abordando setores das
lti`cil`t{.    Dllrante   sua   execllc5o   os   aluiios   fazem   coleta   de   dados   e
•`iilri`v i*tas com moradores.

•       iti'iitl`i¢ao  de  textos  e  mapas  sobre  a  situaeao  ambiental  e  qualidade  de

vi`li`  I`(`s  bacias  hidrogfaficas dos  ma]iaiiciais de  Presidetite  Prudeiite.
•      lil.Miiiisas   sobre   os   projetos   pedag6gicos   das  escolas   situadas   iiessas

lti`ciii*   hidrograficas   e   elaboracao   de   planos   de   aulas   (tendo   como
i;`)lit.`i'ido  os  conhecimentos  produzidos  e   sistematizados   pelos  alunos
`tilti.c   us   bacias   pesquisadas),   para   serem   ministradas   iiessas   escolas,
c\iii`{i parte das atividades de estagio juiito a disciplina de  Didatica.

iii`)iltiigem e oferecimento de mini-cursos para professores de escolas do
ci`sino   fundamental    e    alunos   do   curso   de   Geografia,   coim    temas
ri.k`cioiiados  as  pesquisas  desenvolvidas  nas  bacias  hidrograficas,  como

it:irte das atividades do estagio de  Pralica de  Eiisiiio Ill.
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reulii6es  e  palestras  com  representantes  da  popula¢ao  sobre  a  situacao
ambieiital  e qualidade de vida em  Presidente  Prudente.

plantio  de arvores  nativas em  area de preservagao ambiental  na bacia do
Balneario   da   Amizade,   em   conjuiito   com   a   Secretaria   Municipal   do
Meio Ambieiite.
apreseiita9ao  dos  resultados  do  PID  em  seminarios  internos  e  eventos
cielitificos.

Alem  destas atividades. taiiibem  e  incentivada a participacao de

professores    e    alunos    do    PID    em    reuni6es    do    Comite    das    Bacias
Hidrograficas  do  Poiital  do  Paraliapailema  e  em  palestras  ministradas  por
tecnicos  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambielite,  CODASP  e  SABESP,
eiitre  outras  instituic6es.

As atividades especificas a cada disciplina sao coordenadas pelo

professor   respoilsavel   e   devem   subsidiar   as   atividades   coletivas.   Neste
seiitido,   foi   elaborado   urn   plano   de   acao   para   cada  disciplina   contendo
objetivos, coliteddo e estrat6gias de ensiilo (Quadro  1).

Para  verticaliza9ao  dos   traballios,   foi   adotada   como   area  de
estudo  a   bacia   liidrografica  do   Balneario  da  Amizade,   em   razao  de  sua
importai`cia   coliio   manancial   para   abastecimeiito   pdblico   de   Presideiite
Prudeiite   e   do   iiiteiiso   processo   de   degradacao   que   vein   sofrendo   em
decorrencia da expalisao urbaiia, como veremos a seguir.

3.   A   degradacao   dos   recursos   hidricos   na   Bacia   do   Balneario   da
Amizade

A  Bacia  Hidrogfafica do C6rrego do  Limoeiro pertence a  Bacia
do  Rio  Saiito  Aiiastacio`  que  por  sua  vez esta  localizada  na  regiao  sudoeste
do    Estado    de    Sao    Paulo   envolvendo    treze    municipios,    quais    sejam:
Anhumas,     Regente    Feij6,     Presidente    Prudente,    Pirap6zinho,    Alvares
Machado,   Presidente   Bernardes,   Salito   Anastacio,   Piquerobi,   Presidente
Venceslau,  Maraba  Paulista,  Caiua,  Mirante  do  Paranapanema  e  Presidente
Epitacio.

Em  alguiis  trechos  desta  regiao,  os  rios  e  c6rregos  podem  ser
caracterizados como meandrantes, em funcao da baixa declividade do relevo,
fazeiido  com   que   as  aguas  escoem   para  regi6es  mais  baixas  da  planicie
devido  a  baixa  energia  auferida.  Nas  areas  de  varzea,  o  relevo  constitui-se

plaiio  e   com   vertentes   retilineas   passando  a  convexas,  ocorrendo   muitas
vezes  liiilias de riiptura, caracteristicas de relevos c6ncavos.

0  Balneirio  da  Amizade  esta  situado  na  divisa  dos  municipios
de  Alvares  Machado  e  Presidente  Prudente  pr6ximo das duas  areas  urbanas

que  estao  em  processo  de  conurba9ao,  com  sua  represa  medindo  cerca  de
379.271    m2  Ilo   Alto   da   Bacia   do   C6rrego   do   Limoeiro   com   lima   area
compreendida de  18.892  Km2  com  o  comprimento  do  leito  principal  de  4,6
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•`1111    iiiiiii   tli.clivithi(li`   Ii`cdiii   di`    18,00   iii/Kin.   (CREPALD[   et.   all,

),
`J`ll``lr`i   I   .   l'liin(}  dc  qta()  d()  I'rojcto  dc  ln(egra¢ao  Disciplinar  para  o  3°  e  40

-.|.. ( L`it.ii `|i` ( lt`it|riill|`.  r(}r disciplinas.  na bacia do Balneario da Amizade, em 2000.

l'',I.''v,,I Conteiido Atividades

•|`l l`iwt                                          ctm hcci mentos analise      sistemica      da      bacia mapeamento
I.Illl`nrl`Mwli`m    iili   iiiiAlisc   sistemica hidrografica;        legislapao       de tematico;   analise   da
il.   hwi'ln   l`l`ltt`ir^11cii  c  cttmi)reende-la recursos    hidricos    e    conceitos legislapao                   de
i,i.iiiit       `ii`lili.ili.        mict`.`crritorial       de basicos           sobre           impactos reciirsos    hldricos    e
llNIW|.llll``.`l.l     i.     Ni.*IAt)     {los     recursos ambientais. trabalhos              sobrc
1„,1„ii`iiii,|®i     ii    `.I,li``li.     .itmo    ¢xpTessao impacto ambiental.

os    agentes    da    producao    do mapeamentos
llliMlwlnl   `l`i   |iili.i.ixti  {lc  `Irbanizapao. espaeo   urbano:    a   especulapao temiticos   e   lejturas

•    ..`lllii    roi`llm`l`)    dc    `im    conjunto imobiliiria    e    o    planejamcnto programadas
Wlv.I.lI``wilii         .         ci}I`lrndilbrio        de urbano:       e      exclusao      sdcio-

',,I,'".  "\.Our espacial:  indicadores ambientais
e de qualldade de vida

•lllll|liwiiilor      ii      i.iiidudc      objetivos- Elementos   para   uma   Didatica Estagio-

Wlnl.l``lil..lt`.liid`m  c()mo  essencial  ao no  contexto  de  lima  .Pedagogia .          avaliacao.      do

r'.l`.l.tll®i`lit.  i`xecu¢ao  e  avaliapao  do para a transformacao: projeto     pedag6gico
|llii`iv..Ii  `1`.  ``i"li``)  »prci`dizagem .  inter-relacao  dos  elementos  da (Plano di. Escola)

|.hii|||1`Liir   i`ti   I.r`)ccsso   de   ensino   as Didatica:  teoria x pratica . elaborapao                   /
llltllll|llm   ilclcriliii`u¢tlcs,   sendo   capaz •   organizacao   do   proccsso   de execu¢ao e avaliacao
`lo   iiiliimr   lI`I`ii`l.I)ri"cdes`   atraves   de ens i no                         aprend i zagem do Plano di. Aula;

rlr`i|l`mli``  .`iiii.ri`Iii``  d€  acao; significativos  c  emancipat6rios: .        elaboracao        de
``.iiliiirccndcr        a         reciprocidade estudos     dos     seus     elementos relatorio      c      artigo

ll®i.`'``^rlii  i.iilrc  {is  dimens6es  political constitutivos;Planejamento  (Plano  de  Escola/ sobre    as    atividades
ld.lill.ii        a        humana        da        prftica realizadas.

I,®,I"|d,lc,,:
wvnlliir    ()     prt`ji`lo     pedag6gico    da Plano     de     Ensino/     Plano    de

•l.ltll` clc()lhido`  cspecialmente  no que Aula)
lwit.`.  ii   I.niiilidudi`  c  t`uncionalidade  da .  os objetivos educacionais
(loli|rl.llII    Iiii    I.I)rma¢ao   do   perfil    de a sele¢ao do contetido
N''''',,  '''I,,Cl',d,,: o metodo e os procedimentos de

|lliilw.|Iir/cxccutar/avaliar     p]ano     de ensino
wii lll.            hii`i`undo-sc            no            eixo : a  avalia¢ao  da  aprendizagem  e
iliA../Icll¢xA.i^`¢ao`         a         partir         da do ensino
Icll.AI I i`il.            pTobl emas           ambientais rel apao professor-aluno
rclnllv`t.`     iit)s     recursos     hidricos     dc
l'rctililcnli.  l'rudente.
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r.)ji.I.i  dc  ]i``cgra¢ao  Disciplinar.   1999.

Na area da Bacia do C6rrego do Limoeiro ocorrem rochas
iir®Iilticfis dt) Grupo Bauru definidas pelo formapao Adamantina,
c.I.cl¢ri7{idas por arenitos finos e muito finos, dispostos em  bancos poucos
olp®.log. 0 solo ten uma formapao Podz6lico que vai da escala vermelho



escuro ao amarelo. 0 solo e ocupado basicamente por pastagelis degradadas
e em rna situagao de infiltra9ao.

A    Bacia    do    Alto    Curso    do    Limoeiro,    com     18,5    Km2,

corresponde   aproximadamente   a   1%   da  Bacia  do   Rio   Santo   Anastacio,
localizando-se    mais    especificamente,    desde    o    interflhvio    divisor    de
dreiiagem do Rio de Peixe/Santo Anastacio, ate a confluencia com o C6rrego
do   Veado,   constituindo  o   limite  de   municipio  entre   Alvares   Macliado  e
Presidente Prudente, conforme define a Lei Municipal 2053/79.

0 Balneario era responsavel  por 30% da agua de superficie que
abastecia   a   cidade   de   Presidente   Prudente.   Na   atualidade   encontra-se
interditado  ao  banho  devido  a  contaminac5o  por  coliformes  fecais  e  esta
seriamente   comprometido   pelo   processo   de   assoreamento,   resultante   da
ocupacao     urbana     inadequada,     tendo     perdido    consideravelmente     sua
capacidade de armazenamento.  Desta  forma,  grande  parte da agua utilizada

pela  Sabesp  local.  esta  sendo  captada  no  Rio  do  Peixe,  coiisequentemente
tornaiido  mais  alto  o  custo  da  agua  para  a  populacao  prudentiiia,  devido  a
loiiga distancia.

A  partir  dos  trabalhos  de  campo,  levantamento  bibliografico.
entrevistas   com    moradores,    leituras   de    mapas   tematicos   e   discuss6es
realizadas   em    sala   de   aula,    pudemos   constatar   alguns   dos   priiicipais

problemas que vein afetando toda a  Bacia Hidrografica do  Alto  Liiiioeiro e
concomitaiitemente o  Reservat6rio do  Balneario da Amizade.

Os   principais   problemas  desta  bacia   sao   a   inteiisificac5o  do

processo  erosivo  nas  encostas  e  margens  fluviais  -  pelo  arruaiiiento  a  favor
do  declive  e  ausencia  de  pavimenta¢ao  e  sistema  de  drenagem  urbaiia  em
muitos  bairros  -,   o  acdmulo  de   lixo  e  entullio  nos  fundos  de  vales  e   o
lancameiito   de   esgotos   n5o   tratados   em    afluentes   ou   diretamente   no
Balneario (normalmente em  decorr6ncia de vazamentos  iia rede coletora ou
ligap6es  clandestinas  na  rede  de  drenagem  pluvial).  Esses  problemas  estao

provocando  o  assoreamento  do  reservat6rio  e  a  limitacao  do  uso  de  suas
i'`guas para o abastecimento pdblico.

Com  as atividades desenvolvidas no  PID,  busca-se  mobilizar a
coi```ii`idade   local   na   defesa   desse   manancial,   somando   forgas   com   a
`ccrc`!`I.ifl  Municipal  do  Meio  Ambiente  que ja vein  desenvolveiido  projeto
(lo  rcc`lr}i`racao  ambiental  do  Balneario  da  Amizade,  com  o  cercamento  das
^rom   (lc   prcscrva¢ao   ambiental   e   maior  rigor  na  analise  de   projetos  de

i}nrcoll`IIici`to  d(t  solo  urbano  nesta  bacia.  Todavia,  por  tratar-se  de  area  de
•i*|il`I`i^u `irbiii", com  forte tendencia a conurba9ao com a cidade de Alvares
Mn¢l`ntl`i.     oN     prt)blemas     ambientais     devem     agravar-se     nesta     bacia
"""`''""in  rc"`mdos  do  Projeto de  lntegracao  Disciplinar  podem  ser

vli`lI`ll/.I``l`w   t`m   ii`tcrvi`i`coes  colicretas  nos  fundos  de  vales  da  bacia  do

hll`cAiio tl"  ^I``izade e  i`os colil`eciineiitos socializados com  a comunidade
lco«I.   «   q`Ii`I.   ao   apropriar-se   dessas   iiiformac6es   e  dados.   os   utiliza   em
•lv`i`tlicii¢t`cs jiinto  ao  poder  ptlblico  municipal.  Como exemplo,  cita-se  as
mMi`(lici`¢``cs  pal.a  que  urn  loteamento  aprovado  na  d6cada  de  90  tenha  as
lrom  tli`  |tri`*crvacao  ambiental   e  as  areas  institucionais  delimitadas  para
v.i`il.ici`i.   *i.   l``tiivc   sobreposicao   ilegal   destas   areas.   Outra   reivindicacao
mi`WI``ln  |`i`lu  c`"lieciiiiento  produzido  pelo  PID  e  a  de  que  o  c6rrego  da
Mi`liui.li"    ``ib-{illiicilte    do    Balneario    da    Amizade,    tenha    projeto    de
ulltlil`l/I.+`l`o   il`cl.l`do  Ilo  orcamento  participativo  do  municipio  para  o  ano

20(' I
( )iilr``s  rcsultados do PID  sao a  melhor forma¢ao  profissional  e

•l®l`lH1"  iw`i`icill(ln ,1os alunos do curso de Geografia, os quais` viveiiciando
unm   r`|w.ii.`i`.in   tlc   a¢ao   educativa   iiiterdiscipliiiar,   com   abordagem   da
mnM"  i`i``l`ii.i`li`l`  poderao  desenvolver  experieiicias  semelliaiites  em  suas
^ll`ii i``  M`lvltllltlcN  prorlssionais.

.  ( `'''',,'','n,,
Nu   desenvoMmento   do    Projeto   de    liitegracao    Disciplinar

`ltiillii.".w t`  r)!`pcl  da bacia hidrografica coiiio uiiidade espacial  que propicia
M    lllI¢Rn``no    de    diferentes    discipliiias    e    professores    Ilo    processo.  de

ol`i`w >!`pi.clldizagem.  uma  vez  qiie  periiiite  iiiiia  abordagem  ii`tegrada dos
lii|tcclm titiciais.  naturais e educativos.

Com    o    conhecimento    adquirido,    os    formandos    poderao
•Iiiiiii.ili`r-sc para participarem  de trabalhos iia area ambiental, seja no eiisino
I.`Mitlnii`i`I`tal  ou  medio,  seja juiito  as  eq`iipes  de  plaiiejamento ambiental.  em

itiit.lic`il{`i.   Ilo   sistema   de   gestao   de   reciirsos   hidricos.   qiie   adota   a   bacia
l`i`lr`tBr{'il-ica      como      unidade      fisico-territorial      para      plaiiejamento      e

tl.,,l.,,cil,,,,ento.
Em  sintese,  o  Programa  de  lntegraeao  Discipliiiar  constitui-se

i.in   uii`i`  cxperiencia  altamente  positiva.  pelas  atividades  iiiterdiscipliiiares

`i`i..   vii`ttiliza,   articulando  ensino,   pesquisa   e   exteiisao   com   professores  e

iil`n``t*  {lc   graduacao  em   Geografia  e   propiciaiido   lima   intelisa  e  frutifera
Wiicn    tle    conhecimentos,    e    pela    realizacao    de\   ac6es    integradas    eiltre
uiiivi`i.*i(lade, escolas,  poder pdblico e comuliidade.
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0     (.(l()l'lI`,l{^'I`[V[SM0     NO     RAIO     DE     ATUAC^O     DO

M()VIMl.I,N'l'()     I)OS     TRABALHADORES     RURAIS     SEM-

1  T.l{It^    (M"`)    (Uma    Contribui¢ao    para    a    Geografia    do
1   Tm''''lll'')

A]exandre Domingues R[BAS'
Antonio THOMAZ |R.2

hllll.l.I     I.'ino     lcxl{`     visfl     explicitar    alguns     apontameiitos     sobre     o

-per.llvllllln   1`   |lI`l.lil.   {1(1   €gide   organizativa   do   MST   (Movimeiito   dos
"l"ll`i`ilitro.   I{`iri`iN   Sci`1-Terra),   sendo   que   as   nossas   atenc6es   estafao
Wli'm  |"m  n  ( .( )( '^MI' (Cooperativa de Comercializagao e  Presta9ao de
•Wvl```t-   tl`i.   ^Nici`li`dt``i   da   Reforma  Agfaria  do   Pontal).   Objetivamos  a
M`|.rwll.^`i  (1(1  c(.t)pcrativismo  a  partir  de  seu  dimeiisionamento  tatico-

-.I.Nll`Il,  11`1  xcj(l,  r)rl`tende-se  discuti-lo  tendo  como  referencial  o  projeto

#''',::::,,'|`,I,::'|::tt''e,o.:",3:gi::i|z,astLv.opdaou,aTsseTe:q::,:,I.r:oresd::nee,:sr,aj,::::LT::
I.  lllm  |`ul`llc"  (1``  MST,  no sentido de redefiiii-la a partir da  iiecessidade da

u.IAil   lcri.il`irilil   dos   assentamentos.   reforcando,   portanto,   a   defesa   da
vl.III ll{lI`tlc  cct.ii{-im ica da reforma agraria.

I'NI.lv l.i.I-.`liilv.`s:  cooperativismo, trabalho,  gest5o territorial.  Iiita pela terra,

A"i.iil«iiici`ttis  riirais, diferencialidade

I.     I,,'r,,du,ao
I.:ste  texto  6  produto de  llm  exercicio te6rico-conceitual  sobre  a

|m|itil.l^n.in   tAtico-estrategica   do   cooperativismo   no   raio   de   atuacao   do
M®vll``cl`lt`  dos  Trabalhadores   Rurais   Sem-Terra  (MST).  A  esse   assuiito

I  ^ltinu tl(i curso de P6s-graduacao em  Geografia da 'FCT/UNESP/Presidente

I'r`itlcl`lc-Sl', sob a orientacao do Prof.  Dr.  Antonio Thomaz Jtinior;  membro do
(`l.:(;c.l` (C`entro de Estudos de Geografia do Trabalho) e diretor da Associacao dos
{ ii`(tBrlll`()s  Brasi]eiros (AGB/Presidente  Prudente).   E-Mo/./:

i'lI)i`"ncsp@zipmail.com.br
'       l'i.(}l.a.`s()r       Assistente       Doutor       do       Departamento       de       Geografia.       da

I.'{"l`/lJNESP/Presidente     Prudente;     Coordenador    do    Centro    de     Estudos    de
()a()Bmrla    do    Trabalho    (CEGeT);     Coordenador    do    Centro    de     Memdria.
I)`)clll``..ntacao     e     Hemeroteca     Sindical     "Florestan     Femandes"     (CEMOsi).

ara  Corres ondencia:  Caixa  Postal:  957.    CEP.19060-900.  Presidente
I'r`id..illc.   £-A4a/./:  thomazjr@prudente.unesp.br
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estamos nos dedicandoja ha tr6s anos (desde o 3° ano do ciirso de graduapao

::da:ee°n::a,fii:crneevs::seF::uc':rasdoe|'espe6ns¢:raqduue:gaa:::'mm::;:',dae:eessqt:i:ao3:in
Objetivamos  compreender  o  cooperativismo  a  partir  de  seu

dimensionamento  tatico-estrategico,  ou   seja,   pretende-se  discuti-lo  tendo
como   referencial   o   projeto   politico-ideol6gico  do   MST  a  partir  do   seu
enraizamento s6cioterritorial. Queremos ressaltar que apresentaremos alguns
conceitos     (que     ainda     se     encontram     em     urn     estagio     inicial     de
aprofundamento)   que   acabam   por   fundamentar   a   estrutura   pela   qual   a

questao do cooperativismo, em  nosso entender, estaria sendo compreendida
a  partir  de  sua  manifesta9ao  territorial.  Dessa  forma,   nossa  "leitura"  do
fen6meno  em   pauta   estrutura-se   numa  discuss5o   sobre   os  conceitos  de

gestao  territorial,  dimensao  tatico-estrat6gica  (THOMAZ  JR.,   1998)  e
contrapoderes (BIHR,1998).

Posteriormente,  direcionaremos  nossa  analise  para  uma  breve
reflexao sobre a g6nese do MST. ressaltando sua inserg5o no bojo da luta de
classes    no    Brasil,    bern    como    o   dimensionamento    hist6rico-social    do
cooperativismo   no   ambito  de   seu   processo  de  territorializagao.. E,   num
ti]timo  momento,   dirigiremos   nossas   atenc6es  para  a   importancia  tatico-
estrategica do cooperativismo  no  raio de  atua¢5o do  MST,  apresentando os

principios   do   cooperativismo,   sua   importancia   politica,   sua   insercao   no
projeto    politico    de    gestao    territorial    do    MST,    bern    como    reflex6es
preliminares    sobre    os    desdobramentos    dessa    proposta    no    Pontal    do
Paranapanema.  a  partir  do  raio  de  atua¢ao  da  COCAMP  (Cooperativa  de
Comercializacao   e   Presta¢ao   de   Servi¢os   dos   Assentados   da   Reforma
Agraria do Pontal).

2. Referenciais te6rico-conceituais
A    necessidade    de    explicitarmos    os    referenciais    te6rico-

conceituais   que   instrumentalizam   nosso   "olhar"   sobre   a   materialidade
fenomenica  posta,  substancia-se no entendimento de que a Geografia possa
mos   possibilitar   o   entendimento   da  process#cr/i.dndc   social   (movimento
contradit6rio       da       sociedade       contemporanea)       a       partir      de       sua
manifestacao/enraizamento s6cioterritorial (express5o singular. especifica do
fen6meno).   Todavia,   esse   movimento   contradit6rio   da   sociedade,   cujo

1  Nos  referimos  aqui  ao  projeto  de  pesquisa  desenvolvido junto  ao  curso  de  p6s-

graduacao  em  Geografia da  FCT/UNESP,  intitulado "MST:  Cooperativizacao  e
(rc)organizafao  polftico-territorial  dos  assentamentos.  0  caso  da  COCAMP
(Cool)erativa  de Comercializra€ao  e  Presta€ao  de  Servieos  dos  Assentados  da
Rcrorm  ^grdria  do  Pontal)".  com  financiamento  da  FAPESP.  sob  orienta¢ao
do I'rot`.  Dr.  Antonio Thomaz Jdnior.

dlmi`iisioliamento    e    a    totalidade    concreta,    reconhece-se    a    partir    da
•lngiilaridade,   no  sentido  de  que  esse  ordenamento  territorial   especifico
•xpr.`ssaapr6priadi/ere„cl.aJi.drdedos"contehdossociaisdiversos"(ritmos
•    l`{}rmas)    inerentes    a    16gica    da    mw/„.cJi.meusi.o#a/j.Jade    contradit6ria

(toli`lidade    social),     sendo    o    territ6rio     `.a    reJa€Go    di.refa    emfre    a`i;;arc.N:ualidades6cialea.manif?.s!2!g:`:?I:I:a^le:!::I.t`odiferencialidede

|m ,`.t' tJxprcssa terri./ori.aJme#/e " (THOMAZ JR.,  1998:3).
Cabe  a  Geografia,  portanto,  a  potencialidade  de  desvendar  a

16iicnc``iitradit6riadasmediap6esparticularesdoenraizamentodasrelag6es
a.pili`li*t{`s  de  produ9ao,  cujo  "desdobramento"  correspondente  6  a  luta de
olm`i`*.  n  p{`rtir  do  ordenamento  (disposicao  e  arranjamento  segundo  uma
a..iii.`l..i``  lcrritorial  da sociedade),  materializando a essencia do movimento
do   I.t`ii(`ii`i.i`o   que,   nun   primeiro   momento,   expressa-se   como   aparente

(p. himcli`. i``aterialidade senso-perceptivel). Com  isso, deixamos claro que a
a.UHI I`I-in {lcve pautar-se como urn referencial te6rico-pol itico que contribua

PWM  M  `i`H`lilicacao  do  debate  acerca  da  construcao  coletiva  de  uma  nova
tw``  ii`cicl{`ria.  resgatando  a  humanidade  do  homem,  pensando  para  alem
•®.  l`i```lcs  (lo  capital,  pois  ` .... coma poderi.am  as  feomeHs  mwcJcrr dc  ci.mc}  cz-falw  IIN  u)ndiq5es  de-sua  exisl6ncia,  se  a  conf a.rrnidade  ds  c.ondi¢.6es.d:

Pj:.',`,'|:`,:,``].:',udd°mics%':#„P(e#Efzef#°987a..6Pgr)em`Ssa:eces.Sd:la:e!od.a

Urn  primeiro  conceito  que  pretendemos discutir e  o de  gestao
li`rrlt(trial.   Faz-se  necessario  ressaltar  que  existe  uma  bibliografia  muito

:,:.,1::.',',I:oS:btrreab:;::::mTafic6'MS;Zdh:,u:99u:;I,jzqaur:md?rsec::nma°sur:freer:::jaa:
H`tl"  i`lgulis  exemplos  reais de  gestao e  ordenamento territoriais  dos  atores
ol`v``Mdos  na  agroinddstria  sucro-alcooleira  paulista,  chamando  a  atengao

rinm  ".„  o  desdf ilo  de  compreendermos  ?s  processps  e..:s  in:can::r?s_  de_`NN|Irol"    e    r6gulapi5es    sociais.    enraizados    sob    diferentes   fgr_Ta.s`    e_

(I../I(.../)+.t7.J5.  cJe ges/Go  ferrjforja/ da Soci.edade " (THOMAZ JR.,  1998: I ).  0
oxcrc(cio  desse  referencial  conceitual  esta  acoplado  aos  elementos  te6ricos
i|`ic  vi`mos  apresentar,  ben  como  as  evidencias  empiricas  singulares,  sendo
ii`ic  rcssaltaremos  a  organiza9ao  cooperativa  sob  a  egide  do  MST,  a  partir,

|n `l`ciptllmente, de seus desdobramentos no Pontal do Paranapanema.
Entendemos   a   gestao   territorial   no   ambito   da   organizagao

c`i(i|tcrativa  do  MST,  como  o  projeto  politico  pelo  qual  este  Movimento
tllil`cl`*iona    elementos/ac6es    taticas    para    a    gestao    dos    assentamentos

`   Ntts  referimos  ao  texto   Leitura  Geograrica   e  Gestao   Politico-Territorial  na

``i).ledade   de   Classes.   Boletim   Gatlcho   de   Geografia,   n.   24,   Porto   Alegre:
^(ill/Porto Alegre,1998.
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conquistados.  Assim,  a  partir  de  seu  processo  de  territorializacao,  o  MST
dimensiona como pauta politica a organizag5o da produgao e do trabalho mos
assentamentos,      tendo       como       sustentagao       urn       projeto       singular

(cooperativismo)  como  forma  de  vincular  a  organizapao  do  assentamento
com  seu  projeto  politico-estrat6gico  mais  amplo,  no qual  o cooperativismo
expressa-se como  urn  projeto  de viabilizagao  s6cio-politico-econ6mico  dos
assentamentos. como forma de consolidar suas ap5es especiflcas no bojo do
fortalecimento     de     sua     solidifica¢ao     politico-ideol6gica.     Assim,     o
cooperativismo   pauta-se   como   a   dimensao   tatica   pela   qual   o   MST
materializa   seu    projeto    de    gestao    territorial,    ou    a   organizapao    dos
assentamentos a partir de uma rede de determinap6es que se articulam  num

processo  politico  que  expressa  uma  unicidade  especifica:   o  seu   projeto
estrategico.

ordenamento  especifico,  uma  "malha"/arranjamento  singular,  expressa  nos
lugares,  sendo  que  nossa  pesquisa  ¢a  citada  anteriormente)  6  voltada  para
uma   territorialidade   singular:   a   organizapao   cooperativa   no   Pontal   do
Paranapanema.

A  COCAMP  foi  fundada  em  28  de  dezembro  de   1994,  no
municipio de Mirante do Paranapanema, na sede do assentamento Uniao da
Vit6i.ia  (atualmente,  assentamento  Sao  Bento),  por  291  assentados.  Desde
sua fundapao, o projeto da cooperativa era congregar interesses politicos do
MST  atinentes  ao  seu  projeto  de  gestao  dos  assentamentos,  ou  seja,  ao
conquistar o assentamento, o MST passa a articular formas de organizapao,
no sentido de consolidar-se politicamente. Isso se da a partir da vigencia do
Sistema Cooperativista dos Assentados, criado em  1989 e que contempla as
Cooperativas de  Produg5o  Agropecuaria e  as Cooperativas de  Prestapao de
Servi9os  que,  no  ambito  estadual,  estao  inseridas  no  contexto  da  Central
Cooperativista dos Assentados, tendo como vertice maior, do ponto de vista
organizativo,  a  CONCRAB  (Confederacao  das  Cooperativas  de  Reforma
^graria  do  Brasil),  criada  em   1992,  a  partir  de  iim   amplo  processo  de
dcbutesconsolidadoapartirdoachmulodeexperienciasemtodooBrasil5.

Assim,  do  ponto  de  vista  politico-econ6mico,  os  objetivos  da
{ `( )(`^MI' Ino bnsicamente dois:

i`) `W®iimcniln {ln itroducao agropecuaria mos assentamentos, no sentido de
iii|t®fnr  .iiln  `ii``n  cxpltimcao  pautada  mum  dnico  produto  (milho,  feijao
O'c . ) I

A   gestao  territorial   do  MST  tern  como  desdobramento   urn

S  Sobre  a  cs`ru`il"  i`«.I`ii`.I  .ln  .t.i..|wr.llvl.nm  »  partir da organi2acao  do  MST vcr

FERNANDES & STEL)lI,r„  lvw .  MM`,  iw7.

_a`-;`

•    mlmr    o    ii`^klt.I.i     iN"`lvcl     a    cadcia    produtiv"    por    meio    da
il. ||Iolnil`i.ltl.ll/."  visl`iii`brando  a  agregacao  de  preoo  as  mat6rias-
•'p.llii...|iluiil...iw"ihililandoIT`ell`orescondic6esdecomercializa9aoe

•..iii.ii`.iilii  iln  it.I).I`i¢nii  dos  assentados.  via  iiistitui9ao  de  uma  marca

WMW   `'HIlnti   do   {`niiipr ...,   como   forma   de   viabilizar   a   produ¢ao   dos
I.wlll..lm  ui.iil   o   iiriijc`.)  mais  amplo  do  MST  em   escala  nacional  e

I,'1'','

^   l'"`^Ml',   .i`ii`tido   fundada,   visava  a   uma   area   de   agao   nos

•|Wtnl..    ll`lnll.`l|`i```:     Mii.atite    do    Paranapanema,    Teodoro    Sampaio`

IWWW    "w     (``lltl`l`.     I`osal`a.     Primavera.     Presidente     Epitaci?,     Santo
^nl.lI.lit,  Mllu`lt^  I'i```lisln  e  Presidei`te  Prudente.  Atualmente.  cinco  altos

:t'1,:,:;,:,,,:,:,;,,,,`.,1:,,.(,.,(,!.v^6ifpaTabe,a,'pode-Sevisua,izaracompos,Caoe

'I'^WW ,^  I   -.rtitfll de Assentados Cooperados a COCAMP -1999

.                 1N'f'I.'''1''1„**'''''lwI('''1,1'A,,`1,,-1.I. I,10'1''(li(' N.ODE       , N.ODE    ,

ASSENTAMENTOS09 C00PERADOS
314

''

P,
0'01 152'',:i'1,\i'dios

32
.|.I.'`cesl,1|'

02 112
I  ', \''  1 I,  u

050101 194

24
76

I 14 306

M'''.I'I,/I I_I.,'','i''|.*,In'llista1'cllllt'a 0105* 63

629

01 46
('''til''''i'll'`,'1'',.,,,,,,6es

o2451993 ,

1111111111111-      'OTAIS 43                              i-                  ,

-I li`t  ilii` iist`i`i`li`mentos,  a Gle  a

I.  Iui'llili"  dM  t ``il`l`ii  c  Rosana.
WIN...   Ill.Squisa de Campo,  `999.

^   partir  desses  dados  podemos  observar  a  dl/€r.J"i.w/jd;d.>

ln.rol`lc  A  lcrritorialidade  da  COCAMP  Ilo  Pontal  do  Paranapanema,  sendo

qu.  iti  c`toperi`dos  se  localizam  em  11   municipios  da  regiao,  sendo  que  ha
`IIn.   |i.i`iiil..  coi`ceiitracao  de   cooperados   nos   muiiicipios   de   Euclides  da
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Cunha   Paulista,   Mirante   do   Paranapanema   e   Teodoro   Sampaio.   Faz-se
necessario  ressaltar  que  a  sede  da  cooperativa  (fundada  em  Mirante  do
Paranapanema),  desde   1996  transferiu-se   para  o  municipio  de  Teodoro
Sampaio.  onde  tambem  esfa  centralizada  quase  a  tota]idade  do  comp]exo
agroindustrial  da  cooperativa  (relacionados  aos  projetos  especificos  que
ressaltaremos  posteriormente).  Ja  a  fecularia  e  a  farinheira  (que  tamb6m
fazem   par(e  do   projeto  agro-industrial   da  cooperativa),   Iocalizam-se  no
municipio de Sandovalina/SP.

A  partir dos objetivos  poll'tico-organizacionais estabelecidos, a
forma de  operacionalizapao das  propostas da COCAMP consubstancia-se a

partir da consecucao de seus projetos agropecuarios e agro-industriais. Esses
projetos estao inseridos no Plano de Desenvolvimento Econ6mico Rural para
a  regiao  do  Pontal  do  Paranapanema,  elaborado  a  partir  de   1996  e  que
explicita  os  objetivos  politico-estTategico-econ6mico  do  MST.  a  partir  da
organizagao   cooperativa   enquanto   elemento   norteador   da   gestao   dos
assentamentos.  A  base  fundante  dos  projetos  estrutura-se,  de  urn  lado,  na
autogestao   do   trabalho,    parametrizada   na   relacao   de   autosustentap5o
(subsistencia)  e,  por  outro  lado`  na  insercao  mercadol6gica.  Os  principais
projetos da COCAMP sao os seguintes:
a)    Aquisi€ao  e  distribui¢ao,  a  grllpos  de  assentados,  de  50  tratores  e

250    implementos    agricolas.    Projeto    financiado    pelo    PROCERA
(Programa de Cledito  Especial  para a ReforiTia Agriria) que encontra-se
em fase de execucao.

b)    Fruticultura:  com  uma area plantada de  loo hectares de abacaxi e  loo
liectares de maracuja.

c)    Cafeicultura: com uma area plantada de 200 hectares de care adensado.
d)    Piscieultum:   com   a   implantapao   de   09   tanques   por  deriva9ao   no

assentamento  Sao  Bento,  sendo  que  a  meta  e  a  implantapao  de   150
unidades de tanques-redes.

e)    Irrigacao: feijao e olericolas.
f)     Mandioca: utilizapao de variedades melhoradas.

A    partir    dessas    linhas    de    producao,    a    COCAMP    esfa
implementando    agroinddstrias    e    projetos    demonstrativos.    sendo    os
principals:
a)    Despo]|)adeira de frutas: producao inicial de polpa congelada de frutas,

em  fuse  de  implantapao,  com  inicio  de  atividades  previsto  para  o  ano
2.000,  com  capacidade  de  processamento  de  3.000  quilos  de  polpa  por
hora.

b)   Complexo  de  grios:  armazenamento  de  graos  em  4  silos  de   I.500
toneladas cada e 2 barracdes com capacidade de 50 mil sacas/ano.  Inicio
da implantapao em marco de  1998.
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•)    I)®rl"tl{i.i  dc  mandioca:  operacionaliza9ao  de  uma  fabrica  de  farinha
dr ii`ni`dittca -com capacidade de processamento de  160 toneladas/dia de
I.I/.ci     c`}m  inlcio das atividades em  mango de  1998;  implementa9ao de
ul"  l`^bi.ic« dc  fecula de mandioca -com capacidade de processamento
do  I (i()  I(tlii`l(`dfls/dia de raizes.

^HSim,  lan9amos  algumas  quest6es  a  discussao  que julgamos
-mlll  lliip{)rli`nl¢S:  qual  a gestao territorial  da COCAMP?  Seria sua pr6pria

•u®|ollA{i   lcrriltiri!il`   scndo   sua   abrang6ncia   a   pr6pria   capacidade   de

PbliulniNolllti  {lii  c.`ti.lltLlra  cooperativa,  traduzida  na  materializa9ao  de  sua

#lll/Nt^`i   ii{w   il*Ncl`Iqmcl`tos?   Ou   o   parcelamento  do   trabalho  (gestao/lillml (lt"  litlcw) cxprcssa o limite de compreens5o dos assentados, tendo

"ii    rol`or6i`cii`     Niii`     idcl`tidade    individualista,    reificada    mediante    a
ulmll/n¢^it ilm  rcli`¢Oc* dc propriedade? Essa dimensao seria uma nega95o
• .in l`il``.oilnu {t`i  `Iili  dc#dobramento de sua diferencialidade? Por raz6es
tw`..,   I.nwo  il{t  nl¢iil`cc  dcste  ensaio  responder  essas  quest6es,  mas  elas
WW.Ilillnln. oll`  l`i"i{i ci`lci`der, o exercicio te6rico em que estamos imersos,
I |rllt `lw. .vltl6i`clim amp(ricas.

I lilm  t}iilrii  discussao  que  entendemos  §er  fundamental  para  a

#•lv.it   (lil   rol.crcllciul   te6rico-conceitual   em   pauta,   refere-se   a   uma1^`.  .iitoclllci`  *tihrc  o que  entendemos  por dimensao fatico-estrat6gica

to .`(t|i¢i'nlMwiii{t cxistente no raio de atuagao politica do MST. A dimensao
•Hml..I.I`  6  clilci`dida  como  a  propagaeao  de  urn  projeto  politico  ligado  a
®on.li.`l+Ait  ilc   `wl`a   llova  sociedade,  ou   seja,  seria  o  fundamento  politico-

ld.oli`|lcu  tl{t  MST  e  sua  interseccao  no  enraizamento  da  luta  de  classes.
I.|`Hitlu   `i   MS'l`  (Cademo  de   Coopera9ao   Agricola   n.°  05,   1997),   suas
t|r.rm  oNlri`t€gicas  seriam  as  seguintes:  alimentar  a  esperanca  de  que  a
|".l'itniii`¢Iit 6 possivel; trabalhar na qualificacao interna do MST; ajudar a
|colo{lwtlo   n   wc   organizar;   desenvolver   novos   valores   6ticos   e   morais;
to..l`vi`lvcr  `Iini`  i`ova  concep9ao  de  mercado;  desenvolver  a  consciencia
I..l`"l:  ct)Iltrihuir na elaboracao do  Projeto Nacional  e ampliar a refoma
•|||rli,   I)oM,`Ii  li`aneira,  a  estrategia  seria  a  fundamentapao  ideol6gica  do
M.1.,   uw   u*   tlclilleamentos   estruturantes   de   suas  \a96es   especificas   em
|l|.).u   A   c`tiicr..tiza9ao   de   urn   devir   hist6rico.    Seriam,    portanto,   os
•prllnl``.l`l{tw   ptlllticos   gerais   no   qual   almejam   que   desemboquem   suas

twi lAllcm c*pcclricas.
J^ a questao titica e aqui entendida como as formas pelas quais

®     M*'l.     il`i`lcrializa     sues     a96es     (cooperativas,     educa9ao,     imprensa
lnfotn`Illlvl`.  `tcupac6es  etc.)  com  o  objetivo  de  apresentar  urn  projeto  de

#;"'N°€rrr€',::Lrjq:sac:::ae:°:s;ue:jefi:::ast,eg::P::i:icoabra::nat:sP]:'mAediiToesns::
•®nltiii`l{`  p(tlllico  da  luta  de  classe  e  do  projeto  de  gestao  territorial  que,
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Teodoro   Sampaio.   Faz-se
Cunha   Paulista,   Mirante   do   Paranapanema   eLunlla   rauii.La,    I,I ,......   _v    ._.____,

necessario  ressaltar  qiie  a  sede  da  cooperativa  (fundada  em  Mirante  do
Paranapanema),  desde   1996  transfeliu-se   para  o  municipio  de  Teodoro
Sampaio.  onde  tamb6m  esta  centralizada  quase  a  totalidade  do  complexo
agroindustrial  da  cooperativa  (relacionados  aos  projetos  especificos  que
ressaltaremos  posteriormente).  Ja  a  fecularia  e  a  farinheil.a  (que  tambem
fazem   parte  do  projeto  agro-industrial  da  cooperativa),   localizam-se  no
municipio de Sandovalina/SP.

A  partir dos objetivos politico-organizacionais estabelecidos, a
forma de operacionalizagao das propostas da COCAMP consubstancia-se a
partirdaconsecu¢aodeseusprojetosagropecuarioseagro-industriais.Esses
projetosestaoinseridosnoPlanodeDesenvolvimentoEcon6micoRuralpara
a  Tegiao  do  Pontal  do  Paranapanema,  elaborado  a  partir  de   1996  e  que
explicita  os  objetivos  politico-estrategico-econ6mico  do  MST,  a  partir  da
organizapao   cooperativa   enquanto   elemento   norteador   da   gestao   dos
assentamentos.  A  base  fundante  dos  projetos  estrutura-se,  de  urn  lado,  na
autogestao   do   traball`o,    parametrizada   na   relapao   de   autosustentagao
(subsistencia)  e,  por  outro  lado.  na  insengao  mercadol6gica.  Os  i]rincipais
projetosdaCOCAMPsaoosseguintes:
a)    Aquisi€ao  e  distribuicao,  a  griipos  de  assentndos, de  S0  tratores  e

250    implemelitos    agrfcolas.    Projeto    financiado    pelo    PROCERA
(Programa de Credito Especial  para a Reforma Ag.aria) que encoiitra-se
em fase de execucao.

b)    Fruticultura:  com  uma area plantada de  loo hectares de at)acaxi e  loo
hectares de maracuja,

c)Cafeicultura:comumaareaplantadade200hectaresdecafeadensado.
d)   Piseicultura:   com   a   implantacao   de   09  tanques   por  derivapao   no

assentamento  Sao  Bento,  sendo  que  a  meta  e  a  implantapao  de   150
unidades de tanques-redes.

e)    Irrigacao: feijao e olericolas.
f)    Mandioca"tilizapao de variedades melhoradas.

A    partir    dessas    linhas    de    produgao.    a    COCAMP    esta
implementando    agroindastrias    e    pTojetos    demonstrativos.    sendo    os

principais:
a)    Despolpadeira de frutas: producao inicial de polpa congelada de frutas,

em  fase  de  implantapao,  com  inicio  de  atividades  previsto  para  o  ano
2.000.  com  capacidade  de  processamento  de  3.000  quilos  de  polpa  par
hora.

b)   Complexo  de  graos:  armazenamento  de  graos  em  4  silos  de   I.500
toneladas cada e 2 haiTac6es com capacidade de 50 nil sacas/ano. Inicio
da implantapao em marco de  1998.

Ilo   I.ol`orei`eial   te6rico-6onceitual   em   pauta,   refere-se   a   uma

o    ll.rl"iliii  d..  mnndloca:  operacionaliza¢ao  de  uma  fabrica  de  faiinha
•1.il`mitlitica~comcapacidadedeprocessamentode160toneladas/diade
i'Il/.oi     c`iln  iltlcio dos atividades em  margo de  1998;  implementagao de
`ili`.  I.^brictt dc  t¢cula de mandioca - com capacidade de processamento
ilo   10()  l``I`cll`dns/dia de  raizes.

^Isili`.  Iai`9amos  algumas  questoes  a  discussao  que julgamos

I.I"nllllititrli`i`lcs...i`ialagestaoterritorialdaCOCAMP?Seriasuapr6pria
I`llii|.Illlit   li3rril.)riiil,   sendo   sua   abrangencia   a   pr6pria   capacidade   de

I.ml`.lnliioliltttliic8li.ul`iracooperativa,traduzidanamaterializa9aodesua

rndtvn|`,(I::i'`j,,:"i`,"w;`..).:':;"r':`s:s':t:Si:in:t:doe:::C;'r::nesnat:d:%::ebnat'ahd°os(,gteesnt::
"    I.I.I.Ilcln    "11`    idei`tidade    individualista,    reificada    mediante    a
unll/w.loilnlr.li`tbcsdcpropriedade?Essadimensaosei.iaiimanega9ao
I."I`il``iliilnit`t`i`nl`dcsdodramentodesuadiferencialidade?Porraz6es
twh.,   lo~  "o  l`lelll`cc  dcste  ensaio  responder  essas  quest6es,  mas  e`as
Wwlwlnll`.oll`ni"w`tcllli.l`der,oexerciciote6ricoemqueestamosimersos,
'H"`'m.;,`,`,``¢;`:,``',`,`„:"a?s`:`ucsass:oqueentendemosserfundamentalparaa

'',,,,
Ilii .Ipcclllci`  sobre o que entendemos por dimensao t6tico-estrat6gica
',P ,,,,,,, `,.'.' ..-.- '     '-____

~             ./1:__  I_`/C'T`    A   Himanc3inlitica do MST. A dimensao
i.aniito.milvl"no existente no raio de atuagao po
#
unl..Ici`  a  ciilci`dida como  a propagapao de  urn  projeto  politico  ligado  a
I,  ,I',''W' ,,,,,,.,, II\,  ,r,,u ,-,,, _  .._   _ __

Onllr`l.^o  il..  `nl`a  nova  sociedade,  ou  seja,  seria  o  fundamento  politico-
I.col.t.`cii  .l`t  MST  e  slla  intersecgao  no  enraizamento  da  luta  de  classes.
k.lwwl`i   `i   MS'r  (Caderno  de  Cooperacao  Agricola  n.a  05,   1997),  suas
unl`nl  olm`16gicas  seriam  as  seguintes:   alimentar  a  esperanga  de  que  a
"Il.`trii`i`¢ait¢possivel;trabalharnaqualificagaointernadOMST.,ajudara
"|.`twilc   n   sc   organizar;   desenvolver   novos   valo.es   6ticos   e   morais;
tow.ilvcr  iima  nova  concepgao  de  mercado;  desenvolver  a  consciencia
"l`ii`Il;c`ii`lribuirnaelabol.apaodoProjetoNacionaleampliarareforma

urAIII,   I)e#qu  maneira,  a  estrategia  seria  a  fundamentacao  ideol6gica  do
M.l..   ii`i   {il   tlelineamentos   estruturantes   de   suas\ ag6es   especificas   em
•l"Io   A   ciii`crctiza9ao   de   urn   devil   hist6rico.    Seriam,   portanto,   os

"iiMil`.iil.is   politicos  gerais   no  qual   almejam   qile  desemboquem   suas
•vfro. llllclw csricc(fleas.

