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UMA EXPERIENCIA DE PESQUISA·ACAO PARA GESTAO COMUNITARIA DE 

TECNOWGIAS APROPRIADAS NA AMAZONIA: 0 Estudo de Caso do 

Assentamento de Refonna Agniria Iponi 

RESUMO 

TESE DE DOUTORADO 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES CIIA VES 

0 presente trabalho analisa o estudo de caso da experiencia de Pesquisa-a~o com 

tecnologias apropriadas, desenvolvida junto aos produtores familiares das comunidades do 

Projeto de Assentamento de Refonna Agrfuia Ipora, situado no estado do Amazonas, na 

AmazOnia brasileira, onde o grupo de pesquisa "Tecnologias Alternativas" estruturou wn 

processo s6cio-educativo e fortaleceu a dinamica de gestiio comunitaria para acesso aos bens 

e servu;:os soc1rus. 

A base analitica do estudo, fundada nas Ci8ncias Sociais, adota como refer&lcia a 

hip6tese de que a gestao comunitaria, instituida pelas for~tas intemas a comunidade, e urn 

fator dinamico e imprescindivel na construvao de solm;Oes que enfrentem a complexa 

problem<itica vigente no plano regional. Parte-se da perspectiva de que tal probletruitica, 

historicamente tern sido acentuada, a cada ciclo econOmico de desenvolvimento regional, 

pela l6gica que orienta as Politicas PUblicas, pastas em pnitica pelo Estado atraves de suas 

instituiyOes, responsRveis pelo atendimento das demandas de bens e servi~s sociais. 

0 desenvolvimento do referido projeto possibilitou a discussao de urn conjunto de 

proposicOes, tais como: o acesso das comunidades rurais aos bens e servicos sociais; a 

articulacao dos saberes tradicionais aos conhecimentos tecnicos-academicos; a preservacao do 

sistema tradicional de manejo dos recursos naturais; a capacita¢o e valoriza~o das 

habilidades dos comunitarios. Por :fun, considerando a relevancia social da experiertcia 

realizada, faz-se o esbo<;o de uma metodologia de gestae participativa para servir como 

roteiro a ser adotado em contextos sirnilares. 
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RESUME 

Ce travail traite des questions concernant les besoins d'l~nergie electrique dans les 

communautes isolees de la region amazonienne du BresiL Le locus de la recherche est le 

Projet lpora, dans le cadre de la R6forme Agraire, situe dans l'etat de !'Amazonas oU notre 

groupe de chercheurs a d6velopp6 une m6thodologie de recherche-action. 

Notre etude se base sur !'hypothese centrale que la situation erterg6tique des 

communautes rurales est d6tenninee par les actions mises en place par les politiques 

publiques, Ia structure g6opolitique n!:gionale et Ia dynamique interne des communaut6s. 

Nous analysons la dynamique interne aux commWlautes afin de connaitre I' utilisation 

des ressources locales et l'organisation concernant l'acci:s aux biens et services sociaux par Ia 

gestion communautaire. Cela nous permet de cerner les pratiques institutionnelles concernant 

les demandes des populations pauvres en milieu rural issu des Politiques Publiques en 

Amazonie. 

ll faut analyser la logique qui oriente les politiques mises en place par les pouvoirs 

publics de l'Etat, lesquelles s'appliquent aux demandes de biens et des services sociaux 

communautaires. Ceci mettra en reliefles politiques du secteur electrique. 

L'objectif principal de cette etude est d'identi:fier les principes de base d'une 

methodologie de gestion participative pour Ia production d' energie electrique. Cette base 

met:hodologique devrait servir d'instrument de politique sectorielle regionale. Enfm, les 

mecanismes de participation de ces- populations- d-ans le plan de d6cision des Politiques 

Publiques devraient prende comme reference la dynamique des organisations des 

communautes et egalement optimiser au niveau local 1' organisation interne de ces 

communautes. 
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AN EXPERIENCE OF RESEARCH-ACTION FOR COMMUNITY 
ADMINISTRATION OF PROPER TECIINOLOGIES IN TilE AMAZON: The Case 

Study of the Settling of Land Reform of Ipor:i 

ABSTRACT 

DOCTORATE THESIS 

Maria do Perpetuo Socorro Rodrigues Chaves 

This dissertation analyzes the case study of research-action expenence with 

appropriate technologies developed jointly with local fanners in the communities of the 

Settling Project of Land Reform in Iponi, situated in the state of Amazonas, in the Brazilian 

Amazon, where the research group '"Alternative Technologies" structured a social-educational 

process and strengthened the dynamics of community administration for the access of social 

benefits and services. 

The analytical basis of the study, founded in Social Science, adopted as a reference the 

hypothesis that community administration, established by the internal strengths of the 

community, is a dynamic and essential factor in the construction of solutions for facing the 

complex problems in effect in the region. The study initiates from the perspective that these 

problems, have been accentuated through history, by each developing economical cycle of the 

region, and by the logic that directs Public Politics that is put into practice by the State 

through its institutions, which are responsible for fulfilling the demands of social benefits and 

services. 

The development of the referred project enabled the discussion of propositions, such 

as: the access of rural communities to social benefits and services; the application of 

traditional know-how to technical and academic knowledge; the preservation of the traditional 

manner of handling natural resources; the qualifying and valuing of skills in the community. 

In short, considering the social importance of the performed experience, an outline is made of 

a partnership administration methodology used as a guidebook to be adopted in similar 

contexts. 
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APRESENTA<;":AO 

Nas Ultimas dCcadas, a sociedade capitalista contemporfulea vern atravessando 

transfonna~Oes profundas e velozes; no caso especifico da AmazOnia, essa dinfunica desafia as 

pniticas dos diferentes grupos sociais. A organizac;a:o politica dos pequenos produtores para 

reivindicar atendimento as suas demandas, via politicas pliblicas, aparece como uma estrat6gia 

importante para a valorizayiio e otimizac;ao dos recursos produtivos locais, ao mesmo tempo que 

consiste num dispositive para conquista de direitos. 

Na perspectiva de contribuir para o exercicio dessas pn\ticas organizativas, este trabalho 

registra o estudo de caso da experi&lcia de Pesquisa-ac;iio, com tecnologias apropriadas, para 

acesso aos hens e servic;os sociais, que foi desenvolvida junto aos produtores familiares das 

comunidades do Assentamento de Reforma- Agraria Ipora, no estado do Amazonas, na regiao 

amazOnica. 0 grupo de pesquisa "Tecnologias Alternativas", que desenvolveu a referida 

experiencia, orientou-se por principios das Ciencias Sociais para desencadear urn processo s6cio

educativo de apoio a gestao comunitaria. 

0 presente estudo desdobra-se num conjunto de cmco capitulos, onde, abordando as 

quest5es te6rico-metodol6gicas especificas, busca-se refletir sobre a experiencia de pesquisa

a~a:o desenvolvida em quatorze comunidades que compOem o Assentamento de Reforma Agrilria 

Iponl. Considera-se que o ciclo da pesquisa como processo de produyij.o de saber, dialeticamente 

encerra urn produto provis6rio do esfor~ empreendido na realiza~o deste trabalho. 

No primeiro capitulo analisa-se a dinamica das politicas pU:blicas de integrayao econOmica 

e geopolitica na regi3.o amaz&nica, as detenninayOes que as mesmas impOem a sobrevivSncia 

s6cio-econ6mica e cultural das populay(ies rurais pobres, nativas e migrantes. Trata-se de uma 

contextualiza~iio ao trabalho de investigayao. 

0 segundo capitulo trata as modalidades de organizayio sOcio-cultural e politica de 

diferentes segmentos de populayao rural pobre (nativas e migrantes) da AmazOnia - com 
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particular enfase na dinfunica das comunidades do Estado do Amazonas. Est1io ai discutidos OS 

conceitos b<isicos do marco te6rico da gestiio comunitilria e do termo comunidade e a natureza 

das comunidades amaz6nicas, enquanto fen6meno cultural e paradigma de ana.Jise. Tra~ta -se uma 

breve contextualizay1io das lutas empreendidas pelos ribeirinhos, migrantes e produtores 

extrativistas na regiao. Dentre as diversas lutas, trata-se, de modo mais detalhado, a luta por 

reforma agniria, em suas particularidades no ambito regional, e as condiy6es de acesso das 

comunidades locais ao serviyo de energia eletrica, com base na 16gica do setor. 

No terceiro capitulo discutem-se os aspectos conceituais, tecnicos e operacronaJ.s da 

pesquisa-ay1io para gestiio comunitaria de tecnologia apropriada, implementada nas comunidades 

do Assentamento de Reforma Agraria Ipoci. e apresenta-se seu processo de operacionalizayao. 

0 quarto capitulo apresenta o resultado gerado pelo exercicio de pesquisa-ayiio realizado 

nas comunidades do Ipora, o diagn6stico realizado em 94 sabre o pa.drao de uso de energeticos e 

as mudanyas geradas pelas ay5es de pesquisa-ay3:o, em associayao com a gestao comunitaria nas 

comunidades. A cena comunitaria de 94, no Ipora, servini como base comparativa para a 

montagem do quadro analitico-explicativo do processo de gestae de tecnologias apropriadas a 

partir da pesquisa-ayiio no Iponi. 

Por fun, no quinto capitulo, a titulo de conclusao. serao delineados os aspectos relevantes 

que prevalecem na combinay8.o entre gest8.o comunitaria e conhecimentos tecnico-cientificos 

para o acesso aos serviyos sociais, de modo especifico no uso da energia na esfera ecol6gica, 

tecnol6gica, econOmica e educacional, com o objetivo de esboyar uma metodologia de gestae 

participativa, por considerar que esta poderit contribuir para superar a pobreza e suas 

conseqtiettcias nefastas em comunidades rurais. 
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1. Objetivos da Tese 

0 principal objetivo deste estudo e analisar a experiSncia piloto de pesquisa-ayao sabre a 

gestae de tecnologias apropriadas desenvolvida nas comunidades do Assentamento de Reforma 

Agraria Iporit. A anaiise desta experiencia direciona-se para identiticagao de subsidies que 

orientem a busca de soluy5es de atendimento das necessidades de bens e serviyos sociais das 

comunidades rurais na AmazOnia. 