Jchaquestaotatica6aquientendidacomoasformaspelasquais

o    M"    i"lcrializa    suas    apses    (cooperativas,    educacao,    imprensa
ll`ritrllmllvii.  t)cupac6es  etc.)  com  o  objetivo  de  apresentar  urn  projeto  de

I..Wolorrilttrialacopladoasuaestrategiapoliticamaisampla.Adimensao
l^llc.    icrinm    as   apses   especificas,   os   desdobramentos   imediatos   do
•iil`l+.ti`l`t  p`tl`tico  da  luta  de  classe  e  do  projeto  de  gestao  territorial  que,
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necessariamente,   estao   articuladas   com   uma   base   estrutural   (politico-
ideol6gica) mais ampla: sua dimensao estrat6gica,

partedotext:,Teafe::t.`s:aa:ius:Sutsas°aoq:;reqs::::Ta°;o:nf:;][ZnarBEnhers,fa]9Pgr:T:i::
desenvolve    uma    discussao    qualificada    sobre    a    crise,    historicamente
deteminada,    do    movimento    operario    europeu    e    dimensiona    alguns
apontamentos   politicos-estrategicos   para  a   solidificapao  de   uma  contra-
hegemonia operdria, superando as relap6es sociais reificadas e alienantes do
capital.

Em  urn  momento  especifico  dessa  obra,  o  autor  explicita  o
conceito de cow/rapodcres,  que seria uma dimensao da organiza9ao concreta
dos   trabalhadores   no   vislumbre   do   enraizamento   de   uma   nova   base   e
estrutuTa societarias. 0 autor parte da hip6tese de que  uma "supera9ao" das
relac6es  sociais  postas  s6  6  possivel  com  base  "em  redes  organizndas  de
contrapoderes",  que   seriam   originarias  do  desenvolvimento  de  ``projetos
alternativos (contraprojetos)" direcionados a  "rcapropri`acao dos condi.f6es
materials.   insti[ucionats  e  culturais   da  existencia  individual  e  coletiva"

(BIHR,1998:  219).
Dessa  forma,  os  co#/rapodcres  seriam  a  negapao  do  pr6prio

poder  politico  sobre  as  for9as  sociais,  isto  e,  a  negagao/resistencia  a  urn
processo   de   monopolizapao   (poder   politico)   da   tonga   social    `.par   win
conjunto de grupos, organizac6es. institui¢6es, que se apoderam, assim, da
capacidade    de   dirigir.    organizar,    conlrolar    a   atividade    social,    em
detrimenlo do reslo  da sociedade,  que  6,  enttio  obrigada a lhes obedecer"
(BIHR,    1998:    219).    Assim,   o   COH/rapocJer   seria   a   resistencia   a   essa
apropriac5o     privativa     do     "controle     social",     ou     ainda,     seria     uma
organizapao/estrutura autonoma em relapao ao poder politico, contestando na

pratica  a  monopolizapao  da  forca  social.  Essa  dimensao  estrat6gica  seria"...o   alo   que   coroa  a  reapropriapao  coleliva,   pelos   trabalhadores.   da

capacidade para dirigir e  organizar a sociedade, no final de urn processo
que lerd visto se desenvoiver colyuntamente seu poder. sua aulonomia e sua
co#£ci.G#ci.a " (BIHR,1998:.223).

Objetivamos  discutir  o  conceito  de  coHtrapodcres juntamente
ao  processo  politico  de  gestao  territorial,  via  organizapao  cooperativa  do
MST,   sendo   que,   em   resistencia  a   urn   processo   de  desterritorializagfro,
oriunda  de  uma "monopolizacao  do  poder  politico",  o  MST  apresenta  urn

projeto   de   autogestao,   uma   "reapropriapao   coletiva"   da   capacidade   de

rfu  L;siamos  nos  referindo a obra de Alain  Bihr Da Grande Noite a  Alternativa.  Sao

I'.ulo:  Boll®mpo  Editorial.1998.

-l`ll,nr{"lrilbtlll`ad(lres,teitdocomobasefundanteoenraizamentodeSiia*,,,,,,,1'
•  mhi||itt  `c.  :I.a- I;-I;Tau¢ao  n'Os  assentam;ntos,  expressa  uma  articula9ao
llnm  ."n  .I  pr.t.icto  dc  organizagao  politica  que  6  o  MST.  Isso,  no  nosso
"Iiilon  6  n  cxprcssao  do  contrapoder em  relapao  a  lima  forma  politica
in.`oiNtll/nili"ii (.i`ic dove  ser compreendida no amago da luta de classe no
lH.H).    I)rclcxllilul`t   c.ti`solidar   uma   proposta   altemativa,   resgatando   a

#:,u;;;:,r,d.,,,,,.:„;:t,:,`,,„;;;:.rc`,:;„:`.e;T6;r::gan;:a,,:£a;gs„ee,„esep„es";,:d,;:ard:
IW./"i'^"i/.w"wtijttltt(.iJti/rtt/wr.`~ae%""(BIHR,1998:219).

I'.,.. cw  inii.  tle  `nil{l  foI.rna  geral,  alguns  apontamentos  te6rico-

Elu.ll`mlwo|umliut"wnlis `tbjctivamos desenvolver e fundamentar nossa
#::l`,,,in

( ) c{toperativismo, como urn aspectro especlfico de organiza¢ao

No iti\`x lnwi  ilcm, .) objetivo e apresentar a cristalizagao/genese

•   MW    Mit' lMii.;   iln   l`ilii   d¢   clas-se   no   Brasil,   evidenciando,   tamb6m,   a

th|lllmlilnil..n`llll^iiiiei`l`ist6rico-socialdocooperativismonoambitodo
•1 |`ti`|.Wi il® ioimn lcrritttrial  no Brasil.

I,||.i ....      "o      Msrl`      e      dimensionamento      hist6rico-social      do
I,,,,,I,.r.''vl',,,,,

()   iiritccss`)   de   consolida9ao   do   Sistema   Cooperativista   dos

^...IillMIlit`  (I( '^)  e.  por  conseguinte,  de  territorializa9ao  da  organiza0ao
I.tiititoiiillvnilnitrtidu¢aonosassentamentosdereformaagraria.estaligadoa
`Mt`.Ill.cli`iii`i`iHiiii`plodeverticalizapaopolitico-ideol6gicadoMovimento
il(tl   1.n`lii`ll`ii.I.ii.cs    Rul.ais    Sem-Terra   (MST),    imbricada   a   dinamica   e
•iiiii.uii.ni} `li. sc`i projeto de gestao politico-territorial.

0   Movimento   dos  Trabalhadores   Rurais   Sem-Terra   surgiu7

•itll`it I.i`illi`tlit tlc  urn processo de lutas, inicialmente isoladas pelo territ6rio
hlllH.lr`i.  ti`ic  cmcrgiram  a  partir  de   1979  como  expressao  concreta  da
i.I|Inl/n.Ii)  .1{.8  lmbalhadores  em  resistencia  a  desterritorializacao  oriunda
do d.I.lwitMii`ciit() e hegemoniza9ao das relac6es\ capitalistas de producao,
u`\|m    I.lie.li`i   cxpressaram-se   a   partir   do   processo   de   proletarizapao,
`llwhl`l/.|^u c. ct`i`sequentemente, do desemprego.

^ssim.   as  transformag6es   recentes   da  agricultura  brasileira,

rllI"lnlhw"npartirdemeadosdadecadade60Je,iniciodadecadade70,
I.tiilo   ..tlii{i   rcl.crcncial   o   processo   de   "moderniza¢5o"/mecanizapao   do

pl.w.II(i  pr(ululivo  e  das  relac6es  de  producao,  produziram  de  imediato,  a"..|t`ill^„  {l`t  cilmpo  de  uma  diversidade  de  trabalhadores  (assalariados,

no Brasil, vcr FERNANDES,1996;  FERNANDES &

l.l't,I}II,l..,I.99: STEDILE,1994.

'  H`ihro  I  I.{iri"cdo do  MST
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meeiros,     arrendatirios,     posseiros,     meeiros.)     e     pequenos    e     medios

proprietarios,    materializando    a    hegemonia    das    rela96es    de    trabalho
consubstanciadas   na   pratica   do   assalariamento   ou   da   subordina9ao   do
trabalho  a  outras  formas  consorciadas,  sob  a  titularidade  do  capital.  Esse

processo     reconfigurou     o     ordenamento     territorial     predominante     na
agropecuaria brasileira, tendo a frente o capital monopolista8. A partir disso,
ten-se o agravameilto da luta de classe no Brasil, no qual o MST organiza e

personifica a expressao desse conflito, via luta pela terra.
Esse  excedente  de  forca  de  trabalho,  mum  primeiro  momento,

deslocou-se  para as  regi6es  de  fronteiras agricolas (Rond6nia,  Para e  Mato
Grosso),   seguindo   a   16gica  dos   projetos  de  colonizacao,  coordenados  e
direcionados  as  pfaticas  politicas  do  governo  militar,  como  tamb6m,  parte
expressiva desse contingente de trabalhadores e seus familiares transferiu-se

para  as  cidades,  em  especial  os  grandes  centros  urbanos.  Esse  momento
coincide   com   o   alavancamento   da   industrializa¢ao   e   do   processo   de
urbanizacao, sendo que os trabalhadores desterritorializados tinham a missao
de atender a demanda por fonga de trabalho da indtlstria nascente e engrossar
as  fileiras  do  "ex6rcito  industrial  de  reserva"  permanente,  subordinado  a
hegemonia do processo de reproducao ampliada e acumulacao do capital.

Ambos   os   flancos   de   "atrac5o"   dessa   for¢a   de   trabalho
excedente  passaram  a  expressar  seus  limites  e contradie6es,  sendo que  nas
regi6es  de  fronteiras  esses  sujeitos  sociais  nao  conseguiam  reproduzir-se
enquanto categoria e nas cidades. grande parte foi marginalizada.

Como   resposta   a   esse   processo,    inicia-se   a   dinamica   de
organiza9ao   e   resistencia   por   parte   desse   contingente   de   expropriados,
resultando assim, a partir de urn processo cumulativo de lutas dispersas pelo
territ6rio,  a  genese  do   MST,   primordialmente,  na  Regiao  Centro-Sul  do
Brasil (Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sao Paulo e Mato Grosso
do Su').

Outros dois aspectos da genese do MST no Brasil  referem-se a
participacao e  influencia ideol6gica da Comissao Pastoral da Terra (CPT) -
iniciado,    em    1975,    no   Centro-Oeste   -    e    da    lgreja    Luterana,    como

potencializadores   de   uma   organizaeao   tendo   como   aparato,   preceitos
misticos  e  religiosos.  Outro  elemento  importante  sobre  a  genese  do  MST
refere-se ao momento poli'tico singular, acoplado a urn processo mais amplo
de  discuss6es  voltadas  a  propagapao  de  urn  discurso  contra-hegem6nico  a
ditadura militar. Dessa forma, as condic6es objetivas da epoca propiciaram a
confluencia    de  -for9as    poll'ticas    (Sindicatos,    Partidos    Politicos,    etc.)

8  A  esse  respeito  ver`  OLIVEIRA.1981;  THOMAZ  JR.1989;  KAGEYAMA,

1987.
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fir,A:,:,`,I,:::',I,I,`,I;|j,L:``{fid{:C[SEunrg:I:'ter:tRfc°,o¥:T'reqa|:z:::me':ateaTc::ne:;;°Rde
I)cwii  I.()rma,  a  partir  da  consolida¢ao  do  MST,  por  meio  das

•||PIli^t!I,   Iiciii``iii`il`¢iitos   e   conquista   de   assentamentos,   a   cooperagao
|t"m  il  c*li`r  vinculada  diretamente  com  o  projeto  de  gestao  das

"n.  cuiiii`ii`li`tli`*",  i`i`quanto  continuidade  .da  luta  politica  e  fomentapao
ltoli`ili`n  (lu  Ill.`'t|ii`i`t  M(`vimento,  explicitando  uma proposta altemativa de

(n*il|niil/nvAu   tl`i   lrlihiill`o   e   da   produ9ao,   a   partir   da   cooperapao   e,

#::`;::';,:::'i:'i'u`,":„i:'SJ`i`:,'t;`#:a:aecc::::rjact:Vdao:::s:n::Teant::?ecjficade
I.:mll   tlillli.llHIl`)   llist6rico-social   do   cooperativismo   no   raio  de

dNMn .1`1  M` I .  rl."I`li(lllll`clltc,  pode ser apresentado da seguinte forma:
I    I...1111111    (1')7`)-1`)#1):     ^*    reflex6es,    principalmente    por    parte    das

ll.onili`ii.  `lu  M` I.  N`ilii.a  «  t)rganizacao da  produ9ao,  iniciaram-se a partir

||      `'.iii.`il``lii`'^u      {l`t`      iirii`iciros      assentamentos      organizados      pelo

Nllvllnvl`lu,   N¢i```  |irliiii.im  periodo,  ten-se  a  predominancia,  enquanto

:E,::::`:::::,:,i,i:::.:I:;:I,i':`:I,I,`,:;i,:;::,:,,;:::;:d:u,,a:iosmm::':nxo;e:re:ea;cx:,as::i:qm:e:ts::1:aej::dr:
liill`-,  iM'oiliil``ii`Iin`cmente,  pela  lgreja  Cat6lica,  atraves  de  grupos

•|llMllwlu-a  i`m`t.ii`+``cs  informais,  baseada,  principalmente,  mos  fatos

#:,,,.,;,;,:.„:;o,,„,,,,,,;::,`t:`r,jss,:,oa;,oot:::a::gonjfi#:faq::n:a:fv.::deemcomo:t:::;a:
" ..|iitlilAli`iit.  iw *ciitido de que originava da necessidade  imediata e nao
•.w   lliwilu  n  `ui`  |iliiliejamento  vinculado  a  estrutura  organizativa  do
"1

^..liii,  ti  |`i.ii`cipal  dificuldade era a conscientizacao dos assentados,

#M,W:,:".'o';`,',,I,l;',:c"t';g:'oansstbr:rcr£;r:Seduamh:g;:g°on|aedd°e;raat::':°d',::::::::'e:
r   viil`..|`l`lilc.    dc    ac6es    praticas    direcionadas    a    verticalizacao    da

#,,;„„w,,,,,„,:;.:,,,::„;:,,:,,:;;,,,cs:n£:Z::d.#o57f::mRe*rxNe,Da£3d£::i,g[ef£;
'„u')
• h..lwilw ( low(I-l`»0): Nesse periodo, os debates sobre a questao em pauta

b.lll  n|tlnl`ll`{lI`tl``s  com  a participa9ao  de  tecnicos  vinculados  ao  projeto

B
lllliw  `lu  M`.I.`  alem  da realizapao  de  diversas viagens (Israel.  Espanha,
il`i,    llttii`l`iri`s.   Nicaragua,   Peru   e   Mexico),   por   parte   de   algumas

lw.mliiMi,     "     llm     de    conhecer    e    estudar    outras    experiencias    e
•h`iiiim®i/rcllcxoes ja  acumuladas  em  outros  paises.  A  verticalizacao  da
W|Iil`l/,iiA``    ct`operativa    nesse    momento    esta    atrelada    as    condi96es
*).llv`i. *®ndo que  "Foi preciso enlao que a pr6pria base do movimenLo
-" il`Nwnli]dt],N -comecasse a enf ren'lar os problemas reais:  necessidade
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A   partir   do   momento   em   que   as   ]ideran¢as   retomaram,
principalmente de Cuba,  em  1986,  iniciou-se o processo de estruturapao de
uma    proposta    diTecionada   a    organizapao    da    producao,    tendo   como
caracteristica urn processo de sistematizac5o e estudos, no qual solidiflca-se,

paulatinamente,   a   ideia  de  associar  a  coopera9ao  como   uma  forma  de
potencializar   o   desenvolvimento   s6cio-econ6mico,   desde   formas   mais
simples de organizacao (mutir6es) ate formas mais complexas (Cooperativas
de Produgao Agropecuaria).

Em Maio de  1986, o MST organizou o I Encontro Nacional dos
Assentados,  do  qual  participaram  representantes  de  11   Estados  brasileiros

(Cademo de Cooperagao Agricola n.a 05,  1997).  0 objetivo  desse encontro
era  justamente   estimular   e   aprofundar   discuss5es   coletivas   voltadas   a
elaborapao   de   propostas   especificas   para   a   viabilizapao   da   cooperapao
agricola.   0   resultado   mais   imediato   foi   a   formac5o  de   uma  Comiss5o
Nacional  dos  Assentados  e  a  principal  reivindica9ao  direcionou-se  para os
subsl'dios  voltados  a  pequena  produ9ao.  Isso  propiciou  a  concretizapao  da

primeira  luta,  intemamente  a  6gide  organizativa  do  MST,  com  relapao  a
producao,  que  se  expressou  na  conquista  de  uma  linha  de  credito  voltada

;SRP8C€£CRaroe(nj:og::::n:se;:]cTae,n;:Sc:eTd[i:eaasR:feorr:fa°Lmg:a:,gar):r:::;F6°°
Urn outro elemento importante que propiciou a consolidapao do

Sistema Cooperativista dos Assentados, nesse periodo, diz respeito as novas
leis,   particularmente   no   que   tange   a   fundapao   e   regulamenta9ao   das
cooperativas,  promulgadas  na Constituigao de  1988,  que  garantiu,  de certa
forma, uma autonomia na gestao cooperativa,

Em  Maio  de  1988  foi  organizado  urn "Manual  de  Coopera9ao
Agricola'', expres3ando assim, a organizapao  intema do MST, via imprensa
informativa, desenvolvendo e potencializando seu trabalho de base.

0      Sistema      Cooperativista      dos      Assentados      resultou,
basicamente,  desse  acdmulo  de  discuss6es  e  experi6ncias,  sendo  que  foi
consolidado  a  partir  de  1990,  com  a  realiza9ao  de  urn  seminario  sobre  as
experiencias  de  cooperapao  agricola,  no  qual  foram  definidas as  principais
linhas   politicas   de   organizag5o   da   produ¢ao,   al6m   da   estruturapao   das
Cooperativas  de  Producao  Agropecuarias  e  a  base  territorial  priorifaria  de
consecucao desse  projeto,  sendo  selecionados os estados do  Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Parana, Espirito Santo, Bahia e Ceafa.

9  Foi  organizado  a  partir  de  1986  com  dotaeao  dos  recursos  do  FINSOCIAL  por

meio do  BNDES.  A partir de  1990  passou  a ter recursos do Oreamento da Uniao e
dos fundos constitucionais do Nordeste. do Norte e do Centre-Oeste).
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I  l'.l`l.iiln  ( l`)I)Il-l`)I)i):   L;ssc  pcr`odo  iniciou-se  com  a  vit6ria  eleitoral  de

l`®Ii`iiliilu  t `i`ll`)r  (lc   Mclo,  consolidando  uma  adversidade  politica,  o  que

iiitlo"u   iu„n   it   MST   o   desafio   de   estruturar   formas   alternativas   de
w Hniil;i```Au tln milti`ll`o e da produeao.  A partir da implantacao do Sistema
(`ooiiwi`llvi`Iii   tl`w   ^ssentados,   os   debates   passaram   a  ser  direcionados
t``tMi     u    ult.I..liw    tli`     colisolidar    a    proposta    de     implementapao    de
``nuit."llw`    ii``lii.ic{`da   a   estrutura   organizativa   do   MST   em   escala
imiil`n`Iil,    ^    iirii``cirn    ideia    que    surgiu    refere-se    a    criagao    de    uma
( 'iiiiit.mllw  Nlwit`I`i`l   dc  Cr6dito,  mas  que,  com  o  aprofundamento  dos
il.lml..,  nti`lwu  *ci``lo rcjcil{`da devido a sua inviabilidade calcada em  suas

|w.I.n.`lwli   l.t!`li.i.i`i.s   li`Bi`is,   ji'`   qile   eles   teriam   que   realizar   opera96es
ltllMllul|tnll/i`tlM`.  ^  I)irccilt} N{lcional  do MST concluiu  ser necessario criar

ww   i'oiilw   ui'Hiiiii;i`livu   kcr(il.   vinculado,   inclusive,   a   legisla¢ao.   Disso

I..iillitu.  n  itiillH' ili`  inii  Seli`iiidrio realizado em  Curitiba, em  maio de  1992,

A   (  '( lN( .1{^11   ((``wil-i`tli.rliift`.   das   Cooperativas   de   Reforma   Agraria   do

llm-W)    Nn   |MI\lli`i`,   u   |tr`tjct{)   cooperativista   do   MST  6   egresso   de   urn

'l:'l:::::il.|```.n|:.`";"i't'i:`i'i'|:`'.I..`;C(`o:::::::vasece::rpa:::6::;asE'staToastedr:all:::::;

I.llI. I `.ml 111«,  I`In { ;I.I`Iiilc do  Sul  e  Espl'rito Santo,
^   itintlr   il`)   Ill   Congresso  Nacional,  em.1995,   inicia-se   uma

•|.|m l1.  i`Iill-Iill`Iii|Au `lu  Sistema Cooperativista dos Assentados,  sendo que
"li NI'A,  ..I.IIWN  Ii.IIIIu  n  liiime  cooperativista,  6  muito  mats  urma indica€ao

I.h.IIllHlul     IWN   „mu   IIIc'Ia   articular   todos   os   assepta?os   e   ?on!inu?r
•MIII;Inlu   I|.I.11   .I   u  |Nliir()   do   desepvolvimenlo   rural.   da   p:odp¢ao   do.s
•:`.:::':..:.;::``"I'I':`.`I``:'.'.'I::',`|'N,I:,:::%s?:;:E°RIS%g3s°n&6sm#E°DqT#E:F'gdgr:aoc5')°nad°

-    I..rl..ilw   (lwo-II)99):    A   partir   do   final    de    1995,    no   que   tange   a

lii..ill/n`IAu    {1«    iir{itlLI¢ao    inerente    a   estrutura    organizativa    do    MST,

il`it`.l`.I"M" u I.rt)cesso de consolidacao do Sistema Cooperativista dos
^...i`l.il`ii;       n      tcrritorializaeao      das      Cooperativas      de      PTodugao
^|.ii|t.u`lArlm    a    dos    Cooperativas    Regionais   de   Comercializacao   e
l'l..mv.u  tl®  tlcrvi¢os;  alem  do  fortalecimento  oTganico  da  CONCRAB  e
•1.   v.I.ll.nll/i`inu   dc   estudos   e   experiencias   (como \selecionar   linhas  de

|l.ii`l`i`ilM iMc`i**tlcs atinentes a compreensao da 16gica do mercado, etc.) e
iii`ii .... |Au tli`s tigroinddstrias e da diversirlca9ao da producao.

I'i`rlii`do  desse  processo  cumulativo  de  experiencias,  a  16gica

|wlllliui...lml6Bica  do  MST  fundamentou-se  em  construir  urn  sistema  que
•1..   `iiim  .ci.Ii`   16gica  na  questao  da  produ9ao,  de  controlar  qualidades  e
•l.llu..  uuc  Hc.iiun  referencia  a  nivel  regional  e  nacional,  visando,  portanto,
iw   l'`irlnloc`I``clito   de   uma  determinada   linha  de   producao  e  garantia  de
•li.ri`lil"   1`.`,   o   que   esta  asseverado   no  discurso  oficial   do   MST,   quando
l+Nm ry`l®..  " I';.ssamos a enten_de[ que f ra iTpossiv.el avaTcar orqqnizando
N   |irlnlw(nu   u|)enas   no   nivel   da   subsislencia.   Isto   riao   mexia   com   o

25



Cparp:£::Sa:°iuea°encw°o;:redsr:e°ies#bsp,:ts6necx.C%taomseurrcgz:M:esafi'Odefaeeruma

4.   A   importancia   fatico-estrat6gica   do   cooperativismo   no   raio   de
atua¢ao do MST

0    cooperativismo,    aqui    entendido    como   a    insercao    dos
trabalhadores em  torno de  urn  projeto  politico-ideol6gico articulado  a  uma
estrutura  organizativa  mais   ampla,   esteve   presente  no  debate  politico  e
cientffico   mos   dltimos   s6culos.    Lenin   e   Engels   ja   apontavam   para   a
necessidade de se pensar a organizapao dos trabalhadores, enraizada em uma
base societaria para alem do capital, ou seja, do ponto de vista da construcao
de  urn projeto  politico (de alianca proletaria) capaz de superar a "ideologia
da propriedade individual" e se fundamentar no processo de socializaeao dos
meios de  produ¢5o.  Esse debate especifico data do  periodo entre o final  do
seculo   passado   e  o   inicio   deste   s6culo   e,   apesar  do  tempo   percorrido,
acreditamos    que    essa    discussao,    enquanto    perspectiva    ideol6gica    e

pragmatica,   ainda   expressa   sua   contemporaneidade   e   sua   importancia
politico-estrategica, enquanto projeto de classe.

Dessa  forma,  do  polito  de  vista  estrat6gico,  o  cooperativismo
esti inserido nessa discussao, na  id6ia da organizapao coletiva, como forma
de   consolidar   urn   contra-projeto   politico   na   esfera   da   organizacao   do
trabalho e da produ9ao.

Assim,   o  cooperativismo   no  raio  de  atuiacao  do   MST,  esta
vinculado a necessidade da construcao coletiva de uma nova base objetiva e
subjetiva  de   insercao   politica   dos  trabalhadores,   ou   como   defender  ser
necesstrr.\o " Vincular-se a urn projeto estral6gico de mudaxpa da sociedade.
a, por/a#/a, de /"/a " (Sao Paulo, CONCRAB,1997: 13).  Em nosso entender,
se o MST perder esse referencial  ideol6gico, o sentido politico de suas a96es

poderd  ser  sufocado,  dai  a  imporfencia  estrategica  do  cooperativismo.  a
dimens5o concreta pela qual a gestao dos totes esti ligada a urn apontamento

pol`tico    mais    amplo,    que    perpassa,    necessariamente,    pela    discussao
especifica sobre relac6es de propriedade.

0   cooperativismo   se   pauta,   intemamente   ao   MST,   como
principal  linha  politica  de  organizapao  da  produ¢ao  e  comercializapao  mos
asseritzrmentos "0 MST enlende como cooperapao agricola todas as formas
dsee#.g%`Zn%afgrco::%#r%aa,.P(rs°ITdEu#+3En£CG°om#8E#:a\¢9ag°{,:apreslapaode

lsso  significa que  a coopera9ao  agricola expressa-se como  urn
instrumcnto    tdtico-estrat6gico    de    gestao    politico-territorial,    cuja    base

'° C`ndcrno dc Coopcraclo Agrlcola, n.° 05. Sao Paulo, CONCRAB,1997, p.31.
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•u|.lvtt  ¢  u  *`I|icri`¢at) do trabalho  familiar direcioiiado  especificamente a
iuN.i`ncifllizai`do.  dessa  forma,  a  organiza9ao  do  trabalho  de

i;;'  rLlwlllnr'   c    prcl`erencialmente   coletivo,   na   seara   da   produ9ao   de
I"""I"r"".u  `|i`curs()  do  MST  sobre  a  necessidade  do  cooperativismo

.1:,„.,,:.:;;:,::`,„w::,,,,,s",:::geocson::::i::,d::„t:caosseu:oc;,:,:]r,:n6aco:npfi:r:,:t;jsv£,3

#":u:w'l::n:;`'::c:"l'.{`t`::nlccimento    politico   (via   estruturagao   organica   e
n','''n,h,, ,lc ,l ,,,,, lr`"),

I)    uww   i`uliiliinu   tlc   (rc)cstruturapao   produtiva,   tendo   como   base   o
•`iiii.i`lu     `ln     {livi*n``     s`tcial     do    trabalho,     da     especializaeao    e     da

I,,,"I ,,,, v l,I",l¢  ,I"  , r,,I,,,lh,,:
•)  . wmw .`ti`tlli^n i`i`rm ii qualificagao da vida dos assentados.

I"m  inu  "  priiicipios  mos  quais  materializa-se o discurso  do
W I   .in  `liil'om  `lu  cut.ricrativismo,  Vamos  agora  detalhar  a  explica¢ao  de
•..I. `ii" `1.."-`llinci`*tlcs/facetas discursivas:Tu ||  r|in'|`^|.I(( .|M|.:NTO POLITICO.. 0 d.isourso ±o MST. no que :?Tee

•.prlllu.lll.l`lo A l'oliwAu ct)tre o cooperativismo f o fortalecimento politico,

MWI"   "   lil.ln   tlc   qlle   a   cooperapao   reforca   a   organicidade   (apses
qulllm .lll.`lhtlM w uma rede organizativa mais ampla) dos assentados.
`lm.   .wili.   ii`i®.in.   ii`erente   a  essa  tematica  diz  respeito  a  formapao  de
"."ll`w",  ii`l  i®|n,  n  cooperapao  seria  uma  condicao  para  potencializar  a

nl«ll.vlu   ilo   ll`llllI`I`tes  politicos   ligados  especificamente  ao  pTocesso  de

HMful 111. i.`Mt|icmlivos.
^  qiicstao  essencial  que  permeia  essa  discussao  6  a  relag5o

•ii|..    .    iir`t(l`i+no   do   discurso   e    a   sua   manifestacao   enquanto   apao
l.lilluil.ll/iilli.     t`u     seja,     os     principios     do     MST     sao     gerais,     sao
lllmliil`.ii`.i`lo. pollticos, cuja analise deve contemplar, necessariamente, a
I//^r./ii i/I///t/tii/t.  cxpressa  na territorialidade  do  pr6prio  movimento.  Assim,
u  ii`i.  itittl®iiiiti dcfinir 6  que  a cooperagao  agricola 6  uma forma de  o  MST
` ..I.lll.il.r n |irulucao e a comercializa¢ao mos assentamentos. visando ao seu
li..I.l.i.lii`o„u  p{tlltico  enquanto  organizapao.  cuja  base  e  a  propagacao  da
l`|.|i ili  vll`I`Hidade dos assentamentos rurais, tendo como aparato a insereao

.,a",I"ldl'C,,.

ir      A     TtRE,ESTRUTURACAO      EcON6Mlco.pR9DUT!y_A:   ~  Os
N|whl``ol`luS  ccon6micos  da  cooperacao  agricola,  segundo  o  MST,  sao  os

nytw.l.I  "ne'¢e.ssidade.  d.o  a.umen:o .!o  cap`i.Ia!  c?nslaiile.. in:ce"iqad:  .t.I:.-;;k.nlur  u  pr()dulividade  do  trabalho  e  diminuir  o  cupilul  vtlridvel  1)t)r

"1',',,.I,,'

"   MIlll   dotalhes   sobre   a   especificidades   desses   fundamentos   vcr   Caderno   de

C.Itp®ruqlo Agrlcola, n° 05, Sao Paulo, Concrab,  1991.
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produto. o aunento da divisao do trabalho na agrioullura e na pecudria. a
mat_or especializapao e  o aurnento do volume da prodapao, como forma de
influirnopre?odoprodutofinal''(S~aoPoulo,CONCRA:B,\997).

Segundo   o   MST,   o   cooperativismo   seria   uma   forma   de
potencializar  o   acdmulo   de   urn   determinado   "capital   social",   o  que  ja
expressa   urn   paradoxo   aparente,  ja   que   o   capital   e   engendrndo   pela
capacidade de se reproduzir por meio do processo de agregapao de valor, por
meio  da  expropriacao  do  trabalho  estranhado.  Esse  "  capital  social"  seria
produto   dessa   divisao   do   traba]ho   e   do   aumento   da   produtividade   do
traba]ho,  por  meio  do  aumento  do  capital  constante  (m&quinas,  insumos
etc.).

s6riedeconc:;ts:s:::ian%:aiems::tber:-Sdee?.ae:epcr:Ssaj::::a::2:eqp::SeaTm:°:6:uT:
que   esta   sendo   usado   para   classificar  a  amplitude  do   MST,   pois   toda
empresa e  social,  nao  existe  uma empresa a-socj.cl/.  Essa qualificapao quer
apresentar uma empresa benefica, com  iim  lucro socializado, o que nao fica
devidamente  claro, ji que  uma das  dimens6es  que  explicam  o  processo de
agregap5o   de   valor   6   calcada   na   cristalizapao   do   trabalho   socialmente
necessario  na  seara  do  processo  social  e,  portanto,  esse  processo  deve  ser
compreendido    em    seu    movimento    contradit6rio    e    nao    por    etapas
apareritemente desconectadas, que 6 a base da ideia de "distribuicao do lucro
ou  sobras",  ou  seja,  a  distribuicao  compreendida  em  alienapao  a  pr6pria
produ9ao.  sem  uma  visao  de  processo  (distribuicao,  circulapao,  producao
imediata e consumo).

Essa e uma qLlestao complicada, ja que o MST parte da ideia de
aumento    da    produtividade    do    trabalho,    via    divisao    do    trabalho    e
reestruturapao  tecnol6gica   `.Par4  sc  consegri.r  a#me#/ar  sempre  mai.£  a
produtivid_Ode d? trabalho na agricullura 6 i)reciso implemenla;, atrav6s da
c.oonpe.rapao. pelo in.enos,  ? divi:a? spcial do trabalho (...)  Outro f aor que
i?if !ui n,o ourrep.Io da proqut.ividaqe qo trabalho 6 a introdapao de-mdqu;nas
(dip. Pe .trqpf !!f ro _acuylulf dos). desde que lenha viabilidada, para pa;te das
a/i.vi.dacJes " (Sao Paulo, CONCRAB,  1997:23).

De certa forma, seria a perspectiva de transmutapao do trabalho
concreto  em  trabalho  abstrato,  que  e  o  trabalho  que  produz  mercadorias.
Assim,  teriamos  uma  discussao  no  seguinte  vies:  o cooperativismo  no raio
de  atua9ao  do  MST  seria  urn  processo  de  socializapao  do  lucro?  0  que
terl'amos  seria  uma  contradicao,  pois  o  MST  articula  o  cooperativismo  a

'2   Sobre   essa   discussao   especffica  referente  ao  conceito  de  empresa  social   vcr

PASQUETI, L.A ``A empresa social no comtexto do terceiro setor:  urn estudo do
MST". Dissertapao de Mestrado. Sao Paulo: PUC,1998.
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11   il.   iiiim   irorip.cllvii   iti``itiidn   I`a   ideia   de   superacao   do   capitalismo,

t.lllllil  1.  I.lwv^®.  `la  lrlihi`Ilio  e  de  produ¢ao  expressariam  relaO6es  de
'',  „',I ,,,,, w,,I. l,"I,l'"li"I,,"''

iJ  U/M.`''/I.///  /1.1  0l/A/,//'/(`ACH-O SOCIH£:  0  cenario  discursivo  do
I   i` .i` w  `lii  ll.`'u``l`liiil.. a ju`ti[icativa da coopera9ao agricola completa-

givlllll  .111.1 ..... l`.lnl  llc ll`cll`tlria da qualidade de vida dos assentados, ou
•,1  uilll|wllv^u  ..rlii  `lI`lii  I.{)I.rna  de qualificar a vida dos assentados.  Essa
llil.il.   il.   vlih   .   ®*|)rc*sn   c   compreendida   pelo   MST   a   partir   dos
11'111..     lll.llu..lllr®N:     urt.iwli/.acao    das     moradias,     desenvolvimento    e

I.lll.lll.v.n   il.   liil'ru.c*trutura   basica   (energia   eletrica,   esgoto   etc.),
||v«lv llli.iil.i {lN  e{l`icl`¢«t), transporte coletivo, qualificapao do  lazer e da

^I-liii. ti i``i{ipcrqtivismo seria uma condi¢ao para a melhoria da
llll.i'.  ilu  vliln  il`iN I"*ci`tados,  a partir do aumento da renda  individual, o

•`'tlmn.   ®m    i``twN{`   ciltcnder,   urn   dimensionamento   importante   da

•lu`ll.vlu  ill.c`lrllvl`  tltt  MST.  pois  a  ideia  de  articular  o  cooperativismo
•11  `|lilll.lnilo  ilo  viili`.  vi*o  il`serir o assentado em  sua totalidade,  pois este

•  .llltill.I.I   ell«   rlr`)posta  de  gestao  territorial  como  uma  forma  de

E'|'#'|:'n':I.i`i'i'n:';::,'i:`:,";I::9Cir::::'i';a°:es:i;'eisasg°a:rdacopnadr:v:d::S,:suisoa)°j::::
•   .I.lt..    .iii'lnli    i|iic    pcl`sam    essa   proposta   no   sentido    inverso   (de
I,''''',''',,', ''',  l'''lMt'l'I'lismo).

( )livlnliiciilc    que    estudos    localizados    podem    expressar    a

•l.i.lwil.  il.i.a  iti.njclii.  Inas  o  que  mos  interessa  aqui  6  o  refongo  de  urn
•'l`.iitiw`Iu   lo``Iit``-ct`i`ceitual    inicial   de   que   o   cooperativismo   e   urn
I.lnllwl`lu   a.ll'`llllml   de   cunho   s6cio-econ6mico,   no   qual   o   MST  visa
-|ll.."i .  ititr illol`` dc rcsultados concretos (mensurados a partir da ideia de

•  il.  vlih  dtts  assentados)  a  viabilidade  de  seu  projeto  de  gestao

E,:,;

#,',',,::,"
R',':',:::,I,?;',',',`,`,r#;«r:'::,S:eere:ste+#:rad9aaod:L:::::::c:,::g::act;V:Smma°quneas°ta:
•#',Il...lN  A  l`ldl«  dc  produtividade,  sendo,  portanto,  lima  somat6ria  desses

Nlll.lll`i.,    i+`i|n    l`tir¢{i   motriz   e   o   fortalecimento   estrat6gico   do   MST,

-|`mltl`l IIl`i\ lliiciil`l .`\.c ial organizado territorialmente,

#
1',;
+i

I  ``c  I.`ii.Iiilecilnento politico deve set compreendido na insengao
|.|.`iln`ln  `1```  tlivi.rsos  atores  sociais  (assentados,  associados,  lideran9as
I   ll`i   |ir`i..i.`w  .``i`ir)erativo   e   na   rela¢ao   existente   entre   a  elaboracao
`i|-lw  (|}`ii  I)i`i.ti`  d.is  lideran¢as  do  MST)  e  a territorialidade (aquilo qLle

llmllH'`..IM   i.i``iu{Hlto   "concretude"),   ou   seja,   e   a   partir   do   estudo   do
•i|N|lwiiln   li`i.I.iltirial   que   se   pode   identificar   a   essencia   das   relac6es
lnl.,    |llll`Iulli.ll.i/iidas    pela    intersec9ao    contradit6ria   entre    os    sujeitos

ul(l'.   I.   n   i.i'I`('ni``   produzido   nesse   movimento   que   assiime   a   forma
•i`wll/I`{li`  tlti  `ignificado dos  fen6meitos  mos  lugares.  ]sso significa que e
I   ii|ii`Ili.    `ltt   .``l`iil``   das    singularidades    das    experiencias   de   cooperacao
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agricola,  intemamente  a  estrutura  organizativa  do  MST,  desenvolvidas  no
territ6rio  brasileiro,  que  poderemos  compreender  a  essencia  da  producao
discursiva e a manifestapao territorial em sua fisicidade.

5. Considerac6es flnais
0 que podemos concluir, neste texto, refere-se a necessidade de

encetarmos  uma  reflexao sobre as  metamorfoses  no "mundo do trabalho",
tendo  como  referencial  te6rico-metodol6gico  o  "olhar"  geografico,  como
foma de  compreendermos  o  movimento  contradit6rio  da sociedade  (tendo
como estrutura central a luta de classe) a partir de sua manifestapao enquanto
ordenamento  territorial,  cuja  singularidade  e  a  materialidade  fenomenica,
isto 6, o movimento assumindo formas especificas mos lugares.

Uma  outra  questao  que julgamos  ser  importante  ressaltar  diz
respeito  a  necessidade  de  compreendermos  o  cooperativismo  a  partir  do
conceito de gestao territorial, articulando as ap6es especificas do MST com
urn  projeto  politico  gera],  ou  seja,  o  cooperativismo  como  apontamento
ideol6gico, atraves do qual o MST articula a gestao dos assentamentos com
seu  projeto  politico-estrat6gico.  Todavia,  6  imperioso  incentivar pesquisas,

para que  se possa apreender a trama envolvente,  priorizando o exercicio da
gestao  territorial  e  a  dimensao  tatico-estrat6gica  do  MST,  como  foma  de
atrav6s    da    Geografia,    implementarmos    urn    aprofundamento    te6rico-
conceitual  capaz  de  explicar  o  movimento  e  a  ess6ncia  do  fen6meno  em

pauta, a partir do movimento contradit6rio daprocesswa/i.ado social.
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possuir   suas   atividades   econ6micas   vinculadas   ao   setor   agricola,   tendo
grandes  similaridades  com  as  raizes  hist6rico-econ6micas da  regiao  na qual
esta inserido.

No intuito de pormenorizar o diagn6stico da estrutura produtiva
agricola  do  municipio  em  aprego  efetuar-se-i  neste  trabalho  a  analise  dos
dados  disponiveis  nos  Censos  Agricolas  e  Agropecuarios  da  FIBGE,  ben
como das informa96es obtidas em campo (realizacao de entrevistas).

Atraves da  Relacao de Cadastro de  lm6veis  Rurais do  INCRA,
foi   efetuada   uma   amostragem   estratificada   dos   proprietarios   rurais   do
municipio.   Desta   forma,   foi   possivel   abranger   produtores   de   diferentes
estratos  de  area  e  que  se  dedicam  a  diferentes  atividades  agricolas.  Alem
disso,  esse  procedimento  possibilitou  que  fossem  abordadas  aleatoriamente

propriedades localizadas em diferentes pontos do municipio.
Outrossim,  foram  entrevistados  15  %  do  total  de  proprietarios

rurais de cada urn dos estratos de area selecionados (Menos de 20 ha; 20 a 50
ha;   50   a   loo   ha;   loo   a   500   ha;   500   a   loooha   e   acima   de   1000   ha),
totalizando  trinta  e   seis  entrevistas,  tendo  como   base   de   dados  a   safra
1998/99.

0  presente  artigo  esta  estruturado  em  quatro  t6picos  al6m

presente   Introdu¢ao   e   das   Considera¢6es   Finais.   No   primeiro   t6pico
apresentado   o  processo   de  ocupa¢ao  da  area  que  comp6e  atualmente   o
municipio de Anhumas.

No  segundo t6pico e  analisado o processo de modernizacao da
agricultura brasi leira,  visando caracterizar e compreender as transformac6es
da  estriitiira   da   produgao  agricola  do   municipio   em   apreco.   No  terceiro
t6pico  e  realizado  o  diagn6stico  da  dinamica  da  agricultura  no  municipio,
onde  sao  apresentadas  as  principais  informac6es  com  base  em  dados  de
fontes primarias e secundarias.

E  finalmente  no  dltimo  t6pico  6  empreendida  uma  aprecia9ao
sobre   as   perspectivas   de   dinamizac5o   da   agricultura   do   municipio   de
Anhumas. tendo em  vista a explorac5o  racional das atividades agricolas e a
melhoria das formas de produzir do pequeno produtor rural, buscando a sua

permanencia e reproducao social  no campo.
Neste contexto, objetiva-se averiguar a evolu¢ao da estrutura da

producao  agricola  municipal,  a  partir  dos  anos  1960  e  apontar  altemativas
para a dinamizagao deste setor no municipio.

1- 0 |]rocesso de ocupapGo do munic(plo de Anllurrras
0 municipio de Anhumas teve a sua ocupacao iniciada por volta

da segunda metade do s6culo XIX, com a vinda de migrantes mineiros para a
Regiao  de  Presidente  Prudente.  Entretanto,  a  ocupa9ao  efetiva  desta  area

ganhou expressividade somente a partir do s6culo XX, com a instalaeao dos
trilhos da  Estrada de  Ferro  Sorocabana,  visando o escoamento da produ9ao
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lm  |t.rn  o  ititrw  tlc  Siii`tos. coi`l.oriiic  evideiiciam  Abreu  (1972) e  Leite

I   IOU,,,

li`lc`Iill``.`i`lc,   a   rcgiao   pertencente   ao   Ribeil.ao   Anhumas   (na

•llmllii.`lilc    litciili/i`-si`    o    municipio),    foi    ocupada    por    migrantes

llii.,  il`iolt.`  I.I..`  ii`  I.{`i`i`lias  de  Domingos  Ferreira  de  Medeiros  e  Jose

llu   V¢lti.lt`.   t|`lc   cxplt)rovam   as   suas   posses  de  terras   por   meio  da
etc.)  conforme  ressalta

l.il.   il.   |`®.`iAlil`   cxlci`siva   (bovinos,   suinos,

'' ( 'U72l   'W7).
(1   |tlllron^I`i(t   d..   Anhumas   foi   inaugurado   no   ano   de   1922.

•|Mwl.   nL   lcrrii`  .tl`dc   cste   se   localizava  pertenciam   a  Companhia_   _  I  _ __ :__  I__^_      __      '

il.. (I. ( `iiliii`i/ii|no.  Ii`d`'istria e Comercio. Tal empresa colonizadora
Marcondes,  que  chegara  nesta regiao  em

•  1 u I U  il  l`.Hu itl`li.vc  w ``ii¢ilo de venda de varias glebas,  ap6s organizar

`i.lll|ml`lm    it`lltlli`il^rin    cm    todo    o    estado    e    niesmo    no    exterior,

'w' ,,,,,,,,,.,,,, t,I   .I,`*.`   S ,,,,,. l.s

I.IIlilo  a.  i|iiMllili`.lci  il`i  solo  e  oportunidades  de  riqueza.   "Ivas  /erras•,-u„„NNN.NI."Nlu^.NlnNnil.N.aFompanh.ia_a?r~::._:.in,_P.%,r;i^r6^n*,q^:ne.
`.  .;  NI.|I.I. I|w  IIi.   ..IilllllliltiN  e>  colocou  outras  lantas  familias  em  loles

"  (^l„e,,'   'U7:,  I,.  77).

N..I.   Allll`ll"   nn   `1`edida   em   que   se.  analisa   o   processo   de

|u  1`.   ^l.w   Ml`ll`l   tlu  l```il`icipio  constata-se  de   urn   lado  a  presen9a,
ilo ..` lllo  X I X. .lii* I.ilmilias de migrantes mineiros que realizavam

|llvlihil..  om  ii.i`iMlc*  extens6es de terras,  consolidando  as areas de
lwl..   .   nwlill`ilc   I)..c`iAria.    Por   outro   lado,   a   a¢ao   da   Companhia
•i.itil..   il.   l``tliMil/iitno.   Ii`dtistria  e   Comercio   que   a   partir  de   1922,
`wW   o   I.lwllwwnt"l`i'tl(is   terras   em    lotes   e   glebas,   pelo   qual   foi   se

#I;'`'l:::l':` u:n i'i"a..x`,:::}r`:I,adoeca:eme:ra.en°rme    quantldade    de    pequenas',',"""'.  -''`'`  ''  _    ,

l`,iill.`lnl`lo  a  c:`feicultura  brasileira  foi  profundamente  abalada

I  1`|1..  ih  llithM  il..  Nt)va  lorque  em  1929.  Neste  contexto,  na  regiao  da
•  lii.ii``nlmnn  a  t``i}i`cilicamente  no  municipio  de  Anhumas,  ocorreu  o
i||'|-I.o'   I-I;.ln    nlMtl;ille`    Iiavendo    a    expansao    sistematica    de    culturas
•t.mMil...  m'cr..c"i.l`) destaque o algodao,  conforme demonstram  Leite
'' ' ,  I '..'m,,I,"I  ( I `)I) I ).

^i.lii`.    itiitras   culturas   tambem    obtiveram    exito   nas   duas

a,ti:'o"'|;::,`;"C;"':t:,,:(:sS:[np°oSs':e3°;etraej:,sC°¥e°g:n3:e:::t:m'(,°97:;I,h:'st:
•lv.I.'nill`\Au iln iwric`iltura pode ser caracterizada como:

•.(...)  Fase  da  policultura e  da  pecudria:  ini€iada

por volla de  1933.  com a implanlapao de .cul[urr•de  algodao  nos  locais  ate  en[ao  ocupados  pelos

cofezais e nos solos virgens de der"bada recenie.
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Eleva-se   a  producao  de  cereais,  principalmenl(I
milho,    arroz    e    feijao.    Surgem    as    prirneiraN
semeaduras   de   gramineas   forrageiras   para   a
engorda de gado de corte" .  (Leite,1972, p. 61).

Contudo,    a    diversificapao    da    agricultura    na    regiao    foi
expressiva somente ate o final dos anos  I 940. A partir da decada de 50, com
as  perspectivas  pouco  favoraveis  as  lavouras  e  o  esgotamento  dos  solos,

passou a ocorrer a expansao sistematica das pastagens e, conseqiientemente,
o  fortalecimento da pecuaria, concomitantemente a estagnapao das areas de
cultivo de  lavouras temporarias e permanentes, al6m  do aprofundamento do

processo  de  concentragao  fundiaria,  conforme  evidenciam  Leite  (1972)  e
Silveira ( 1990).

Cabe  ressaltar  que  a  atividade  pecuaria  na  regiao  adquire,  a
partir de entao, as caracteristicas de criacao extensiva de cunho especulativo.
Tal    realidade    tern    proporcionado    a    intensificagao    do    processo    de
concentraeao   fundiaria,   resultando   na   expulsao   de   grandes   massas   da

populacao   rural,   sobretudo  os   pequenos   produtores   (proprietarios  e  nao
proprietarios),   conforme   evidenciam   Antonio   (1990),   Hespanhol   (1991),
Almeida ( 1996) e Fernandes ( 1999).

No     contexto    da     estagnacao     da    agricultura    regional     e,
especificamente  do  municipio  de  Anhumas,  realizar-se-a  a  seguir  algumas
considera96es   sobre   o   desenvolvimento   da   agricultura   brasileira   e   sells
reflexos  sobre  o  municipio  em  apreco`  no  intuito  de  formular  alternativas
viaveis a dinamiza95o deste  setor,  tendo em  vista a melhoria das condic6es
de produg5o dos pequenos produtores rurais.

2- a processo de modemizacdo da agr.icultura braslleira
A    partir   de   meados   da   decada   de    1960,   a   dinamica   da

agricultura  passa  a  ser  determinada  pelo  padrao  de  acumulag5o  industrial,
centrado     no    desenvolvimento    dos    complexos    agroindustriais.    Nesse
contexto,  a  acao  do  Estado  orienta-se  para  a  modernizapao  da  agricultura,
visando   integra-la  ao   novo  circuito   produtivo   liderado   pela   inddstria  de
insumos  e  processamento  de  materias-primas,  gerando  as  condi96es  infra-
estruturais  necessarias  a  expansao  do  conjunto  do  setor  e  redundando  na
reorganizapao  das  formas  de  trabalho das  diferentes classes  na agricultura,
conforme salienta Sorj ( I 986).

0  Estado  brasileiro  adotou  este  novo  padrao  de  regulapao  do
crescimento  capitalista  e  das  novas  formas  de  insengao  e/ou  subordinagao
dos  produtores,  definidas  pela  consolidacao  do  capital  financeiro,  o  que
contribuiu para a constitui9ao e consol idapao dos complexos agroindustriais
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fi'v`l;;,"#::;::;:I(
ulillliiuw  (li`in{ill*lriui`   I)clgad()  ( 1985),  Sorj  (1986),  Kageyama  L./

I)11`) )  c  ( jr(I/.iulio  da  Silva ( I 996).

^  ``Iui.llllll+A.i .ItiN (`^ls (Complexos  Agroindustriais), pode  ser

|l..ll..ih  lm  ilt``w`h  `lo  7().  "  purlir da  integracao tecnica  intersetorial  entre

#J'f'.I:I:I.a,I",,,I,I,I,:,,.I;:,,::I",',:,I,';cl,`:I,:I;.a,a::I,inc,:::ar:;.a.auger'sC6u'st:rta.I:rao3:isasTvee|t:
||   il.    `lll.lliill/nihti   tln    |lroducao   de    maquinas   e    insumos   para   a

I.||11`11.,  viillllirlllo  n|l`iiili`Il`  Kogeyama  e/ a//.  (1987) e Graziano  da  Silva

M
'„',

11.   .`il.ii`o.   N`ii"`   citados   enfatizam   que   a   consolidapao   dos

LI,I,I,'"''t!K`:I,,:'','`:"dc.?I:`;,"%s::aeTpeenct:fia.t::vd`es::,:ii::Cut,a,iTl:::::::
•'1111    .    `l`ln.Aii    {l`i    l'``ll`do    Geral    para    a    lnddstria    e    Agricultura

^, ,I,I ,.,,,  ' ,,,, ` '
^iinl`iniitlu     `i     prticesso     de     modernizapao     da    agricultura

11.,   V.lll'.p  1``  (|`lc  c*Ii.  atingiu  de  forma  diferenciada  as  regi6es  do
•1   |lw.llAu   I.lti.l`lllw   ilc   t`lgumas   areas   foi   profundamente   alterado,

|||ii  ..  ``.  ii`lllw.,  i`}l`I`cl`itl{}  por  se  encontrarem  vinculadas  a  segmentos

llvil.   lm`ll``liilmli.   Ilprcsclltaram    pequenas   alterac6es   na   forma   de.

•11   .   11.   lllv«lll/«r   1`   prtlducao,   nao   participando   integralmente   da

',',' ,,,,,, I,'®,,,a ,,,,, `l ,,,, `,  Pals.
^..1..`,  M  ll`(`tlcrl`i/.acao  da  agricultura  brasileira,  apesar  de  ter

lnt...lw   t`^u   ic   icl`cmlizou,  apresentando-se  de  forma  seletiva  e
lt.ll.h   I  'I`lilliMi`®  rc*til`lm  Delgado:

"'I.ililo  esse  processo  de  modernizacao  se  realiza

{`i)nl   inlensa  diferenciacdo  e   mesnrio  exclusao  de

xru|)()s   sociais   e    regi6es   econ6micas.    Nao   6,
I)i)rlanlo,   urn  processo  que   homogeiniza   (sic)   a
(',NPu¢o econ6mico e tampouco  o espec[ro social  e
lccnol6gico  da  agricultura  brasileira''.  (Dctgaldo.
1985,  p.  42).

aultr  *

# I ).iln  ltiri`ii`,  apesar  de  nao  ter  atingido  diretamente  todos  os
I.i., I.imoi .. iti.ndiltores, o processo de moderniza9ao gerou profundos
lli.   .`illle   1`   iigricultura   brasileira.   0   resultado   desse   processo   de

#',:„,„`\,:::,I,.a,i,I.i,:L`:,tc;o.::,u,:es::nncdi::anan:xcpr:fj;:Luer;I.ofi3:to.see::roaioivae::
.fi,,::,u,:,,:,.a:,`,,,,,:.,::.::::uetvojsd:::tj:dfi:sapoa:heor,c::;9j6n,t:motprjnc[Pa,menteos

I.;ilc  lii`)di`lo  de  modernizapao,  baseado  no  cr6dito  subsidiado

dr Il.Iiil`t.  |icrilur``u  entre  meados  da  d6cada  de  60  e  inicio  da  decada  de
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80,  quando  a  economia  brasileira  entrou  em  profunda  crise  com  reflexo.i
extremamente   negativos   sobre   todo   o   setor  agrl'cola   do   pals,   conformc
evidencia Graziano da Silva (1996).

Assim, a profunda crise que passou a atingir o Estado brasileim  '
a  partir  dos  anos  1980,  atingiu  diretamente  o  modelo  de  modemiza95o  dn
agricultura em vigor desde meados dos anos  1960.

A  partir dai,  o  crddito  rural  que  desde  a  d6cada  de  1960  havi{i
sido    o     principal     instrumento     de     politica    agricola    fomentador    do
modernizacao  implementada no pal's, passa a perder progressivamente a suo
importancia,   entrando  em   cena  iim   novo   instrumento  de   interven¢ao  do
Governo   Federal,   consubstanciado   na   Politica   de   Garantia   de   Precos
Minimos (PGPM), conforme evidencia Hespanhol ( I 997).

A  implementacao  da  PGPM  deu-se  atrav6s  das  operap6es  de
Aquisie6es   do   Governo   Federal   (AGF)   e   de   Empr6stimos   do   Governo
Federal  (EGF).  Todavia,  os  grandes  favorecidos  por  tal  politica  foram  os
intermediarios  capitalistas,  em  detrimento  dos  pequenos  produtores  rurais,

que nao tiveram  acesso por falta de  informaeao e/ou organizapao, conforme
evidencia Hespanhol ( I 996).

Destarte, os segmentos mais capitalizados e com  major nivel de
integracao   a   atividade   agroindustrial,   vein   encontrando   formas   de   se
viabilizar,   mesmo  estando  sujeitos  as  flutuag6es  do  mercado  nacional   e
internacional   com   a   retirada   do   Estado   enquanto   financiador   do   setor
agri'cola.  Ao  passo  que  os  pequenos  produtores  rurais,  descapitalizados  e
exclul'dos do processo de modernizapao, continuaram sendo marginalizados,
alem de terem agravado ainda mais a sua situacao frente a crise que passou a
assolar o  pai's  mos anos  1980 e a ausencia de  incentivos dos diferentes  ni'veis

govemamentais    (Federal,     Estadual     e    Municipal),    conforme    salienta
Hespanhol ( 1996) e Graziano da Silva ( 1996).

Nos  anos   1990,  a  intervencao  do  Estado  na  agricultura  vein
ocorrendo  tendo  a  PGPM  como  urn  dos  principais  instrumentos  de  acao,
embora a  sua operacionalizapao tenha encontrado diversas  barreiras,  face a
ausencia  de   sintonia  entre   a   universalidade   da  aplicapao  de  garantia   de

pre9os minimos e a restrita alocagao orcamentaria para a sua execugao, al6m
das  irregularidades  na  conduc5o  politica,  dificultando  o  planejamento  das
atividades  em   longo  prazo,   por  parte  dos  produtores,   conforme  salienta
Rocha ( 1997).

Nesta  perspectiva,  o  que  vein  perdurando  durante  a  vigencia
deste   modelo   de   modernizaeao   da   agricultura   6   a  desigualdade   social,
espacial  e tecnol6gica.  Esse processo faz com  que a maioria dos produtores
rurais  enfrente  serias  dificuldades   para  se  reproduzir,  devido  ao  carater
excludente  e  concentrador  do  processo  modemizante.  Assim,  grande  parte
das  regi6es  brasileiras  tamb6m  esta  a  margem  deste  processo,  nao  sendo
diretamente afetada pelos impactos da modernizacao da agricultura, ou seja,
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#
i..lwii.lTMi`runii"vldel`ciaiTi[)clgado(1985)eHespanhol(1997).

^.-1111,  r.Nll/dr-Ao-A  no  proximo  item  a an6]ise'da dinamica da
lll«w  .ln  lli`lllluliilu  tlc  ^iih`II"s,  Ilo  contexto  da  seletividade  s6cio-
1.I.I.` li.ili\il``w  ni)i®Hci`llitli`  pi`ln agricultura brasileira.

twv.    .1.1`11..    .ll®m¢Oc*    cm    sua    base    t6cnica,    econ6mica    e

1.  A "Inhml(u IIN IIHrlcullura do municlpio de Anhumas
^   .l`llli.   ih   dil`Ali`ica   da   estmtura   produtiva   agricola   do

%..'#,"`w'.':,^,:`j:`;|:;"o'.`:,c'`',:::irn:°:oa::tsor`9a6g°r'{cdo::edsoerp::Pr€:::i:a_ns:
i|w,  li.i  iiiiiii`cli.lu  cm  apre9o,  o  processo  de  modemizapao  da

no que se refere a incorporagaoI.llwlll.  .|ll...l`luw  l"`xn  oxprcssividade
„„ ," ,,,,, I,,,'A'.

Nln  `tltilnl`Io.  ci``cnde-se  que  tal  processo,  apesar  de  nao  ter

mwl 1'. l`lr" I`iiMi{t|6i`ci` I(`das as regi6es, acabou provocando impactos

#!i. .l. lw'll.ll`\ lAnmntu c ctmicrcializacao, provocando a expropriapao dos
11.  nn |ll`n...u  |lrlt(l`I`ivo  ogrlco]a,  principaLmente no que se refere ds

tRT
TII

r#

•llln |ln |ii`ii`..in tlc c{il`ccntra9ao fundiaria no niunicipio.
^ii  ..  wnllnr  `t#  dfldos  dos  Censos  Agricolas  e  Agropecuarios

lul',   ``iiii.mm  i®   n    ii`lciisificapao   da   concentrapao   fundiaria   em
•.,   11.I.   vlim   li`ic.   iil6m   dos   pequenos   estabelecimentos   estarem

n   |lllnl`llnwi   o   Nu«   ov(`sao  do   meio   rural   concomitantemente  ao

I,:,|:.,.,I,lul,i::``:,(`:„:;:`,!,Cr',';{,';S,abdse°`:ts°£beei:i::Ve::;:S:g°r:::rceunadr?o:jng:
"W'',',,

lw`ll.    lt)(t()   ¢    1096,    houve   uma   reducao   absoluta   de   674

#',#,:";:;::'u:,`n',`,:',',':'^Cr'::,`:,:|npaadqau::io:ees7t:63e,°:°c.,:::tteosmdeesT:6P6e:{a°::

EE,''",.;,,,,,,,,,;.:,,,,`:,,.::,`!,:cc`,,i,,a;;:!:!ffu;c:I:6;sr:;:ns:ip:eT:c:i'p6,::ytoi::,,:::;:::o:s

i!{E[#(,::l.' ,.,.h,:.  I`lllAVCI   0   deciescimo   absoluto   quanto   ao   ndmero   de
()`ml`tln  «  Iil`Alise  da  estrutura  fundiiria  e  \empreendida  sob  os

I.||...   11.   |lru|irlotllldc   cfetiva   das  terras,   verifica-se   que,   em   1997,   as

"t,,,,.,:,::,:,:in,,,,a:,,,,,,;,:::{tcjtp:,:£sep4::rut:daasd::T::aaTe:::p:rr::rt::,5g:

#wr",::'i':)",`„,`,:,;ic`,tt^r','`:sf)',a:ensau::t:eJ;:'p4r:'p9r,:Xaadd°est::i(:r°enac:nn;::,doarsan2a6

LRE:ltl'l:.:'l`w.:.;)!`'proh;rcite%er;;s::7,:ei;o' d:i::aa,;. 3ro   %   da  area  total,
^li`du  sob  a  perspectiva  da  estrutura  fundiaria  do  municipio,

•...  |ill.lll.I  ti`ic  tt  realidade  constatada  em  dados  secundarios  pode  ser
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D14%

corroborada   pelas    informap6es    levantadas   em   campo.   Nota-se,   pelal
informag6es    obtidas,    que    ha    uma    ampla    quantidade    de    pequenae

propriedades  concentradas  em  areas  reduzidas,  ao  passo  que  urn  pequeno
ndmero de grandes propriedades ocupa grandes extens6es no municfpio.

Cabe    salientar    que,    dentre    os    trinta    e    seis    produtorei
entrevistados,  seguindo a classificacao de areas que  se estabeleceu apri.or/

para  a  analise  dos  dados  e  informap6es  levantadas em  campo averiguou-sc
que vinte e seis propriedades enquadram-se nas Pequenas Propriedades (com
memos  de   loo  ha.),  totalizando  urn  percentual  de  72,2  %  (vcr  Figura  01),
restritos  em  uma  area  de  apenas  I.123,4  hectares  representando  14,0  %  dn
area  total  das  propriedades  dos  entrevistados,  conforme  se  evidencia  pelo
Figura 02.

Sete  propriedades  sao  classificadas como M6dias Propriedades
(loo   a   500   ha.),  totalizando   urn   percentual   de   19,4   %   (vcr  Figura  01),
ocupando uma area de  1555,4 hectares, constituindo  19,0 % da area total das

propriedades dos entrevistados, conforme evidenciado pela Figura 02. Desta
forma,  dentre  trinta  e  seis  produtores  entrevistados,  apenas  tres  possuem

propriedades  que  se  enquadram  na  classificapao  de  Grandes  Propriedades
(acima  de  500  ha.).  Entretanto,  apesar  de  representarem  quantitativamente
uma parcela  reduzida do total  de entrevistados,  conforme  se evidencia pela
Figura   01    (8,3   %),   suas   propriedades   abrangem   uma   area   de   5.440,4
hectares, representando 67,0 % da area total das propriedades dos produtores
rurais entrevistados, conforme se observa pela Figura 02.

Fonte: Trabalho de Campo - 2000

Figura 01 :   Ntlmero do produtoros rurals entrovlstados (Total = 36)

18%

F Propriedades pequenas (menos de 100 ha)

I Propriedades medias (100 a 500 ha)

I Propriedades grandes (acima de 500 ha)
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I lriii|ii`.il.a.. p®quonas (menos de 100 ha)

I lrliii)ll.a.d.. m6dla8 (100 a 500 ha)

•rti`|}ll.d.d.. orandes (acima de 500 ha)

I-.iii|o    I ml"lti{i dc campo -2000

^..11``.    n    oitr`itul.a   fundiaria   do    municipio,   via   de   regra,
111. .. `i.l.``l.I lillc" dit Complexo Latifindio X Minifundio, que vein
•.|l|.illii/l(ln   li^u   N{)Iiicl`te   no   municipio,   ben   como   na   MRG   de
I.1'.     l'l`lil.lllo,    ``I`dc    .`xiste    urn    ndmero   `elevado    de    pequena§

I..1111..   .111   ^roni   rcdu/,idas,   contra   urn   baixo   ndmero   de   grandes
1«1.11..  n`llnllHolltln  clcvodas  propor96es  de  terra,  conforme  salienta

10lllI.r ( lu7k),  'l`®Ii`-Sc, desse  modo, o desperdicio de mao-de-obra no

•11.I...u . . mu oxplt"cao efetiva da terra no segundo.
N..in   .{il\i`int`Ira   vigente   no   municipio,   pode-se   entender  o

I.111.  |Mii`\.-.u  (lc  crcticimento  das  areas  ocupadas  pelas  pastagens  e  o
ll.iil.   l`iilAloclliici`t(i   da  atividade   pecuaria,   ao  passo   que   as  areas
•.    |wlm    lllvMwiiS    vein    sendo    sistematicamente    estagnadas    e

I(ii`    11)A().   cnquanto   as   lavouras   temporarias   e   permanentes
•l..t|  j ./.It in `h ^rcl` total dos estabelecimentos, as pastagens naturais e
wh.  |wr"/hll`  65.4  %  deste  total,  restando  5,5  %  para  as  matas  eEvwml I.lll|inr^ril`* c permanentes perfaziam apenas 5,5 % da area total,
•lllw  ..  |"Ii`xciix  I`uturais  e  plantadas  perfaziam  87,2  %  deste  total,
||ilil A,U W |"m in ii`atas e florestas naturais e plantadas e 0,3 % para as

•.  llAl`imli  ®  iili`ntl`das  e  1,9 %  para as terras em  descanso.  Em  1996,

H.  .11`  l'..u.lll`t.. ^ssim,  entre  1960  e  1996,  as  lavouras  temporarias  e
#

111`.1`1..  .`iltoriim  uma  redueao  absoluta  de  75,3  %  em  sua  area.  Por

a:
1 '..lii, I. pliiliiBciis naturais e plantadas apresentaram uma expansao de
h

l}®I`lrc     as     principais     lavouras    cultivadas    neste    perfodo,

•l.u.il`" o nlBt`dao, o milho, o arroz, o feijao, o cafe e a cana-de-apdcar.
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Juntas  estas  culturas  perfaziam  72,9  %  da  area  ocupada  por  lavouras  no
municipio,  vindo  a  atingir o  pico  em  1980 perfazendo  87,6  %  desta area a

passando a decair no periodo subseqtiente, chegando, em  1996 a represent"
somente 53,3 % da area total ocupada pelas lavouras.

Neste   contexto,   visualiza-se   a  tendencia   declinante   da   ari`ii
ocupada  pelas  lavouras  tradicionais  e  a  expansao,  ainda  que  modesta,  dt`

produtos  altemativos,  como a batata-doce  qiie  em  1995/96 perfazia  10,3  0/,
da area total ocupada com lavouras mos estabelecimentos agropecuarios.

Ao  se  efetuar a analise geral  das atividades agricolas cultivada`
dentre os  produtores entrevistados,  verifica-se qile estas,  alem  de ocuparem
areas   quantitativamente   restritas,   nao   apresentam   grande   expressividadc
enquanto atividades econ6micas.

Conclui-se  ainda,  a  partir  das  informac6es  obtidas  em  campo,

que  grande parte  das  culturas,  sao exploradas  visando dar aparato direta ou
indiretamente a criagao do gado bovino.  Diretamente no caso do milho e da

;::a-i:::9hdcaar'fuqnu9ea:a°dede::Lnoavda°gsa:°dt::fapm#€:::,g::::i:d;retcaaToen:e;
amendoim, da melancia e do feijao.

Ao   se   avaliar   a   utilizagao   das   terras   mos   estabelecimentos
agropecuarios  do  municl'pio  de  Anhumas,  no  perl'odo  compreendido  entre
1960     e     1996,     verifica-se     que     as     lavouras     sempre    tiveram     baixa
expressividade,  em  face  das  areas  ocupadas  pelas  lavouras  temporarias  e

permanentes.   Concomitante   a   este   quadro,   em    1960   a   pecuaria  ja   se
destacava enquanto atividade econ6mica, haja vista as proporc6es ocupadas

pelas   pastagens   na   area   total   dos   estabelecimentos   agropecuarios   do
municipio, conforme se observa na Figura 03.

Flgura 03: Utlllllzaeao dae terrae no mun]clplo do Awhurrue:  1960.1996

2S0cO

20cO
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9    ,souI
|00cO

5cO

a

Pemanentes          Tenipordnas                                                                           e Terms Nao util.

I 1960            .1970            .1975            D 1980            .198§            I 1996

Fonto  Caeo Agicda do 19cO. Censce Agrapendrice do 1070.  1975.  19cO. 1985 o 19a=196,
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l'.h.   .i`I..llzlir.   novamente,   as   similaridades   dos   dados   da
.im`  ..  li`r`.il"¢frol  lcvuntodas junta aos produtores entrevistados.

pastagens em todas as classes de
;.l'.-''..il..,    ¢ol`l.ormc-  pode   -ser   observado    na    Figura   04.    Tais

tw  prN. tl.. l®ri.I 6 ox|ilorada pelas

W.l.ll®..  iwiin.lt`  i`ho #``mcnte  no municipio de Anhumas, ben como
•|w.I.   ili..   ii``iiilcliilu*   da   MRG   Presidente   Prudente,   na  qual   ha  o

I..lw il..  |".mici-" c dq atividade  pecuaria de cunho eminentemente
w','',„

r4Um a.I utlllz.cl® a.. t.rra. nee propriodadee ontrovistadas (iroa
®cupada ®m ha)

4713

rHi..`.. iiiopihd.d..    M6dias propriedades (7)     Grandes propriedades
',a)                                                                                                            (3)

•l."ll..p.lm.n.nl..      fLavourastempofarias     .Pastagens     I]M
•..tw  r.uiul.. d. C.moo, 2000

^       .i|`wi"nt`       da       atividade       pecuaria       bovina       da-se
Wll.W.I.I.lll.  A  ®x|}i`l`#n() das  pastagens.  Verifica-se que,  tanto  o  efetivo

`l.l`ln . ^i on tlc I)uftagem, obtiveram acrescimo significativo a partir
W • i'.  lu^(). .ttl`I.``rii`e pode ser observado na Tabela 01 :

ifei I ^|.I,A wl I  r,rr,'l`Ivo I}oviNo Do MUNIciplo DE ANHUMAs ig6o -igg6
1^„„,

I.f,'',''

N. '', (

I.'„'',     '''1'(I

''''vl''', I.:felivo Bovino Area de Pastagens Area de Pastagens
''h¢,u.` indice (em hectacs) (em hectares)

1960 =  loo indice  1960 =100

2](I_ loo 16.748 loo

0,, 169 22.054 132

m' 215 23.433 140

S5 289 23.721 142

.'61 324 25.169 150

2S5 296 26.876 160

1`:  .  l`cnso  Agrlcola de  1960:  Censos  Agropecuarios  de  1970.1975.
1980,1985 e  1995/96;
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Via de regra, pode-se dizer que o municipio de Anhumas poss`il
como  atividade  econ6mica  principal  a  pecuaria  bovina,  haja vista que,  eiii
1996,  as  pastagens  perfaziam  87,2  %  da  area  total  dos  estabelecimentow
agropecuarios (26.876 hectares) e o rebanho bovino era de 33.255 cabecas.

A partir dos dados da Tabela 01, nota-se que entre  1960 e  1996.
o  efetivo  bovino  apresentou  urn  aciescimo  de   196  %  (passando  de  11.221)
cabecas  em   1960  para  33.255  cabecas  em   1996),  ao  passo  que  a  area  du

pastagems  foi  expandida  em  60  %  (passando  de   16.748  ha  em   1960  parli
26.876 ha em  1996).

Entretanto,  a  expansao  da  pecuaria  bovina  tern  ocorrido  com
baixo  indice  de  produtividade,  haja vista que,  o ndmero  de cabegas de  gad`)

por  hectare  e  baixo  (I,2  cab./ha  em   1996),  nao  fugindo,  porem,  a  media
regional  e  a  estadual  que  s5o  igualmente  baixas  (I,2  cab.Aha  e  I,3  cab./ha
respectivamente em  1996).

A atividade pecuaria do municipio esta vinculada a cria, recria e
engorda de gado de corte. A produgao leiteira 6 pouco expressiva, ja que nao

possui grande  ndmero de vacas ordenhadas, conforme se observa na Tabela
02:

Tabela  02:  Produ9ao  dc  leile  e  ntimero  de  vacas ordenhadas  no  municipio  de

anhumas:  1960 -1996

Anos Produ¢ao de Leite N° de Vacas

(Em  nil  litros) Ordenhadas
1960 348  (hl) 77
1970 603 839

'975 I.603 I.834

1980 I.828 2.824

1985 2.025 2.143

1990 1.917 3.650

1996 2. 160 6.000
Fonte.    FIBGE   -   Censo   AgTicola   de    1960;   Censos
Agropecuarios  de  1970`  1975,1980,1985  e  1995/96;  -
Pesquisa Pecudria Municipal  de  1990.

0   carater  extensivo  da  criacao  de   gado  tern  dificultado   a
insercao  de   inovac6es  tecnol6gicas   mos  estabelecimentos  agropecuarios.
Assim,   a   cria9ao   extensiva   adquire   muito   mais   as   caracteristicas   de
especulagao  imobiliaria do que de produgao agropecuaria.  Verificou-se,  nas
entrevistas   de   campo,   que   os   pequenos   produtores   rurais   encontram
dificuldades    em     implantar    novas    tecnologias,    enquanto    os    grandes

proprietarios nao as implantam devido as pr6prias especificidades de cria9ao
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•,.... i.l.l.  w   ititl   `iii`   h(lii.  {t  predomlnio  e  expansao  da  categoria

•. |hl.. il..li.l`ih tl. ii`^t)-dc-obm. insercao tecnol6gica irl.elevante,
qu",I,,„,h,I. tl .,., r.' a,c.).

Nn  `iii.  ..  r.r.r®  A  cttndicno  do  produtor  na  exploracao  das

/tw,  .  iNw  i.`iltu  lntln A declidencia sistemitica do arrcndaldri.a.  As

:'t' #.%'`':'"I:wn`;i`;:?:'#:`tt::`:::ri:a':oT   ba`Xa   participapao   na
I(.I.ll.lli`.lI`®l`l®,  NCB`mdo dados da FIBGE,  entre  1960 e  1996,

I..Wwtwi  il`l.  .lr.l`.lntAri{is  foi  reduzida  em  97,6  %  em  relapao  ao
•.1  h.  ..I.I.I..\liii.I`I{"  oxplorados  e  81,4  %  em  relapao  a  area total

riw  .t`llr``  lwl.).  `ii  riroprictdrios  obtiveram  urn aciescimo de  12,8
I.lwrful  .n  llI'llll.rt`  tlo  c*mbclecimentos  explorados  e  de  36,4  %  em
' ,," ,,,, '' ,,` ,,1",I".

Ih.I.  litui". M ciilcgoria que vein predominando no municipio
•.    |llii|`ll.l^Ili".    w`)hrotudo    os    grgndes.    Quanto    a   redu9ao    na

I.lwln  11.  i`ilu.`trln  d`i.i  arrendatarios,  atualmente  apesar  do  baixo
1 .,.. I.. .lnih itoriiililicccm  no municipio.HI

E#

#,

(  Iiiil`i`l.I,  v«lo  rcNmltar que houve uma mudan9a qualitativa no

wh..   .n.liihl^rl{".   N(}la-se   que   os   proprietirios   rurais  preferem
"..   I.rm   ®iii   urrcndamento   para   aqueles   arrendatdrios   que

11  l|..lii.  il.  |tr`ttl`I¢d{}  modernos,  ou  seja,  que  disp6em  de maquinas,
wll.wi  .illuiilm  a.  #{}bretudo,  efetuam  a  fertiliza9ao  e  corre9ao  do

^  ..I..  .rr®l`daldrios,  em  verdade,  esti  incumbido  o  papel  de
Mni.  111..  .llltli  a  rcnovacao  das  pastagens.  uma  vez  que  cultivam
I  l.lll|wil^rlAi  (I.rilicip8lmente  a  me]ancia,  o  feijao  e  o  milho)  mum
W.  I  . I .niti,  Noslc perlodo, normalmente os arrendatirios efetuam
hi ll.t.  .Illm (cnll`gcm  e fertiliza9ao), realizam tecnicas de controle
• (I..llii.iii`oi`lt}) a, ao final do contrato, entregam a terra ja com o

N''',,''',
I h ll``tilo Bcrnl, em periodos mais recentes, os proprietalios de

l`..i  .I.l`mll`  iiol`l`llma  cobranga  sobre  a  renda  da  terra  auferida  por
W..ll.l.l^rl`".   (`.il`tudo,   desfrutam   dos   benefioios   de   ter   as   suas
11.    ..i`iwliil"    ii    urn    custo    baixissimo.    Assim,    os    pequenos

•11.I.1.  v.l`i  oi`l.rcl`tando diflculdades de se reproduzirem  socialmente

•w«l.l|ll.I,  `1`1  icjo,   ".„  a  /l.po  de  arre»da/dr/.a  gwe  mai's  I.»/eressa  ao
I\hl  .  I\  .Irr¢Iiiluldrio  capitalisla,  que  6  proprietdrio  de  terras  e/ou
".  .'I.I.NI¢.   illvltne.  de   m&quinas,   implementos   agr{colas   e  aplica#w/..  /.ii ,i.//n ''.  (I lespanhol,1996, p,123).

Nii   AIllliit()  da  insercao  de  meios  de  producao  modemos  na

rtyv.n ..rlwl"olq-se no municipio a expansao do ndmero de maquinas
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e  implementos  agricolas,  bern  como  a  ampliacao  da  potencia  media  das
maquinas utilizadas, conforme pode ser evidenciado na Tabela 03 :

TABELA  03:  NUMERO  DE  TRATORES  D0  MUNIcfpIO  DE  ANHUMAtt.
POR FAIXAS DE POTENCIA:  1960 -1996

De  10 a Memos

De 50 Cv
De 50 a Memos

De  loo Cv
De  loo Cv.

E Mais

Fonte:  FIBGE Censo Agricola de  1960; Censos Agropecuirios de  I 970,  I 975,
1985

Verifica-se  pela  Tabela  03  que  o  ndmero  total  de  tratores  do
municl'pio  elevou-se  de  14  em  1960  para  137  em   1996  (uma  ampliagao  de
978,6 %).  Assim,  em  1960, a media geral  para o municipio era de  urn trator

para cada  1656 hectares, sendo que, em  1996, havia urn trator para cada 227
hectares.  Nota-se,  desta  maneira,  que  o  ni'vel  de  tratorizacao  do  municipio
esta dentro da media regional,  que  em  1996 era de urn trator para cada 25 I
hectares.   Cabe   ressaltar   que   o   nivel   de   tratorizag5o   tanto   no   ambito
municipal quanto regional, esta bern abaixo da media estadual  (que em  1996
era de urn trator para cada  102 hectares).

A16m   do   ndmero   de   tratores,   verifica-se   urn   aumento   da

potencia  media  das  miquinas,  que  passou  a  ser  superior  aos  50  cavalos,
sobretudo a partir de  1980, conforme se observa pela Tabela 03.

Neste contexto, o municipio de Anhumas, passou por alterap6es

pouco  significativas  na  estrutura  tecnol6gica  do  setor  agropecuario,  haja
vista que conforme  se  evidenciou,  a  insercao de  implementos modemos foi
relativamente baixa face a media total do Estado de Sao Paulo.

Quando   a   analise   da   insercao   destes   meios   de   produ9ao
modemos   6   efetuada   internamente   ao   conjunto   de   produtores   rurais
entrevistados  (trinta  e  seis),  verifica-se  a  desigualdade  existente  entre  os

produtores,  sendo  que  os  pequenos  produtores  encontram-se  em  situacao
muito mais desfavoravel do que os medios e grandes.

Outrossim, numa avalia95o a primeira vista, tern-se a impressao
de  que   os   produtores  enquadrados  entre  a  classe  de  area  das  pequenas

propriedades  encontram-se  em   situapao  privilegiada.  Todavia,  quando  se
analisa  pormenorizadamente,  nota-se  que  a  quantidade  de  produtores  das

pequenas   propriedades   6   proporcionalmente   maior   que   o    ndmero   de
produtores  das outras duas  classes  de  areas,  totalizando  72,2  %  do total  de
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•t..ln.   (.iw.nr   tlo   t`cuparem   uma   area   restrita,   conforme  ji   foi
' ,,,. '',,r ,,,.,,, a).
lt..I.    I.tir.in,    quando    se    divide    a    quantidade    total    de

•..I ...,  |t.lw  i``'Hl`oro  de  produtores.  constata-§e  que  os  produtores
n i'.. iw.iwnm imipricdades se encontram em situacao desfavordvel
..ll`.lll.I.liih  (`  l``'imcro  de  tratores  por  produtor  verifica-se  que  a
•     11.     (),I     lrl`t{`r/produtor     nas     Pequenas     Propriedades;      I.3
l.ll.lltt  1`.1  M6tlin*  Propriedades  e  I,7  trator/produtor  nas  Grandes
w'..      Wi`lt    oHlii    i}cispectiva,    os    demais    meios    de    producao

I.tll . lli.illin olliiit`ira desigual.
N..I.  .itl`loxtt..  verifica-se  pelos  dados  e  infomap6es  obtidos

•1.   |l|.wl`iluroi  r`iriiiS  do  municipio,  que  as  lavouras  se  encontram
I... ii  vlil`iilo  dti  sou  baixo  desempenhos.  Alem  disso,  a  atividade

1.  lwlvlll..  .iro"r dc  scr predominante  no municipio,  se apresenta de
•il.lll..ili.ih  a  iclcliva  entre  as  classes  de  area.  Este  processo  vein
`i.ii..`ilii  i  ®iln*i`i`cno  da  area  rural  e  provocando  s6rios  prejuizos

Wiill^ll`l` n.  |"m l{tilo o municipio de Anhumas.
11.   i..ulmtl`}*   de   tal   processo   podem   ser  evidenciados   pela

W.  l'lli^iiil` n  ilw  ii`ipula9ao  do  municipio  de  Anhumas.  Verifica-se.
•|.ilit.  .h  1111( lli'„  ii`ic  esti  ocorrendo  urn  intenso  processo  de  exodo
||||.1  lwliiii`i,  `iiiiililu  urbano-urbano,  ou  seja,  pessoas  que  deixam  a

wh  ^llln.lim.  ®lil  .lirccao  a  outros  centros  urbanos,  configurando  urn
'' '''.I,, I,,,I,,,I,,Cional.

I.lii  .  ittiiorvado.  a  medida  que  se  visualiza  a  "evolucao"  da

•W. .111..  10^() a  1096. a partir da Tabela 04.

I^ml^   a.     pOpuLACAO   UREIANA   E   RURAL   DO   MUNlclplo   DE

',„'',,,
'wii'_Ii' _ 1970 1980 1991 1996

'023 1438 1879 2212

11', 4586 1980 1365 924", 5609 3418 3244 3136

'11'',      I)cm{igr4ficos   da   FIBGE   -   Fundapao   lnstituto   Brasileiro
llMof',''u,

I

: ".de              ^  i"nlnln an4lise da dinamica populacional do municipio"

EE,,,
E=

•|llt.I U.() a  1`)06, constata-se que a popula9ao total vein declinando
•l..I.il.    I.:It`   1060,  o  municipio  contava  com  6.668  habitantes,  ao

u`l.  .tt`   lwo  cro  de  apenas  3.136  habitantes.  Isto  representa  uma
hl 11.  `2,0 % (Ill populacao total do municipio em termos absolutos.

^  ptip`ilacao rural perfazia, em  1960, 5.858 habitantes, ao passo

•  .I.`   10U®   ®ilo   contingente   foi   reduzido   a  somente  924  habitantes,
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representando uma redueao de 84,2 % em termos absolutos. Por outro lado. n

populapao  urbana  que  em   1960  perfazia  810  habitantes,  passou  a  perfazcr
2.212  habitantes  em  1996,  apresentando assim,  neste  mesmo  periodo,  unm
amplia9ao de  173,09 % em termos absolutos. Outrossim, verifica-se, por uiii
lado  o  acr6scimo da  populagao  urbana em  detrimento da populacao  rural a

por outro lado a ampla evasao populacional do municipio.
Via     de     regra,     tais     transformap6es     estao     amplamenlo

relacionadas   a   concentracao   fundiaria   vigente   no   municipio;   a   pecuariw
extensiva,  como  principal  atividade  econ6mica e  a consequente estagnagan
das lavouras associadas a modernizag5o capitalista no campo (que conformi`
se  evidenciou  anteriormente,  apesar de  nao ter atingido de forma explicita M
regiao, acabou ditando as rcgras gcrais para se produzir na agricultura).

Neste   contexto   verifica-se   que   as   mudancas   ocorridas   nu
contingente  populacional  do  municl'pio  de  Anhumas  est5o  intrinsecament`.
relacionadas  a  estagna¢ao  das  atividades  agricolas.  Estas  altera96es  estao
expressas   em    mudancas   econ6micas,    sociais   e   culturais   que   afetam,
sobretudo, o pequeno produtor agrl'cola.

4-  Perspectivas  de  dinamizapfro  da  agrieultura  no  mun.ici|Ii(i
de Anhumas

Conforme   se   evidenciou   o   setor   agricola   do   municipio   de
Anhumas encontra-se estagnado, redundando em diversas transformac6es na
estriitura s6cio-econ6mica do municipio.

Verifica-se  que  tais  caracteristicas  vigentes  no  municipio  em
aprego refletem as caracteristicas da pr6pria regiao em que esta inserido, que
e   igualmente  caracterizada  pelo  baixo  desempenho  do  setor  agri'cola,  em
virtude da restrita  integracao com  algum  segmento agroindustrial que possa
dinamizar a agricultura regional.

Neste  ambito,   a  MRG  de  Presidente   Prudente  caracteriza-se

pelo seu baixo nivel de modemizacao agrl'cola, pela elevada concentrapao da
propriedade da terra associada a pecuaria extensiva de cunho especulativo e
pelos solos degradados em virtude do iiso  inadequado. Nota-se que a regiao
ten   encontrado   formas   secundarias   de   se   inserir   na   matriz   produtiva
nacional    tendo    desempenhado    principalmente    atividades    ligadas    aos
servigos,  ou  seja,  ao  setor  terciario,  com  a  cidade  de  Presidente  Prudente
como principal centro.

Entretanto, cabe ressaltar que a MRG de Presidente Prudente e,
concomitantemente,   o   municl'pio  de   Anhumas,   caracterizam-se  por  suas
especificidades   eminentemente   agricolas,   sendo   que   as   perspectivas   de
dinamizacao deste  setor devem  advir da apao direta das  lideran¢as politicas
locals e regionais.

Devido as suas especificidades, a dinamizag5o deste setor deve

provir   dele   pr6prio.    Entretanto,   a   efetiva9ao   deste   processo   depende
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W.  .l`l.v.u   it-`ti``il`cinda  do  poder  pdblico,  especialmente  Ilo
M"Wl|"l,  |`i.in  it`  iol(`r  ngrlcola,  o  que  provavelmente  suscitat
I ,,.. A ,,,,, I" ,,,, A ,,,, c,,I I,, municlpio.

Niil.  ..  im  MR()  dc  t'rcsidente  Prudente  que,  apesaT  do  setor
'.,  `1.  il.  I..in,  ioi'  ti  itril`cii.al  gerador de  riqueins4,  6 ele atribuido
•.I.vlllu'.,  lii|.  vlll.  qiio  o  poder  pdblico  municipal  acredita que  o

Vwlvlm.lllw   |ll.I.`l|to®   a   i.`d`istrializacao,   conforme   salienta  Toledo

( lwl)   I.I ¢.iliu.itvAti. i"ro uma regiao, que nao apresenta segmentos
1.1. ..ill...lltliLII".  I.n/, c(.in que as ap6es do poder pdblico ocorram de
•.l.ow.lll.l`l. .ii`ilvt}ciida.

I ltii  .lii.  .l®iiioi`m.1 que  explicam, esse tipo de  atitude do poder
lnwlll.liwil  ..lA ®ilri`i`mcnte vinculado ao potencial eleitoral da zona

|`1 .,.. iwt`lll.I.iiioi`lc  Ilo  municlpio  de  Anhumas,  e  extremamente
1..I  M. .I.  /.i" i'`irol.  Nc#to quadro, o poder pdblico prefere investir em
•W.`il`w.   (.il`iuiil`i,   Hiitlde,   lazer.   asfalto,   rede   de   esgotos,   casas
•1..|  1`..  lt...  iirltl`I`",  pois  6  nestas  que  se  podera  auferir  a  maior
Wwl. il.  viilit.    I)ocliocs neste sentido demonstram a acao equivocada

1  liw.I  li`.  lii`Itlln dt} desenvolvimento municipal,  haja vista que em
lt... "`.i`'.l|tlu.  ilu  I..,ilndo de  Sao Paulo o setor agricola e o priltcipal

W ,,,I,,.`'. ,M"I,I,,.1093).
Il..|t.I.i`lii. Ioi`dti cm vista a atual tendencia de descentralizapao

|Wi|.".  vli.`i`il..lnN nl`tcriormente  aos Govemos  Federal  e  Estadual,
•n.l"l.  ii.  i®llirmu  tributdria realizada a partir da promulgapao da

tlllli.. .I.  I Urn . ih {'{}nstituicao Estadual de 1989, que determina que
•.w..  l.w.I.,  .iiiccii`lmente  no  ambito  do  poder  pdblico  municipal,
I.I   .   ilii.``.u  ol.cliva   na   implantapao  de  medidas  promotoras  de

llwln  .  ll...lwitlvill`cnto.  Nesta conjuntura,  a dinamiza¢ao do  setor
I.  wh.   ll``lliluli`li)  tlc   ^nhumas  depende  essencialmente  da  acao   do

mhllw  l``lll``ul|tnl  iiti  sentido  de  implementar  algumas  medidas,  tais

# I.w.u    `l`.I    pequenos    produtores    rurais    em    associa96es    de
•.,    vl.ii`il``    I.I`cilitar   a   aquisi9ao   de    insumos   e    implementos

•11..     `.iil`|wlllwii`ciilc.     Ilo     intuito    de     superar    as     dificuldades     de

MWM.l. .I. l`wm lcci`ologias;
||.I  .  I.``ll|t.r.|lii dos solos a partir da calagem  e da  implementacao

hlllw. I1. u`.iilritlc tlc erosao;
•llllv.t . iw.rilncncao das atividades agricolas a partir da inser9ao de
|..  |N..iii.wiileN  n cxcmplo da fruticultura que vein apresentando boas

llvl. .ii. |lrud`il{`rcs no municipio;

• ®l`l®ndldo neste artigo, no sentido /aro da palavra, ou seja,
lvld.dcs rclacionadas a agricultura e a pecualia.
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d)  implantapao  do  servico de  maquinas agr`colas,  mos  moldes do programii
de  patrulha  agricola,  que  vein  sendo  utilizado  em  diversos  municipios  dti
Estado de Sao Paulo;
e)  realizar  a  manutengao  freqtiente  das  estradas  rurais,  visando  facilitar  `t
escoamento da produ9ao agricola.

Tais medidas, de base ao setor agricola devem ser estabelecidaH
tendo em vista as condig6es dos produtores, dando prioridade a melhoria d{i

qualidade  de  vida  dos  pequenos  produtores  e  a  sua  reprodu9ao  social  nt`
campo,   haja   vista  que   estes   sempre   estiveram   a  margem   do   acesso  as

politicas  agricolas  (SNCR,  PGPM,  AGF,  EGF,  etc.),   implementadas  pel(i
Estado Brasileiro.

Cabe  salientar  que  os  beneficios  auferidos  com  a  exploragao
racional  e  organizada  das  atividades  agricolas,  certamente  resultarao  em
melhorias s6cio-econ6micas para o municipio de Anhumas, restabelecendo a

produgao    agricola    e    a    valorizagao    do    campo,    enquanto    lugar    de
sobrevivencia.

CONSIDERAC6ES FINAIS
0  municipio  de  Anhumas  encontra-se  em  estagnagao  face  ao

seu  baixo  desempenho  nas  atividades  agricolas.  Desde  os  anos   1960  tern
havido a expansao sistematica das pastagens concomitantemente a atividade

pecuaria em detrimento das areas ocupadas pelas lavouras.
Desta    forma,    o    crescimento    da    atividade    pecuaria    tern

proporcionado    s6rios    prejuizos   s6cio-econ6micos   refletidos   na   evas5o
populacional  em  processo  no  municipio,  tanto  na  area  rural  quanto  urbana.
Tal processo tern ocorrido em virtude da baixa demanda de mao-de-obra da
atividade  pecuaria  no  municipio,  dado  o  seu  carater  de  criaq5o  extensiva  e
fazendo  com  que a terra adquira muito mais urn cunho especulativo do qiie

produtivo.
Assim,  faz-se  necessario  a atuagao  mais  pronunciada e  efetiva

do poder pdblico  local, visando dinamizar a agricultura municipal, tendo em
vista que, apesar do  seu  baixo desempenho, esta continua sendo a principal
responsavel pela gerapao de riquezas do municipio.

As ag6es no sentido de dinamizar o setor agricola do municipio
devem    pressupor   a    melhoria   das    formas   de    produzir   dos    pequenos
produtores  rurais,  possibilitando  sua  reproduc5o  social  no  campo,  o  que
seguramente  proporcionafa  resultados  s6cio-econ6micos  positivos  para  o
municipio de Anhumas.
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I   H..l. I.ilu l|ir..oi`lI`Ii`i}* urn breve estudo a respeito da luta pela
"  I.I.ll.I  .ln  l'...l`l|"i`ci``i`.  Rccuperamos  a  hist6ria  da  grilagem  de

•  .l`lll.nlnoi in i`c`ipnc6es de teiTas ocorridas na decada de
|l.llm   ii   I`iililll.    Ii`I``I`iitl(`   como   referencia   as   transformap5es
I/.ll.wh.  mll   lll`|`lnl`IIl¢no  dos  assentamentos  rurais,  frutos  das

ut W'',.I
I... I.llllt.lli  `ill`  ct.l`i`ii``o de dados a respeito das ocupa96es e dos

•.`1 ..-. 111.1.    iiti    l'Iilili`I,    rcsultado   das   pesquisas   realizadas    no

^|  111^      llwll`wh  l}i`tl"  do  Luta pela Terra.O  nosso  objetivo com
•.I.1. willl. lli`llr  `'`il``  i` i`l`ii`Ii/.acao da leitura sobre a questao agraria na

W''  t'''''',I

tw...Wl  u`\`l|"tA(l     grilagem -assentamentos -MST -Pontal do

W,"
N.  il.`"ln  tlo  n(ivcnta,  no  campo  brasileiro,  as  ocupac6es  de

•|.w.l.lll  n`ilw«  iir.ii.{ir¢ao  nunca vista  na  hist6ria  da  questao  agraria.
|WI  W..lll.i`.mln  Nl  `icupacdes  com  11.  297  familias,  em  1998  foram

|wh    `W    i..`l|}n+Oc*    com    76.482    (CPT,    1999).    0    Pontal    do
t|..ll.  Iiiniit`l.io  uii`a  das  regi6es  de  maior  destaque  na  luta  pela

wh ,'tw',h, ' ,,,,,I 5() ocupac5es. Neste texto apresentamos urn breve
•    li.|..llu    `ln    l`i`t`    pela    terra    no    Pontal    do    Paranapanema.
•.|`i..  .   lil.li\iln  ili`  grilagem  de  terras  da  regiao  e  analisamos  as
•  il.  l.llii.  `tc`tnidns  na  decada de 90.  0  nosso  objetivo  com  esse

•.illl.ll.iili   .Iiin   li  i`tiializa¢ao  da  leitura  sobre  a  questao  agraria  na

Mq. I ,,.,. m'
N`i  ilh  25  di` julho  de  2.000,  os  sem-terra  organizaram  uma

•`l".I.vln  ln.illm  1`11  luta  pela terra:  ocuparam  o  Forum  do  municii)io  de

ll.^|l.n.  .   l'rttmw  Assistente  Doutor  do  Departamento  de  Geografia  da
*Wwwh    11.    (`l.nclog    e    Tecnologia/UNESP/Presidente    Prudente.    E-mail:
"ml,,,,,'.,,I.,,,,.Ip.br
Nwl;"l`h iili ( ``ir.o dc  P6s -Graduapao em Geografia da Faculdade de Ciencias

I  I..ll.il.i.W`lN r.SP/Presidente Prudente. E-mail: ramalho@prudente.unesp.br
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A l..Wi . .nnllmn;" w {)c`ipn¢Oes de terras ocorridas na decada de
inlilw.   n   l'.ii`Ipl.   `tiliii`iid{)   como   referencia   as   transformap6es

•"...I..   |l.h   lili|`li`i`tii¢no  dos  assentamentos  rurais,  frutos  das
`dr,.,,I.
',''''', I,'''' ,,,,,wn  ci`i`iunt`` de dados a respeito das ocupag6es e dos

1.111.1.    .`"1-    in   l'{ililiil,    rcsultado   das   pesquisas   realizadas   no
il®  I )i`tlt`#  dn  Luta  pela  Terra.O  nosso  objetivo  com

• .i.lilfwiull  i```l``  n I``ili`Iizflcao da leitura sobre a questao agraria na
'','^      1'',,`,,,
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•|.w.I.Iii  ii`ilim  iti.oit{irtttt.  iiunca vista  na  hist6ria  da  questao  agraria.
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Nl  il.`'Mih  tlc  l``ivcnta,  no  campo  brasileiro,  as  ocupag6es  de

;.`'\J-u--""iM`iocs    6oin    76.482    (CPT,    1999).    o    Pontal    do
uii`n  das  regi6es  de  maior  destaque  na  luta  pela

15() ocupap6es. Neste texto apresentamos urn breve
•pr,,.',in  ',,''',,''-„C
wh, ,',",'"` .,,,,,

•    I..ii.lln    iln    l`itu    pela    terra    no    Pontal    do    Paranapanema.
•||l.ii.  .  I.I.litlln  .ln  grilagem  de  terras  da  regiao  e  analisamos  as
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q' . ".'.",.
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Teodoro  Sampaio.  Na  decada  de   1990,  o  Poder  Judiciario  tomou-se  umii
"cerca" aos projetos de implanta95o de assentamentos rurais. Dessa forma, i`

ocupapao   do   Forum   representa   uma   nova   forma   de   enfretamento   doN
trabalhadores rurais contra.o Estado, que tern conduzido a questao agfaria di`
acordo   com   as   ag6es   dos   trabalhadores.   Neste  texto  analisamos  algunN
exemplos  do  processo  de judiciarizapao  da  luta  pela  terra  no  contexto  dii
hist6rica questao agralia do Pontal do Paranapanema.

A fazenda Nova Pontal,  localizada no municipio de Rosana, foi
reocupada pelo  MST -  Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra no
dia   18   de  fevereiro  de   1998.  No  momento  da  reocupa9ao,   no  ITESP  -
Instituto de Terras do  Estado de  Sao Paulo -  realizava-se  urn acordo para a
desapropriapao   de   60%   da   fazenda,   que   esta   localizada   em   uma  area
declarada devoluta,  em  primeira instancia do processo juridico, desde julho
de  1992. 0 acordo previa a aquisi9ao da outra parte,ja que seus proprietdrios
tinham interesse em negocia-la. Esse fato e decorrencia da hist6rica luta pela
terra no Pontal do Paranapanema.

Em  14 de julho de  1990, o MST realizou sua primeira ocupagao
nessas terras. Naquele dia,  700 familias ocuparam  pela primeira vez a Nova
Pontal  e foram  despejadas.  Comecava ai  uma nova fase da  luta pelas terras

griladas do Pontal que dura mais de  Ilo anos. A chegada do MST na regiao
iniciou  a  territorializagao  da   luta  (Femandes,   1996),  que  transformou  o
Pontal do Paranapanema numa das regi6es com maior ntimero de ocupap6es
e faml'lias, como pode ser observado mos quadros  I  e 2 para os anos de  1996
e  1998.

Quadro  I
1996 -NtJMERO DE OCUPACOES E  F^MILIAS POR ESTAD0 DA FEDERACAO

Participa€ao do Pohtal do ParanrHrLI.ipzLfao UO  rl)ESTADOS(REG]AO). ntai oo I.aranapanemaN.I}EOCUPACOES
N. DE FAMiLl^S

PERNAMBUCO 40 5.433
SAO PAULO 38 6.326
PARANA 37 6.952
BAHIA 35 6.'35
PARA 33 5.215

RIO GRANDE DO NORTE 29 2.524
MATO GROSSO DO SUL 25 3.489

(PONTAL DO PARANAPANEMA) 25 3.887
MINAS GERAIS 25 I.371

G0IAS 24 2.314

MATO GROSSO 17 3.888
SERGIPE 14 2.043
PARAIBA 12 I.326
SANTA CATARIA 11 I.945
MARANH^0 09 2.460

Fontes: Comissao Pastoral da Tell.a -1997 : D^TALUTA, 2.000.
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'r{inliil do P.r.mpi.nema
N.1}[: Ocllp^¢OES NO I)E

FAMIL]AS

'22 13.961

67 I I.294

78 6.213

60 5.868

'1 5.045

'5 4.830

21 4.491

40 4.043

45 2791

41 2.481

24 2.331

19 2.286

17 2.056

01 I.800

06 I.758

1099: I)^TALUTA, 2.000.

A  111.11`1111  lh  `lc`lrll`cdo  e  da  grilagem  das  terras  do  Pontal  esta

11.   llll`l.in   |ii"l`i/i`li`   pclos   ge6grafos   Pierre   Monbeig,   (1984);

I   1.`|.11`.  lliniii`u  Vli«i`ics.  ( 1973) e  por lose Ferrari  Leite,  (1981).

I!lii  ilwnll.i.  {lc   I mfi`  l`oram  apresentados  ao juiz do  municipio

|1.   Nilvil-   illi    l'I`rl`iiilT)(il`cma,   hoje   Assis,   os   requerimentos   de
•..  "..  th/vlllln.  ll`il`  l'`,*|)¢ranca do Aguapei (872.200  ha) e Pirap6-

Ill.Iwhlll ( " I   I ()()  111`).  ( )  primeiro foi julgado  imprestavel  em  1889 e
I "|  1 lull   ^  l'`ri`|`t`-Siiiito Anastacio e parte da Boa Esperan9a do

I  Vl.I.lll  .  `'.illl.`il-iiii`I-`i  t¢rrit6rio  do  que  se  tomou  conhecido  como

wh. l'.l.ll.|mwl`m   ^  ni/.flo da nulidade dos documentos  refere-se ao
d.   |lllnHolll    lln`l`d{)   dc    1856.   Nesse   haviam    imprecis6es   dos

•w.    .    rlilAl``    €`imidcrados    impresfaveis,    al6m    das    imprecis5es
1||.I.111.. iiii pi``ccssos de grilagem.

^  .llvl.An .lm  tcrras  griladas  continuou,  sem  encontrar nenhum
||'il    A  l'`li|`i`  *nl`l`i  ^iiflstacio  foi  retalhada,  acumulando  dezenas  de
Nw  |lllli'``i`i..  IIirii«iid`.-se  urn  camp/exo grl'/e»/a. Na decada de  1950,

•... ln  l'.inlwl  i`®r`lil`ii`-*c  mos  labirintos de divisores de agua e  ribeir6es

||1..  |m  I.iill`lntlc  a  presentes  nos  falsos  documentos.  Ainda  nessa
1||.1.   iiww   d`icumentais   incontesfaveis   vieram   sonar-se   aos

l.I  . |lt'lwl|tnl orM {t documento da perl'cia grafica, que comprovava a

W.ll .I.  l.lllml`lru  do  padre  que  havia registrado  a posse  da Pirap6-
^lm.l^®lit,  .  n  I`ii`  llrma  foi  reconhecida  30  anos  ap6s  a  sua  morte.
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Nesse  ponto e preciso  distinguir a rela9ao dos fatos.  A  grilagem  acontece
em  meados da decada de  1880, com  a fa]sifica9ao da assinatura para o an
de  1856,  com  declarap6es  que  havia residencias  nas posses3.  Ora, esse  an
era o dltimo momento que os possuidores de terras tinham  para registrar
suas posses, de acordo com a Lei n° 601  de  1850 -a Lei de Terras. As terr
nao registradas foram  consideradas devolutas.  Portanto, os grilos com ess
caracteristicas remetiam-se a datas anteriores a  1856, no caso do registro d

posse  e  para  antes  de  1850  com  relapao  a  posse  da  Terra.  Foi  assim  qu
desde   esse   tempo,    iniciara   a    inddstria   da   falsificapao   de   titulos   d

propriedades, sempre com datas anteriores ao que exigia a Lei, quase sempr
por meio da corrupcao dos escrivaes.

Na  decada  de   1940,  o  govemador  Femando  Costa  iniciou

processo  de  criaeao das  reservas  florestais  do  Pontal  do  Paranapanema4.
medida procurava reaver as terras  devolutas para proteger a fauna e a flor
da mata Pluvial-Tropical. A area do Ponta] foi dividida em perimetros para
desenvolvimento  de  a¢6es  discriminat6rias  das  terras.  Em  1945,  o  Institut
Florestal constatou que 97% da Grande Reserva do Pontal estava preservad

• Contudo,  nem  com  a  criac5o  das  reservas  o  Estado  conseguiu  impedir

desenvolvimento do camp/exo gr!./ew/a e nem  mesmo alcan9ou seu objetiv
de   manter  as   reservas   florestais,  com   excegao  do  Morro  do  Diabo,  e
Teodoro Sampaio. Destruir as matas, por meio da retirada de madeiras de I(

queimadas e depois tram.sformar em  pastagens, foi a maneira utilizada pelo
grileiros   para   garantir   o   dominio   sobre   as  terras.   0   poder   politico   d
coronelismo garantiu essa forma de ocupa95o do Pontal do Paranapanema.

As   areas   das   tres   reservas   eram   partes   do   municipio   d
Presidente  Venceslau5,   onde  comegou  a  devastag5o  das  reservas   para
abertura  das  grandes  fazendas.  A  venda de  madeira garantia a acumulapa
inicial,  com  a  qual  os  grileiros  iriam  constituir  as  "suas"  fazendas.  Pa
realizar  o  trabalho  de  derrubada,  os  grileiros6  incentivaram  a  migracao  d

'  -   Vale  relembrar  o  tamanho  das  posses:   238.000  alqueires  da  Pirap6  -   Sam

Anastacio,  ou   seja  583.loo  ha,  e  356.000  alqueires  para  a  Boa  Esperan¢a  d
Aguapei,  ou  seja  872.200  ha.  Na  realidade,  essas  terras  estavam  ocupadas  p

4'.n&`%::=r,foramtresasreservasMorodeDiabo,de37J56ha,Lagoasaopaul

de  13.343 ha. e Grande Reserva do Pontal, de 246.840 ha.
S - Na epoca o territ6rio do municlpio compreendia uma area de 6.620 km2 . Desde

decada  de  1940  esse  territ6rio  vein  sendo  fragmentado.  Foram  formados  nov
munic[pios,   sendo:   Pres.   Epifacio,   Piquerobi,  Caiua,  Maraba  Paulista,  Teodo

6.Sp¥£aj°c'o:::'c£}::ftaocd::a|:apdaou:I:::ees:::;::;gens,vervasqueg,1973eLeite,
198 I  .

lw.il'l..  |1 ...... illit,  l'`,I`lrc  1940 e  1950 a populacao rural desse municipio

Wl..-    1|1..    lllll.lltll.    |lm"lldo    de    17.595    para    34.058    habitantes7.    Os
l.lwlwhtlw.. .llllll.Ill"wll`-``e nas matas, faziam  suas rocas, demubavaiTi
•.  W.WW,  I.l.I..llvllll  {`  imsto  e  Cram  obrigados  a  entregar  as  terras  ao

#+fotwA'`|',',``{;:"A#;::`,',`,::"„ajr,da;r:umepoas8argraz%::sap;::°.ppa:£raa:ea:::
#<;=hIA£;f£Nr..  |~|\|  ||IrN.(I(llt)  dos  fazendas.   Eram  os  trabalhadores  que
"\"  "  |lI..nll.I.N  il(IN  Rrileiros,  para  poderem  usar  essas  Tnes-mas
HI" in `..hr.\`Iwr\  ^NNI  dc.  controlarern  a producao de fazendas,  os
•whh..   |W...I`..Ir.In.   IInl   ..xelrcito   de   miserdveis.8      Evldente   que   esse
•W" in.I.|ww.Il oi .rlleiros e levou a miseria as familias sem-terra qu`e
ll.W I. n|ll.I   1`." .ll`lI`¢lt) gerou indmeros conflitos. Na luta pela terra,
w  M I.ll.  t|`l .... l.ll.nl  c  os  posseiros  foram  expulsos  por jagun9os  e
l"Wffl  rl.  rlll``ll   l',rllm  {`s  "quebra  -  milhos"  -  pistoleiros  contratados

MI M.W .1..111111.-rlt¢IIN. Nas decadas de quarenta, cinqtienta e sessenta,
ll.WW" .... I  I..1. .  |l``...lr{m  I.t)mm  mortos mos conflitos  por terra na regiao.
I .... nut.i,   .`.   .ill.lri"   vci`ccram   todas   as   batalhas   na  ocupacao   do
"'lw 1'' wh ','''',I ,

Nl  ll.ullh  tlo  7(),  o  que  restara  das  matas  fora  destruido  por

##lh:#:.;A.i'i\i:I,"|eA,',",:|V»:ir,;`N`::::nhseLbi:i:adsoqv:etcn°#inha"ofamigerado
1'.1..111   ..   Av^oM   d{iN   movimentos   sociais   sem-terra   que,   em

Wut  W  .lwwh  11.  `t`lol`tn.  prcssionaram  o  Estado  para  a  retomada  da
M"l..  W  I..V.l  H. I.ll'm {lcv{il`Ill`s do  Pontal.  0 crescimento dos conflitos
•. |"1."'.. .illll  1.  l.wll``ll"  iiculiipando nas  margens das  rodovias  numa
whwn|Wl 1|11. . l`lln polm lcrrl`s dcvolutas do Pontal perseverava. Com o

#A.   Mlllll`W.   |lu|l`IllNI"   I(lcflis.   as   familias   conseguiram   algumasI    lh   ln..I.in   lnrlt`n,   i`   c{`nsolidacao   do   grilo   era   uma   realidade.E#
RE

"      I1.       ii```ri"lili`tlc      do      tramite      juridico      das      Ac6es

M..,  nw..lArl"  piim  a  execu9ao  dos  processos,  os  grileiros
lnl.l.llli..  lMl`  |`ri}cclN(}  dc  negociacao,  em  que  o  Estado  reavia
I "1. i|ll.in |"rl® (1`" grilos  para o assentamento das famflias e
•  .  1.1.1111   |t.rl®,   ^1  ll`i`las  foram   destruidas,  o  forum  de  Pres.

^.I lw.n.ll.Il`l ® n. pmlligclls predominaram, assim como o poder
•  Wll.'nl.,  `|`1.  1`1(`  cl`trogariam  as  terras  devolutas  para  o  seu

Wlm  |W..W.I.llllu   n  I..li`il``.  I)i`ssc  modo.  os custos da destruicao das
".  n ..... I.I.  ll`i.l.ll`  itiir ci}i`ti`  (la  sociedade,  e  o  lucro da venda das

i  'W'   r   '„
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madeiras,   da  explora0ao   das   terras   por  dezenas   de   anos   ficou   com   os

grileiros.

2 -Hoje e amanha.
Ate julho de  1990,  os movimentos sociais existentes no Pontal

Cram  movimentos  isolados,  tinham  sua  base  social  e  seu  territ6rio  em  urn
determinado municipio. 0 que marca a nova fase da luta pela terra do Pontal
e a chegada de urn movimento socioterritorial. Na epoca, o MSTja realizava
ocupag6es  em  17  estados  da  federacao'°.  Era  uma  nova  forca  politica  que

passava a participar de uma luta secular.
0 conflito fundiario 6 uma quesfao s6ciopolitica inerente a urn

territ6rio  que  possui  concentraeao  fundiaria.  As  soluc6es  sao  conseguidas

por meio de negociap6es que relacionam as fongas participantes.
A   hist6ria   recente   da   luta   pelas   terras   do   Pontal   tern   dois

momentos  distintos.  0  primeiro  iniciou  com  a  chegada  do  MST  na  regiao

( 1990), que intensificou a luta por meio das ocupap6es e dos enfrentamentos.
e  terminou  no  inicio  do  govemo  Covas  (1995),  quando  a  Secretaria  da
Justiga  e  de  Defesa  da  Cidadania  passou  a  agir  para  regularizar  as  terras
devolutas  e  implantar  assentamentos  fundiarios.  Nesse  primeiro  momento,
no enfrentamento havia duas fongas politicas: os sem-terra e os fazendeiros-

grileiros   que   participavam   ativamente   e   o   Estado   era   uma   institui9ao
letargica.

0  segundo  momento teve  inl'cio  com  a entrada do  Instituto  de
Terras   do   Estado   de   Sao   Paulo   -   ITESP   nesse   cenario   politico.  Nesse
momento,  a quesfao da terra foi  agilizada e  os conflitos de ate quatro anos

passaram  a  ser  resolvidos.  Evidente. que  a  entrada  de  mais  urn  sujeito  no
enfrentamento  resultou  em  novos  conflitos.  Agora  tinhamos  tres  forgas:  o
MST, os  "proprietarios" e o  Estado, representado pelo  ITESP.  Desde entao,
durante    os    enfrentamentos,    surgiram    diversos   discursos   e   diferentes  '

propostas  para a resolu9ao dos conflitos.  0  ITESP apresentou  sua proposta  .
para   resoluc5o   dos   conf]itos,   regularizapao   fundiaria   e   implantapao   de
assentamentos. Todavia, os processos juridicos barra a agilidade do lnstituto,  I

que   procura   formas   altemativas   de   desentranhar  o   grilo.   0   MST  nao
concorda com  alguns pontos da proposta, como por exemplo, a arrecadapao  ,
de somente 30% das areas das fazendas e confronta com  o ITESP, que tern

que  negociar  em  duas  frentes.  Os  fazendeiros-grileiros,  autodenominados  I
"propriefarios",  resistiam,  em  certa  medida,  procurando a melhor forma de

'° - Em 2.000, o MST esta organizado em 22 estados e no Distrito Federal. Somente

em quatro estados do Norte: Acre, amazonas, Amapa e Roraima, o MST ainda nao
se territorial izou.
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lArclll  (ls terras.  Assim  produxiu-s.` urn elifrentamento em  que, embora
i`vtilvcsse em  dire¢ao a solucao por meio das negocia96es, diferentes
I Hc materializavam na conjungao de partes dos interesses das fongas

in  iti`rticipantes.

I)esse modo, os avancos e os recuos da luta pela terra no Pontal
ii`ii|ti`i`ema  foram  determinados  por duas a96es,  sendo que a primeira
A ii`H`iilda:  as ocupac6es pressionaram  o Estado, que retomou as ag6es

|`llllIIlt'irias.  As  ap6es  do  MST  na  regiao  foram  determinantes  para  o
I.liliiiiiiento  do  complexo  grilento.  0  governo  Fleury  nao  resistiu  as
•  c  i`o  final  de  seu  mandato  negociou  a  compra  de  duas  areas  no

I|llil  .le  Mirante  do  Paranapanema,  depois  que  o  MST  realizou  36
fro`''.   A   determina9ao  das  ocupac6es  para  o  avanco  da   luta  esta
1#  iii}*  resultados alcan9ados (vcr quadros 3  e 4).  Em todo o Brasil, e

I  .  `iii`  ¢xemplo,  as  ocupag5es  geraram  as  condic6es  concretas  para
l`ln`.At`   de   uma   politica   de   assentamentos   por   parte   do   Estado.
•lvt`l  ct)mpreendermos o  momento  hist6rico  recente da  luta pela terra,
iwiii ii`tts a reflexao fundamental do significado das ocupac6es.

Na   luta   pela   terra,   as   ocupac6es   iniciam   e   determinam   o
in tlc  rcsolucao dos conflitos.  Todavia,  a ocupa¢ao cont6m  o  sentido

•ll`lllwcI`cia.    A   eventualidade    do   conflito   pode   gerar   violencia   e
iii'lii.   ()   Estado  6  a  institui95o  competente  para  superar. o  conflito.

Vlii,  `t*  poderes  constitutivos  do  Estado  sao  compostos  por  diferentes

|tulllicfls  e  o  governo  Covas  possui   as  suas  diferengas  internas.  0
i` {li`* i`egociac6es dependia do poder de negociagao das forcas.  Assim,

•|l|"t^c,` serviam para pressionar e agilizar a negociagao entre as outras
I)1`   lllcsma  forma,   a  contratacao  de  jagun¢os,   pelos  fazendeiros-

|rui,   li`Ii`b6m   servia   para   barrar   o   avan9o   dos   sem-terra  e   colocar
h^ci  dc  negociagao  para  o  Estado.   Essas  sao  as  circunstancias  e  o
llo  6   i`  condicao  politica  geradora  da  negociagao.   0  acampamento

mun    n    permanencia    de    uma    condicao    material    oferecida,    pelos
||l`®i`It.a  sociais,  como  referencia da emergencia da reforma agriria. No

I,    i`iiiici`te   em    alguns    momentos   em    que   o\  ITESP   agilizou    as

mln¢Ocs  com  os  "proprietirios"  e  apresentou  as  familias  acampadas,

E   |ti`ri`   a   implantagao   de   assentamentos,   6   que   se   aproximou   dalllll(liidc de amenizar os conflitos.

tr A    intensificapao    das    ac6es    do    MST    e    a    agilizapao    do
lrllil`iimento do complexo grilento pelo  ITESP  reacenderam  as  forcas

I litiim  I)^TALUTA  PONTAL, 2ooo.  NERA • Nticleo de  Estudos,  Pesquisas e

Ioi  dc  Refomia  Agraria.  Departamento de  Geografia.  FCT/UNESP,  campus
lldonte Prudente.
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rcucl{ti`^rliil  l`llldrlciii  tlti  l'itl`llil.  q`i® '1,.®rll'''  1' \ ' '' iao I)emocrdtica Ruralist,1
-   `Jl)R   rciiiisc.`r  tlii*   prtlprin*  clli/.nl'',   I.:ilii  {tli8i`rquia  hist6rica  havia,  ate  I

aquclc   iiiomci`t{),   iii`pcdidti  qiic  {`   li`,xlnd`t  rcc`ipcriissc  as  suas  terras.  Mas,  I

agora,     a     conjuntura     pol`tica     fl|)rcsci`ti`vii     ct`i`di¢Oes     favofaveis     aos
"propriefarios"  que  propiciava  a  negociacao  pal.a  que  o  governo  resolvesse

os conflitos do Pontal.

Quadro 3 -Ocupacbes de terras no Pontal do Paranapanema / SP  1990 -1999

ANO DAS Ocul.ACOES NIJMERO  DE OCUPACC)ES

1990 0'
1991 04
I992 09
1993 14

1994 14

1995 11

1996 25

1997 12

1998 41

1999 19

TOTAL lso
Fonle: DATALUTA - PONTAL. 2 000.

Quadro 4 -^ssetllamentos rurais no Pob(al do Paranapanem / SP -1984 -t999

ANO DOS ASSENTAMENTOS NIJMERO  DE ASSENTAMENTOS

1984 01

1988 02
1990 01

1991 01

1992 01

1994 02
1995 09
'996 23
'997 09
lJ)98 18

'999 06
TOTAL 73

Fonte.  DATALUTA -roNTAL. 2.000.

'2 - A  UDR e  uma das entidades mais reacionalias e violentas do campo brasileiro.

Foi extinta em  1994 e recriada em  1996.
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0 fator principal dcssa conjul``uru a qiic o preco da terra baixflra

q`Ii`sc  todo  o  territ6rio  nacional.  No  Estado  de  Sao  Paulo,  de   1994  a
A. o preco da terra caiu 35%''.  Sao diversos os fatores que explicam essa

(lt)   mercado   de   terras.   Dois   fatores   interativos   sao:   as   mudan9as
®iilcs  na  economia  nacional  diminuiram   o  processo  inflacionario.  Ate
•`t.  i` terl.a  sempre  foi  urn  investimento  seguro,  que valorizava acima da
n¢nt},   servindo   a   especulagao   como   reserva   de   valor   e   de   controle
I`ic"    Em   tempo   recente   serviu   igualmente   para   acesso   a   credito
iitli{ido  para  a  agropecuaria,  que  financiava a compra ou  a  grilagem  de
lN  I¢rras;  Por outro  lado,  mos  dltimos anos,  a territorializapao da luta pela
n c da luta pela reforma agraria, especialmente pelo MST, tern aumentado
`'ii``cro   de   conflitos   e,   portanto,   representam   urn   tenor,  ja  que  tern

`llliido  em   urn  conjunto  de  a96es   para  a   implanta9ao  de  projetos  de
•i``i`mentos.   Deste   conjunto   de   ap6es   podemos   citar:   a   mudanca   do

|titst() Territorial  Rural, que desde o Estatuto da Terra deveria servir para
`ill`r os  latifundios.  Em todo esse tempo foi  manipulado e, ate hoje, teve
1`1``  iim  significado  simb6lico  para os  grandes  proprietarios,  que  mesmo

maiores  sonegadores.  Mas,  sempre  foi  pago  pelos  pequenos

|||tlor(icao) alarmou os principais  setores ruralistas, especialmente a Uniao
Dpii`ucratica   Ruralista,   a   Sociedade   Rural   Brasileira   e   a   Confederagao
W..`"ial    da   Agricultura.    Frente    a   saturagao   da   questao   agraria,   os
W ll`Iiidiarios procuram  meios para lucrar com a problematica.

No   periodo   de   1991   a   1995,   o   MST   ocupou   as   terras   do

-liiiclpio   de   Mirante   do   Paranapanema.   Foram   54   ocupap6es   em   16
Wwl`das.  Em  1996 foram 25 ocupag5es. A intensificapao das a96es do MST

Hl,,,  sao  os

trcmo  Tribunal  de Justica,  onde as pris6es eram  revogadas.  Todos esses
"   associados   a   questao   do   Pontal   do   Parahapanema,   representa   o
l.I`tranhamento   do   major   grilo   conhecido   do   estado.   Isso   chamou   a
ll¢ao   da   midia,   que   transformou   a   regiao   em   uma   das   principais£

F#;er::::;a¢:fuu:]s,:ao9:g:apr::,::::t::,dr:PAa,::gb,:::o:;:sit:dparop£:sj,:rnnaa,,s]sdt::
FT • C`onfome Cardoso,  1997.
''  . A respeito vcr Femandes,  1997.
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l'`,lj^`  dq  I.;`irtipn  ..  d`i  Jtipnti.  ^  t|`ii`*tn`)  `tirli`.il-sc  ailida  mais  popular com  a

iiovela  "Rei  do  Gado",  em  que  alguiis  dits  principais  personagens  tinham
como  referencia  Jose  Rainha  e  Deolinda:  duas  lideran9as  do  MST  na  luta

pela terra no Pontal.
0    govemo    federal,    por    meio    do    lnstituto   Nacional    de

Colonizagao   e   Reforma   Agraria. -INCRA   -tamb6m   participou   das
negociap6es.  Financiou  com  dinheiro e com  os Titulos da  Divida Agriria -
TDAs  -  o  pagamento  das  benfeitorias.     Essa  atitude  e  correspondente  a

politica  do  govemo  federal   para  amenizar  os  conflitos  fundiarios  e  para
implantar assentamentos rurais.

Essa  politica do  Estado  propiciou  a  resolucao  dos  conflitos  no
municipio    de    Mirante    do    Paranapanema.    0    MST   continuou    a    sua
territorializagao,  realizando  ocupag6es  em  outros  municipios.  No  final  de
1995  come9ou  a ocupar no municipio de  Sandovalina.  Desde  1996, o MST
vein  realizando  ocupap6es  em  Presidente  Venceslau,  Rosana e  Euclides da

:uunn|:i.pro:Sd:`tjr::{Sdedn°t:SBa::S:rd°esY#:ra::t:atua,Ts:a6,mR,°bce?rpa°oudtoe:rfnsdro°s:
Piquerobi,  Caiua,  Presidente  Prudente  e  Teodoro  Sampaio.  Em  seis  anos  o
MST territorializou-se  por quase  toda a  regi5o. No  desdobramento da  luta,
criou a C00CAMP -Cooperativa de Comercializapao do Pontal -com sede
em  Teodoro  Sampaio,  com   I.700  familias  cooperadas.  A  luta  pela  terra

proporcionou  urn conjunto de vit6rias que resultou na conquista de  121.449
ha., beneficiando 4.887 familias at61999 (Vcr quadros 5 e 6).

Quadro    5    -    Area   em    hectares    dos    assentamei`tos    do    Pontal    do

Paranapai`ema / SP -1984 -1999

^NO AREA EM HECTARES
1984 13.31  I

1988 6.090

1990 800

199' 665

1992 866

1994 5.934

1995 I I.902

'996 33.443

1997 I I.840

1998 26.482

1999 '0.I  16

TOTAL 121.449

Fonte: DA1.ALUTA - roNTAL. 2.000.
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1984  -1999

Qundro  6  -  Namcro  dc  I'amlllt`x  usscntqd»s  ri`i  l'tintol  do  l'8ranapancnm  /

NUMERO DE  FAMILIAS

TOTAL
DATALIITA - PONTAL` 2 000

Desde   1995,   os   movimentos   sociais   isolados   reapareceram,
ci`tados   pelo   Sindicato   dos   Trabalhadores   Rurais   de   Rosana,   por
rtunistas:  pessoas  que  nunca  tiveram  participagao  em  lutas  populares  e

possuem  reconhecimento  e  nem  apoio  politico;  por membros  expulsos
MST e por dissensao com o MST. Surgiram movimentos em quase todo o

participantes da luta pela terra (verT,,,` -.,--. '-'__..__    _   ___

qu.dro  7).  Esses  movimentos  soci-ais  lo;alizad-os  possuem  agao  limitada  e
"(t  presos  a  relag6es  de  dependencia  e  clientelista  junto  a  prefeitos  e
"Ir(ts  politicos  da  regi5o,  que  procuram  quebrar a  hegemonia do  MST  no

r:":`;c:ppe°r::::;md°e6i:uaasper::,Tapr:;,usre:tcearna:t:r:':ta'::ddeess:,Stemn:av,'T::i°ds;
|olllicos locals controlavam os movimentos sociais.

Todas as lutas e a agao do ITESP transformaram a realidade do

h`ml  do Paranapanema.  Uma caracteristica 6  a diminuicao do decrescimo
I pttpulacao rural na regiao (vcr grafico  I ), que passou de  I,4% ao ano p?ra
®.%   ao   ano.   Nos   municipios   em   que   a   luta   aconteceu   com   maior
htoiisidade,  ocorreu  a  diminuigao  da  populag5o  urbana  e  o  aumento  da

#`:p|i::o;vr!uvr:a:,in:e::?:::psaor::;::,:::u:Yr'a:a:nt::ad,e:xee::p:::d:::,:o:,mr:eepe,r::e::a::o.ro:

hntul, estendendo o ndmero de sujeitos

0  municipio  de  Teodoro  Sampaio  foi  dividido  no  intcio  da  decada  de  1990,

•uando  forain  emancipados  os  in-uniclpios  de  Rosana  e  Euclides  da  Cunha.  Para
•r¢i`o  de  compara¢ao,   para  os  anos  de   1991   e   1996,  trabalhamos  com  dados

Populacionais agregados desses tr€s municipios.
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(1997,p.41)pormeiodaamplia9aodoi.timcroded(tiiiicHiosruraisnesse.i
munici'pios.  Em  Mirante  do  Paranapanema,  o  nhmero  de  domicilios  rurais
existentes  em   1991  era  1.003.  Conforme  o  I  Censo  da  Reforma agraria,  at.I
1996,  foram  assentadas  1.175  familias  nesse  munici.pio.  Este  ndmero  mais
do  qiie  duplica  os  domicilios  rurais.  Ou  entao,  no  munici'pio  de  Presidente
Venceslau   que  possui'a,   em   1991,   somente  4,8%  de  sua  popula9ao  rural
vivendoem480domiciliosrurais.0mesmoCensoregistrouoassentamento
de  409   fami'Iias,   aumentando  consideravelmente  a  populacao  rural   dessc
mu,,ic,'pio.

Quadro7    M      .vuduro  r  -iv]ovlmen(os Sociajs jsolados -Pontal  Do  ParanapanemaNOME

MOvlmento sem.T                                                                      MUNICIplo 'N'Cloerra de RosanaBrasileirosUnidosQuerendoTerra Rosana                                                1995P

Movimento Esperanca Viva*MovimentodaPazMovim
res   EpitacloMjrantedoParanapanemaRegenteFeij6Pres.VenceslauTarabai 19961996

199719971997ento Terra  BrasiMov'
Imento Unidos pela PazMovimentodaPazSem-Terra...MovimentoTerraePaoMovlmentoSem-TerradoPontalMovimentoTed

TacibaSantoAnastacioT
199719971998

eodoro Sampaio

pesqu,sa a a::aan:raEcsapoe=aonscad.a.:os. Bornpa'redso %ear=:ardneosFemandos       '998•DissensaodoMST-..DissensaodoBrasilelrosUnidosQueremTema-...DissensaodoMovimentoUnidosPelaPaz

eno1-PontaldoParamapeiiema.SP
Popiilacaoresldente8egundoasrfuactodedc«far

1991

Fade  q3G€
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Gr4llco 2 -Mlr.nt® do Paranapanoma -SP
Populacao .®eld®nto e®gundo a eltuacao da unldado domlclllar 1980 -1996

1991

Forte   iBGE

- POpJ'giv 'o'al

- Papu" runl
_Poqul4ch ud"

Gfafico 3 - Teodoro Sampalo - SP
Populacao resldente segundo a sltuacao da unldade domiciliar

1980

I.`ontc:  IBGE

1991 1996

- Populacao
total

- Pepulacfo
rural

- POputacao
urbarm
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nRNANDES,   Bernardo   Man¢ano   (Coord,).   Plano  de  desenvolvimentoEsse  processo refonga o  papel  da agricultura familiar no  Pontal,
fazendo com  que o Estado proponha iim  planejamento para a elabora9ao de
urn zoneamento ecol6gico -econ6mico para a regiao.

Outro  fator  importante  e  que  a  renda  obtida  pelos  assentados,    I
embora ainda seja baixa, os coloca acima da renda media de mais da metade
da popula9ao rural  brasileira. (Fernandes, 2.000 e Leal, 2.000).

A  luta  pelas  terras  griladas  do  Pontal  do  Paranapanema  ainda
esta  muito  distante  do  fim.  Ha  varios  acampamentos  a  espera de  solug6es.
Intensificam-se as ocupac6es como tinica forma de acesso a terra.  Por outro
lado,    o    MST    possui    urn    cadastro    com    mais    de   4.000    familias.    Os
movimentos  sociais  e  o  Estado  tern  como  preociipag6es  a  recupera9ao  das
terras (tanto em arrecada-las dos doml'nios dos grileiros, quanto em recupera-
las,   depois   de   terem   sido   intensivamente   exploradas   sem   que   houvesse
investimentos  e  manuten9ao),  encerrando  esse  ciclo  da  luta  pela  terra  no
Pontal.  Tamb6m,  precisam  investir  no  desenvolvimento  econ6mico  local,
criando  uma  nova fase  na hist6ria do  Pontal,  na qual  os coroneis nao serao
mais os comandantes desse territ6rio.
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I ll)^N{'^S CLIMATICAS NO AMBIENTE URBANO

MargareteCristianedeCostaTrindadeAMORIM'

llMl)I    I:ilc   flrtigo   discute   as   questdes   te6ricas   e   metodol6gicas
11..  mw  eNtudos  de  clima  urbano.  Analisa  como  a  cidade  provoca
v..11`. clilT`a local, considerando-a como modificadora importante do
I.|l`iiinl.  I;,xplicita como a estrutura urbana associada ao dinamismo

'.,  IIltiri` o balan9o de radiapao da superficie devido a substitui9ao
•l.i lnlH  iii`t`irais  pelos materials urbanos.  Dentre as  interferencias da
I..`lu  nu clima,  destacam-se os  fen6menos conhecidos como  ilha de
|wil`il.nu  dti  ar,  chuvas  intensas,  inundap6es, etc.  Enfatiza tambem  a
•ii`\l« Il« rcla¢ao entre as diferentes escalas geogfaficas, desde a zonal

liMl. Iut cHtudo do clima urbano.

r..  .li.v®:  clima urbano.  ilha de calor,  balanco de energia,  conforto

I.'.Nl`idos   relevantes   sobre  o  clima  urbano  (Bryson   &   Ross,
( 'lmii{llcr.   1965;  Landsberg,   1981;  I,owry,1977;  Monteiro,1976  e
lu/I)  c`}ncordam   que  a  cidade  atua  como  urn  fator  modificador
I.iil®  il``  clima  regional  e  cria  condic6es  especificas  na  atmosfera,

I.'..     c{tlno     clima     urbano.     Os     principais     responsaveis     pelas
111`-lilntlcS sao as construc6es. os tipos de materiais, o trapado das ruas,
llllvli} dc velculos, as inddstrias e as atividades humanas.

()   campo   tambem   sofreu   transformap6es   na   paisagem   no
•.i  d`i  lcmpo  mas,  e  has  cidades,  que  os  efeitos  do  ar  modificado

11..11`  ftllcrac6es mos elementos climaticos de maneira mais  intensa, Na
lvn  Bcografica,  al6m  das  diferen9as  existentes  entre  a  cidade  e  o

i, I.iriii`-Nc fundamental a compreensao dos mecanismos geradores das
i``\i.  `iiic  existem  no  interior  da  pr6pria  cidade  e  que  interferem  de
|t. i`®.i`liva na qualidade de vida das\pessoas.

()  processo  de  urbaniza9ao  altera  o  balanco  de  radiacao  da
mi``.   tlcvido   a   substitui9ao   dos   materiais   naturais   pelos   materiais
•11.   ^.  labelas  I  e  2  organizadas  por Oke (1978  e  1987)  mostram  as
l..I.deN  radiativas  de  materials  urbanos  e  rurais  que  comprovam  as
lw.. iios processos de absor9ao, difusao e reflexao da radiacao, sofrida

•|n`.)ircra. acametando mudan9as locais.

do Departamento de Geografia da FCT -UNESP. e-mail:
lm®.Ietnct.com.br
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Do  ponto  de  vista  meteorol6gico  o  estudo  do  clima  urbano
atingiu  urn  estagio  de  caracterizagao  de  sous  aspectos  fundamentais  qiie

podem ser assim apresentados:

"]a^)  :.._clin:r  urb`ano_6  a  modif icapao  substancial

d]e^~:]r_  clirn?  local.  nao  se`ni;;-os-s;:;;:;£d`a
dne^Cns:r.A:^S.:_b,r=     ,o    .p.on.|o _  ie I-;:;;;n;#
Po°cf:]tha:t,°L::,I.:_:]d_ensidadedeedifi;;c;;;.;;'i=
eLS:a r:Ot.dvel mudaxpa se  princip:ia;
b! P_Ti:e-se que ? desen;olv;;;;;o urbano tende
a__:c_e.:!u:r~ ou.  el!minar  as  diferencas  causadis
pela posicao do silio;
C!;r:,:"::"rpara^C.:.:_ eylre  a  cidade  e   o  campo
c:%d_a^n_i.e::~ eT:rgirape.   .os    sei;int-es-i%;s
f ::!~a.:_en,tais:   1)  |a  cidade   n;i;£f i.;;--o  Jc;i.:a
a.i:=J:s_ de  altera¢t;es eyi superf lci'e;-i) -a ;;i':Je
p%o%%^^u^m%^=.pen,o...de~c;,or:_;;in£;e;a5;,uif

T:!!P_C.:C6~esnavenlilapao.na'u;id-art-e-;-:t6r%:sp.r'ec!pifft:_e-:.:1_une:enqemase!mais-;c;r;Ji:us;
3!,:.. ~:?ior  inf o¥Gncia  man;ifes;;;e:;;#6:unia
an'%%„a,°^n:^`fr]firiacoyp;siiio--d;;i";;;fez.
a^t!:5i~?.don Cord.ic6es   qdvirsa;   ;;--in:.i':.rvi:%s
casos ".  (Landsberg  (1956)  apud  Monteiro,1976,

p.  57).

Tabela  I  - Propriedades radiativas de materiais urbanos

I .  Ruas com asfalto

Concreto
Tijolos
Pedras
Madeiras

Piche e Cascalho
Telhas
Ard6sia
Sap6 - Folhagem
Chapa Ondulada .

4. Janelas
Vidros claros: zenite
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ALBEDO
0.05 -

0.10 -0.35
0.20   -0.40
0.20 -0.35

0.08 -0.18
0. I 0 -0.35

0.10

0, I 5 - 0.20
0,10 -0.16

0.71  -0.90
0.90 -0.92
0.85 -0.95

0.90

Angulo menor 40 0.8                                 0.87 -0.94
Angulo de 40 a 800                  0.09 -0.52                         0.87 -0.92

.    Brancas, Caiadas
Vermelha,        Marrom,

Verde
Preta

0.50 -0.90                         0.85 -0.95
0.20-0.35                         0.85 -0.95
0.02-0.15                          0.90-0.98

reas Urbanas
Variag6es                                     0.10 -0.27                         0.85 -0.96
Medias                                                     0.15                                          0.95

onte: Oke,1978, p.247

Tabela 2 -Propriedades radiativas de materiais rurais

SUPERFICIE                  ALBEDO EMISSIVIDADE
I.  Solos

Escuro, Umido
Claro, Seco

2.  Desertos 0.20 -0.25 0.84 -0.9
3. Grama

Alta (lm)                                                0.16                                           0.90
Baixa (0.02m)                                    0.26                                         0.95

4. Cultivos, Tundra 0.18 -0.25                           0.90-0.99
5.  Pomares                                           0.15 -0.20
6. Florestas Deciduas

Solo nu                                                      0.15                                            0.97
Abandonadas                                    0.20                                       0. 98

7. Coniferas 0.05 -0.15                           0.97-0.99
8. Agua

Pequeno angulo
Zenital
Grande angulo
Zenital

0.03 -0.10

0.10 -I.00

onte: Oke (1987) apud Lombardo,1995,p.57

0.92 -0.97

0.92 -0.97

0  clima  pr6prio  gerado  pela  cidade  provoca  efeitos  que  sao
Bentidos pela populapao atrav6s do desconforto termico, da qualidade do ar

(cada  vez  mais  poluido  mos  grandes  centros)  e  das  crescentes  inundag6es
urbanas   ocasionadas   pelas   chuvas   concentradas.   "Dj/ere#cas   /e'r"i.car,
hidrol6gicas  e  nas  propriedades  aerodindmicas  das  superfocies  urbanas
cri.am    #m    c/j.mc!    z/rba#o    especiJ}co".    (Johnson,     1985,    p.22l).    Estes
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fen6menos  interferem  na  vida  das  pessoas,  tendo  como  consequencia,  em
alguns casos, verdadeiras catastrofes.

Considerando  a  interferencia  da  urbanizagao  no  clima,  "as

fen6menos  inter-relacionados.  como ilha de calor, poluicao do_ ar, ch!:vas
inlensas,  inunda¢6es,  desabamenlos  passam  a fazer  parte  do  cotidiano
urbano,  sobrepondo  mats  urn fen6meno  aos  demais.  f;aeendo  com  que  a

populapdo  se  defronte  com essa natureza  allerada e  cowiya diariamente
com os p7.ob/emas de/a decorre#/es ". (Lombardo,  1985, p.18).

Landsberg (1970, p.  91) apresenta as mudan9as mos elementos
climaticos  causados  pela  urbanizacao  e  destaca  que  as  areas  urbanas  sao
mais quentes que as riirais,  mais secas no verso, mais dmidas no invemo e

provocam chuvas concentradas, al6m de produzirem perturbap6es do vento
na  escala  do   urbano.   0   aquecimento   urbano   e  a  rugosidade   induzem
convergencia  e  escoamento  ascendente  sobre  a  cidade  e  divergente  logo
acima dela.

0  clima  da  cidade  6  produzido  a  partir de  urn jogo  integrado
entre o ar atmosferico e o ambiente urbano edificado pelo homem. Assim, a
estrutura  da  cidade   deve   ser  acompanhada  de   suas  func5es,  a  fin   de
compreender esse ambiente complexo.

A cidade modifica o balanco energ6tico, o balanco hidrol6gico,
o  relevo  e  a  estrutura quimica da  atmosfera.  0  modo  de  viver  do  homem
interfere de forma significativa no sistema urbano, recriando-o totalmente.

0   processo   de   urbaniza9ao,   ao   proporcionar   mudangas   na
natureza da superficie e na atmosfera, afeta as condig6es de funcionamento
dos  componentes   do   sistema  climatico,   pois   "per/wrbc]  or   bo/cr#fos  c7e
energia, -massa e  momentum pr6-urbanos  e  condue_ para a modificapao do
eslado de lodos os pardmetros atmosfericos do qual o conjunto representa o
c/i.;a".  (Oke,1980, p.339).

As  alterap6es  que  ocorrem   no  clima  urbano,  segundo  Oke

(1978),  geram  camadas  atmosfericas  urbanas  e  locais  chamadas  de  wrbo#
ccr#op);   /dyer   e    "rba#   bo##cJary   /a}/er,    cujas   extens6es   apresentam
dimens6es variadas no tempo e no espapo. CciHapy /dyer 6 traduzida como a
canada do dossel urbano. Esta camada de ar pode atingir entre  I  e 3 vezes a
altura do topo dos elementos existentes a superficie, e pode apresentar uma
turbulencia    forte    de    pequena    escala,    dependendo    da    rugosidade    da
superficie.   A  tabela  3   apresenta  as  caracteristicas  do  meio   urbano  que

podem   alterar   o   balan9o   energ6tico,   provocando   anomalias   temicas
positivas, no nivel  "cc!#op)/ /q)/er ".

Tabela 3 - Hip6teses das causas da ocorrencia de ilha de calor urbano no ambito do
urban canopy layer.
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Eleva¢ao  do afluxo  dc  radiacao  devido a absorcao da radiapao de  ondas

longas e reemissao pela atmosfera urbana polulda.
2.     Reducao  da  perda  de  radiapao  de  ondas  longas  dos  canyons  devido  a

redu9ao do seu sky vi.ew/ac/or.
3.     Maior absorcao da radiagao de ondas curtas devido ao efeito da geometria

do canyow no albedo.
4.     Major armazenamento de calor diumo devido a propriedades temicas dos

materiais urbanos e sua liberapao notuma.
5.     Calor antropogenico proveniente dos ediflcios.
6.     Redu9ao    da    evaporacao    devido    a    remoeao    da    vegetacao    e    a

impermeabilizacao da superflcie da cidade.
7.     Reducao  da  perda  de  calor  sensivel  devido  a  queda  da  velocidade  do

vento na canada urbana.
Oke,1978, p.259

Bow#cJary /dyer e a camada acima do caHopry /q)/er,  traduzida
como  a  canada  limite  urbana,  onde  existem  boas  condig6es  de  mistura,
•endo  sua  altura  variavel  e  dependente  da  capacidade  da  superficie  para
provocar  a  movimentacao  do  ar.  Durante  a  noite  pode  atingir  memos  de .
loom,  porque  a  superficie  esfria  mais  depressa  do  que  a  atmosfera  e.
durante o dia,  pode  atingir de  I  a 2  kin,  pois  as correntes convectivas  sao
mais  intensas.  A  tabela  4  mostra  as  caracteristicas  da  cidade  que  podem
•lterar o balanco de energia, favorecendo a fomapao de  ilhas de calor, no
nlve\  "boundary layer".

Tabela 4 - Hip6teses dos mecanismos responsaveis pela ocorrencia de ilha
de calor urbano no ambito do w7.bci# bow#drry /dyer.

Entrada  de  ar  quente  resultante  da  ilha  de  calor  na  camada  de
cobertura urbana.

2.    Calor antTopogenico dos telhados e da aglomera9ao.
3.    Fluxo  descendente  de  calor  sensivel  da  caniada  estavel  superior

pela convec9ao penetrativa.
Converpencia do fluxo radiativo de ondas curtas no ar poluido.

Adaptado de Oke,1978, p.265.

0  balango  energetico  nas  cidades  e  alterado  principalmente

pela  complexa  geometria  das  superficies  construidas,  pelas  propriedades
t6rmicas dos  materiais,  pela orientagao das edificap6es,  impermeabilizapao
do solo e calor liberado pelas diversas atividades humanas.
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A  impermeabilizapao  generalizada  do  solo  provoca  uma  s6rie
de   problemas.   Lombardo   (1995),   baseada   em   trabalhos   de   Landsberg

( 1970); Chandler ( 1965) e Lombardo ( 1985), destaca os seguintes:

"a)   redapdo  da  evaporapc}o,  pela   ausencia  de

vegetapao e dgua disponivel: a radiapao solar que
nao  6  usada  na  evaporacao  aquece   o  espa¢o
urbano   (massa   edificada)   e   o   ar   da   cidade
(Myrup,1969. citado por Lombardo,1985);
b)  as  altos  temperaturas  que  ocorrem nas  areas
rnais    impermeabilizadas\    em   decorrencia   dos

Ofeilos  combinados  das vdrias caracleristicas  do
sitio     construido,     provocam     baixa     pressao
atmorferica nestas areas, gerando uma circulapao
local.  Esta, por sua vez, provoca a concentrapdo
de  material  parttculado  na  atmosfera local  e  de
massas inidas provenientes da regiao de entorno,
gerando  anomalias  de  precipitapao  sobre  estas
areas (..);
c)  a ocorrencia de  inundac6es nestas areas. pela
presenca ocasional  de  chuvas  intensas  (5  a  10%
mais  chuvas  na  area  urbanizada  que  no  ineio
rwra//.  (Lombardo,1995, p. 53-4).

A definicao do balan9o energetico urbano e dado por (Douglas,
1983'  p.40):

Qs+Qf+Qi=Ql+Qg+Qe (I)
Onde:
Qs e a energia recebida do sol;
Qf 6 a energia gerada por combustao, metabolismo e processos industriais;
Qi e a calor emitido pelo interior da Terra;
QI e a perda de calor por evaporapao;
Qg 6 a perda de calor por conducao no solo;
Qe e a perda de calor por irradiapao.

0  balan9o  energ6tico  urbano  varia  de  uma  cidade  para  outra
dependendo  de  uma  s6rie  de  fatores,  tais  como:  cor  e  tipo  de  materiais
utilizados    nas    edificap6es,    densidade    de    constru96es,    verticalizacao,
morfologia da area, tipo de pavimenta9ao nas ruas, presenca de' areas verdes
e arborizagao nas ruas, circulapao de vel'culos e pessoas e indtistrias.

A energia gerada na cidade atraves da combustao, metabolismo
e  inddstrias  (Qf)  6  sempre  maior  do  que  na  zoria  rural;  por  outro  lado,  a
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energia    rccchi{Ii`    tl`t    s`tl    (Qs)   e   a   perdida   pela   evaporacao   (Ql)    sao
normalmente mais baixas.

Oke  (1978,  p.246)  explica  que  nos  grandes  centros  urbanos a
maior  concentrapao  de  poluentes  impede  a  passagem  de  parte  da radia9ao
solar  de  ondas  curtas,  alem   de  que,  dependendo  das  caracteristicas  das
edificap6es (edificios altos e pouco espacos entre eles), sao criados espagos
de   sombra,   impedindo   a  chegada   dos   raios   solares   diretamente.   Esses

processos  s5o  intensificados  com  a  maior  inclinacao  dos  raios  solares  no
inverno, podendo receber 30% memos da radia¢ao disponivel.

No  ambiente  urbano  nao  ha  muita  agua  para  evaporar  e  por
esse motivo as perdas de calor por evaporapao (Ql) sao inferiores as da zona
rural.  As cidades, na maioria das vezes,  sao estruturadas de maneira que as
aguas  das  chuvas  permane¢am  pouco  tempo  na  superficie,  para  impedir
problemas de circulagao de pessoas e servicos.

Landsberg (1981 ), Oke (1978) e Monteiro ( 1997) deixam  claro

qile  a  quantidade  de  energia disponl'vel  na atmosfera  urbana dependefa do
total  de  energia  liberada  pelos  seres  humanos  atrav6s  de  suas  diferentes
atividades   e   do   total   de   energia   proveniente   da   radia9ao   solar   e   em

quantidade    muito    pequena,    do    interior    da    Terra.     Alem    disso,    o
armazenamento   de   calor   no   espago   construido   pelas   caracteristicas  ja
citadas,  associado  a  pequena  p.erda  de  calor  por  evaporapao,  nao  faz  com

que o  balanco  final  entre as  perdas  e  os ganhos  no  ambiente  urbano  sejam
nulas,   criando  condic6es   para  a  forma¢ao  de  "ilhas  de  calor"  e  "ilhas
fre§cas".

0 efeito da  ilha de calor 6 resultado das diferencas do balanco
de  energia  entre  a  area  urbana  e  o  campo  e  das  diferencas  existentes  no
interior  da  pr6pria  cidade.  A   ilha  de  calor  e  uma  anomalia  termica  com
dimens6es  horizontais,  verticais  e  temporais,  que  tern  sido  observada  em

quase  todas  as  cidades  onde  tern  sido  estudada.  Suas  caracteristicas  estao
relacionadas com a natureza da cidade (tamanho, densidade de construc6es,
uso do solo) e com  as  influencias externas (clima, tempo e esta96es) (Oke,
1982,  p.7).

As  principais  causas da forma9ao da  ilha de calor nas cidades
sao:

"-  aumento  da  enlrada  de  radiapdo  de  ondas

longas  devido  a absorcdo de  radiapdo  de  ondas
longas  que  saem e  sua reernissao pelos poluentes
da alnrosfera urbana;
-  menores  perdas  de  radiapao  de  ondas  longas
nas ruas  e  "canyons"  urbanos  devido a redapao
do " sky view factor"  pelos predios e edifocios;
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-  maior  absorcao  da  radiac@o  tlel  ondas  curtas

pela   superftcie   urbana   devido   ao   efeito   dos
constrap6es no albedo;
-  grande  armazenarnento de  calor durante  o  dia
devido  ds  propriedades  t6rmicas  dos  materiais
urbanos e grande emissao durante a  noi[e;
-  adicao de  calor  antropog6nico na area urbana

pela  utilizapao  de  aquecedores  e  refrigeradores,
transporle e operapi5es industriais;
-    menor    evaporacao   devido   a   relirada   da
vegetapao e a diminuicao de superflcies l[quidas,
o   que    diminui   o   fowco   de   color   latente   ou
evapolranspirapao  e   aumenla  o  founo  de  calor
sensivel''.    (Borustein,    1968.   Oke   el   al..    1991,

apud Lombardo,1995).

Sob.condig6es  atmosfericas  ideais,  ou  seja,  em  condic6es  de
ceu claro e com vento calmo, ocorre a maxima intensidade da ilha de calor.
Com  relevo  pouco  acidentado,  as  temperaturas  mais  altas  sao  observadas
nas    areas    mais    densamente    construi'das    e    com    pouca    vegetapao.
Horizontalmente    ha   diminuigao   da   tempeTatura   a   medida   que   ha   a
aproxima9ao da zona rural, caracterizada por urn gradiente horizontal  mais
brando.   Este   esquema   geral   e   interrompido   por   locais   quentes   e   frios
associados a densidades de piedios altos e baixos. Parques e lagos sao areas
frescas,  e areas  industriais,  complexos  de apartamentos,  areas de comercio
ou centres de cidades, sao mais quentes.

0  balanco de  energia  na cidade em  contraposicao ao campo e
as diferen9as de estabilidade produzem  diferentes taxas de aquecimento ou
resfriamento  pr6ximo  a  superficie,  fazendo  aparecer  regimes  distintos  de
temperatura   do   ar,   cujas   diferen9as   em   urn   dado   tempo   definem   a
intensidade da ilha de calor. (Oke,1982, p.2).

Na zona rural a seqii6ncia da temperatura e padrao. No par-do-
sol  ha urn resfriamento rapido entre 2° C e 3° C.  A superficie drena energia
radiativa  e  subtrai  calor  da  camada  rasa  de  ar  estavel  logo  acima  dela.  A
medida que a temperatura cai e a taxa de emissao radiativa decresce, a taxa
de   resfriamento   tamb6m   declina   a   medida   que   a   noite   progride.   A
temperatura do ar rural a noite cai ate o nascer do sol.

Ao amanhecer o aquecimento solar da superficie gera urn fluxo
turbulento  de  calor  sensivel  que  converge  na  camada  da  superffcie,  cuja

profundidade  e  limitada  pela  inversao  noturna  crescente.  A  medida  que  a
camada de  mistura aumenta a taxa de aquecimento declina ate o  meio dia.

(Oke,1982).
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0  rogimc  iirbiu`o  ¢  diferente,  pois  as  taxas  de  aquecimento  e
resfriamento sao mcl`orcs. Nota-se a falta de picos agudos perto do nascer e
p6r  do  sol  produzindo  uma  onda  diuma  confinada de  temperatura.  Como
conseqiiencia,  a  intensidade  da  "ilha  de  calor"  sofre  uma variagao  diuma
marcante.  As taxas  divergentes  de  resfriamento  entre  os  ambientes rural  e
urbano, no p6r-do-sol, produzem  urn aquecimento agudo na intensidade ate
ao mdximo, poucas horas depois (3  a 5 horas). Depois disso, o resfriamento
urbano levemente maior reduz a intensidade ate que o aquecimento rural da
manha "apaga" a  ilha de calor.  " cidades em  qiie o centro fica mais frio
que  o  campo,  formando  as  "ilhas  frias".  (Oke,   1982,  p.3)  A  distribuicao
espacial   da   ilha  de  calor  esfa  relacionada  com  o  tempo  da  intensidade
maxima.  0  padrao  espacial  diurno  tende  a  ser  menos  definido  e  ajusta-se
bern a distribui9ao das caracter`sticas que cobrem a superficie.

Johnson   (1985,   p.   221)   esclarece   que   a   ilha   de   calor   se
desenvolve e  se deteriora ao  longo do  dia e as mudancas  mais  importantes
acontecem     ao    amanhecer    e    p6r-do-sol.    Em    estudo    realizado    em
Birmingham,  Reino  Unido,  este  autor  mostra  que  a  extremidade  da  area
urbana   apresenta   urn   forte   gradiente   nas   isolinhas   de   acordo   com   os
diferentes   tipos   de   uso   da   terra.   Os   dados   exibem   variapao   temporal
consideravel com maiores diferencas em taxas que acontecem ao amanhecer
e   ao   p6r-do-sol.   A   intensidade   da   ilha   de   calor   comum   cresce   pela
tardezinha e  depois  do  p6r-do-sol  e durante a noite, quando a varia9ao das
taxas de resfriamento  urbanas e rurais e pequena.  As zonas rurais aquecem
rapidamente depois do amanhecer, apresentando temperaturas mais altas do

que   nas   zonas   urbanas.   0   centro   da   cidade   apresenta-se   mais   quente
novamente urn pouco antes do meio da tarde.

A   radia95o   ao   amanhecer   e   p6r-do-sol   nas   areas   urbanas
depende  de  processos   intrinsecos  a  cidade.  No  tecido  urbano  existe  urn
fluxo  de  calor  que  durante  o  dia  fica  armazenado  como  resultado  da  alta
condutibilidade  termica   dos   materiais   que   sao  emitidos   para  atmosfera
nestes  horarios,  apresentando  temperaturas  mais  altas.  A  medida  que  os
raios  solares  vao  incidindo  na  superficie,  o  seu  fluxo  e  reduzido  devido  a

geometria   da   superficie    urbana,    que   proporciona\   reflex6es   mdltiplas
diminuindo  as ondas curtas  incidentes,  que variam  de acordo com  a altura
das constru¢6es, orienta9ao e angulo do sol.

A  localiza9ao  de  uma  cidade  imp6e  urn  amplo  intervalo  de
efeitos    relacionados    aos    corpos    d'agua,    caracteri'sticas    topograficas,
natureza  dos  solos,  vegeta9ao  e  uso  do  solo  da  regiao.  As  combina96es

possiveis sao tao numerosas quanto a quantidade de cidades e isto explica a
preocupagao   com    os   estudos   das    ilhas   de   calor.    As   rela96es   entre
intensidade da ilha de calor, tamanho da cidade e localizagao existem, mas o
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interesse  maior esth na elucidacao de  fatores  fisicos criticos  impl{citos nas
medidas de "tamanho" tais como popula9ao.

Estudos  concordam  em  que  as  variaveis  meteorol6gicas  mais
importantes que govemam a intensidade da ilha de calor sao a velocidade do
vento, seguida pela cobertura de nuvens. As nuvens baixas sao mais efetivas
do que uma quantidade igual de nuvens altas na limitapao da intensidade de
ilha de calor.

0  vento,   assim   como   as   nuvens,   sao  variaveis   substitutas
relacionadas  as  regras  relativas  da  transferencia  radiativa  e  turbulenta  na
produc5o das mudancas da temperatura.  Estas regras estao combinadas nas
variaveis  simples  da estabilidade  atmosferica, que  mostram  a producao de
uma boa correla9ao com a intensidade da "ilha" com a maior frequencia de
ocorrencias e com as maiores intensidades sendo registradas na metade mais

quente   do   ano   (verso   e   outono).   Isso   esta,   em   parte,   relacionado   a
sazonalidade dos controles do tempo (vento, nuvem e estabilidade da massa
de   ar),   mas   ref]ete  as   variap6es   na  cobertura  da   superficie,  tais  como
vegetagao,  densidade  de  construcao  e  nas  influencias  solares,  tais  como
angulo  de  incidencia  em  relacao  a  geometria  urbana  e  a  atenuapao  pelos
aeross6is.  A  ilha de  calor e  mais  bern  delineada no  verao,  ao  passo  que  o

pico  de exigencias do aquecimento ocorrem  no  invemo e  isto  indica que o
calor antropogenico nao e a causa principal. (Oke,  1982).

As  opini6es  quanto as variap6es  sazonais  da  ilha de calor sao
conflit8Iutf3s.  " (...) de urn lado hd pesquisas, conno as realizadas por Milchel

(1979),  Landsberg e  Brush (1980), Jaureguy (1984)  e Oguntoyinbo (1984),
Lombardo   (1985).   que   observaram  que   os   rnaiores  conlras[es   16rmicos
urbano-rurais   (1,rc   a  S'C)   ocorrem  no  irlverno.   (...)   Por  oulro  lado,
Sanderson    (1973),     Akerman     (1985),     Iamamura-Bornslein    (1991)     e
Mendonca  (1994),  verificaram  que  a  maior  magl'Iitude  (rc.   M'C.1.2`'C.
1Orc) respectivamente, ocorre no verao."  (Pitton.1997, p.20).

A  justificativa  para  a  maior  magnitude  da  ilha  de  calor  no
inverno  esfa associada  a maior freqtiencia de  invers6es termicas e a  major
liberapao  de  calor  antropogenico.  No  verso  a  major  magnitude  da  ilha de
calor  e  atribuida  a  maior quantidade  de  energia absorvida  durante  o  dia  e
sua  absorgao  durante  a  noite  ou  em  funcao  do  papel  de  mistura dos  solos
rurais, que no verao apresentam elevada in6rcia termica.

Existem    claras    diferencas    entre    ambientes    atmosfericos
urbanos  de  cidades  tropicais  e  de  latitudes  medias.   "As  di/erewcczs  mai.s
notdveis  sao  observadas  na variada i;ormacao  temporal  da  ilha  de  calor
urbana  que,  nas  cidades  tropicais  tern lido  major  intensidade diurna que
#o/#r#a".  (Imamura-Bomstein  &  Bomstein  (1992)  apud  Mendon9a,1994,

p.13-14).
Outras   pesquisas   concluiram   que   a   ilha   de   calor   pode-se

manifestar  com  maior  intensidade  durante  o  dia;  dentre  elas  destacam-se:
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"Nakamuru   (ly67),   Nke.ndlrim,   el  al   (1978),   Nishizawa  (1983   e   1986),

Iamashita (1988). Iumamura-Bornstein (1991), Setle (1996) '. . (Pitton, \997 ,

p.20).
0 fate e que as cidades possuem especificidades climaticas que

devem  ser consideradas, e estas variam  de  intensidade de acordo com  suas
caracteristicas pr6prias.

Dentre    as    especificidades   climaticas   destaca-se   a   menor

quantidade  de  agua  disponivel  para  evaporar.  A  atmosfera  da  cidade  e
memos dmida do que a da zona rural,  mas ocorrem  variap6es neste quadro

geral,  pois  durante  o  dia existe  maior  probabilidade  de  o  ar  na zona  rural
adquirir vapor d'agua devido a presenca de vegetapao e por ser o solo mais
permeavel.  Por  outro  lado,  durante  a  noite  a  zona  rural  ten  queda  na
(emperatura de maneira mais hapida, deixando o ar saturado e  impedindo a
evaporapao,   ate   que   a   agua   presente   no   ar   proximo   a   superficie   vai
diminuindo  a  medida  que  atinge  o   ponto  de  orvalho.   Dessa  forma,   na
cidade,  que  apresenta  temperaturas  mais  altas  durante  a  noite,  ocorre  a
redue5o  do  ponto  de  orvalho,  havendo  a  formapao de  "ilhas de  umidade".
(Oke,1978,  p.  261).

Devido as diferen9as de temperatura entre a cidade, a periferia
c a zona rural, a circulagao do ar da-se de maneira diversa. A velocidade do
vento  normalmente  e  menor  nas  areas  construidas,  excetuadas  as  areas
densamente verticalizadas, que podem canalizar o ar, atingindo nestes casos
velocidades  maiores  do  que em  pontos  abertos  entre  as  edificag6es.  (Oke,
1978,  p.262).

Sob    condic6es    atmosfericas    estaveis,    sem    a    atuapao    da
circulapao regional, devido a diferenca de temperatura. formam-se zonas de

pressao  diferenciadas,  permitindo  a  circula9ao  do  ar  da  periferia  (memos
quente -alta pressao) em diregao ao centro (mais quente -baixa pressao).

Com  atmosfera  instivel  a  cidade  tern  a  velocidade  do  vento
diminuida em relagao a zona rural.

As areas da cidade com maior concentragao de areas verdes, ou
es  pr6ximas  a  reservat6rios  d'agua  propiciam  o  dec]inio  da  temperatura.
•.„.Isso  pode  ser  explicado  tendo  em  vista  que  a  maior  quanlidade  de

vegetapao  implica em mudan¢a do balan¢o de  energia, j& que  as plantas,
alrav6s  do  processo de fotossintese  e  transpirapao,  absorvem a radiacdo
solar.   Do  mesmo   modo,   as   massas  d'dgua  interferem  no  balanco  de
energia,   em  funcao  de   sua  alto  capacidade   calorifiica,   bern  como  do
consumo de calor latente pela evapora¢ao ". (homhando. \995, p.S3).

Varios  trabalhos  apresentaram  a  influencia  da  vegetacao  no
ambiente da cidade,  sendo responsaveis por amenizar as temperaturas mais
elevadas que provocam desconforto termico, al6m de diminuir a velocidade
do vento e os impactos provocados pela precipitapao. Dentre eles destacam-
re:  Kopec (1970),  que mostrou  a influencia da vegetapao na velocidade do
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vento;  Gomez  e  Garcia  ( 1984),  que  encontraram  diferengas  significativas
dentro da ilha de calor devido a presen9a de urn parque; Oke (1989). que
abordou aspectos micrometeorol6gicos de uma floresta urbana e seus efeitos
na   temperatura   e   Pitton   (1997),   que   enfatizou   que   as   areas   verdes
interceptam,  absorvem,  refletem  e  transmitem  radiap5o  solar,  captando  e
transmitindo igua,  al6m  de  interferirem na dire9ao e velocidade do vento,
sendo  responsaveis  por  registros  de  temperaturas  mais  baixas  mesmo  na
area  central.  Este  fato  foi  tamb6m  observado  por  Danni  (1987)  e  Cruz
(1995).

Habitualmente    o    planejamento    urbano    nao   consideTa   as
condi96es climaticas locais, cuja tecnologia e importada dos paises de altas
latitudes. A ocupacao colonial deixou como heranga, tecnicas de constru9ao
e   desenho    urbano   adotado   dos   paises   europeus,    al6m    da   estrutura
arquitet6nica vigente nos Estados Unidos e Europa.

Assim  o  estudo  de  clima  urbano,  al6m  da  quantifica9ao  das
altera96es   detectadas,   toma   fundamental    uma   analise   geogfafica   do
fen6meno,  ou  seja,  estabelece  relap6es  entre  os  dados  mensurados  e  os
elementos  componentes  da  cidade.  Estes  estudos  podem  contribuir  para  a
melhoria  da  qualidade  ambiental,  pois  a  forma9ao  das  ilhas  de  calor  cria
uma circulagao  do  ar na cidade  que  favorece a concentracao de  poluentes,

podendo  provocar distdrbios  nas  pessoas,  tais  como  doengas  respirat6rias,
circulat6rias,   e,   mos   pal'ses   tropicais,   urn   grande   desconforto   t6mico,
provocado pelas altas temperaturas comuns nestas latitudes.

0 m6todo de analise
Apesar de  ocuparem  pequenas parcelas territoriais,  as  cidades

constituem   a   maior  transforma9ao   da  paisagem   natural,   materializadas
atraves de diferentes formas de polui9ao do ar, agua, solo e subsolo, alem de
transforma96es   na   morfologia  e   estrutura  do  ambiente  urbano.   Rios  e
c6rregos  sao  canalizados  ou  ten  seus  cursos  alterados;  a  morfologia  e
modificada  atraves  de  aterros  e  constru96es;  a  vegetacao  6  retirada;  e  a
associaeao  das   atividades   urbanas  com   a  forma  de  ocupa9ao  do  solo,
provoca alterap6es mos elementos climaticos. "0 c/I.rna "rba#o e' #m s!.s/emc7

qu?  abr:ange  o  clima  de  urn  dado  espaco  lerrestre  e  sua  urbanizapao''
(Monteiro,1976, p.95).

Dessa  maneira  o  clima  6  urn  dos  elementos  que  tern  sofrido
modifica96es  no  decorrer  do  tempo,  e  estudos  do  clima  urbano  ten  sido

justificados   pela   expressao   que  as   cidades  tomaram   mos   dltimos  anos,
principalmente  no  que  se  refere  a  quantidade  de  pessoas  que  vivem  mos
centros  urbanos,  e  consequentemente  s5o  afetadas  por  suas  caracteristicas
especificas.
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Por     m`iilo     I..ii`po     os     estudos     da     atmosfera     urbana
dcsenvolveram-se  sob  uiT`a  perspectiva  est4tica,  matematica  e  isolada  de

possfveis correla¢6es com outTos ramos do saber.
Monteiro ( 1976) apresentou parte da bibliografia intemacional

rcferente a tematica clima urbano e afimou: ``...o card/er grra/ dos/a vcrs/a

p_rodapao  6  colocado  sob  perspecliva  meteorol6gica  onde  a preocupapdo
fundamental 6 avaliar o grou de transformapao da atmosfera pela atividade
urbana,  persistindo  aquele  aspeclo  de  abordagem  ern  termos  de  homem
versus #o/#rezcl ".  (Monteiro,1976, p.58).

"Foi,    sem   sombra   de   dfroidas,   a   partir   do

emprego do principio do funcionamento sislemico
da natureza  gTcoria de  Sistemas  de  Bertalanfy),
da napao  de  dinamica da atmorfera  (Strahler)  e
das preocupap6es  de  alguns  climat6logos  com a
interapao estabelecide entre a atmosfera. a sitio e
o  falo  urbano   (materialidade   humana),   que   o
clima  da  cidade  passou  a  ser  erfocado  de  urn
ponto  de  vista  mais  h;ollstico  e  numa  dimehsao
evolutiva.    originando    os    esludos    de    climas
urbanos  como  se  pode  observar na atualidade''.
(Mendonca,1998)

As inter-rela96es entre os aspectls humanos e fisicos implicam
ado9ao  de  urn  conceito  de  clima  como  urn  "s!.a/ema  aber/a,  ac/i.vo,  e

complexo,  cuif a vitalidade  estd na dependencia directa da capacidade  de
/rocar e#ergj.c] e rna/e'rj'a com a cx/er!.or " („.). (Monteiro,  1997, p. I I ).

Nos  estudos de  clima  urbano,  a  perspectiva sistemica permite
•ntender as ag6es humanas no comportamento do clima, sem que se percam
de vista as escalas que o organizam. No sistema climatico o clima global vai
refletir-se   mos   subsistemas   climaticos   regionais   e    locais   para   filtrar,
relecionar e conduzir a energia e a materia.

Q   escalonamento   das   unidades   climaticas   foi   proposto  por
Monteiro   (1976).   Estas   identificam-se   no  espapo   geogfafico   em   zonal,
regional e  local.

"No nivel zonal, par obra da latitude. decisiva no

pr6prio  f ien6meno   de   diversif iicapao,   produe-se
uma variedade  setorial que,  se nao se afiirma em
faixas continuas, organiza-se em grandes c6lulas.
E_stas seriam a expressao do segundo nivel, aquele
da defiini¢ao macroregional.  Nesta, os cenlros de

81



apao  e  os  sislemas  meleorol6glcas  vinculados  a
faixas zonais diferentes, participariam no senlido
de  produzir  uma  organizacao  climdtica,  gerada
pelos   mecanismos   da   ciroulapao   apnorferica
regional, capaz de mar.ter a organizacao espacial
atrav6s  do  ritmo  de  sucessao  temporal  dos  seus
estados.   (...)    Dentro   das   regi6es,   os   fatores
geogrdficas,  especialmente  em  suas  associap6es
ecol6gicas, poderi&m, por sua vez, produzir nova
gama      de      diversifiicap6es      secunddrias      ou
intermedi&rias  ate  atingir  os  climas  locais.  Esles
seriam    graus    de    organizapao    especializados,
pelas  lntimas  inlegrapi5es  ecol6gicas  no  interior
dos sistemas climdticos regionais. expressando-se,
sobretudo,    pelas    variap6es    quantilalivas    dos
atributos.    (...)    Urn   clima    local    diversifica-se
inicialmente  ao  nivel  de  sua  comparlimentacao
geoecol6gica,  base  mesma  da  identificapdo  dos
mesoclimas, passando a organizar-se no nivel dos
lopoclimas   e   especializar-se   nos   microclimas''.
(Monteiro.1976, p.115-116).

Assim,  a  grandeza  escalar  do  clima  urbano  dependeri  dos
fatores  que  o  definem  como,  por  exemplo,  a  extensao  da  cidade  e  sua
posicao  no  relevo.  0  que  esfa  explicito  nesta  abordagem  escalar 6  a  nao-
deflni9ao  de  limites  rigidos,   "/...J,  mar  cJ preocc/pa€Go  em  carac/erjzcrr a
organizacao   hier&rquica   em   termos   de   ligap6es,   no  plano  vertical,   e
enlrelapamento, no plano horizontal".  (Monteiro,1976, p. I 16).

No  estudo  do  clima  urbano  6  fundamental  a  rela9ao  entre  as
diferentes escalas geogrdficas, desde a zonal ate a local, onde se encontra o
urbano  e  as  diversas  possibilidades  de  articulap6es  entre  os  mesoclimas,
topoclimas  e  microclimas.  A  estrutura  intema  do  clima  urbano  6  definida

por meio da conexao de suas partes.
No    Brasil,    Monteiro    (1976    e    l990a,b,c)    realizou    ampla

discussao sobre teoria e metodologia do clima urbano, vinculado ao espago
geografico, dando  urn  salto  importante  para a supera9ao do tratamento da
relapao entre homem e natureza, desenvolvendo a no9ao de co-participagao
como relapao destes dois fatores na fomacao da atmosfera urbana.

A  inter-relapao  dos  elementos  da  natureza  e  do  homem  foi
chamada de Sistema Clima Urbano (S.C.U.).

"A   estrutura   interna   do   S.C.U.   nao   pode   ser

definida pela simples  su|]erposicao ou adiqao de
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suus      partes      (compartimenta¢aq      ecol6gica,
morfo16gica.  ou funcional urbana),  mas  somente
par    meio    da    lntima    conexao    entre    elas".
(Monteiro,1976, p.99).

Sob a perspectiva sistemica este mesmo autor sugeriu a ado9ao
de tres subsistemas para o estudo do Sistema Clima Urbano: termodinamico
(conforto   termico);    fisico-quimico   (qualidade   do   ar);    hidromete6rico
( impacto mete6rico).

A analise do  Sistema Clima Urbano e feita a partir dos canais
de percepcao humana e os resultados visam principalmente o planejamento
da cidade.

Na entrada de energia no sistema clima urbano encontram-se as
seguintes referencias :

"Sistema Geral ~ circulapao atmorferica regional

como  internediador  entre  a  radiapao  solar  e  a
energia liquida recebida no local.
Conforlo  T6rmico:   espectro  de   lipos  de  tempo
como      expressao      das      variac6es      temporais
(sazonais)  sobre  o  espaco  local,  relacionando  o
quantus ao modus.

Qualidade   do   Ar  -  espectro  ritmico   temporal
como     expressdo     das     variapi5es     horizontais
(circulapao    regional    no    tempo,    vindas    do
ambiente  e  aquelas  especificas  locals  (radiapao
solar),  verticalmente   incidentes  sobre  o  pr6prio
ndcleo).
Impacto Mete6rico - impacto pluvial concenlrado
como     alribulo     tropical."     (Monleiro,     1990c,

p.103).

0  subsistema  termodinamico  tern  sido `o  mais  explorado  mos
estudos   de   clima   urbano,   associado.   na  maioria  das   vezes,   a   umidade
relativa do ar. Este fato foi justificado por Tarifa (1977), quando explicitou:
" ..jilterap6es nas variapi5es da temperatura e umidade.  que nada rnais sao

do  que  elementos   ou  varidrleis  respostas.   conseqiientemente  funG6es  do
baliiixpo   de    energia   por   unidade   de    tempo,    dentro   dei  urn   espa¢o
lridimensional". (Tarifa,1977, p.7 3).

No Brasil a produ9ao cientifica sob essa concep9ao te6rica tern
crescido, com destaque para os trabalhos de Sartori ( 1979), Sampaio ( 1981 ),
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Fonzar(1981),Danni(1987),Lombardo(1985),Mendonca(1994),Maitelli

(1994),Brandao(1996),Sette(1996),Santos(1996),Pitton(1997).
A  concepgao  te6rica do  Sistema Clima  Urbano,  contempla as

varia96es  da  temperatura  e  umidade  relativa,  elementos  do  clima  urbano,
resultante do  balan9o de energia na cidade que e conseqtiencia dos aspectos

geoecol6gicos e urbanos.
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NOv^.I I,I{:N I'i`nNclARIAs NO OESTE pAULlsTA

Eda Maria G6es'

Aeswmo..  Esse  artigo  pretende  expor  reflex6es  iniciais  acerca  das  novas

penitencidrias    inauguradas   recentemente   no   Estado   de   Sao   Paulo   e,
sobretudo,  no oeste  paulista.  Implementada pelo Govemo Mario Covas, tal

politica penitencidria 6 aqui analisada, preliminarmente, a luz do referencial
produzido    em    pesquisa    anterior,    que    tinha    como    objeto    a    politica
penitencidria   do    Govemo    Franco    Montoro.    As    responsabilidades   da
universidade   pbblica,   neste   caso   representada   pela   F.C.T./UNESP,   de
Presidente  Prudente,  frente  a  esse  novo  elemento  que,  com  ela  passa  a
compartilhar   o    cenario    do    Oeste    Paulista,    6    uma   das    perspectivas
enfatizadas.   A   atuapao   dos   alunos   universitalios/agentes   de   seguranga

penitenciaria refoxpa a intensidrde dessa responsabilidade, ao mesmo tempo
que alerta para os perigos da omissao.

Pa/avms-craves..    instituicao   penitenciaria;   politica   carceraria;   Govemo  .
Mario Covas; Oeste Paulista; universidade pdblica.

[ntrodu€ao
0  papel  integrante  desempenhado  pela  violencia  ao  longo  de

toda   a   Hist6ria   do   Brasil   tern   sido   alvo   de   soci6Iogos,   antrop61ogos.

psic6Iogos,  ge6grafos  e  historiadores,  que  tern  se  dedicado  aos  seus  mais
diferentes  aspectos.  Dentre  eles,  destaca-se  a  importancia  estrategica  das
praticas  das  agencias  de  controle  social,  quando  se  trata  de  estuda-las  em
periodos  recentes.  Nesse  contexto,  a  policia  e     a  prisao  tern  sido  alvos
privilegiados, particulamente nas duas tlltimas d6cadas (1980  e  I 990).

Essa periodizap5o,  longe de ser casual, vincula-se diretamente a
hist6ria  polrtica  do  Brasil,  uma  vez  que  o  longo  processo  de  supera9ao  da
Ditadura  Militar,   iniciado  na  passagem  dos  anos  setenta  para  os  oitenta,
caracterizou-se nao apenas pelo fin da censura, como tamb6m pela extensao
do  interesse  de entidades civis,  inicialmente dedicadas a defesa dos direitos
humanos de  presos politicos,  muitos dos quais oriundos das classes medias
urbanas,   para   os   presos   comuns,   sobretudo   pobres.   Nesse   contexto  de
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NOVAS l'li;Nl'l`ENCIARIAS NO OESTE PAULISTA

Eda Maria G6es]

Rcs#mo..  Esse  artigo  prelende  expor  reflex6es  iniciais  acerca  das  novas
pcnitencialias   inauguradas   recentemente   no   Estado   de   Sao   Paulo   e,
itibretudo, no oeste paulisla. Implementada pelo Govemo Mario Covas, tal

politica penitenciaria 6 aqui analisada, preliminarmente, a luz do referencial
produzido    em    pesquisa      anterior,    que    tinha    como    objeto    a    politica
pcnitencialia   do    Goverrio    Franco    Montoro.    As    responsabilidades   da
iinivel.sidade   phblica,   neste   caso   representada   pela   F.C.T./UNESP,   de
l'residente  Prudente,  frente  a  esse  novo  elemento  que,  com  ela  passa  a
compartilhar   o    cenario      do    Oeste    Paulista.    6    lima   das    perspectivas
cnfatizadas.   A   atuagao   dos   alunos   universitarios/agentes   de   seguran9a

penitenciaria refor9a a intensidade dessa responsabilidade, ao mesmo tempo
que alerta para os perigos da omiss5o.

Pa/avms-chavcs..   institui€ao   penitenciaria;   polfti.ca   carceriria;   Govemo
M6rio Covas; Oeste Paulista; universidade ptiblica.

Introducao
0  papel  integrante  desempenhado  pela  violencia  ao  longo  de

loda   a   Hist6ria   do   Brasil   tern   sido   alvo   de   soci6logos,   antrop6Iogos,
psic6logos,  ge6grafos  e  hL istoriadores,  que  ten  se  dedicado  aos  seus  mais
diferentes  aspectos.  Dentre  eles,  destaca-se  a  importancia  estrategica  das

pfaticas  das  agencias de  controle  social,  quando  se  trata  de  estuda-las  em
periodos  recentes.  Nesse    contexto,  a  policia  e     a  prisao  ten  sido  alvos
privilegiados, particularmente nas duas bltimas decadas (1980  e  1990).

Essa periodiza9ao, longe de ser casual, vincula-se diretamente a
hist6ria  politica  do  Brasil ,  uma  vez  que  o  longo  processo  de  superapao  da
Ditadura  Militar,  iniciadc>  na  passagem  dos  anos  setenta  para  os  oitenta,
caracterizou-se nao apenas pelo fin da censura, comb tambem pela extensao
do  interesse de entidades €ivis,  inicialmente dedicadas a defesa dos direitos
humanos  de  presos politicos,  muitos dos quais oriundos das classes medias
urbanas,   para  os   presos     comuns,   sobretudo   pobres.  Nesse  contexto   de
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ebuligao   politica  6   que   se   constituiram   novos   objetos   de   interesse   das
ciencias humanas:  as policias e as pris6es brasileiras.

Dois  momentos  importantes  no  estimulo  ao  debate  suscitado
desde  entao  ocorreram  mos  anos  80:  nun  primeiro  momento,  o  encontro
realizado na Unicamp, em  1982, que contou com a presen9a de especialistas
dos    Estados    Unidos,    Inglaterra   e    lfalia,    alem    do    Brasil,    resultando

posteriormente  na  publica9ao  da  obra  coletiva,  organizada  pelo  cientista
politico  Paulo  S6rgio  Pinheiro,  Cri.me,   yi.a/G#cJ.cr  a  PocJer,  e,  nun  segundo
momento,  ja  no  final  da  decada,  na  fundagao  do  Ndcleo  de  Estudos  da
Viol6ncia O`EV),  na  USP,  por  iniciativa do  mesmo Paulo  S6rgio  Pinheiro e
do soci6logo Sergio Adomo de Abreu.

Particularmente   interessado   na  quest5o.  penitenciaria,   S6rgio
Adorno coordenou, junto com  Rosa Maria Fischer, pesquisa sobre politicas

penitenciarias  paulistas  no  periodo   1950  -   1985.   Dentre  suas  conclus6es,
destaca-se  a  acentuada  centralizagao  dos  processos  decis6rios  ocasionada

pela Ditadura Mi]itar:

`.a  guerra  conlra  o  inimigo  inlerno  defoagrada

pelo governo rnilitar significou uma intensificapdo
das  atividades  policiais.  que  correspondeu a uma
canalizapao de recursos para o reaparelhamento e
lnodernizapdo   da   Pollcia   lnilitar,   visando   nao
apenas  a  repressao  as  organizac6es  poli[icas  de
oposicao,       rnas       tarnb6m      ao      combate       a
criminalidade.  Data dessa 6poca ui'I'Ia articulapao,
cada  vez  mats  transparente  e  sempre  crescente,
entre  o funcionamenlo  do  aparelho  policial  e  do
aparelho     penitencidrio."     (Flscher     e     Atorou,
1987:70)

Transparece      na     crescente      articulacao      detectada,      uma
intensificacao das caracteristicas repressivas das instituic5es prisionais. Num
contexto  marcado  pelo  debate  acerca  da  cidadania  no  Brasil,  o  govemo
Montoro   (1983,  -   1987)   procurou   contrapor  a  tal   quadro   a   Poll'tica  de
Humanizagao Penitenciaria, implementada pela Secretaria de Justiga, tendo a
frente o advogado Jos6 Carlos Dias, ex-presidente da Comissao de Justi9a e
Paz da Arquidiocese de Sao Paulo.

0 carater moderado das  propostas  implementadas nessa gest5o
indica que nunca se chegou a questionar as fun96es de viol6ncia e punieao,

pr6prias   do   sistema   penitenciario,   mas   apenas   procurou-se   executa-Ias
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atraves de m6todos mais especializados e, portanto, memos violentos. 0 que
se  perceba  e  que  essas  alterap6es  nao  fogem  ao  velho  Modelo  Pan6ptico
proposto  pelo   ingles  Jeremy  Bentham  (s6culo  XVIII),  baseado  na  total
transparencia   e   visibilidade   do   cireere   e   dos   corpos,   mas   avesso   a
brutal idade fisica.

Tal moderapao era decorrente da ausencia de coesao politica do
govemo estadual em tomo da questao penitenciaria e acabou por dificultar o
cnvolvimento efetivo das entidades civis de defesa dos direitos humanos em
favor dessa  politica  carceriria.  Contraditoriamente,  no entanto,  as medidas

propostas pela Humaniza9ao foram suficientes para desencadear urn serie de
reac6es de certos segmentos sociais, tais como agentes penitenciarios, juizes
e alguns 6rgaos da grande imprensa, principalmente dos jomais a Es/edo de
S. Paulo e Jormal da Tarde.

0 resultado final  dessa intensa disputa de poder em  tomo das
instituic6es  penitenciarias  concretizou-se  com  a  proximidade  do  pen'odo
eleitoral,   quando   ganharam   espaOo   no   interior   do   partido   do   govemo
estadual, o PMDB, aqueles que adotavam posicdes mais duras no tratamento
da questao da seguranga como urn todo. 0 chamado "pacote da seguranga",
lan9ado pelo entao vice-govemador e candidato a sucessao estadual, Orestes
Quercia,    constituiu-se    como    marco    da    vit6ria    desses    setores    mais
reacionarios  do  partido,  ao  provocar  a  demissao  do  Secretalio  Dias,  em

junho de  1986.
Alem de revelar os estreitos ]imites das transfomiapdes politicos

e sociais que estavam em curso naquela conjuntura polftica, conhecida como
"transieao  democratica",  tal  embate  apontou tamb5m  para as  significativas

barreiras   defensivas   que   costumam   impedir   a   introdugao   de   qualquer
alterapao  no  cotidiano  carcerdrio.  A  partir  da  saida  do  Secrefario  Dias,  as

pris6es   paulistas  voltaram   a   ser  tradicionalmente  grre;.ci.at7as,   ou   seja,
cotidianamente   administradas   atraves   de    urn   conjunto   de   praticas   e

procedimentos  que  transitam   entre  o  fomal   e  o   informal,  com   grande
autonomia e sem  nenhuma transparencia, seja para outros 6rgaos`do Estado,
seja para a sociedade civil.

0 Governo Covas e as tiovas penitenciarias

"EL   uma   revolapao   em   curso   no   sistema   penitencidrio

paulistaJ`
(0     Estado     de     S.     Paulo,

28.07.1998)

89



Com essa frase bombdstica o entao secretirio da Administracao
Penitencialia de  Sao  Paulo,  Joao  Benedito  de  Azevedo  Marques,  anunciou
os  planos, ja  em  andamento,  do  govemo  Covas  para  a  area  penitenciaria.
Seguiu explicando que "s"a/ace mai.a vi.sj've/ G o co#s/rw€Go si.mw//d#ec] de
21  novas  penitencidrias  e  tr6s  presidios  semi-abertos,  no  maior profeto de
ampliacao de vagas em 50 anos" .

i interessante notar que, embora se apresse em  esc]arecer que
tal  revolu9ao  nao  se  resume  em  "levantar  paredes  e  grades",  o  experiente
secretdrio  nao  se  refere  a  atua9ao  do  atua]  govemo  estadual  na  area como
#ovc]   po/!'/I.ccl   pe#!./a"c!.ciri.a.    Trata-se    de    urn    esforco    no    sentido    de
diferenciar-se   da   dltima  experiencia  paulista  de   interven9ao   nessa  area,
efetivada durante o govemo de Franco Montoro (1983  -1987), no qual Joao
Benedito  de  Azevedo   Marques  tamb6m   teve  atua9ao  expressiva,   como
coordenador      da      COESP      (Coordenadoria      Estadual      de      Assuntos
Penitenciarios)?

A Polftica de Humaniza9ao do Govemo Montoro nao previa, no
entanto, a construcao de I`ovas unidades penitenciarias, resumindo-se, nesse
ambito,  a  reformas,  conclus6es  de  obras  e  a  uma  polemica  proposta  de
duplicacao de vagas de penitenciarias caracterizadas por celas individuais. i

provavel   que   isso   se   devesse   sobretudo   a   crise   econ6mica   engendrada
durante  o  Regime  Militar,  cujas  conseqtiencias  foram  fortemente  sentidas
durante os primeiros govemos estaduais eleitos no inicio da decada de  1980.

Outra  explicapao  possl'vel  para  tal  esforgo  de  desqualificagao

politica  de  seus  planos  para  a area carcefaria,  por parte  da  equipe do  atual
govemo  estadual,  seria o  reconhecimento  do  preocupante  carater negativo,
nefasto  mesmo,  que  a  instancia  politica,  e  tudo  que  a  ela  se  refere,  vein
assumindo  no  Brasil  neste  final  de  s6culo.  Dai comentarem  seus planos, ja
em andamento em  1998, e mesmo uma "nova filosofia de tratamento penal",
mas    nao    uma    nova    politica    penitenciaria,    a   despeito    da   anunciada
"revolu95o".

Assim,    alem     de    inscrever-se    no    limitadissimo    rol    dos

governantes que nao ignoraram de modo irresponsavel ou mesmo criminoso
a  quesfao  carceraria,  o  govemador  Mario  Covas  sem  ddvida  tern  atuapao
singular na area, traduzida no montante de investimentos de R$ 424 milh6es

(segundo  J.   8.   Azevedo  Marques).   com   a  construg5o  simultanea  de  24
institu i goes carcerarias.

Dentre  essas  novas  penitenciarias,  treze  localizam-se  no  Oeste
Paulista,  nas  cidades  de  Andradina, Valparaiso,  Junqueir6polis,  Pacaembu,
Lucelia,  Presidente  Venceslau,  Martin6polis,  Getulina,  Pirajui,  Alvaro  de
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Carvallio,   Mirand6polis,   Marflia  e  Presidente   Prudente2.   Apenas  as  tres
altimas  ten  regime  semi-aberto,  embora  as  penas  altemativas  a  deten¢ao
norteiem a "nova filosofia de tratamento penal" anunciada por esse govemo,
sendo uma das bandeiras defendidas por Joao Benedito Azevedo Marques e

pelo afual Ministro da Justica, Jos6 Carlos Dias.
Aparentemente   contradit6rios,   esses   dados   apontam   para  o

compromisso mais imediato assumido pelo governo Covas de tirar os presos
condenados  dos   Distritos   Policiais,   liberando   assim   os   policiais   para  as
atividades  de  investiga¢ao  criminal,  e  de  desativar a  Casa  de  Deten¢ao  de
Sao  Paulo,  "verdadeira  aberragao",  por  isso  mesmo,  tradicional  "barril  de

p6lvora do  sistema  penitenciario  paulista".  Mais  uma  vez,    podemos  notar
urn aprendizado com os erros cometidos durante o governo Montoro, quando
dendncias    acerca    do    abandono    de    parte    significativa    dos    presos   ja
condenados nos Distritos Policiais foram recorrentes.

Acrescentando-se  ainda a esse enorme  e  fragmentario  canteiro
de  obras  as  penitenciarias ja  existentes  na  regiao,  vislumbra-se  urn  novo  e
importante  elemento  no  cenario  do  oeste  paulista,  cuja  significacao  apenas
comega a  ser descortinada  pela  populacao  local,  embora  pontos de  contato.
entre o interior e o exterior desses pres`diosja tenham sido estabelecidos por
diferentes segmentos sociais.

Intimeros  indl'cios  tern  sugerido  que  a  rejei9ao  costumeira  da

popula9ao das cidades escolhidas a construcao de instituic6es penitenciarias,
pautada    no   argumento    da   suposta    inseguranga   a   elas   associada,    foi
sobrepujada pelos desdobramentos da atual crise econ6m ica,  materializados
no  desemprego   e   na  ausencia  de   perspectivas  que  assola  a   maioria  das
cidades da regiao.

Confirmando    a   tradicional    e    nefasta    pratica    de    misturar
interesse  ptiblico  e  interesse  privado,  ha  indicios  de  qile  alguns  dos  seus

prefeitos     montaram     lojas    de     material     de    constriigao,     voltadas    ao
fornecimento para os canteiros de obras penitenciarias e. consequentemente,
ao aumento de patrim6nios pessoais.

Mas foi  sem ddvida a abertura de urn novo\ mercado de trabalho
o que mais chamou  aten9ao.  Estimativas  mencionavam  uma perspectiva de
6.624  vagas  (OESP,  2.08.97)  decorrentes  da  construcao  de   12  presidios
apenas,  e  muitos   prefeitos  disputaram   ferrenhamente  o  privil6gio,   rec¢ni
"descoberto",   de   sediar   essas   instituig6es,   oferecendo   inclusive   ciirsoi

preparat6rios     que     favorecessem          os     muitos     candidatos     locili.i     itw
preenchimento dessas vagas, mediante concurso pbblico.

As  cidades  de  Presidente  Bemardes,  Presidente  Venceshu,  ^illl  p  l't..lllw
Pi'udente ja possul'am  institui90es carceralias.
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A16m   de   importante   fator   socioecon6mico,   idci`tificado   por
amplos   segmentos  da  popula9ao   local,   a  contratapao   massiva  de   novos
funcionarios representa ainda a possibilidade de que uma revolucao tambem
esteja   em   curso   no   interior   dessas   penitenciarias,   embora   dificilmente

perceptivel ao cidadao comum,  pouco habituado ao conv`vio com a questao
carceraria.

Ao contrario do que o senso comum costuma sugerir, a questao
carcefaria nao interessa apenas aos presos, seus familiares e, no maximo, aos
funcionarios penitenciarios e seus familiares.  Basta atentarmos para o fato de

que  depois  do  cumprimento  das  penas  que  podem  variar  de  uns  poucos  a
muitos  anos  de  deten¢ao,  os  presos  abandonam  essa condicao  e  voltam  ao
convivio  social,   ou   seja,  carregando  o  pesado  estigma  de  ex-presidiarios

pelas  ruas  e pracas  de qualquer dessas  cidades,  deixando o conv`vio  restrito
aos  seus  pares  e  aos  funcionarios  penitenciarios  para o  convivio,  ao  memos

potencial, com cada urn de n6s.
Evidencia-se  assim  a  relevancia  desse tema,  em  geral  relegado

ao   interior  dos  altos   muros  das   instituic6es   penitenciarias,   a  atuagao  de
algumas autoridades  responsaveis e aos trabalhos de raros pesquisadores.  A
experiencia de cada  urn desses  homens  no  interior dos  muros  das  pris6es  se
refletira   diretamente   no   seu   comportamento   posterior   aqui   fora   e   essa
realidade  iiielutavel  torna-se ainda  mais  preocupante quando  mos deparamos
com   os   altos   indices   de   reincidencia   do   sistema   penitenciario   paulista

(segundo  a  Secretaria  de  Administra¢ao  Penitenciaria,  dos  49.905   presos
condenados  em  SP,  47%  sao  reincidentes)  e  com  as  fragmentarias  noticias
sobre  a  violencia  reinante  em  muitas  dessas  institui¢6es,  seja  entre  presos,
seja como forma de punicao e controle empregado por funcionarios.

Como   estarao   reagindo,   sob   este   aspecto,   os   milhares   de
funcionarios  recem-contratados?  Terao  transformado  a  questao  carceraria,

por eles diariamente enfrentada, em assunto corriqueiro? Teriam entao seus
amigos   e   parentes   a   inusitada   possibilidade   de   acompanhar  o  cotidiano
dessas     institui¢6es     caracterizadas     pelo     isolamento     e     pelo     misterio
normalmente dele decorrente?

0  carater  fechado  dessas   institui96es  penais  ten   significado
historicamente  nao  apenas  o   isolamento  dos  condenados  mas  tambem  o
acobertamento     de     praticas     diversas,     pordm     igualmente     repudiadas
socialmente, nao apenas dos presos, mas tamb6m dos seus guardiaes. Trata-
se  de  instituicao  de  controle  social,  cujas  praticas  sao  caracterizadas  pela
total  falta  de  transparencia.  A  possibilidade  de  urn  novo  olhar,  ainda  que
mediado pelos novos funcionarios, estaria estimulando o abandono de velhas

praticas?
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Mas al retornamos ao papel dos funcionirios rec6m contratados,
ao mesmo tempo novos sujeitos no cenario penitenciario, porem partilhando
com  os  outros  habitantes  dessas  cidades,  seus  conterraneos,  de  espantos
diversos frente a realidade carceriria, para eles tambem, recem descoberta.

Nesse  sentido,  e  especialmente  importante  o  livro  do  medico
Driuzio Varella -Es/apGo Carcr#di.rw -Ian9ado em  1999, que descreve com
rara sensibilidade e  realismo a vida no  interior da Casa de Deten9ao de Sao
Paulo.  Como ji dissemos, trata-se de  uma "aberrapao",  pela amplitude dos

problemas e distong6es que abriga, proporcionais ao seu pr6prio gigantismo,
por si s6 considerado aberrante em relagao a todos os padr6es penitenciarios.
Mas  apenas  ai  reside  seu  carater  excepcional,  nas  suas  propor¢6es  e  nas
conseqii6ncias  delas  decorrentes,  incluindo  a  potencializa9ao  de  problemas
comuns as oiitras instituic6es carcerarias, ao memos ate agora. i significativo

que  outro  objetivo  do  atual  govemo,  ainda  que  infelizmente  menos  viavel
num curto prazo, seja a desativagao da Casa de Detencao.

Outro  aspecto  do  potencial  inovador  dessas  novas  institui96es
toma-se  evidente  -  a  atua9ao  desses  novos  funcionarios  -  que  deveriam

pautar-se  no  livro  de  Varella  como  urn  manual  as  avessas,  ou  seja,  sobre
tudo  o  que  nao  se  deve  colocar  em  pfatica  no  cot'idiano  carcerdrio.  Iss6
significaria alterar muitas praticas tradicionalmente reproduzidas no sistema

penitenciario, a  revelia de qualquer legislacao,  mas em  geral  respaldadas no
argumento  da  seguranca,  traduzida  no  controle  da "massa carcefaria".  e  na
decorrente tranqiiilidade da sociedade que a.cerca. Assemelha-se assim, essa
representapao  dos   guardas   penitenciarios,   com   a  auto  representa9ao  dos

policiais  (civis  e  militares),  na  medida  em  qile  tamb6m  procuram justificar
sua  viol6ncia e  outras  praticas  ilegais,  insistindo  no  seu  carater her6ico,  em
constante exposicao ao perigo.

Tal  potencial  inovador torna-se  mais evidente se consideramos

que era uma pratica comum  ate a inauguragao de instituic6es penitenciarias
anteriores  ao  govemo  Covas,  o  remanejamento  de  funcionarios  de  outras
instituic6es  para  a  nova,  em  nome  da  valorizagao  da  sua  experiencia  e  do
entendimento   de   que,   frente   a   questao   carcefaria,\  s6   o   conhecimento

produzido  a  partir do  contato cotidiano  com  a "massa carcefaria"  e  valido,
ou  seja,  que  a garantia  de  protegao  da  sociedade  contra os  "seus"  presos 6
monop6lio dos antigos funcionarios. Trata-se de perspectiva imediatista, que
tornou o sistema penitenciario quase imune as inovap6es, al6m de reveladora
das limita96es do conceito de cidadania que predomina na sociedade em que
vivemos, sobretudo quando se trata dos "excluidos".

A16m  de  valorizar  o  potencial  ora  detectado,  tal  constata9ao
tamb6m  sugere,  perversamente,  que  indmeras  dificuldades  certamente  ten
caracterizado   a  atuaeao   dos   novos  agente   penitenciarios,  entre  as  quais
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di`s(aca-sc    a    prosci`¢i`    cclitrml    {li`    `iil`    i`lcli`ciil{i    i"tll`    I`twt.    Iio    cenario

carcerario -os pl.esos.  I.`rei`te aos  rccttrrei`tc.i  `i`tliccs tl.` i`lli`  rcii`cidencia, nao

se   pode   menosprezar   a   presenga   segura   dos   presos   `.vcll`os   de  cadeia",
vulgarmente    chamados    "cobras    criadas".    Por    sua    longa    experiencia
decorrente, em geral, de indmeras entradas e saidas do sistema penitenciario,
ceilamente  valorizam  as  melhores  condic6es  fisicas  oferecidas  pelas  novas

penitenciarias.   Mas   como   reagiram   aos   novos   e   inexperientes   agentes?
Acrescente-se   a   esse   quadro   a  juventude   partilhada   pela  maioria  desses
agentes,  sua  origem  interiorana,  contraposta  a  experiencia,  media  de  idade
ligeiramente  mais  alta e  origem  metropolitana  dos  presos  e  comeearemos  a
vislumbrar    a    complexidade    dessas    relap6es.    Pesquisas    realizadas    nas

penitenciarias   antigas   constatavam   a   fungao   de   lideranca   desempenhada
pelos   presos   mais   experientes,   ao   lado  daqueles  que  tivessem   praticado
crimes graves, mais valorizados pela 6tica invertida dos presos.

"Esqueceram    de    oferecer    cursos    preparat6rios    para    os

pre6.as.... ", comentou  urn dos novos agentes, entre os  indmeros que procuram
conciliar    a    condi9ao    de    estudantes    universitarios    com    a    de    agentes

penitenciarios (ASP's)  ou  de  professores de  presos.  Apenas  na  Unesp, cerca
de  20  alunos  estao  nessa  condicao,   o  que  mos  remete  a  velhas  quest6es
acerca   do    papel    da    universidade,    sobretudo   da   universidade    ptlblica.
Estimular a reflexao e a intervenc5o,  produzir novos conhecimentos a partir
das   atividades   de   pesquisa,   al6m   de   formar   profissionais   qualificados...
iTiesmo  essas  func6es  mais  basicas  nao  ficam  impunes  a  omissao  frente  a

questao carceraria, em relagao a qual a Unesp ja vein agindo atrav6s de seus
alullos.

Atraves      de      conversas      esparsas      com      alguns      desses
funcionarios/alunos,  ja   podemos   perceber   indicios   de   impasses   entre   a

perspectiva  de  novas  praticas  na  relacao  com  os  presos,  estimulada  por
muitos    dos    novos    diretores    e    pelos    cursos    preparat6rios    (chamados
"escolinhas"),  e  a  tenta9ao  pelo  comodismo  e.  sobretudo,  pela  seguranca,

geralmente  associada  a  reprodu9ao  das  velhas  e  violentas  praticas.  Nesse
sentido,  6  revelador o  papel  de atra9ao desempenhado pelas  instituic6es  nas

quais tais pfaticas "tradicionais" ja prevalecem.
As  longas jornadas  de  trabalho  parecem  ser  urn  dos  fatores  a

boicotar esfor9os  inovadores:  imaginemos  urn jovem  rec6m  contratado que
assume  nun  certo  dia,  excepcionalmente,  pela  falta  de  outros  funcionarios

(garantida por lei), a funcao de abrir e fechar portas de ferro para permitir o
acesso   de   presos   de   uma   "gaiola   a   outra".   Nas   primeiras   horas   ele
cumprimenta  com  urn  civilizado  "born  dia"  a  cada  urn  deles.  Nas  dltimas,
das dozes horas em que realizara essa fun9ao de forma quase ininterrupta, ja
recorrera ao tratamento mais freqiiente entre os seus pares mais experientes -
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"anda   vagabuiid(t".    I)ircciona   assim   a   cada   preso   a   revolta   frente   a

explorapao   do   seu   trabalho   honesto,   ainda   mais   insuporfavel   quando
confrontada com a ociosidade, ainda que nao opcional, dos condenados.

Detalhes aparentemente desimportantes para quem nao vivencia
cotidianamente  a  realidade  cal.cefaria,  como  a  alimentapao  partilhada  por
funcionarios e presos, ainda que em espagos diferenciados dentro da prisao,
tamb6m  podem  sugerir  o  desrespeito  a  distin96es  muito  valol'izadas  pelos

primeiros.  Mesmo  que  os  presos  sejam  responsfveis  pela  preparapao  da
comida, ben como por todos os servi9os de manutencao das penitenciarias.

Assim a presenca dos presos revela-se, por si mesma, carregada
de   contradi96es   que   vao   assumindo   diferentes   dimens6es   no   cotidiano
carcefario.  Se  eles  nao  cometessem  crimes  nao  estariam  nas  pris6es  e  nao
demandariam  o  trabalho  de  guardas  e  outros  funcionarios  administrativos.
Mas,  se  as  penitenciarias  nao  existissem,  onde  poderiam  estar trabalhando
todos esses funcionarios?

Dessa  16gica perversa, tamb6m  nao escapam  os presos. Na sua
perspectiva,   as   melhores   condig6es   materiais   sao   evidentes   nas   novas
penitenciarias,  neutralizando  urn  dos  fatores  determinantes  de  freqtientes
confrontos entre presos. Mas como ficafa sua relapao com a faml'Iia, uma vez

que  a  grande  maioria deles  6  proveniente  da capital  e  de  grandes  cidades?
Sabe-se   que   o   dia   de   visita   e   enormemente   valorizado   pelos   presos,
representando a manutencao de  importante e exclusivo elo de ligapao com a
sociedade.  Permitira  a  situa9ao  de  pobreza,  caracteristica  partilhada  pelos

presos, que seus familiares se desloquem em dire9ao ao interior? Nesse caso,
como serao recebidos nessas pequenas cidades?

Por   iniciativa   de   pequenos   empresarios,   linhas   especiais   de
6nibus  intemunicipais  foram  instaladas  em  cidades  que  receberam  novas

penitenciarias,   em   geral   mais   baratas  que  as   linhas  regulares  e  sempre
incluindo, em seu trajeto, essas  instituic6es.

Tambem  ha relates de companheiras de presos que passaram  a
visits-Ioscomfreqtiencia,emfungaodeteremsefixadonasproximidadesda

penitenciaria.  Dentre  essas, ja  comecaram  a  ocorrer  apreens6es  de  drogas
durante  a  rigorosa  revista que  precede as visitas.  Sao  casos  que acabam  na

policia   e   reforgam   estere6tipos   acerca   dos   familiares   dos   presos   e   do
potencial  perigo propagado a partir des§as penitenciarias,  sobretudo para as
pacatas cidades interioranas.

0   final   do  ano  costuma  ser  urn  perl'odo  caracterizado  pelo
aumento  da  tensao   intra-muros,   gerada,   possivelmente,   pela  consciencia
reforgada de  seu  isolamento,  propiciada pelo discurso  ideol6gico que cerca
as festas  natalinas e as comemorac6es do ano novo. No  final  de  1999,  esse
ambiente revelou-se particulamente explosivo em  tres novas penitenciarias,
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I  e  2  de  Presidente  Venceslau  e  de  Presidente  Bernardcs  (Ocstc  Not`cias,
31.12.99).

Nas       duas       primeiras,       ocorreram       dois       assassinatos
respectivamente,  no  mes  de  dezembro.  Na  terceira,  inaugurada  em   1990,
ocorreu  uma  violenta  rebeliao,  liderada por  presos considerados  perigosos,
tanto por sua ascendencia sobre a "massa carceraria", quanto pelos lapos que
mantiveram   com   quadrilhas   violentas.   0   assassinato   dos   dois   lideres,
ocorrido  durante  invasao  da  Polfcia  Militar,  parece  ter  sido  parte  de  uma
estrat6gia  repressiva  previamente  definida e  nao  o  resultado  inesperado  de
urn confronto.

0  estopim   dessa  rebeliao   foi   identificado  pela   imprensa  na
inusitada  tentativa  de  invasao  da  penitenciaria  por  urn  grupo  armado,  que

pretendia resgatar urn preso que all cumpria pena. A operacao nao deu certo,
tendo sido enfrentada pelos guardas que fazem a seguranca das muralhas do

presidio.   Mas   a   ousadia   da  acao   desperta   apreensao,   sobretudo   porque
invas6es  nao  sao  raras  nos  Distritos  Policiais  paulistanos,  como  costuma
relatar  a   imprensa.   Esses   DPs,  despreparados   para  alojar  presos   que  ja
cumprem   penas   e   superlotados,   sao   conhecidos   por   sua  precariedade   e
conseqijente  inseguranga.  Estarao  as  penitenciarias  interioranas  adquirindo
uma  imagem  de  inseguranga, talvez em fungao do cenario tranqtiilo no qual
foram  inseridas? Nesse caso, o fracasso da referida tentativa de invasao pode
ter desempenhado papel exemplarmente dissuasivo.

Procuramos   apontar  alguns   poucos   indicios  ja   detectados   e
formular  algumas  das  muitas  quest6es  nao  respondidas,  que ja  sugerem  a
complexidade  da  nova  realidade  com  que  mos  deparamos  em   funcao  da

presenga  das  novas  penitenciarias  no  Oeste  Paulista,  para  falar  apenas  da
realidade imediata que nos cerca.
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Resumo:  Nos  dltimos  anos,  o  LAGHU  abrigou  e deu  suporte  a  projetos  de

pesquisa  cuja   relevancia   e   impacto   social   sao   evidentes.   Destacamos  as
pesquisas  realizndas  com  o  suporte  do  Laborat6rio  de  Geografia  Humana
desde  1996:  "Ma|)a  dos  Assentamentos  Rurais  no  Brasil",  Bemardo  M.
Femandes   (org.);   "Censo   Educaciona]   dos   Assentamentos   Rurais   do
Pontal    do   Paranapanema/SP",    Bemardo    M.    Femandes   (coord.);    e,
"Impacto  Econ6mico  das  Unidades  Universitarias  da  UNESP  Dos  seris

municipios-sede",   projeto   de   ambito   estadual,   cuja   etapa   I.elacionada   a
Presidente  Prudente  realizou-se  sob  a  coordenacao  do  Prof.  Dr.  Ant6nio N.
Hespanhol.  A  acumulacao  de  experiencias  sob  o  enfoque  da  analise  e  do
enfrentamento de situa96es de nitido contorno socioespacial, como as citadas
acima,  vein  capacitando  os  quadros  de  usuarios,  colaboradores  e  estagiarios

que   participam   das   atividades   permanentes   e   temporarias   do   LAGHU.
Desenvolvem-se assim, experiencias de atua95o em areas que sao carentes em
termos  de  formapao  de  recursos  humanos  qualificados  e  ao  mesmo  tempo,
demandantes    em    termos    de    novas    oportunidades,    potencialidades    de
investigacao cientifica e exercicio profissional. Nesse sentido, pode-se afirmar

que  o   LAGHU   vein   conseguindo   intemalizar  urn   conjunto  de   saberes   e
praticas   que,   aos   poucos,   configuram   e   consolidam   urn   perfil   tecnico-
cientifico  especializado  e  urn  modo  de  atuacao  diferenciado,  marcado  por

'  Professores dos Departamento de Geografia da Faculdade de Ciencias e Tecnologia

da  UNESP  de  Presidente  Prudente  -  SP.   Endereco  para  correspondencia:   Rua
Roberto  Simonsen,  305.  Cep:   19060-900.  Tels:  018  2295375;  018  2295388  ramal
5456.  E-mat I : depgeogTafia@prudente.unesp.br

I ProfessoTes dos Departamento de Planejamento da Faculdade de Ciencias e

Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente - SP. Endereco para
correspondencia:  Rua Roberto Simonsen, 305. Cep:  19060-900. Tels: 018 2295395.
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I  e  2  de  Presidente  Venceslau  e  de  Presidente  Bernardcs  (Ocste  Not`cias,
31.12.99).

Nas       duas       primeiras,       ocorreram       dois       assassinatos
respectivamente,  no  mss  de  dezembro.  Na  terceira,  inaugurada  em   1990,
ocorreu  uma  violenta  rebeliao,  liderada por  presos considerados  perigosos,
tanto por sua ascendencia sobre a "massa carceraria", quanto pelos la9os que
mantiveram   com   quadrilhas   violentas.   0   assassinato   dos   dois   lideres,
ocorrido  durante  invasao  da  Policia  Militar,  parece  ter  sido  parte  de  uma
estrat6gia  repressiva  previamente  definida e  nao  o  resultado  inesperado  de
iim confronto.

0  estopim   dessa   rebeliao   foi   identificado  pela   imprensa  na
inusitada  tentativa  de  invasao  da  penitenciaria  por  urn  grupo  armado,  que

pretendia resgatar urn preso que ali cumpria pena. A operagao nao deu certo,
tendo sido enfrentada pelos guardas que fazem a seguranga das muralhas do

presidio.   Mas   a   ousadia   da   apao   desperta  apreensao,   sobretudo   porque
invas6es  nao  sao  raras  mos  Distritos  Policiais  paulistanos,  como  costuma
relatar  a   imprensa.   Esses   DPs,   despreparados  para  alojar  presos   que  ja
cumprem   penas   e   superlotados,   sao   conhecidos   por   sua  precariedade  e
conseqiiente  inseguran9a.  Estar5o  as  penitenciarias  interioranas  adquirindo
uma  imagem de  inseguran9a, talvez em fun9ao do cenario tranqiiilo no qual
foram  inseridas? Nesse caso, o fracasso da referida tentativa de invasao pode
ter desempenhado papel exemplarmente dissuasivo.

Procuramos   apontar   alguns   poucos   indicios  ji  detectados  e
formular  algumas  das  muitas  quest6es  nao  respondidas,  que ja  sugerem  a
complexidade  da  nova  realidade  com   que  mos  deparamos  em  funcao  da

presenga  das  novas  penitenciarias  no  Oeste  Paulista,  para  falar  apenas  da
realidade  imediata que nos cerca.
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Resumo:  Nos  dltimos  anos,  o  LAGHU  abrigou  e den  suporte  a  projetos  de

pesquisa  cuja   relevancia  e   impacto   social   sao  evidentes.   Destacamos   as
pesquisas  realizadas  com  o  suporte  do  LaboTat6rio  de  Geografia  Humana
desde  1996:  "Mapa  dos  Assentamentos  Rurais  no  Brasil",  Bemardo  M.
Femandes   (org.);   "Censo   Educacioml   dos   Assentamentos   Rurais   do
Pontal    do    Paranapanema/SI'",    Bemardo    M. ,  Femandes   (coord.);.  e,
"Impacto  Econ6mico  das  Unidades  Universitarias  da  UNESP  mos  seus

municipios-sede",   projeto   de   ambito   estadual,   cuja  etapa   relacionada  a
Presidente  Prudente  realizou-se  sob  a  coordenagao  do  Prof.  Dr.  Ant6nio N.
Hespanhol.  A  acumulapao  de  experiencias  sob  o  enfoque  da  analise  e  do
enfrentamento de situac6es de nftido contorno socioespacial, como as citadas
acima,  vein  capacitando  os quadros de  usuarios,  colatioradores  e  estagiarios

que   participam   das   atividades   permanentes   e   temporarias   do   LAGHU.
Desenvolvem-seassim,experienciasdeatuapaoemareasquesaocarentesem
temos  de  foma9ao  de  recursos  humanos  qualificados  e  ao  mesmo tempo,
demandantes    em    termos    de    novas    oportunidades,    potencialidades    de
investiga9aocientificaeexercicioprofissional.Nessesentido,pode-seafirmar

que  o  LAGHU   vein   conseguindo   intemalizar  urn  conjunto  de  saberes  e
praticas   que,   aos   poucos,   configuram   e   consolidam   urn   perfil   tecnico-
cientffico  especializado  e  urn  modo  de  atuapao  diferenciado,  marcado  por

'ProfessoresdosDepartanentodeGeografiadaFaculdadedeCienciaseTecnologia

da  UNESP  de   Presidente  Prudente  -  SP.   Endereco  para  correspondencia:   Rua
Roberto  Simonsen,  305.  Cep:   19060-900.  Tels:  018  2295375;  018  2295388  ramal
5456. E-mai I : depgeografia@prudente.unesp.br

}ProfessoresdosDepartamentodePlanejamentodaFaculdadedeCienciase

Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente -SP.  Endereco para
correspondencia:  Rua Roberto Simonsen, 305. Cep:  19060-900.  Tels: 018 2295395.



projetos  cuja  natureza  e  objetivos  estao  intimamente  associudos  as  politicas
pt,blicas.

Palavras-chave: politicas ptiblicas, pesquisa em geografia humana, SIC.

I. Introdu¢ao
`Na   sociedade   caphalista,   es   fum]s

indi\nduaisdqudemdeprQjedssaciais,
a grande maicha sonha oon futims que
de  podem  se  malizar  se  hover apc>fo,
favomeinento, dyuda, onnprtilhamento.

FrfuiFrtydeoutus".
Pwl sbq3er (1998)

Em     1996,     a    vit6ria    eleitoral     de     uma    nova    orientagao

programatica  que  assume  o  comando  da  administragao  municipal,  conduz
alguns segmentos e grupos da Faculdade de Ciencias e Tecnologia/UNESP de
Presidente Prudente, entre elas o Laborat6rio de Geografia Humana, a ampliar
e a intensificar seus la9os com o  novo govemo do municipio.

A  construcao  de  uma  experiencia  ben  sucedida  de  trabalho
conjunto  teve   inicio.   Partindo  dos  estudos  que  deram  forma  final  a  urn

projeto   coordenado   pelo   LAGHU,   os   primeiros   resultados   desta   nova
parceria  (LAGHU-UNESP/Prefeitura  Municipal)  permitiram  que  o  poder
pdblico  divulgasse  a  sua  populagao  os  limites  e  a  distribuig5o  espacial  das
areas de exclusao social da cidade.  A  proposta de Trabalho qiie resultou na
elaboracao do "Mapa da Exclusao Social de Presidente Prudente (1997)",
teve   como   elementos   embasadores   e   delineadores:    a   metodologia   de
apurapao,  dimensionamento e  analise da exclus5o  social, desenvolvida pela
assistente   social   Aldaiza   Sposati,   docente   do   Departamento   de   Servigo
Social  da  PUC/SP,  e  o  documento  produzido  pela  equipe  responsavel  do
LAGHU,   em   parceria   com   a   Divisao   de   Estudos   Socioecon6micos   da
Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente,  ent5o  dirigida  pelo  economista  e  docente  da  FCT/UNESP,  Prof.
Everaldo  S.  Melazzo.  Assim, este documento  intitulado:  "Proposta te6rico-
metodol6gica  de  anilise   socioespacial   em   gesfao  municipal",   reuniu  os

principios  e  os  procedimentos  necessarios  para  que  a  equipe  coordenada
pelo  ge6grafo e  docente  da  FCT/UNESP  e  atual  coordenador do  LAGHU,
Prof.  Raul 8. Guimaraes, produzisse o resultado cartografico final (Mapa da
Exclusao   Social   de   Presidente   Prudente,   1997)   e   a   nota  t6cnica   que   o
acompanha,  intitulada:  "A  exclusao  social  em  Presidente  Prudente  e  seu

processo de  mapeamento".  (Guimaraes,  R.B.  -  coord.,  Presidente  Prudente,
LAGHU/FCT/UNESP,1997).
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^volindo    pelo   griipo   de    pesquisa   do    LAGHU   como   urn
importante  instrumento  de  p]anejamento  das a96es  de  govemo,  portanto,  de
orientapao  e  instru9ao  para  a  tomada  de  decis6es  no  ambito  das  po]iticas
pdblicas,  em  diferentes  escalas,  niveis  de  atuagao  e  das  competencias  das
diferentes secretarias municipais, o govemo local n5o s6 encampou a proposta
como solicitou que sua conclusao e divulgag5o se fizesse ainda no periodo dos
cem  primeiros  dias  de  gestao  -  como  forma  de  garantir  sua  efetividade
enquanto instrumento de suporte as suas ap6es futuras.

Com   relagao  a  este   mapa  e  a  sua  metodologia,  a  equipe  de
autores afirmava na nota tecnica que relatava o seu processo de elaboragao:

"(...)   A   conslrapao  do  mapa

foi   resultado   de   informapi5es   sobre   infra-
estrutura  tais  como  a  exist6ncia  de  rede  de
esgoto   e   &gua   encanada.   a  exist6ncia  de
coleta     de      lixo     e     de     caracteristicas
populacionais  (escolaridade  e  renda).  Para
isto, foram  selecionadas varidveis  existenles
no Censo Demogr&fiico do IBGE de  1991  que

pudessem expressar a condi¢ao de vida das
familias  residentes  em  Presidente  Prudente.
Desta  andlise  dos  dados  foram  escolhidas
sete   (07)  varidveis:   chofes  de  farn{lia  com
renda de  ate urn (01)  saldrio-minimo. chef;es
de familia com nenhum ou com menos de urn
ano     de     iustrapao,     ninero     total     de
analfabelos,   total   de   crian¢as   de   sets   a
catorze  . anos   analifabetas,   domicilios   com
canalizapao    inlerna   de    dgua,    domicllios
ligados  a rede  geral  de  esgolo e  domicilios
com   lixo  jogado   em   terreno  baldio.   A16m
destas   varidveis.    tamb6m   foi   utilizada   a
distribuicao  da  morlalidade  infanlil,  obtida
no  Nticleo  de  Estudos  de  Mortalidade  da
FCT/UNESP   Os  dados  foram  organizados
num banco de dados por setor censitdrio da
cidade e, a partir dai, geradas tabelas para
cada  uma  das  varidreis,   ordenando-se  os
setores    censitdrios    da   situapao    de    pior
condicao    de    vida    a    melhor    situa¢do".
(Guimardes.1997 :04).
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A  repercussao  deste  trabalho  pode  ser  medida  atrav6s  da  sua
utilizacao    como     instrumento    de    suporte,    quer    para    a    implanta9ao,
reformulapao ou para o desenvolvimento de diferentes projetos levados a cabo
pela  Prefeitura  Municipal  de  Presidente  Pmdente  (gescao  1997-2000),  o que
revela  e  comprova  sua  eficacia  e  efetividade.  Listamos  abaixo,  os  Projetos
municipais,  Campanhas,  Conselhos,   Servicos,  6rgaos  e  demais   insfancias,
entidades e  institui96es  da  sociedade  prudentina,  que ten  utilizado o "Mapa
da Exclusao Social" ( I 997) para instruir, subsidiar e promover suas ac6es:
I.   Campanha  "Volte   Pfa   Ficar"   (A9ao   Integrada  -   1999).   Campanha  de

mobilizagao    envolvendo     varias     Secretarias     Municipais,     Conselhos,
Ministerio   "blico,   Poder  Judiciario,   Redes   Municipal   e   Estadual   de
Ensino, UNESP,  imprensa, Associag6es de Bairros, Sindicatos, Central de
Voluntarios, educadores. Visando uma acao integrada de combate a evasao
e   a   exclusao   escolar,   esta  campanha   procura   dentre  outros   objetivos,
detectar  o  perfll   das  crian9as  e  adolescentes  que  abandonam  o  ensino
fundamental,  assim   como  os  motivos  que  os   levaram   a  esta  situapao,
atrav6s de levantamento mos pr6prios domicilios destes jovens.

2.   "Rede Local de Ateneao a Crian9a e ao Adolescente" (Projeto  integrado).
Esta iniciativa procura superar a falta de articulapao e complementaridade
entre os varios programas, servi9os e atendimentos prestados a crianga e ao
adolescente,  pelos diferentes 6rgaos pdblicos.  Tambem  procura  implantar
urn   sistema   de   controle   de   qualidade   dos   servi9os   e   atendimentos
oferecidos.

3.   Programa "Brasil  Crianca  Cidad5 -Projeto  Vagalume"  (SMAS).  Projeto

qiie procura cadastrar crian9as e adolescentes na faixa etaria de 7 a  I 4 anos
que vivem da cata em  lix6es, promovendo a imediata desvinculacao destes
com  a atividade,  atrav6s  de  medidas  que  reforcem  o  vinculo escolar e as
atividades em  oficinas.

4.   "Programa de Garantia de Renda Minima Familiar" (Secretaria Municipal
da Assist6ncia Social -SMAS). Programa inserido no plano de govemo da
atual  administrapao,  visa  o  enfrentamento  da  pobreza  e  da  situacao  de
abandono   de   criancas   e   adolescentes,   assegurando-Ihes   o   direito   a
educapao.  Em  1999. o programa atendia a 391  familias.

5.   Projeto "Jovem Cidadao" (SMAS). Voltado parajovens de baixa renda, na
faixa etaria de  12 a  18 anos, este projeto procura oferecer oportunidades de
aquisicao  de conhecimentos,  habilidades e comportamentos necessarios a
sua atuapao como cidadaos e futuros profissionais.

6.   Projeto "Crianca Cidada" (SMAS). Atende criancas e jovens (7 a  14 anos)
em   situacao  de  pobreza,   atrav6s  de  atividades  de  complementapao  da
formagao  escolar  (aquisicao  de  habilidades,  atividades  lddicas,  culturais,
esportivas,  melhoria  da  autoestima,  das  relap6es  entre  os jovens  e  suas
familias  e  entre  os  jovens  e  a  escola).   Visa  tamb6m   inibir  o   ingresso
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precoce  dos jovens  no  mercado  de  trabalho.  Para  tanto,  o  projeto  coiita
com bolsas-escola e bolsas-estudo,

7.   Projeto  "Combate  ao  Analfabetismo  para  Jovens  e  Adultos"  (Secretaria
Municipal  de  Educapao - SME).  Visa identificar e cadastrar a populapao
de jovens (acima de  14 anos) e adultos que nao puderam efetuar estudos na
idade  regular,  dando-lhes  oportunidades  apropriadas  ao  desenvolvimento
da capacidade de aprender e assim poderem exercitar a cidadania, Tamb6m
envolve   atendimento   oftalmol6gico,   doapao   de   6culos   e   atividades
(palestras, cursos) voltados a temas da terceira idade.

8.  Projeto  "Central  de  Vagas  de  Educacao  lnfantil"  (SME).  Organizapao,
sistematiza9ao    e    informatizapao    de    dados    sobre    criancas    e    macs
demandantes   de   vagas   na   rede   municipal   de   educa95o   infantil   (pre-
escolas). Definicao de crit6rios de prioriza9ao de atendimento. Aumento da
eficiencia   na   capacidade   de   diagnosticar   e   planejar   o   atendimento.
Aumento  significativo  na  cobertura.  Entre   1997  e  1999,  mais  de  2.800
vagas foram abertas na rede de ensino infantil do municipio.

9.  "Programa   de   Sadde   da   Famflia   de   Presidente   Prudente   -   PSFPP"
(Secretaria  Municipal   de  Sadde  -  SMS).  Nesta  iniciativa,  o  Mapa  da
Exclusao Social foi, particularmente, urn importante instrumento uti]izado

para: a) definir as areas urbanas priorifarias (setores intemos aos bairros e
trajetos prioritarios para os atendimentos domiciliares) e b) dimensionar a
populag5o  residente que veio a  se constituir no principal  pdblico-alvo do
programa.  Alem disso, dado o seu carater intersetorial, o Mapa contribuiu
para instruir bs executores do PSFPP na defini9ao das ap6es emergenciais
e  preventivas  de  sadde.   Em   1999,  34%  da  populapao  urbana  total  do
municipio era coberta pelo PSFPP.

10.0  Mapa  tamb6m  foi  utilizado  por  varias  outras  institui96es  e  foruns  da
sociedade   civil.    Podemos   ressaltar   sua   utilizapao   como   instrumento
didatico  no  Curso  de  Servi9o  Social  da  lnstitui9ao  Toledo  de  Ensino  de
Presidente  Prudente,  bern  como  pelos  Conselhos  Municipais  (Conselho
Municipal do Orcamento Participativo, da Educapao, da Assistencia Social
etc.), al6m  de serem encontradas referencias do uso deste em disserta¢6es
de mestrado, monografias de especializagao e gradua95o.

A       continuidade       e       o       aprofundamento       da       parceria
LAGHU/Prefeitura  Municipal  concretizou-se  atrav6s  do  Termo  Aditivo  de
I 998 ao Convenio de cooperagao tecnico-cientifica firmado entre a UNESP e
a   Prefeitura   Municipal    em    1997.    Neste    aditamento,   detalharam-se    as
atividades  conjuntas  entre  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento
Urbano  do  Municipio  de  Presidente  Prudente  e  o  Laborat6rio  de  Geografia
Humana  da  Faculdade  de  Ciencias  e  Tecnologia  da  UNESP.  Parceria  que,

portanto,   preencheria uma das condic6es exigidas pela FAPESP, aos projetos
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dci"i`daiil"   dc   rl"iiciamclilo   n.)   iiilcrior  de  sua   nova   linha  de  pesquisa

(l'rograma Poll(jcas Pdblicas).
Neste    sentido    6    que,    aprovado    o    projeto,    a    equipe    de

pe5qulsadoresencontroucampopropfcioparaodesenvolvimentodaproposta,
cujosresultadossaoapresentadossumariamenteaqui.

2.Amadurecimentote6ricodaequipe-Notassobreaexclusaosocial
Erazoavelmentesignificativoontimerodeti.abalhosacademicos

existentes   sobre   a   cidade   de   Presidente   Prudente.   A   presen9a   de   tres
instltuig6esdeensinosuperior,comcursosdegraduacaoep6s-graduacaoe
umelementoimportantenagera9aodeconhecimentossobrediversosaspectos
darealidadeondeesfaoinseridas,atravesdemonografias,dissertac6es,tesese
demais tipos de relat6rios de pesquisa.

A   pr6pria   equipe   de   pesquisa   responsavel   por   este   projeto
conhece  e  ate  mesmo  produz  diferentes  tipos  de  investigap6es.   Porem,  o
desafio  proposto  no  projeto  "Sistema  de  Informacao  para  a  Tomada  de
Decisao  Municipal"  exigiu  urn  redirecionamento  te6rico  e  empi'rico  para  a
sua  conducao,  baseado  sobretudo  na  tentativa  de  urn  olhar  integrador  sobre
djferentesmecanismosdeprodu9aodasdesigualdadessociais,econ6micase
ambientais  no  interior  de  urn  espapo  urbano  determinado  e  mais,  sobre  as
dlstintas  e  especl'ficas  maneii.as  com  qiie  estas  desigualdades  aparecem  no
conjunto da cidade.

Paraal6mdabuscadedadosevariaveisqiiepudessemexprimir
c.oncreta  e  verossi'mH  estas  desigualdades,  nao  poderi'amos  nos
inciirsao  na  literatura,  cada  vez  mais volumosa,  que trata  destes
nllp rlr`c  ;hr`-:-^_  I_

de  maneira
furtar a uma

_____,  ._ ..,..  I,ial.  vulumosa,  que trata  destes
fen6menosequenosinspjramdemaneiradiretae/ouindireta.

Assim,  tao  logo  foi  publicado,  o  estudo do  PNUD/ONU  (1996)
sobre   o   fndice   do   Desenvolvimento   Humano   dos   munici'pios   brasileiros

(inspiradonametodologiautilizadaparaacomparacaoentrepal'ses)despertou
o   interesse  na  medida  em   que  utiliza  3   indicadores  de  qualidade  de  vida

(rendapercapita,anosdeescolaridadeeesperangadevldaaonascer)para
gerar  urn  indicador  si'ntese  que  possibilita  a  comparapao  entre  as  unidades
espacjais3.

Este  foi  urn  estudo  importante  na  trajet6ria  desta  pesquisa  em
particular,namedidaemquesinalizouocrescenteinteresseparaaconstrugao
deindicadoresdequalidadedevidaquepossibilitassemacomparacaoentre
diferentes realidades.

3 0 |DH varia entre 0 eubpaido5n:`n?::o=,gg:iaoi;i:`eDOAH;#,Tuen:cnitf:og,c8,aesf,]#?£toe.n#eoocaesoo.5eppors=,edEn:PH

Prudente, o IDH atinge 0,76.
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0coiili.`ciliicHtol`erdadodotrabalhodeelaboracaodoMai)ada
Exclusao/inclusilttsoclalde1997tamb6mp6deserreavaliadoeaprofundado
durante    este    trabalho.    Por6m,   ja    naquele    momento    reconheci'amos    a
importanciadotrabaltiopercursordeSposati(1996),mapeandoacidadede
Sao Paulo.

De  maneira  partici.pativa  (na  medida  em  que  os  dados  foram
obtidosatravesdaaplicagaodequestionariosporagentesdapastoralfamiliar)
e   utilizando-se   de   t5cnicas   de   produ9ao   de   indicadores   sociais   bastante
acessi'veis,   demonstrou   a  necessidade  de   iim   conhecimento  detalhado  das
areas    urbanas,    no   sentido   de   desmascarar   estas   desigualdades   e   suas
caracteri'sticas  e  principalmente,  para  evitar  discurso  homogeneizador  e/ou
neutro    sobre    as    diferengas    territoriais.    Neste    trabalho.   ja    comparece
nitidamente,      a      concep9ao      de      que      situa96es      de      exclusao      (seja

pessoal/individual,sejafamiliar)saodecorrentesdasuperposicaodecarencias
dedlferentesnaturezas,taiscomobaixaescolaridade,desemprego,condig6es

precarias de moradia e outras.

0trabalhodeNunes(1990)apontajustamentenestadirecaoao
analisar  as  diferengas  conceituais  entre   necessidades,  carencla  e  pobreza.
Enquanto   a   nocao   de   necessidade   remeteria   a   uma   ambigiiidade   entre
situa96escontingenciaisesituag6esdeimperiosidade,oconcei.todecarencia
seri.amaisprecisoeremeteriaadiscussaodasrela96eseiitresujeitosquet6in
vontadesdedeterminadosobjetos,apartirdevaloreseestruturassociaisque
informam   os   desejos,   as   necessidades   e   seus   julgamentos   objetivos   e
subjetivos.Ouseja,ascarenciassomentepoderiamserjulgadasapallirdo
conhecimentodomododevidaedaestrliturasoclaldosvaloresmaterialse
iiao materials.

0  conceito  de  pobreza,  entao,  deve  partir  deste  conhecimento
pievio,distinguindoaquelesquealcancamdosquenaoalcangamumpadrao
historico   e   socialmente   aceito   de   bens   materiais   e   simb6licos   de   cada
socl.edade.

Singer  (1998)  afirma  que   `.c' sew dz;vi.da  /.#com%m  "rna pesj't)a
eds%Cs°e:P%tcaa%`nee,=*^id.:_o_ui_jc_lu.i~d=-d.i.;e-c;i;suo:;:;"rfc%opessos::t:,
ddfflveeresnetresetneco%.raasddaaQC°.T?.a:rnA;^j.ir~`:':i_i.";iev.Elf_`(UPC.'6a3').Ae%Co'uds..as°c:`%l:::
diferentesteoriasdascausasdaexclusaosocial,ofatorecon6micoapoi`lii<.``.
comodeterminante,reforcandoassimnaos6anecessidadedecolih..c.`r"nn
diferentes  manifestag6es,   mas   fundamentalmente  de  encara-las  c{iliitt   unm
situagao  relativa,  onde  a  cada  momento,  se  alteram  as  posicb.``  mtlivj.lwiil.I
e/oufami1iares.

Martins  (1997),  por  sua  vez,  chama  a  atencao  d(t  iilto  |tnrw  "u
constitui-seoelementomaisjmportantenestadiscussao:flsii{wlillltnwmOi\

pobreza  e  de  miseria,  nas  quais  a  t6nica  nao  6  apenas  .`im  li"tlH.alto+`.o  no

171



foma  de  privacao,  mas  fundamentalmente  a  desigualdadc  de  condic6es  e
perspectivas para a sua superacao.

Por  isto  mesmo  6  que  este  autor,  fugindo  do  que  considera  "a

/e/I.cfai.zapao  dr  i.dGi.¢  dc  eec/wsGo",  a  seu  vcr  extremamente  economicista,
constr6i e  prop6e a no¢ao de  inclusao precaria e  instavel. Na medida em que
sempre  existem  lacos  que  unem  os  individuos  ao  mercado  (em  seu  sentido
mais amplo) e preciso compreender a precarizapao cada vez mais intensa das
relac6es   sociais,   que   acabam   por   privar   os   seres   humanos   de   direitos,
atingindo sua cidadania.

A  tradicao  dos  estudos  geograficos,  que tomam  como central  o
conceito  de  segregagao,  possui  uma  forte  rela9ao  com  o  nosso  percurso  de
teri.itorializar   variaveis   e   dados   capazes   de   distinguir   e   diferenciar   areas
segundo a composicao social e/ou econ6mica da popula9ao que all reside.

Uma  ampla  discussao  sobre  este  conceito  pode  ser  encontrada
em Preteceille (1996), onde sao analisadas as causas, os criterios de medic5o e
as possibilidades de apreensao das profundas diferencia96es que assiimem urn
lugar  de  destaque  nas  cidades  contemporaneas,  Has  quais  as  manifesta96es
territorials das desigualdades alteram a pr6pria divisao social do espago.

Saclis ( 1998) e urn dos autores que chama a atencao desta equipe

de  pesquisa quando torna-se evidente a aproximacao entre os fundamentos e

proposi¢6es  ali   apresentados  e  os  principios  e  objetivos  que  procuram   ser
consol idados nesta propostfy.de construcao de urn sistema de informap6es.

0   texto   em   questao   defende   a   implementacao   da   ideia   de
"desenvolvimentoenquant;apropriacdodedireilos",corrioOfxoestTutuTad?r

para o enfrentamento das situag6es de desigualdade entre nac6es e no interior
dos seus respectivos tecidos socioespaciais. 0 autor parte da consideracao de

que  o  desenvolvimento deve  ser encarado  na  sua  `/orma p/wrjcJi.meHsi.o#cJ/ ",
isto e, como processo que ao fundir-se a id6ia de democratiza9ao, aponta para
uma  dinamica  jamais  terminada  de   ..ex€rc;'ci.a  dcl  cidczcJami.cl  com  vj.sJas  a
expansao, a un-iversalizapao e a apropriapao e.ietiva dos dir.:i`l:s .de prip::.ira,
s;gunda,terceiraequartagerap6es",rasp?ed.vamente.:as`:d`i!reito:.po,llt!cos:
c;v[.I c  c!'vjcos ";  os  ..dJ.rei./os  sociais, econ6micos e culturais"; os  "co/e/i.vos "
e  os  que   garantem   aos  cidadaos   "o  acesso  aas  pr/rjm6Hj.os  p#b/I.cos  -
hisl6r;co,  -ambiental   e   econ6mlco.   assim   conrio   sun   boa   utilizapdo".   0
desenvolvimento  e  entao  visto  por  Sachs  (1998)  como   "pro/.e/a  /#orm¢/ ",
"caminho irist6rico"  e  "processo de aprendizagem social". que dave ap\ieor:.

se  a  todas  as  nac6es.  Para  tanto,  aposta  na  emancipa9ao  da  sociedade  Civil
orgz+ri\zAda  "enquanto  terceiro  sislema  auto-instituido  d_e  poder,  a?  lad~o d:

po/!'/i.co  e do  cco#6mi.co".  Evocando  a  Declarapao e  o  Programa de  apao de
Viena,  adotados  pela  Conferencia  Mundial  sobre  os  Direitos  Humanos  da
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)NU   0unho  {Ic   1993).   cslc  autor   propugna   por  urn  aperfeicoamento  Jo
•sistema de inalicudores para avaliar o progresso na realizapao dos direitos

#2/#ci.crdas",   uma  vez  que  considera  o  IDIJ   demasiadamente  sintetico  e

iuantitativo.  Como  contrapartida,  cre  na  necessidade  da  elaborapao  de  urn•re/c!/6ri.a com""i./drz.a " aprofundado  sobre  a  "condz.cdo  faw"a"o ",  trabalho

le  folego,  que  nao  obstante  o  seu  desafio  e  ousadia,  seria  de  consideravel
rill.ldavde    e    I.iqueza    palral    al     .formulapao    de    politicos    ptiblicas    de
lesenvolvimento,   cenlradas   sobre   a  promocdo  das   quatro  gerap6es  dos
lireitos humanos " . Pz+ra toTito, dove-se  ..pesquisar pals por pals. o estado de
ipropriapao Ofeliva de cada direilo, dislinguindo-se a situacao das diferenles
:ategorias sociais " .

Dai  ser possivel  remeter a discussao  para Santos (1986), quando

ge6grafo   parte   para  a   analise   da   `.#6o-cjdadcmi'a"   e   da   "a/aborapGo
trcrsi./ci.ra  do  #Go-ci.dadao".   Esta   dltima  tern   sua  condi9ao  definida  pela
ierversidade   do   inventario   social   e   pelo   aiimento   da   polarizapao   e   das
lesigualdades, caracteristicas da nossa formagao socioespacial. A pobreza de
iossos    "mode/as   c!'vj.co   a   po/i'/I.co",   esta    intimamente   ligada   a   pouca
mportancia   dada   ao   componente   territorial   por   parte   das   elites   que   os
•ormularam.

Por  outro   lado,  as   "reve/ac6es   do  espcJ¢o"  permitem   que   se
erceba e qiie se entenda uma contradicao que e basica. Ao mesmo tempo que

processo   de   produ95o   do  espa¢o   conduz   a   situap6es   de   alienaeao,   de"socj.a/i.zacGo  I.war/!.dr ",  dividindo os homens conforme  suas  "capaci.cJndes

b    a/far    a    /crri./6rJ.a",    a    cidade,    com    todas    suas    possibilidades    e
multidimensionalidades,    pode    conduzir    a    urn    aumento    mos    graus    de
consciencia.  Portanto, a desaliena9ao e  a  reconstrucao da cidadania (no caso
brasileiro,  a  sua  apropriagao)  se  associam  necessariamente  ao   "di.re/./a  ao
e#/or"o",   traduzido   mos   direitos   de   (locais   de)  trabalho,   terra,   moradia,
servieos  pdblicos,  espagos  pdblicos,  natureza,  patrim6nio  hist6rico,  cultural
etc.    0    componente    territorial    6,    dessa    forma,    fundamental    para    o
entendimento  dos  contextos  de  desigualdade  (de  distribuig5o  dos  fixos,  dos
servigos, da informapao, de acesso aos mercados etc.). \

Para  Santos  (1986),  a  promo¢ao  da  consciencia  e  da  pauta  de
direitos   da   cidadania,   etapa   necessaria   a    constru¢ao   de   urn    "d!.scwrso
/errjlori.o/  c!.chatJfo ",  passa  pela  qualifica95o  e  socializa9ao  da  informapao,

pela   "publicizacao   dos   fixos"   e   por   "af6ei5   de  dmbl./a   /errj./ori.a/"   nao-
mercantis,  isto e.  que  incluam  os  lugares (e os homens) em  "redcs " que nao
sejam   mediadas  exclusivamente  pela   16gica   mercantil.   A  possibilidade  de
cidadania   depende,    em    grande    medida,    do   territ6rio.    Os   caminhos   e

possibilidades     de     enxergar     o     futuro     e      apresentar     solu96es,     estao
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invariavelmente  ligados  a  este  eiisinameiito  de  Saillos  ( 1986).  Vale  registrar
aqui   que,   a  exemplo  da  contribuiOao  de   Sachs  (1998),   percebe-se  grande
familiaridade    entre    os    princi'pios,    finalidades,    regras    de    validapao    e
funcionamento   da   proposicao   de   sistema   de   informagao   que   se   procura
construir e os aportes de Milton Santos.

0 amadurecimento te6rico desta pesquisa nao poderia deixar de
considerar tambem  algumas  referencias e conceitos que se  situam  no campo
da  metodologia de  Planejamento.  Nao  se  pode estar ausente  desta discussao

quandosepretendeproporeimplantarumsistemadeinforma9aoparatomada
de decis6es.

0 aporte te6rico-metodol6gico que passa a orientar as atividades
desta    equipe    no    que    diz    respeito    a    uma    determinada    concep9ao    e
operacionaliza9aodeprocessodeplanejamento,consideraemprimeirolugar:
o  carater  estrat6gico  da  metodologia,  tomada  como  instrumento  facilitador,
tanto  da organizacao  dos  trabalhos  e  atividades  da  equipe  ligada  ao  projeto,

quantodamodelagemdopr6priosistemadeinformagao.Emsegundolugar,o
cafaterparticipativoqueperpassaestaconcepgao,dadoque,aointernalizaros

principios   da   transparencia   e   da   progressividade   democratica,   auxilia   o
sistema  a:   compreender  a  diversidade  de   situag6es  as  quais  se  defronta,
identificarosproblemascentrais.analisartaisproblemaseelaborarpropostas

para    soluciona-los,    resultando    em    a06es    coordenadas    voltadas    para   a
minimiza9ao  e/ou   supera¢ao  das   situac6es  de  desigualdade  e  de  exclusao
socioespacial.  Portanto,  6  esse  carater estrategico  compartilhado  que  procura
orientar   as   ac6es   dos   que   participam   de   urn   processo   permanente   de

plaiiejameiito tal  coino este projeto propugna,  levando a criagao de  lapos que•promovemcompromJ.SsoJ"osquais,porsuavez,alavancammudan¢as.

A    ideia    de    que    o    planejamento    6    uma     ./erramc#/a"
fundamental    nao    €    nova.    Todavia,    a    concep9ao    do    ..~a#e/.c7me#/a
En:,,:a,n6`3:c.oA^Sjt.u^ac~j_o~:_:_,.t:EP,„tM.+r,s.;fu5_i:=e:r.::2:dsooa..6;ff,#::,edn:raa
qiie,  quando  se  pretende  alcancar  objetivos  complexos,  6  melhor  faze-lo
coletivamente.    Dai    a    importancia    de    urn    metodo    que    possibilite    a
compreensao  e  o  compartilhamento  de   uma  mesma  linguagem  que  seja
capaz  de  contribuir  para  a  efetiva  participacao  de  todos  os  envolvidos  na
formula9ao e  na operacionaliza9ao do  processo e de suas partes.  Considera
ainda,queplanejar,precisaserumprocessopermanente,..parag%eJeposm
gpanrfr%f,ran::::no.nn:::,.d.4e^ i:s_  a¢es   d=s:nvo,v;;;;._, cro;;,:g:n%;. ry:%ou*
esnefraeune'rana:ron::%:,V`ts=°osmea..}.us.C^aj^d:.c^a.r-i;kir-;;~dffr;a:;';£`:;,:e,i;::r`qu:'e,
se g%er a/ca„€ar ". (Ferreira, 2000a: 03).

Nesse     sentido,     urn     processo    de    planejamento    com    tais
caracteri'sticas,consideraqueocoletivodepessoasouosindividuosquedele

participam,   devem   ser   tornados   como    "a/ores   Soc/.a/.s",   na   medida   qiie
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controlalii   rccursos,  apl.esentam  estabiljdade  em  termos  de  organiza9ao  e,

portanto,adquiremcapacidadedeconstruirinterven96esnumadadarealidade.
Todavia,os.`a/ores5oc/.al.5"podemapresentarvis6eseprojetosdistjntos.Dal'
a  necessidade  de  se  construir  urn   "espapo"  que  procure  aglutinar  e  dar
coerenciaasag6esparciaisdosdiversosatoressociaisenvolvidos.0resultado
desteesforcopodeseridentificado,segundoestaconcepgao,nosconceitosde
"Sj."a"  e   de   "a"d/i.se  fi./%ac;.a"a/".   Uma  analise   sobre  determinada

situagao  depende  necessariamente  de   "g%em  exp//ca,  para  g%e  exp/;co,   a

partirdequalpDo.s:I.a:^ex^p^li.c_:_e_e_mfeced:-q.;;s~r:;::s%'p;icya:.'.
Partindodetaisconsidera96esqueproblematizamassituac6es

e  nao  apenas  as  descrevem,  chega-se  a   "exp/i.capGo  £7./%aci.o#c}/",  que  se
tcr=dmuDzrefond;:rnocme=ho^:e^_c_o?.fi_:c_5hi.,Jq::y;:v:`uous%:%:og%:o,,v!i:ssea
Cs°a%Parseec%%as°d%%d)°n:%:mum:.Pr^°3!:~*_--:ir-;itii-do:`:;;litt::a;s
Spa%_Ssecac=ma:nfar(S!apdr3rbp'.e~.m^a^(.Sja:^Lq^u.a_l~S_r?.Ia;fro;i;e..:;:;..I.`.f'#.:ruda::,
pode-secaminharnadirecaodaelaboragaodeplano(s)dea9ao.Aspalavras
retiradasdopr6priotextodereferenciadizemmuitoemrelacaoaumdado
componente     geogfafico,     tambem     presente     nesta     metodologia:      "a
Cd°t#;;::::;::£sd%et:n:pe%oann,Ca'„a;de.:::i:^S:_-i;s;;iia|;;%":%U:;pdcoas
d:if¢ea'oe,flc(£e£:[Tdae.#n`neniv9:nn<Ca.O..;£±;^ij;^;;:;:`;-pa.rua"o.%%`n%ad°eeumm:End:°dse
apao"(Ferreira,2000a:05,grifosdaautora).

3. A proposta do SIGI
A  difusao  dos  sistemas  de  informacao  geogfaficos  6  crescente

nos  tlltimos  anos.  Esse  I.ntenso  processo  tern  sido  amplamente  debatido  em
congressosejomadastecnicasrelativasaotemaeprovocadoumaverdadeiI.a
revolugaoconceitualepraticanomanejoeanalisedainformacaogeogfafica.

Segundo  Sendra  (1992),  o  SIC  6  uma  sigla  que  pode  estar  se
referindo   a   coisas       diferentes.    Ha   definig6es   relacionadas   ao   tipo   de
informa9ao    que    se    baseia,    ou    seja,    trata-se   de    uma    base   de    dados
computadorizadaqueconteminformagaoespacial.Outrasdefini96esinsistem
nas capacjdades  e  fung6es  de  que  estao  dotados  os  sistemas  de  informap6es

geogfaficos:  urn  sistema  de  hardware,  software  e  pl.ocedimentos  elaborados
para    facilifar    a    obten¢ao,    gestao,    manipulagao,    analise,    modelagem,
representacto  e  saida  de  dados  espacialmente  referenciados  para  resolver

problemascomplexosdeplanificacaoegestao.
A   equipe  de  pesquisa  do  Sistema  de   Informa9fo  Geogfafico

lntersetorial  (SIGI),  que  esta  sendo  desenvolvido  em  Presidente  Prudente,
entende   qiie  a   finalidade   deste   dispositivo   e   o   de   conceber  urn   modelo
estabelecidoparasatisfazernecessidadesdeinforma96esquerespondamaum
conjunto de  perguntas concretas e geradas  nos  diferentes  ni'veis da realidade
local.



3.1.Principios
A  -  Garantir  a  disseminapao  e  utilizagao  das  informac6es  da  foma  mais
ampla possivel.
8   -   Contribuir   para   a   democratizapao   da   informa9ao   e   a   pratica   do
planejamento e da tomada de decis5o participativos.
C   -   Criar   mecanismos   de   gerenciamento   permanente   qiie   envolvam   os
usuarios  na  definicao,  produ9ao,  divulgapao  e  avaliapao  de  informap5es  a
respeito da eficacia, eficiencia e efetividade das politicas pdblicas.
D   -   Contribuir   para   a   capacitacao   e   desenvolvimento  tecnico  de   quem

participa do Sistema, numa perspectiva intersetorial.
E - Respeito ao direito de privacidade do cidadao.

3.2. Finalidades
Apoiar e  acompanhar o planejamento,  a execu9ao  e  a avaliap5o

de   politicas   pdblicas   que   enfrentem   as   varias   situa96es   de   desigualdade
(econ6mica, social e ambiental) de condi¢6es de vida em Presidente Prudente.

3n 3. Regras de Funcionamento
Trata-se de urn sistema informatizado que:

A - Processa dados georreferenciados com diferentes niveis de
agregagao/desagregapao das i nform ap6es.

8 -Possui  mecanismos de produgao da informagao claros, transparentes e de
facil apreensao.
C -  Garante o  acesso das informap6es para quem gera os dados.
D  -  Possui  urn  modelo  de  gerenciamento  que  assegura  a  consistencia  das
variaveis  trabalhadas  e  avalia  permanentemente  sua  eficacia  para  auferir  o
grau exclusao social.
E -Assegura a atualizapao permanente das bases de dados.

3.4. Poteneialidades
A metodologia em desenvolvimento aponta para urn potencial de uso

futuro  em  outras  realidades  urbanas com  perfil  semelhante  ao  de  Presidente
Prudente.  Contribui96es  recentes  sobre  a dinamica da urbanizapao  brasileira

(estudos   urbanos   em   geografia,   soc-iologia,   economia),   ten   mostrado   a
ocorrencia de  urn  certo  padrao  de  produgao do espapo  urbano que se  realiza
em uma extensa faixa intema ao territ6rio do centro-sul brasileiro. As por¢6es
oeste  dos  Estados  do  Sul  do Brasil,  assim  como  do Estado de  Sao  Paulo; os
territ6rios  do  Mato  Grosso  do  Sul,  do  Triangulo  Mineiro  e  o  sul  de  Goias
abrigam   centros   m6dios   que,   diferentemente   das   cidades   dos   entornos
metropolitanos    (e    evidentemente    das    suas    sedes),    mantem    dinamicas

socioespaciuis   locals  que  ainda  nao  estao  completamente  subordinadas  as
determina¢Oes pollticas e econ6micas da metr6pole nacional.

Nesse  sentido,  esta proposta de construcao do SIGI  prioriza fontes e
bases  de dados  secundarias que estao  presentes e,  sem  maiores dificuldades,
sao acessiveis em quaisquer das cidades de porte medio4 existentes nesta faixa
do territ6rio nacional. Quanto as fontes, destacam-se: as prefeituras, os 6rgaos
da  administracao  direta   e   indireta   nos   seus   diferentes   niveis   de   atuagao

(municipal, estadual, federal), prestadores de servicos pt]blicos, universidades,
entidades  de  carater  phblico  ligadas  as  sociedades  locais,  organizap6es  nao-

governamentais,  entre  outras.  Quanto  as  bases  de  dados,  cabe  registrar  uma
vasta gama de cadastros e de registros de servicos e atendimentos, tais como:
cadastros imobiliarios, de emprego, de demanda e de uso de servj9os ptlblicos,
de programas sociais, de enderegos, etc.,  inclusive de sistemas de  informa9ao
de ambito nacional ja implantados, como s5o os casos do SIM e do SINASC.

Assim,   a  concep9ao  do  SIGI   deve  considerar  o  seu   potencial   de
extensao e de  difusao  no territ6rio,  ou  seja,  a sua adequabilidade em  rela9ao
as  situa96es  e  dinamicas  socioespaciais  que  compartilham,  pelo  menos  em
certo  nivel  de  agrega9ao  e  abrangencia,  de  caracteristicas,  circunstancias  e
dimens6es comuns.

4. 0 Comite Decis6rio
Desde  sua  concepcao  original,  este  projeto  procura  integrar  a

equipe de pesquisadores a equipe parceira, no caso composta por funcionarios
e equipe de governo da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.

Esta    integracao,   alem    de   atender   a   urn   dos   requisitos   do
Programa "Poll'ticas  Pdblicas",  atende tambem  a  uma estrat6gia de construir
urn  Sistema  de  Informagao  Geogfafico  Intersetorial,  que  seja  efetivamente
democratico,  participativo  e    que  integre  os  gestores     locals  das  Politicas
Pdblicas em sua concep9ao, implanta9ao e operacionalizacao.

0    trabalho    com    a    equipe    parceira    iniciou-se    com    uma
cooperapao, no sentido de busca e captura dos dados e variaveis considerados
relevantes, nesta primeira fase do projeto. A16m disso`, a equipe da Prefeitura

` Esta claro para esta pesquisa, que o aprofundamento da tematica das cidades medias

faz parte da pauta de investigap6es que deve continuar lastTeando o amadurecimento
te6rico   do   grupo   na   segunda   fase   do   projeto.   Cabe   ainda   registrar,   que   o
coordenador deste projeto e tres dos membros desta equipe fazem parte de urn grupo
de   pesquisa   sediado   na   FCT/UNESP,   P.   Prudente   (Grupo   Academico   sobre   a
Produ9ao do Espaco e suas Redefinie6es  Regionais -GAsPERR), que coloca como

prioritario   na   sua   pauta   de   trabalho,   o   entendimento   e   o   desvendamento   de
dinamicas socioeconomicas e sociopoliticas em centros urbanos do Oeste paulista.
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d¢``cmpctihtnipnpclflliv.iliii{trgiiiii;ii¢dtic.`ompiilibilizflcaodatiasedigitaI

(MapadeI'resjdentePrudente)pamsuautiljzacaoiioLAGIIU.
Apartirdomomentoemqliecadaprodutoparcial(mapas)foi

sendogerado,aequipedepesquisadoresselltiuanecessl.dadedeampliara

i:I::[Pfae£;a:r::;:I:'ios¥e:ts:a::I:anpd:;g::mTeea¥:re°(:Endfr:e:nag:'tno;Sgt;;;t:;Icu,saTo:;:C:I:P:;,I
outros  membros  de  sua  equipe  e  da  I.esponsavel  pelo  Programa  de  Satide,

:::::'£C;eusqau:sqaud':reesp:oC:roai::tomdef'adnaa,:sine:,::a::::I.°uacapacldadedo
Para  al6m  disto,  I.nicjou-se  urn  processo  de  di.scussao  entre  as

;i:ass:if::I:£s:%:6::;d::a::d::°§::9:;onr§;'i::9iiuad;:p:::d;C::n:a:,:;:Pc:ar:i:d:oe:;ise:I::8:es::e:
Informapao.

Este    grupo    que,    consensuadamente,    denomlna-se    Comlte
Decis6rio,jasereuniuduasvezesepassouapartI.rdeentao,afazerpartedo
Pr°JetonesfaNP:'Fr:::.er'aapreaLni:::nfi::acm°nat;:eusaerntea:oSsu:Sd:8::t::ofsasoesmapas

p.roduzidos,   dai'   resultando   o   consenso   sobre   a   necessidade   urgente   em

;;::ervmeant;gor:af:Sa:ai::cdauoz':::fi:#,:.:::Spqtlu6e,,:::,"I,::,uns:v:`aanqe::::njtap'enma
desenvolvl.mento

Nasegundareuni.ao,osmembrosdocomi..epassaramaapontare
avaliar    os    dados    adici.onai.s    disponivei.s    em    suas    secretari.as    e    sua

potencialidade   para  a  construcao  de   indicadores  de  exclusao  social    Tais

:::::eantsee:emmp,,ina::::roat:::i:,,doogsTg?.depesqu|Saemmomentooportuno,
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RELACOES   INTERSETORIAIS   E   A   APROPRIACAO   DA

RENDA  DA  TERRA  NA  PRODUCAO  DE  FRUTA  PARA  0

CONSUM0 JIVJVA7lt/RI NA  REGIAO DE JALES -SP

Celso Donizete LOCATEL'

RESUMO:  Para  analisar  a  integrapao  dos  produtores  familiar  a  dinamica
econ6mica contemporanea partiu-se da desvinculaeao da no9ao de pequeno

produtor  de  agricultura  familiar,  ja  que  os   mesmos  nao  sao  sin6nimos.
Tamb6m   considerou-se   as   liga96es   intersetorias   da   agricultura   com   os
demais   setores   da   economia   para   verificar   o   grau   de   associagao      das
unidades   de   produeao   ao   capital.   0   simples   desenvolvimento   de   uma
atividade agricola,  por mais vantajosa que seja, nao garante ao agricultor se
apropriar  de  toda  a  renda  gerada  por  essa  atividade.  Nao  ha  ddvida  que  o
desenvolvimento  da  fruticultura  na  Regiao  de  Jales  dinamizou  a  produgao
agricola.  Contudo,  ha  que  se  considerar  que,  tendoresta  atividade  estreitas
ligag6es    com    os    setores    da    indtistria    a    montante,    financeiro    e    de
comercializacao da produgao, a major parte da renda da terra gerada por essa
atividade  e  apropriada  pelo  capital  comercial,  industrial  e  bancario,  o  que

possibilita apenas a reprodu¢ao simples da maior parte dos produtores.

PALAVRAS  CHAVES:  Sujeicao  da  I.enda  da  terra,  agricultura  familiar,
peqiieno produtor, relap6es intersetoriais, fruticultura.

I.    INTRODUCAO
Este     artigo     e     resultado     das     reflex6es     realizadas     no

desenvolvimento   da   pesquisa   que   originou   a   dissertap5o   de   mestrado
intitulada   "0 desenvolvimen.to da fruticultura e a dinamica da agropecuaria
na regifo de Jales - SP"2, defendida recentemente na FCT/UNESP.

Pretende-se,    aqui,    Ievantar   alguns   elementos    que    possam
contribuir para a discussao §obre as  interrelag6es da agricultura com  olltros
setoi.es,  a  partir  do   iiso  de   insumos   industriais,  em   atividades  modemas,

praticadas por agricultores  familiares,  por urn  lado, e a  inser9ao do produto
agricola no mercado oligopsonizado,  por outro, e a apropriap5o da renda da
terra.

'MestreemGeografiapeloProgramadePds-GraduapaoemGeografiada

Fci`mEsp.
2TrabalhorealizadosobaorientaeaodoProf.Dr.AntonioNivaldoHespanhol.
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RESUMO:  Para  analisar  a  integragao  dos  produtores  familiar  a  dinamica
econ6mica contemporanea partiu-se da desvinculapao da no9ao de pequeno

produtor  de  agricultura  familiar,  ja  que  os   mesmos  nao  sao   sin6nimos.
Tambem   considerou-se   as   ligap6es   intersetorias   da   agricultura   com   os
demais   setores   da   economia   para   verificar   o   grau   de   associag5o      das
unidades   de   produgao   ao   capital.   0   simples   desenvolvimento   de   uma
atividade agricola,  por mais vantajosa que seja, nao garante ao agricultor se
apropriar  de  toda  a  renda  gerada  por  essa  atividade.  Nao  ha  ddvida  que  o
desenvolvimento  da  fruticultura  na  Regiao  de  Jales  dinamizou  a  producao
agricola.  Contudo,  ha  que  se  considerar  que,  tendo  esta  atividade  estreitas
ligap6es    com    os    setores    da    inddstria    a    montante,    financeiro    e    de
comercializa9ao da produ¢ao, a maior parte da renda da terra gerada por essa
atividade  e  apropriada  pelo  capital  comercial,  industrial  e  bancario,  o  que

possibilita apenas a reproducao simples da maior parte dos produtores.

PALAVRAS  CHAVES:  Sujeicao  da  renda  da  terra,  agricultura  familiar,
pequeno produtor, relap6es intersetoriais, fruticultura.

I.    INTRODUCA0
Este     artigo     6     resultado     das     reflex6es     realizadas     no

desenvolvimento   da   pesquisa   que   originou   a   dissertapao   de   mestrado
intitulada   "0 desenvolvimen.to da fruticultura e a dinamica da agropecudria
na regiao de Jales -SP"2, defendida recentemente na FCT/UNESP.

Pretende-se,    aqui,    levantar   alguns   elem\entos    que   possam
contribuir para a discussao sobre as  interrelap6es da agricultura com  outros
setores,  a  partir  do  uso  de  insumos  industriais,  em  atividades  modemas,

praticadas por agricultores  familiares,  por urn  lado, e a  inser95o do produto
agricola no mercado oligopsonizado,  por outro, e a apropriapao da renda da
terra.

I Mestre em Geografia pelo Programa de P6s-Graduacao em Geografia da

FCT/UNESP.
2 Trabalho realizado sob a orienta¢ao do Prof.  Dr.  Antonio Nivaldo Hespanhol.
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Para   se  proceder  a  an4lise,   primciraii`clite,   faz-se  necessario
desvincular  conceitualmente  a  no9ao  de  peqiieno  produtor  de  agricultura
familiar, ja que nem toda agricultura familiar e pequena e nem toda pequena

produ9ao  e  agricultura  familiar.  A  partir  dai,  segue-se  uma  analise    das
relag6es   estabelecidas   entre o segmento   produtor de   frutas, da  regifro de
Jales  (Figura  I),  e  os  segmentos  de  financiamento,    de  fomecimento  de
insumos e de comercializapao da produ9ao.  Para finalizar, aponta-se alguns
resultados   empiricos   sobre   a   situa9ao   do   produtor   familiar   diante   do

processo de expropria9ao da renda da terra pelo setor urbano-industrial.
Considerando-se    que    a    totalidade    n5o    se    restringe    ao

econ6mico,   cabe   desta6ar   que   neste   trabalho   as   outras   dimens6es   da

producao familiar nao sao tratadas de forma enfatica, mas nem  por isso elas
sao descartadas.

2.    QUEST6ES MET0I)OLOGICAS
A  maioria  dos  trabalhos  que  abordam  o  tema  da  agricultura

familiar,   parte   de   urn  raciocinio   classificador,   pautado   em   adjetivap6es
dicot6micas,   havendo   uma  contraposicao   entre   a  unidade   de   produ9ao
familiar e a unidade de produ9ao capitalista ou empresa capitalista.

"...     a     unidade     capitalista     sdo     atribuidas

caracteristicas     como`.      trabalho     assalariado,
apropriapdo de mats-valia, reprodu¢ao ampliada,
apao  orientada  pela  persegui¢ao  do  aumento  da
produtividade    e   da   rentabilidade.    A   unidade
familiar   de   prodxpao,   a   trabalho  familiar,   as
formas   de   resistancia   sobre   a   apropriapao   de
excedentes via mercado. as api5es orientadas para
atendimento da reprodapao da unidade familiar e
da    condicao    de    proprietdrio    dos    meios    de
prodxpao e produtor direlo. a busca de oulonomia,
a   minimizapao   da  dependencia  do   mercado,   a
defesa  do  outoconsumo   e,   em  cerlos  casos,   a
resist6ncia  a  pouperizapao  ou  a  proletarizapao"
(Neves,1995, p.2l)
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Figura  I  -  MAPA:  DIVISAO  ADMINISTRATIVA  DA  REGIAO
DE JALES - 2000

Escala

Esse raciocinio conduz a contraposigao de uma racionalidade e
eficiencia  econ6mica,  atribuida  a  unidade  de  produ95o  capitalista  e  a  uma
racionalidade     social     e     ineficiencia    econ6mica    a     unidade    familiar,

pressupondo  ou  a  inviabilidade  econ6mica  ou  que  elas  representam  uma
foma  de  resistencia  a  dominapao  do  capital,  o  que  conduz  a  equivocos
interpretativos da realidade, principalmente quando se ten essas unidades de

produ9ao totalmente voltadas a produ9ao de mercadorias, como 6 o caso da
area sob analise,

Para Neves,

"A     polariza¢ao     das     concepe6es     sobre     a

diversidade das formas de organiza¢ao pressup6e
ainda   que   as   unidades   de   prodapao   agrlcola
operam  como  urn  sistema  coeso   e  coerente   de
represenlapao e atitudes e de imposicao de regras
e de principios. E com a gravidade de essas regras
e principios serem construc6es do pesquisador ou
revelapao de suas op¢6es politicas e ideol6gicas. A

„5



unidade  familiar  de  producati  se  lorna  enlao  a
locus    da    utopia    de    resislencia  ao    sistema
capitalisla. Seas delenlores, a parlir de tal postwra,
orienlam-se   pela   conlraposi¢dn   ao  luero   e   ao
crescimento,   numa   das   lendGncLas vistas   coma
obrigal6rias;  e  pela  fuga  ao  as!Nalarian'iento,  na
outra.  Ela  entao  se  transforma  na trincheira  de
resistencia ds  leis  de  mercado,  a pwletarizapao e
a submissao ds regras de empresa" (199S, p. 23).

Contudo, o pesquisador, para realizar uma an4lise coerente, nao

pode partir de uma concepcao engessada sobre a producao familiar, pois esta
se  apresenta  articulada  e  integrada  a  16gica  de  reproducao  e  acumula9ao
ampliada do capital, em especial, na realidade brasileira.  Cabe ressaltar que,
mesmo  havendo  uma  articulagao  a  16gica  de  reproducao  e  acumula9ao,  a

produ9ao  familiar  nem  sempre  6  determinada  pelo  capital,  devido  a  suas
particularidades.

Sendo  a  mercadoria a primeira chave do sistemacapitalista de

produ9ao,  veiculo  do  valor de troca que  oculta o valor de  uso e  a mao-de-
obra,  reduzida  a  uma  mercadoria,  a  segunda  chave3,  nem  assim  pode-se
considerar a producao familiar como /ocais de resistencia ao capital.

Na  produ¢ao  familiar  a  fonga  de  trabalho  nao  se constitui  em
mercadoria,  pordm   o  produto  desta  sin,  sendo   incorporada  uma  grande

quantidade  de  trabalho  que  sera  expropriado  no  momento  da  circulacao.
Logo,  o  produtor  familiar  ficafa  apenas  com  uma  frapao  do seu  trabalho,
materializado na mercadoria, e o restante sera apropriado pelo capital. Deste

ponto  de  vista,  uma  das  caracteristicas  que  difere  o  proletdrio do  produtor
familiar  e  que  a  expropriapao  do  sobre-trabalho  ocorrefa  em  momentos
distintos:  o  proletario  6  expropriado  na  produ0ao  e  o  produtor  familiar  na
circulapao.

Neste   sentido,   Tavares   dos   Santos   (1984)   destaca   que   a
apropriapfro  do  trabalho  excedente  do  produtor  direto  nao  se  verifica  no
interior do processo de trabalho, mas e realizado pelo capital, mediante urn
conjunto de deteminap6es que subordinam o processo de tmbalho familiar.

• Para Amin ( 1977),  a mao-de-obra transformada em mercadoria, "cujo valor de uso

ten a propriedade de criar mais valor do que consome, pemite descobrir a fonte
do excedente (o sobretrabalho do proletalio), aprender sua foma especffica (a
mais-valia), desmitificar a aparencia (a da `produtividade' do capltal), apreender a
natureza da ideologia do modo capitalista (o economicismo) e sues relap8es com a
infra-estrutura (a dominancia desta)" (p.16).
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Mesmo  a  cnpital  determinando  e  dominando  este  processo  atrav6s do  qi,wl
extrai o trabalho excedente, ainda assim nao o desestrutura,

Vergopoulos, aponta que

"o  desenvolvimento  da  prodapao  capitalista  fioi

acompanhado de uma oferta ilimitada de mao-de-
obra.   o   que   exerceu   uma   apao   de   baixa   dos
sal&rios,    maximizando   a   margem   de    lucro   e
encorofando  os  capitalistas  a investir.  Eis porque

podemos      afirmar,      que,      historicanente,      o
capitalismo  baseia-se  em  trabalho  assalariado  e
proletarizaqao " (\917 , p. \24).

Porem, o autor n5o descarta a inser9ao da prodircao familiar no

processo de producao capitalista.  Para ele, a produ9ao agrfcola baseia-se no
monop6Iio   da   terra,   que   se   apresenta   em   quantidade   limitada,   o   que

possibilita urn sobre-lucro que o propriefario fundiirio pode captar na forma
de  renda  fundiaria.  Assim,  esse  monop6Iio  da  terra  traz  desigualdades  ao
desenvolvimento das for9as produtivas dos setores agricolas e nao-agricolas.

"Quanto    mats    a    desigualdade    cresce.    mats

importante 6 a renda. A ta)ca de lucro ind:ustrial sai
lesada    e     baixa.     Diante    desta    situapdo.     o
capitalismo poe em funcionamento sua axiomdtica
de pilhagem e de capital utilizado. E preciso. para
t%`s°e'dqeu:oadea,:;%',`,%:.Srjaati°nrt:::tzaadqaues;:rr:,:e

ao sistema exlrair do selor agricola nao apenas o
sobrelucro,     mas     tamb6m     o     lucro     m6dio"
(Vergopoulos,1977, p.131  e  132).

Diante disso, a tese defendida pelos sociais-democratas, no final
do s6culo XIX e inicio do seculo XX, de que a produ95o familiar no campo
deveria  desaparecer,  porqLle  constituia  urn  entrave  ao  desenvo]vimento  do
modo    de    produ9ao    capita]ista    e,    tambem,    impedia    a    tendencia    a
"socializa9ao  da produ9ao", tendo em  Kautsky urn dos grandes defensores,

nao pode servir de embasamento para as pesquisas na atualidade.
Vergopoulos  (1977),  destaca que  "assj.in  a  homem  do  campo

era  encarado  pelos   sociais-democratas   coma  urn  pedrdo  I)roscrito  ou
pro/eldri.a/wr#ro", concep0ao que pouco ou nada contribui para a analise da
producao com base no trabalho familiar.
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Essa  ideia  se  proliferou  nos  meios  academicos  e,  da  mesma
foma,  para muitos,  o  produtor familiar,  no  Brasil,  no  perlodo  da chamada
"modemizapao da agricultura",  e considerado  ineficiente,  urn empecilho ao

projeto modemizador e deveria desaparecer ou se proletarizar. Mais uma vez
as expectativas foram  frustradas.  0 produtor familiar nao desapareceu, pelo
contririo, em alguns momentos tendeu a aumentar. Alem disso, tambem nao
deixou  de  introduzir tecnicas  modemas  de  cultivo -  nao  que  isso  o  tenha
levado  a  pratica  de  uma  agricultura  moderna  -  integrando-o  ao  projeto
trapado  para  o   pals,   a  partir  da  decada  de   1960,   guardadas  as  devidas

propor96es.
Por  outro  lado,  ha  os  romanticos  que  enxergam  a  producao

familiar como uma forma de resistencia a penetragao do capital no campo.
Em  primeiro  lugar,  o  processo  de  mercantilizacao  das  terras

pode   ser   entendido   como   territorializapao   do   capital,   que   permite   a
iTssoct\avi5zro da "apropriapao das tervas a f orl'rlapao de uma f rapao da classe
capitalista:    o    capitalista   agrdrio,    enquanto    proprietdrio   do   capital
i.mobi./I.zacJo em /erras"(Moreira,  1994, p. I ).

Mesmo  relativizando-se  esfa concepcao  de territorializapao  do
capital no campo, ha que se considerar os diversos mecanismos criados pelo
capital  para  dominar  e  determinar  as  relac6es  estabelecidas  entre  o  setor
agrfcola   e   o   urbano-industrial,   que   n5o   deixa   de   ser   uma   forma   de
territorializag5o do capita|4.

"0 pequeno produtor  s6  em parle  lrabalha para si;  consome

frapao de sua forca de trabalho e se apodera de uma pequena
parte   do   que   produz.   Assim  sendo,   estd  trabalhando  para
outros  que  nao se  materializam diante dele  para exigir nada,
porque    estao    escondidos    na    pele    dos    negociantes    da
mercadoria,  dos vendedores  de  insumos,  dos financiadores  de

4  0  mito  de  que  o  desenvolvimento  do capitalismo  no campo  s6 se  da a partir do momento

que  ocoma o    assalariamento,  remonta  a  afirmapao  de  Lenin  que  "  a  i'ndi.ce  egscnci.a/ do
capl./a//.smo  „a  agri.cw//wra  c'   a   /raba/Ao  arsa/ari.ado"   (Lenin,   Nouvelles  donnees   sur
deseloppent   du   capitalisme   en   agriculture.   Oeuvres   completes.   T.   22.   p.    107.   apwd
Vergopoulos,   1977,   p.   124),   que   partiu   do   principio   gcral   que   o   capitalismo   para   se
desenvolver  necessita  de  oferta  ilimitada  de  mao-de-obra.  o  que  exerce  apao  decisiva  na
baixa  dos  saldrios.  maximizando  a  margem  de  lucro.  Con(udo.  ha  qi[e  se  considerar  que
novos  mecanismos  folun`  criados  e  outros  antigos  foram  reproduzidos  para  garantir  a
expansao  do   capitalismo   no  campo,   como  por  exfmplo.   a  transformacao  da  tema  em
mercadoria,  com  forte  presenca  do  capital  especulativo;  a  dependencia  da  agricultura  em
relapao a indtistria fomecedora de  insumos e compradora dos produtos agricolas;  a criacao
da necessidade do credito de custeio, etc.
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eilll[]r¢.Nlilili).s:   lodos   eles   emissdrios   do  capilap'   (S.ilva,  \98]
apud Saquet,1996, p. 29)

Assim,   quando   se  ten   o  grande   investimento  na  producao
agropecuiria, pode-se considerar, sem reservas, a constituicao de urn capital
agrdrio,  que,  al6m  de  possuir  o  monop6Iio  da  terra,  o  que  lhe  possibilita
obter  a   renda   da  terra,   ainda   pode   auferir   lucros   por   se  tratar  de   urn
empreendimento  de  grande  escala.  Por  outro  lado,  diante  do  processo  de
dominapao  dos  pequenos  produtores  pelo  capital,  tern-se,  mesmo  que  de
forma indireta, o dominio do capital sobre as atividades no campo.

A  pequena  producao  agricola,  ao  longo  da  hist6ria  do  Brasil,
mostrou-se    perfeitamente    enquadrada    no    mecanismo    de    reprodu9ao
ampliada do capital, propiciando sua acumulacao, seja pela grande produ0ao
agricola,    seja    pelo    setor    urbano-industrial5.    Isso    se    deu    desde    seu
desenvolvimento  ao  lado,  ou  no  interior  do  latifundio  monocultor,  ou  da
minera95o,  fomecendo  alimentos.  Nun  periodo  mais  recente,  tambem,  se
verifica  sua  grande  importancia  como  produtora  de  alimentos  baratos  para

garantir a  reprodugao  da mao-de-obra para o setor  industrial  a baixo custo,
como exemplo, no perl'odo de  1930 a  1960.

Diante  do  exposto,  cabe  enfatizar  que  se  pretende  enfocar  a

producao familiar e a producao empresarial  no contexto da agropecuaria da
regiao  de  Jales,  como  sendo  parte  de  urn  mesmo  processo de exploracao  e
nao como elementos resultantes de processos distintos que se contrap5em.

A  produg5o  agricola  familiar  nao  sera  considerada  como  uma
forma  de  resist6ncia  a  entrada  do  capital  no  campo.  Ainda,  partindo  dessa

perspectiva, almeja-se apresentar mais elementos que sirvam de argumentos
para enfraquecer o  mito da  ineficiencia e  da tend6ncia ao desaparecimento
ou da proletariza9ao do trabalho familiar.

Faz-se  necessario entender que  a analise das  formas sociais da
agricultura  no  capitalismo  deve  considerar as  especificidades  apresentadas

pelas distintas formas sociais capitalistas historicamente construidas.

•.Por  exemplo,  a  atualidade  da agricullura norle-

americana - os farmers - e da agricultura familiar
francesa eslao inseridas na hist6ria das dindmicas

5   Para   Vergopoulos   (1977),   o   processo   de   pl./Aagem   deve   ser   entendido   como   meio

indispensivel ao processo de acumulapao do capital.  "a swip/es/w#cio#ame#/a dos /ci's de
reproducao  do slstema nao 6 suficienle para assegurar a acumula¢ao. uma vez que tats leis

j& sao conlradil6rias.  A  acurrmlapao do capital s6 progride apoiando-se nurlra axiomdtlca
da   pilhagem.   mecanismo  que  enconlramos  em   Marx   sob   o  conceito  de   .acumulapilo

pri.miJi`va ' .'  (p.99).
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social,  polllica  e  cultural  deJs,lies  liaise,N,  distinlas
entre    si    e    distintas    das    especlficidades    da
agricultura familiar  brasileira.  Mesmo  no  Brasil.
no contexto do s6culo XIX e da ruplura da ordem
escravocrata,    a    agricultura   familiar    do    sul,
associada a nocao de 'col6nias de povoamento I, se
distingue da agricultura familiar que se coustituiu
em Sao Paulo e no Nordeste aqucareiro. associado
a     nocdo     de     `col6nia    de     explorapdo'.     As
especificidades  hisl6ricas  regionais  dos   `colonos
do  sul',  dos  `colonos  do  cafe'  e  da  `moradia da
cana'   concretizam   formas   sociais   distintas   de
agricultura   familiar.    que    se    conformam   com
precos   relativos   e   as   condic6es   regionais   de
hegemonia   econ6mica   e   cultural   da   6poca"   6
(Moreira,1995, p. 03)

Urn  outro  aspecto  que  merece  destaque  6  a  nogao  de  pequeno

produtor.  Considerando  que  o  poder  de  mercado  serve  como  indicador  da
capacidade   de   apropria9ao   de   excedentes   econ6micos,   ser   grande   ou

pequeno produtor faz diferenga para a analise da situa9ao do produtor rural,
pois quanto  maior  for seu  patrim6nio,  sua capacidade  de captar excedentes
sera igualmente maior7.

Considerar como irrelevante a no9ao de pequeno,  para a analise
da  agricultura  familiar,  6  incorTer em  urn equivoco  metodol6gico,  segundo
Moreira   (1995),   em   especial,   se   essa   categoria   de   produtores,   que   se

pretende analisar,  dedicar-se a uma agricultura mercantil  e  se esta nocao de
pequeno  estiver  associada  ao  tamanho  do  patrim6nio  produtivo,  que  e  urn
elemento constitutivo da ordem competitiva8.

6  Para  maiores  detalhes.   vcr     MOREIRA,   Roberto  J.   Parceria  e  os  neg6cios  do  coronel:

trabalho  familiar  residente  e  competi¢ao  no  complcxo  rural.   In.   Rcvista  da  Associapao
Brasileira de Reforma Agrfuia -ABRA.  Vol   25.  n.  2 e3,1995.

]    Moreira.   `1995)`    aporlto.   que   "as    leorlas    interpretalivas    de    nvercados    imperfeitos.

oligopolizados  ou  nronopolizados.  Iidam  com esla questao   Nesles  mercados  as  empresas
lideres exercern  seu  nriaior  poder de  mercado fiunndo urn rrark up - uma sabre-laxa - ao
preqo   de    cuslo.    Esle   fien6meno   torna-se   vislvel   na   segmenla¢ao   dos    mercados   do
capi[alismo   monopolisla.    onde   os   capitals   operam   com   laxas   de    lucros   diferentes,

favordveis aos grandes palrim6n.os produllvos, as grandes empresas" (p.04:).8  Pzm Morelra (1995.  p.  04)`  "a  crilica  ao  usa  da  napao  de  pequeno.  quando  se  aplica  a

corfusao enlre  pequena produ¢ao e  pequeno palrim6nio.  na  medida em  que  uma grande

propriedade  agricola  pode  viabilizar  uno  pequena  produ¢do  de  valores.  estd correla.  ±
pertinerite quando se aplica aqueles que associan. a no¢ao de pequeno apenas ao lamanl.o
da  propriedade   agricola  e   nfio  ao  palrim6mo  produlLvo.   que   lnclui   outros   meios  de
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"Argumentar  que  a  no¢ao  de  pequeno  6  de  lodo

irrelevante,   signifiica  ndo  reconhecer  a  posiqao
estrulural  e  o  espaco  social  da  integrapao  dos
pequenos     patrim6nios    produtivos    na    ordem
competitiva    contempor&nea.     Implica    em    nao
reconhecer.  portanlo,  os  limites  estruturals  que
esta ordem lhe  imp6e  na caplapao dos  excedentes
de   valores    e    na   capacidade   de    reprodapao
eco#6mJ.ca e socJ.a/ "(Moreira,1995, p.04).

Para a  analise  das unidades de producao de frutas e o nivel  de
desenvolvimento  social  apresentado  por  este  segmento  da  agricultura  na
Regiao  de  Jales,  esta  no95o  de  pequeno  produtor  muito  contribuira  para
explicar as  diferen9as  encontradas  entre  os  fruticultores, ja que  o  tamanho
dos  estabelecimentos  de  nada  serve  para  explicar  essas  diferengas,  pois  a
cultura de  algumas  frutas, como a  uva,  nao  necessita de grandes areas para
seu cultivo, mas sin de maiores investimentos em outros meios de produ9ao,
como   insumos   e   equipamentos,   o   que   possibil.ita  encontrar,   na   regiao,

pequenos propriefarios que sao grandes produtores.

3.    MEDIAC6ES   INTERSETORIAIS  E  A  TRANSFERfiNCIA  I)A
RENDA DA TERRA

0 simples desenvolvimento de uma atividade agricola, por mais
vantajosa que ela seja, nao garante ao agricultor se apropriar de toda a renda
da  terra9   gerada   por  essa  atividade.   Isso  se  da  porque,  no  processo  de

producao.  Tamb6m  esl&  correto  quando  se  aplica  a  magnitnde  fisica  e  de  valores,  na
medida   em   que   a   nragnitude   |ilsica   pode   estar   associada   a   magnitudes   de   valor
diferenciadas.  por  exemplo,  o valor  de  uma  tonelada  de  mandioca e  de uma tonelada de
moranguinho.  Ela  lamb6n.  6 pertinenle  quando aplicada aqueles que.  com base  ra nocao
de  pequeno.  prelendem examinar  as especifiicidades  das relap6es  soclais e  da cullura das

9£°rr:::aJ°dc:"t':Srfaaea:'n`.toe"n'£#::/caom:.':ai'u':roextraordindrio,que6aparcelqapropriadapelo

capital.  acima do  lucro medio. como ressalta Oliveira (1984).   Pode-se identifiLcar diferentes
tipos de  renda da terra,  entre  os  quais esta a renda   diferencia,I,  que se divide  em  duas:   `.A
renda difererlcial I vat ser reconhecida corno aquela parcela do valor dos produtos do solo
que   6   paga  ao   propr.eldrio  pelo   uso   dos   poderes   orlginais   e   indeslruliveis   do  solo
(localizacao  e |ertilidade)`  Sua  id6ia  (o  au`or  est&  a[\ailisol\do  ai  obri\  de  Ricardo)  sabre
renda diferencial esleve associada a dais pressupostos bdsicos.  De urn lado.   a corlcepeao
malthusiana  da  lei  da  populapao  e,  de  outro.  a  afiirnxpao  de  que  as  terras  que  eram
adicionadas  ao  uso,   na  margem.   eram  lerras   rnenos  ferleis  e  de  pior  localizapao.   A
demanda  crescenle  de  produtos  da  lerra.  dewido  ao  ournenlo  populacional,  requer  que
piores terras enlrem em usa.  Islo viria a garantir urn ganho adicional. di|erencial, as terras
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circula¢a`)  da  mcrcadoria,  ocorr..  a  mcdiacflo  entre  as  diversas  unidades  e
segmentosdeprodu9ao,tlavendoumaconcorrenciapelocontroledeparteda
renda  que,   comumente,   e,   em   parte,   apropriada   por  outros   setores   ou
segmentosdasociedade,conformeenfatizaNeves(1995).

Isso ocorre, segundo Moreira, porque

`._a__I?p~riedade  d? terra ein prodapao,  apesar de

c_o:.1_i¢ao  neFessdria.  nao  ;  coiricao  `suf iicie;lie
plo_ra  gar.anlir  ao.seu _proprietdrio  a apt;priapao
de exced.entes sgb a forvia de renda d; ;err-r;;;s
p~r:_a.o_s dos prod¥los. A I apacidade de apropr.ia;;is
ass¥me ¥m cardter individual e estd a;soiiedi ao
p_o_!:.r  !e  rercado  de  cada  produtor,+:ii -;a
cont?x.to   da   compelicao   intercapitalista`.   'Neste
sentipo,.  o  capi!al  dinheiro  imobiiizado  em  te;r-is

T_±_:_tivq: ?.ode  s_er des!alorizado na comp;ii;;;ieinterfapit.alisla. 0 excedenle econ6mico, r;I;;;;;a
r::.I:__._I_:.  terra,    pode    per    aproiriado   i);r
concorrentes.   nos    mercados    oligopolizedo:    a
montante  e_a jusante.  0 que  deveri; se constituir
c,::_:_ _renda  da. t:rra. as:urrle  a forma  de  juros,
lueros.  c.orne.rcia!s,   de   lucros   c;groind;tr'i;;s--:
ass?ci?dos a redu¢do dos cuslos -agroindustri;is -
e  ?e  I:cros  .industriais  de  setore:  prod;lo;-;; de
mc;qz//.Hcrs e /.#S"mos.  (1995,  p.  8)

A viticultura, assim  como a cultura de outras frutas,  na Regiao
de  Jales,  necessita  de  uma  grande  gama  de  insumos  industriais,  dadas  as
caracterfsticas  da  I.mplantagao  destas  atividades.  Com   isso,  a  fruticultura
regionalapresentaumaforteliga9aocomaindtistriaamontante,chegandoa
ocorreradependenciatotaldestaemrelagaoaosinsumosdessesetorparaa

produ9ao  de algumas  frutas  como  a  laranja e  a  uva.  Desse  modo,  como as
rela96es   que   sao  estabelecidas  entre  agricultura  e   outros   setores,  quase

jd em  uno.
`;,;`_,:.:.:::.%:._..I.:i_G .c L.c  I:ca!izaquo. enlre as lerras em usa, seriam

7sree,ne%%[%%%::c,a,,:roe%rjp=:,:fi:^a.d%::fiis.::n;d^_af_:i:.:a,;::d%;er=par:aemmenu,sea;:,ear,fin,A'icno#o%firereanocisa:,:,rtenfe.;e::e!^ao;nb-e_j!^ir:-s:.-r:fr=:'e."n,eus,qc:euuo''rnov::;:mmeenn,toe,;,.I,ad'eu'a
':::£:.r:;c::£::'b%esfi.::n=°vnf:S.g:fare,:I.;_i^=r::_:_iil;;i;a:"ice:;:eY=:e%on::i.r:)n%::,
afou%ceo,ci;.arE%sdab%eenff:os;f#=:|mroa;,£^ar;',£_a\mrn;::i,`via=a';i"e.:%dei::;,S;%;ea=¢%,o
doprefodea"ewdonenJo(„/"(Moreirfl1994.I).6).Paraumadiscussfromaisamplasobre
renda da teri`a vcr Oliveirfr   1984`   1985,1986;  Martins,1985;  Amin.1977;  Kaulsky,1980;
Santos.1984.
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P:i:.s _:ife::n¢as. de |i:rlilldede e de  localizapao.

e  de  lucros  industriais  de  setor;s
mdquinas e insumos. (199S, P. 8)

;;n£:a:a:::;i,:;::;i;:ejd:a;d:i,::;;°e::°£ee:¥e::t°:i::;n;e;ie:s:'i;P9:;i;I)::V:e::`:a:Se}e:t':dra:i:S::
Isso ocorre, segundo Moreira, porque

:oaoan;d%reff,;reesn£:,:e::.a"eo^:.6:^r:o=d:ug€,::3aspue;::endtee

----`-:-------`-:`----`---`-:_-:-::--:--

CS°pe,;;££na],P:C§aea%d:.e°;:;;te:;A;S_SS;:O`m%e;I;;;;rcv:aid

rci§§oaS;:e:in;eer];cn:§aj::!ma%r:;A::i:I;§^5§£#:`;;`ufr;;;:r

I:::^o:;nc,o^:e>r:.i_a]i.s,_~de,lucros;ir;#d:I;'i::.N
aoss%i#^o-s_::_:::I.a?qos.custas-agr;i.n%u`:,'ru,I:,.s
a     XA     '®.,.__^     i___,_        .

P,oduloreN  arc.

deja,es,nee:s:,,:c::fu::aas;::ndceo::maac::tu,:s::::t:::ufi::rt,3;,n:aE:g,::
caracteristl.cas  da  implantagao  destas  ativldades.  Com   isso,  a fruticu|tura

i:C:°::u:9:a]:a:::;:n:du?:::a:ti¥dc:;g:aco:i:I:erlang:aa:ne:;:::;:ua3m:;::£;::;s:e:::a:na:I:a;
relag6es   que   sao   estabelecidas   entre   aoririill.ii.a   a   ^i.+-^-   -11entre  agricultura  e  outros  seb-r'e;,V.a.uva;;

Eslas  !iferencas, de fierlilidade e de

ifn;.ifSr;;,;i;v'riasfii_Jecu:;ffi£§ase;fiig%di%gp;;n:e;a:nor:erue;e:i,f:pas;,;:in
jd ern usa.

rge:n%ee:€:e:8CeIT::€;Cd:a:reve:„;i;C;`;jj.`;:;#j;;;§a#;e;';r:aMp:i;::pfa:a;"8:;£aa::j':`':au:s:i;;e:?{i;u;d;:;/§ijc§;;
Santos,1984.



sempre,  sao  desvantajosas  para  o  setor  agr(cola,  parte  da  renda da terra e
drenada para o setor urbano-industrial.

Essa relap5o de desvantagem entre o setor agrfcola e o industrial
ten  sua  origem  vinculada  ao  desenvolvimento  da  inddstria  no  Brasil  no

periodo  p6s-guerra.  Com  a  ripida  industrializa9ao  do  pals,  sustentada  por
politicas pbblicas de  incentivos e pela criapao de infra-estmtura por parte do
Estado,    principalmente    a   partir   da   decada   de    1950,    o   capital,    que
anteriormente  foi  drenado  para  implementar a  inddstria,  comega a retomar

para agricultura,  por6m agora sob o dominio do setor urbano-industrial, que
passa  a  dominar  a  estrutura  de  produ9ao  intema  do  pals,  como  aponta
Tavares ( 1993).

0   domfnio   exercido   pelo   setor   urbano-industrial,   sobre   a
estrutura produtiva,  implica na pilhagem dos produtores diretos em  favor de
uma acumula9ao do capital urbano, que se da atraves da elevaeao dos pre9os
dos produtos agricolas,  criando  uma condicao de troca desfavorivel  para o

produtor rural, de financiamentos, quase que forgados, do setor pdblico para
producao agricola que, por urn  lado, beneficia o setor industrial a montante,
que  terao  seus  produtos  consumidos  e,  por  outro,  o  setor  financeiro  que
consegue  apropriar-se  de  parte  da  renda  da  terra  atraves  da  cobran9a  dos

juros  dos  emprestimos  concedidos.   Dessa  forma,  o  Estado  toma-se  urn
agente  ampli?dor  da  economia  a  servi9o  da  acumu]acao,  de  acordo  com
Vergopoulos ( 1977).

Dessa foma:

"...   a  acumulapao  do  capital  necessita  nao  da
`racionalizapao I da agricultura, mas da submissao

da agricultura a racionalidade do setor industrial;
o  que  pode,  evenlualmente,  ser  combinado  com
certo    grau    de     `irracionalidade'    relativa    da
produ¢ao agricola; conf;orme este ponlo de vista, 6
sobreludo     o     pequeno     agricultor     que     sera
compativel   com   urn   processo   de   pilhagem  na
agricultura,  mais  do  que  o  grande  proprietdrio
.¢iHdj.cirj.a " (Vergopoulos,1977, p.105).

Sendo   o   pequeno   produtor   agricola   a   categoria   que   mais

propicia   o   processo   de   acumulapao   de   capital   em   outros   setores,   em
detrimento do agricola, gragas ds polfticas pdblicas para a agricultura e para
a indtistria, 6 que esse tipo de explorapao vein sendo mantido nas condi96es
em  que  se  apresenta  no  pals,  para  facilitar  a  expropriapao  do  sobre-lucro
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agrfcola  polo  setor  urbano-industrial, ja que a grande explorapao apresenta
a|gunsdificui#:srt=an=::snfa.tiarque:

"0   Estado   encarrega-se,   atrav6s  de   complexa

politiea  adequada.  de  assegurar  a  tranoferencia
dos valores  da agricultura para a inddstria.  Dai
em diante, (...) o pre¢o dos prodrtos alimentares 6,
verdadeiramente. urn negdeio de Estado. 0 Estado
encarrega-se     da     regularizapao     dos     precos
agrleolas em fLapao dos imperativos do cooyunto
do sistema social, parlicularmente do MPC urbano
(Vergopoulos,1977, p.  I 13).

Na   Regifro   de   Jales,   o   processo  de  transferencia  da  renda
fundidria para o setor urbano-industrial bode ser facilmente identificado em
tres momentos na intermediapao com os diferentes segmentos da economia.

Inicia]mente,  na aquisi9ao  dos  insumos  industriais  que,  para o
modelo de agricultura desenvolvido na regiao, 6 imprescindfvel no processo

produtivo de frutas, emprega-se grandes quantidades de recursos, haja vista
que o custo dos insumos para a produ9ao de uma parreira  de uva de urn ha.
e de US$ 7.539,96, por ano, representando 24,10 % da receita bruta media, o

que nao difere muito do cultivo de outras frutas. Esse alto custo de produ9ao
implica na intensificapao do traba]ho em fun9ao da imposi9ao de uma troca
desigual  entre  os  produtos agricolas  e os  insumos  industriais necessarios a
sua   producao.   A   desigualdade   na   troca   da-se   pelo   fato   dos   insumos
apresentarem uma tendencia de aumento crescente dos seus precos, enquanto
que  a  politica  de  precos  agn'co]as  6  orientada  pelos  interesses  do  setor
urbano  e,  ainda,  estao  sujeitos  is  influencias  das  variap6es  no  mercado
intemacional.

0 financiamento de custeio, atraves do credito rural, representa
urn outro  momento  de transfe[encia  da  renda  da terra.  agora  para  o  setor
financeiro.  Diante  dos  e]evados  custos    de  produ9ao,  o  pequeno  produtor
obriga-se a contrair emprestimos para realizar a explorapao agrico]a. Assim,
atrav6s dos juros e taxas bancirias cobrndas, as institui96es financeiras que

:°::Cdeamre°n::6#:i?#;fe°mm:::cfap:°adruecnad°aaa8br:'::i:]3?r°Pr!an`-Sedeuma
`9  I .... a  renda  da  terra absoluta resolto  de   posse  privada do  solo e  da oposicao  exislente

entre  a interesse de proprietdrlo da terra e o inleresse da sociedade coma urn todo.  (...) 0
exercicio do morLop6lio de uma classe ou firapao de classe sobre as terra pode s6 coloc6-la
para produzir mediaate a cobranga de urn tributo  (...).  A  renda da  lerra absoluta 6, pni\``
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0 custo do cr6dito de custeio coi`c..dido oo`q I)rodutores de fruta
da regiao 6  composto par uma taxa de juro anual  fixa de  8,75%,  somada a
uma  outra taxa  que  gira  em  tomo  de  2%  do  montante  do  financiamento,
correspondente ao custo de projeto de viabilizacao, que sem  este o dinheiro
nao 6  Iiberado.  Este projeto, em  alguns bancos, e feito por outras empresas.
Alem  dessas taxas,  o setor financeiro consegue extrair mais renda da terra,
atrav6s  da  cobranca  de  outras  pequenas  taxas  de    movimentapao  da  conta
bancaria   do   produtor   e   de   venda   de   produtos   (seguros,    fundos   de
capitalizagao,  etc),  ja  que,  para  obter  financiamento,  o  produtor  tern  que
demonstrar uma certa fidelidade ao banco.

Com  essa  rela9ao  entre  o  setor  financeiro  e  o  agrl'cola,  uma
parte considefavel  da renda da terra 6 drenada da agricultura, girando em
tomo de  12%  do valor financiado.  Essa porcentagem  toma-se ainda  mais
expressiva  se  considerar  que  68,14%  dos  fruticultores  pesquisados  usam
cr6dito rural para custear a sua produgao.

Com  relapao  a submissao e  a transferencia da renda ao capital
comercial, toma-se dificil precisar em que propongao esse processo ocorre.

Diante  da  falta  de   infra-estrutura  para  a  comercializa9ao  de
frutas para o consumo I.H #a/#ra,  o capital comercial,  que, em  muitos casos,
se   transforma   em   capital   usurario"   toma-se,   para   grande   parte   dos
produtores, a dnica altemativa para a distribuicao da producao no mercado.

A  producao  de  frutas  da  regiao  de  Jales  ten,  como  principal
mercado  consumidor,  a  cidade  de  Sao  Paulo.  A  major  parte  da  producao
regional   6   comercializada   no   CEASA.   Nesse   sentido,   0liveira   (1981)
destaca que:

"...a_transferchcia da renda,  ou esta  slyeicao  da

r?nda da terra ao capital lem sido uma das pedras
de toque do atual sistema. porqu6 muito si acusa
os intermedidrios, os atravessadores, mas coda vez
m±ais_ a Estado cria espaco para a sua repnducao.
E.:6vermos.oquea;on;e;eucomosciASAi'(:).
Ai o capital comercial se instala corfortavelmente
subsidiado pelo Eslado que lhe coustr6i loda infra-
estrw/#ra #ecessdri.a (p. 23 e 24).

Entre  as  frutas  produzidas  na  regiao,  que  sao  comercializadas
no CEASA. a pinha, a uva e a manga s5o as qiie se destacam.

o]b_tis_a_ Ted~laute a,:I:¥.rfe? (arl|f i:c.ial)  lps precos dos prodrtos agrleolas acima do•---.  ` ---.-::,.-- r  ::`-  r. -+`r-  `^v-  Fn ir.^u.`i.  uisru;u.I.s  uc.rrla ao Pre¢o
dvee?'##~:£,eka';(q°u'::%'q#8i6ips£7}auioproposfaEditorialO80
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A  comercializac5o  da  uva,  por  exemplo,  em  toriio  de  8.77%
representa   venda   a   cooperativa,    17,54%   a   silpermercados,   46,49%   ao
CEASA, 23,68% a intermediarios e 3,5% em feiras, de acordo com os dados

:n°te#ae#[:oslgee:acmo::'erart:::Zdaeds:,n::a'm9:,8o.rp:::Sidee:auna:°aq:jus:g6::
ao  CEASA,  pode-se  afirmar  que,  aproximadamente,  78%  da  produgao  de
uva da regiao ten como destino o entreposto de Sao Paulo.

Situapao parecida repete-se na comercializagao de outras frutas

produzidas  na  regi5o.  como  6  o  caso  da  pinha,  da  banana,  da  manga  e  do
limao.  A  comercializacao  da  laranja  difere  das  demais  frutas,  por  esta  ter
uma parte significativa destinada a agroinddstria.

Sobre  as  vendas  realizadas  no  CEASA,  deve-se  ressaltar  que
nao  sao  realizadas  diretamente  pelos  agricultores,  mas  sin  atrav6s  de  urn
"corretor" que realiza as vendas junto as empresas atacadistas'3.

Para  muitos  produtores  da  regiao,  o  dnico  meio  possivel  de
colocarem seus produtos no mercado e enviando-os, em consignapao, a uma
empresa ou  atravessador (corretor) que  atua  no  CEASA,  em  Sao  Paulo, ou
em   outros  entrepostos   comerciais   em   grandes   centros.   Nessa  forma  de
comercializapao, o produtor toma ciencia do preco pago a sua producao ap6s
a venda ter sido consumada   e o pagamento, nesse tipo de transacao, 6 feito
em cheque pre-datado para qiiinze dias o que possibilita ocorrencia, nao rama`
de  inadimplencia,  ou  seja,  o  produtor nao  recebe  o  pagamento  referel`te fl{`

produto entregue,  por nao possuir nenhuma garantia, ja que os acordos  sao
firmados verbalmente. Alem desse aspecto, os custos de comercializacao sa(i
muito  elevados.  Sobre  o  valor  bruto  do  produto  comercializado,  a  emprcsi`
efetua os descontos referentes a transporte, que gira em torno de  15%, cargo
e  descarga  I,5%,  o  que  resulta  na  interceptacao  pelo  intermediario  de  boa

parte da renda do produtor.
Assim,  deve-se  considerar  que  o  processo  de  transferencia  da

renda  fundiaria,  seja  na  aquisigao  de  insumos,  seja  no  financiamento  de
custeio ou  na comercializacao da producao,  ocorre com  a  intermediacao do
Estado  que,  atrav6s  de  sua  apao,  assegura  ao  c`apital  apropriar-se  da  mais-

'2 Intermediarios, serao considerados, aqui, os agentes que se encontram entre o

produtor e o mercado atacadista de fruta, que realizam a compra da producao no
campo, sempre com precos abaixo dos pagos pelas empresas que atuam mos
eEn:::s°es`p°rso::s¥:rdc:a;;.mercia|icacaodafrutaproduzidanaregiao,umaparteda

"coiTetagem" e realizada por produtores da regiao, que se iniciaram na atividade

ha urn tempo maior e conseguiram se capitalizar, quando a atividade ainda
apresentava  uma renda elevada.



valia excedente produzida no setor agricola,  sendo que essa apropriaeao da
renda da terra, ocorre de forma indireta,  sem que ocorra a expropriapao dos
meios de produ9ao.

Para Martins,

"0  produlor familiar  (...)  continua  proprietdrio

da  terra  e  dos   inslrumentos  que  utiliza  no  seu
trabalho.  Ele  ndo  6  urn assalariado  de  ningu6m.
Como podernos dizer. entao, que o capital instituiu
a slyei¢ao do seu lrabalho. dominando-o?  Nem h&
slyeicdo formal  nem  hd slyei¢ao real  do  trabalho
ao capital nesse caso. Entretanto. o capital tende a
dominar     cada    vez     mats     a     produ¢ao     da
c]gri.c"//win " ( 1985, p. 217).

Nao podemos falar de sujei¢ao do trabalho ao capital, pois, para
Martins  (1985),  quem  realiza uma analise centrada  na  sujeicao  do trabalho
ao capital esta compartilhando da concep9ao de que o capitalismo no campo
6 estritamente dominapao do trabalho pelo capital, ou seja, s6 ha capitalismo
no campo, ao  passo que  sao estabelecidas as  relap6es capitalistas mediadas

pelo  assalariamento.   Diante  disso,  essa  concepgao  nao  e  suficiente  para
explicar como se da a sujeigao sem que ocorra a expropriagao dos meios de

produgao.
Na concepgao de Martins:

"Na     medida     que     o     produtor     preserva    a

propriedade   da   lerra   e   nela   lrabalha   sem   o
recurso    do    trabalho    assalariado,    utilizando
unicamente  o  seu  trabalho  o  da  sua famllia.  ao
mesmo tempo em que cresce a sua dependencia em
relapdo  ao  capital,  o  que  temos  nao  6  a  slyeicdo

formal do trabalho ao capital. 0 que essa relapao
nos   indica  6  oulra  coisa.   bern  distinla:   eslarnos
dian[e da sujetedo da renda da terra ao  capital"
(1985,  p.  218).

Dessa forma, a riqueza produzida pelo agricultor que usa a terra
de trabalho e nao a utiliza para explorar o trabalho alheio, vai se realizar em
outros    setores,    sem    que    este    perceba,    atrav6s    da    renda    que    flui,
disfangadamente,  para  o  setor  industrial,  para  os  bancos  e  para  o  capital
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comercial,  favorecendo  a  concentra9ao  do  capital  urbano-industrial,  com  o
incremento das taxas de lucro das grandes empresas.

Mesmo havendo a apropriapao de grande parte da renda da terra

pelo grande capital atrav6s das relac6es intersetoriais, o desenvolvimento da
fruticultura, na Regiao de Jales,  propiciou, ainda que de forma diferenciada,
as  condi96es  para  a  perman6ncia  dos  pequenos  produtores,  assim  como

possibilidades,  para  alguns,  de  reprodugao  ampliada,  o  que   indica  que  a
produ¢ao   familiar   nao   e,   necessariamente,    ineficiente   e   nem   tende   a
desaparecer ao passo que  avanca o  processo de territorializap5o  de  pfaticas
moderna da agricultura.

4. PARA FINALIZAR: ALGUNS RESULTADOS EMpiRICOS
Com  o  objetivo  de  verificar,  atrav6s  do  trabalho  empirico,  o

nivel  em  que  se  da  a  sujeigao  da  renda da terra ao capital,  na  produ9ao de
frutas  na regiao  de Jales,  adotou-se, como metodologia, o agrupamento das
unidades  de  produgao,  que  foram  investigadas  (noventa  e  uma,  no  total),
levando em  consideragao   a composicao da mao-de-obra empregada, o grau
de  controle  que  o  produtor   possui  sobre  a terra e  o  nivel  de  capitaliza9ao,
analisado atraves da disponibilidade de maquinas e equipamentos,  utilizapao
de financiamento de custeio e valor da producao.

Inicialmente,  com  base  na  utilizagao  de  trabalho  familiar e  nao
familiar (assalariado), no  interior de cada estabelecimento pesquisado, pode-
se estabelecer quatro grupos distintos de acordo com  o predominio   de uma
categoria ou combinacao de categorias de trabalho.

Assim,  considerou-se  como  grupo  I  aqueles  estabelecimentos

que,  durante  o  ano  de  1998,  nao  recorreram  a  qualquer  forma  de  trabalho
assalariado,   seja   temporario   ou    permanente,   como   grupo   11,   aqueles
estabelecimentos   onde   o   trabalho   empregado  e  composto   pelo  trabalho
familiar complementado  pelo trabalho assalariado tempordrio,  como grupo
Ill,  aqueles  em   que  a  mao-de-obra  empregada  e  formada  pelo  trabalho
familiar mais o trabalho  assalariado  permanente,  havendo o predoml'nio do

primeiro  e,  finalmente,  como  grupo  IV,  aquele§  em  que  o  emprego  do
trabalho  familiar  existe  ao  lado  de  uma  quantidade  superior  de  trabalho
assalariado, tempofario e/ou permanente, sendo que, em alguns casos, nao ha
utilizapao de trabalho familiar'4.

" 0 procedimento utilizada, para realizar o agmupamento dos fruticultores, da area

de pesquisa, foi baseado na metodologia empregada por Wanderley ( 1995), no
trahalho `.A agricultura familiar no brasil.  urn espaco em conslruqao"
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Como  se  pode  verificar,  na  Tabela  I,  o  grupo  I   representa
37,36%,  o  grupo  1129,67%,  o  grupo  Ill,  20,87% e o  grupo  IV,  12,08% do
total dos estabelecimentos pesquisados.

De  forma  geral,  pode-se  enfatizar  que  o  grupo  I  concentra,

proporciona]mente,   o   maior   ndmero   de   estabelecimentos   com   valor  de
produeao inferior a  10 mil reais, com area inferior a  ]0 ha, tambem o maior
ntimero   de   estabelecimentos   sem   financiamento   e   com   financiamento
inferior a 10 nil reais e e onde se encontra o maior  ndmero de parceiros. No
outro extremo, no grupo IV, observa-se a ausencia de estabelecimentos com
valor de produ9ao  inferior a  10  nil  reais,  com  area  inferior a  10  ha. e com
financiamentos inferiores a  10 nil reais. Tamb6m, nesse grupo, verifica-se a

presenca   dos   maiores   estabe]ecimentos   e,   proporcionalmente,   o   maior
ndmero de estabelecimentos com rendimentos entre  loo e 200 nil reais.

Tabela  I -Valor da producao, grupo de Area, fihanciamento de custeio e condicao legal
da terra iios estabeleeimentos produtores de frutas da MRG de Jales rip -1998

Gmulx,  I Grupe 2 Grope 3 Grupo 4

mxp' I Each Propor Emt) Propo' EI'ab Propo' E,I,b

('/') Pesqui- (e/.) I,csqu,- (%) Pcapu,. (y®) Pesqu,-

rfu ,/, -,/o rfu ,/o codas%

VtrDaphrfuctl Doc de lo in 70.00 .69 20,00 2.10 10.cO I,09 a 0
de  10 a 2o mi 60.86 '5.,8 26,08 6,59 8.69 2,19 4.34 I.09

d. 20 . sO in 28.57 8,79 5.71 '0.98 2a.57 8.79 7.14 2.'0

de so . loo mi ' I.76 2.19 4'.'7 7.69 29.41 5.49 '7,64 3.29

de loo , 200 in 23.07 J,29 I s.}8 2.19  . 2}.07 .29 )8,46 5,49

Grupodei,ea menes de  I o ha 50.00 15.,8 I 4.28 4.}9 }S.7' '0.98 0 0

dc  10 . 20 ha 36.84 69 42.10 8.79 IO.S2 2.19 10.S2 Z.19

de 2o a So ha =\ .cO 8,76 a I .01 14.28 19.}5 6.59 '2.cO 4.JO

de  5o a  lco he 66,66 4.}9 '6,66 I.09 0 0 '6.66 I.09

de loo . 2oo ha ZO.00 I.09 20.cO I,cO 20.00 I.09 40.cO 2.19

d. 2oo . 5oo ha 0 0 0 0 a 0 '00,00 I,09

in.L] de goo h. 0 0 0 a 0 0 loo.00 I,09

F'ndomcncodeCustco Dam a. 10 in 65.cO '428 25,00 5.49 'O.cO 2.10 0 0
de  10 , 20 mi 2'.7, 5,49 3.,, '0.98 26.08 6xp 8.69 2.19

de 20 , 50 mi 20.cO }.29 13.,3 2.19 46,66 7.69 20.00 I.29

mdr de so mi 25.00 log 2S.cO I.09 a a sO,00 2.'9
Nb pcesoi '.,7 '3.'8 I.03 9.89 I,.79 .20 1},7® 4.}9

CondlgivLced propr. 4.66 28.57 29.), 24. I 7 22.66 '8.68 1,.3, 10.08

mist, 50.00 2,19 25.cO I.09 0 0 25.00 I.09

condidr 50.cO 6,59 ..\' 4.39 '6.66 2.'9 0 0
T~ I i(  . I,,t7 aeJ„ lap

F.onte: Trabalho de campo realizado em  1998.

;:L°Pd°erfj:nba:ad°cn,dg?:r::::'#:#6et]:::e::°Rsi:2a2:resentanamesmavariavel.
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Completada   a   analise   das   diferengas   apresentadas   entre   os
estratos  de  estabelecimentos,  agrupados  a  partir  do  tipo  de  mao-de-obra
empregada,  realizou-se  uma  analise  qualitativa  das  unidades  de  produ9ao,
classificando-as  em  empresa  patrona],  empresa  familiar e  unidade  familiar
simples'5., consjderando,  para isso, os aspectos analisados no item anterior.

As    unidades   que    podem    ser   classificadas   como   empresa

patronal e empresa familiar apresentam  caracteristicas comiins que sao:  alta
composigao     de     capital     empregado     na     producao     e     alto     grau     de
comercializa¢ao.  Por outro  lado, essas unidades de producao se diferenciam

quanto  as    relap6es  de  produ9ao,  sendo  que,  nas  empresas  agropecuarias,
predomina o trabalho assalariado (tempofario, permanente) ou parceria e, na
empresa fain iliar, trabalho familiar.

Essas empresas, tanto patronal como familiar, por apresentarem
urn   nivel   de   capitaliza9ao   e   comercializa9ao   mais   elevados,   tornam   as
ligap6es  intersetoriais  dessas  unidades  de  producao    com  o  setor  urbano-
industrial mais fortes, no que se refere aos servicos financeiros, comerciais e
a   utilizapao   em   major   escala   de   insumos,   maquinas   e   equipamentos,
conforme destaca Alencar ( 1997).

Cabe      ressaltar      que      a      constituicao      desses      tipos.    de
empreendimentos  produtores  de  frutas,  na  Regiao  de  Jales,  n5o  apresenta
relapao   com    a   dimensao   dos   estabelecimentos,    podendo   ocorrer,   em
estabelecimentos   com   area   de   meio   m6dulo   rural'6,   produgao   do   tipo
empresaria|'7.

Assim,  procurou-se entender a unidade de produc5o como uma
celula,  que  e  mais  do  que  a  posicao  ocupada  pelo  agricultor  e,  tambem,
relativizou-se  a  compreensao  desta  enquanto  estrutura  produtiva  definida.
Esse    caminho     metodol6gico    foi    trilhado     para    nao    se    excluir    as
especificidades,  procurando explicitar a multiplicidade e a heterogeneidade
apresentadas  pelas  unidades  de  producao que  foram  utilizadas   no trabalho
de pesquisa. Ainda, cabe enfatizar que as unidades de producao sao arranjos
contingenciais  e  nao  essenciais.  Representam  sistemas  de  procedimentos  e

'5 Essa nomenclatura adotada nao elimina a heterogeneidade apresentada pelas

unidades de  producao, que tern a fruticultura como atividade econ6mica, na
Regiao de Jales. Assim, mesmo realizando uma classificacao dos produtores em

grupos distintos. eles ainda sao entendidos como parte de urn mesmo processo de
explorapao e nao como sendo elementos resultantes de processos diferenciados

que se contrap5em.

'6 0 modulo rural da regiao e de 24 a 26 ha.
'7 Para maiores detalhes, vcr Locatel, 2000.
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de estrategias e  nao  uma estrutura definida a qual  aos produtores s6 resta a

pr6pria modelagao, como aponta Neves ( 1995).
Com  isso,  p6de-se  constatar    que  os  estabelecimentos  que  se

dedicam  a  produgao  de  frutas,  na  regiao  estudada,  apresentam  urn  grau
elevado    de    associagao    ao    capital,    dadas    as    liga96es    intersetoriais
estabelecidas   entre   a   agricultura   e   os   setores   industrial,   financeiro   e
comercial,   o   que   gera   a   sujei9ao   da   renda   da   terra,   possibilitando   a
reprodugao e o acdmulo de capital no setor urbano-industrial.

Assim,    pode-se    considerar    que    a   transferencia    da    renda
fundiaria para o  setor urbano-industrial  ocorre em  tres momentos distintos:
a)  na  aquisicao  dos  insumos  industrias,  que  se  da  atrav6s  de  uma  troca
desigual entre os produtos agricolas, qile tom seus precos determinados pelos
interesses  do  setor  industrial,  e  os  insumos  industriais  que  apresentam  uma
tendencia crescente  dos  seus  precos;  b) o financiamento de custeio, atrav6s
do  credito  rural,  representa  outro  momento  de  transferencia  da  renda  da
terra,  agora  para  o  setor  financeiro,  atrav6s  da  cobranca  de juros  e  taxas
bancarias,  apropriando-se,  dessa  forma,  de  parte  da  renda  fundiaria,  em
especial  da renda absoluta e; c) a comercializacao da produ9ao representa o
outro  momento da apropriagao da renda fundiaria pelo capital,  sendo que o
capital  comercial,  que  muitas  vezes  se transforma em  capital  usufario que,

para  a   maioria   dos   produtores   se   constitui   na   dnica  alternativa  para  a
coloca9ao da  producao  no mercado.  Deve-se  ainda destacar que o processo
de transferencia da renda da terra ocorre com a intermediapao do Estado, que
atrav6s  de   sua  apao  assegura  ao  capital   condi96es  para  apropriar-se  do
excedente produzido no setor agricola.

Esse  processo  de  sujei9ao  da  renda da terra  ao  capital  ocorre,
mais  amplamente,  entre  as  unidades  de  produ9ao que  foram  caracterizadas
como  unidade  familiar  simples,  por  estas  nao  disporem  de  mecanismos  -

producao  em  grande  escala  ou  associacao  a  uma  cooperativa    -  que  as
tomem  mais competitivas no  mercado.  Ja,  as unidades caracterizadas como
empresa  agropecuarias  ou  empresas  familiares,  por apresentarem  urn  nl'vel
de capitalizapao mais elevado, por produzirem, em uma escala major, ou por
estarem   associadas   a   uma   cooperativa,   conseguem   atingir   precos   mais
elevados  na comercializapao de seus produtos.  Por6m, como essas unidades
de      producao      estabelecem      mais      ligac6es      com      outros      setores.

proporcionalmente,    considerando   o   volume   de   capital    investido,    nao
conseguem  reter  mais  renda  da  terra  que  uma  unidade  familiar  simples.
Diante  disso,  pode-se  apontar  a  unidade  familiar  simples  como  sendo  flo
eficiente quanto uma unidade do tipo empresarial.

Com a falta de incentivo, as dificuldades de comercializacao e a
drenagem da renda da terra para fora do setor agricola, mos niveis em que se
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da  na  rcgiao,  o que  se observa na  fruticultura regional  e a estagnaoao  soi„,I
do   produtor,   tendo   este   poucas   possibilidades,   daqui   para   frente,   de
melhorias das condig6es   sociais e de progresso econ6mico.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

AMIN,  Samir.  j4  qwcs/fro  agrdrj.a  c  a  capi./a/I.smo.  Rio  de  Janeiro.  Paz  e
Terra,1977.179.

rocA;TEL. Celso D. 0 desenvolvimenlo da frulicultura e a din&mica da
agropecwdri.a  Ha  rag;.Go  de  /a/cs  -  SP.   FCTruNESP,   Presidente
Prudente, 2000. (Dissertagao de Mestrado).

KAUTSKY, Karl. A  g"es/fro j4grdrj.a. Sao Paulo: Proposta Editorial,  1980.

MARTINS, Jose de Souza. A sujei9ao da renda da terra ao capital e o novo
sentido  da  luta  pela  reforma  agraria.  In:  E#co#/ro  com  a ci.vi./I.za¢.do
Brasj./ei+a, n° 22,1985,  p.199-221.

MARTINS,   Jos6   de   Souza.   Os   camponeses   e   a   Polilica   no   Brasil.
Petr6polis, Vozes,1981.

MOTrEIRA,  F`oherto  loss.  Agricullura familiar  no  capitalismo:  forma.s
foc!.oj.a  em  mw/apGo.  Rio  de Janeiro.  CPDA/UFRRJ,1995.  Projeto  dc
Pesquisa (mimeo).

MOR`EIRA,   R`oberto   ]os6.   Renda  da   nalureza   e   lerrilorializa¢ao   dt)
capital:     reinlerpretando     a    renda    da    terra    na    compelicdu
i.#/crcczpi./a//.s/a.  Rio de Janeiro. CPDA/UFRRJ,  1994. 23p. (mimeo).

MOREIRA,   Roberto   J.   Agricultura   familiar   e   Assentamentos   Rurais:
Competitividade,      tecnologia   e   integracao   social.      UFRRJ,    1995.

(mimeo).

NEVES, Delma Pesanha. Agricultura familiar:  quest5es metodol6gicas.  In:
Reforma agraria. Jievj.s/a dc} ,4BRI, n° 2 e 3, v. 25,1995. p.21-36.

OLIVEIRA,   Ariovaldo  Umbelino  de.   Agricu|tura  e  lndtlstria  no  Brasil.
Bo/a/I.in Paw/i.s/a dc Geogro/a.  n° 58, p. 5-64. Sao Paulo,  1981.

OLIVEIRA,  Ariovaldo  Umbelino. de.  A4odo  CopJ./a/I.I/c]  de  Proc/wcdo  a
.4grj.czt//wra.  Sao Paulo:  Atica,  1986.

OLIVEIRA,  Ariovaldo  Umbelino  Renda da terra. Jievi.s/c} Ori.eH/apGo,  Sao
Paulo:  Instituto de Geografia/USP,1984, n°5.  p. 94 e 95.

OLIVEIRA,   Ariovaldo   Umbelino.   Renda   da   terra   Absoluta.   RevJ.s/a
Or!.e#/apao.  S5o  Paulo:  Instituto de Geografia/USP,1986,  n° 7, p.  77-
86.

133



OLIVEIRA,  Ariovaldo  Umbelino.  Renda  da  Terra  Diferencial  11.  Jiev;.a/a
Ori.eJ?/apt3o.  Sao Paulo:  Instituto de Geografia/USP,1985, n° 6, p. 93-
101.

SANTOS, J.  Vicente Tavares dos.  Co/oHas cJo  y!.HAo.  S5o Paulo,  Hucitec,
1984.

SAQUET,  Marcos Aurelio.  A construcao do espa9o em Nova Palma (RS).
Nova Palma, Se'cretaria Municipal de Educapao e Cultura,  1996, 90p

TAVARES, Nadia  Lticia. ,4  w/ori.zc7cfro c7o espaco agrl'co/a #o in"#i.CJZ)I.o
de   //ape/J.#/.#ga   /SP/.       Rio   Claro,   IGCE/UNESP,    1993.   249   p.

(Dissertapao de Mestrado).

VERGOPOULOS,  Kostas.  Capitalismo disforme (o caso da agricultura no
capitalismo).  Im  AMIN,  Samir.  j4  q"es/Go  ogrdrj.a  e  a  ccrpi./a/i.smo.
Rio de Janeiro.  Paz e Terra,1977.   p. 43-179.

I.:J