2. HipOtese de Trabalho 

A hip6tese principal sustentada neste estudo e que a gestae comunitaria, instituida pelas 

for~s intemas 3. comunidade, 6 urn fator dinfun.ico e imprescindivel na construcao de soluyOes 

para as necessidades vigentes no contexte comunitirrio. Outrossim, entende-se que a metodologia 

de pesquisa-acao, tal como foi desenvolvida no Iponi ( o conjunto de tecnicas e procedimentos 

operacionais ), pode servir como instrumento de fortalecimento da gestao comunitaria das 

comunidades locais, atraves da replicabilidade dessa experiencia em contextos similares. 

3. Perspectiva de abordagem do tema 

Para desvendar a dinfunica organizativa das comunidades do Iporit, enquanto bases 

instituintes da gestae comunititria, parte-se de urn plano geral de contextualizru;ao da dinfunica 

regional, para, de forma progressiva, adentrar no plano local dessas comunidades. 

A contextualizayao geral apresenta as politicas pliblicas do Estado que ordenam o 

desenvolvimento para a AmazOnia atraves de ciclos econOmicos. Essa contextualizayao visa 

fornecer as bases necessiuias para tratar o processo de ocupar;ao na regiiio, o acesso i terra e as 
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demandas de hens e servit;;os sociais comunitarios e, de modo particular, o servit;;o de energia 

eletrica na regiilo - as politicas do setor eletrico para comunidades isoladas. 

A contextualizat;;iio local apresenta a caracterizat;;iio da dinfunica inerente as comunidades, 

a organizat;;iio politica e sOcio-cultural dos agentes no uso dos recursos locais e na busca de 

acesso aos hens de consume coletivo, com a finalidade de conhecer a pnitica da gestiio 

comunitaria no Iporcl. 

A abordagem analitica e explicativa deste estudo tern seus fundamentos firmados no 

quadro te6rico e metodol6gico das Ciencias Sociais (Ciencia Politica e Sociologia) e, em termos 

subsidiaries, recorre-se a Antropologia e ao Planejamento Energ6tico. 

4. QuestOes IntrodutOrias 

Esta Tese representa urn esfort;;o de sistematizat;;iio da experiencia de pesquisa-ayiio 

desenvolvida no Ipora, situando-a em relat;;iio a cena regional. Todavia, a abordagem feita serve 

como momenta de consolidat;;ao dos conhecimentos adquiridos pela pesquisadora na prittica de 

pesquisa social desenvolvida desde 1984 em diversas comunidades rurais de pequenos produtores 

(ribeirinhos, seringueiros, pescadores, entre outros) par toda a regiiio amazOnica. 

Vale salientar que a experi&lcia do Iporil extrapola em muito os limites desta Tese. De 

certa maneira, o presente estudo constitui-se, para a autora, na possibilidade de ordenar principios 

metodol6gicos e refletir sabre dilemas praticos enfrentados na trajet6ria da pesquisa-a9iio e nas 

at;;6es que dela derivam seja no contexte do prOprio assentamento Iporil seja em outras 

comunidades ribeirinhas da AmazOnia, nas quais muitos desses principios foram ou estiio sendo 

adotados. 

• A perspectiva de abordagem das politicas pilblicas na cena amazOnica 

Para abordagem da natureza das politicas pllblicas toma-se como referencia estudos que 

as concebem como alicert;;adas na diversidade e, ao mesmo tempo, nas especificidades de miss5es 

detemtinadas pelo Estado a partir das relat;;5es de foryas societais. Portanto, considera-se que o 
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aparelhamento das instituiyOes pUblicas, assim como a intervenyffo para viabilizar carla servi~o, 

responde a uma necessidade especifka a cada contexte hist6rico, cultural e tecnico particular.1 

No presente trabalho adotam-se como referenda os estudos que consideram ser o 

processo de ocupa~ao da AmazOnia, desde a sua coloniza~ao ate os dias atuais, resultado da 

correla~ao de for~as entre dais modelos distintos de apropria~o dos recursos: as formas 

tradicionais de gestae dos recursos naturais e as formas modemas geradas pela expansao das 

rela~Oes capitalistas. 

Diferentes pesquisas na regiao apresentam posi~ao consensual sabre o fen6meno das 

politicas pUblicas, historicamente, terern mobilizado pianos e programas compativeis aos 

interesses de ex:pansao capitalistas e contrapostos as peculiaridades regi.onais - em relar;ao as 

formas de manejo tradicionais dos recursos e aos interesses das popula~Oes tradicionais. 2 

A discussiio a respeito das politicas pllblicas na AmazOnia orienta-se pelos estudos que 

afirmam serem os movimentos hist6ricos de expansao dos mercados expressao concreta dos 

diferentes ciclos de desenvolvimento econ6rnico. Tais ciclos, em razao da l6gi.ca predat6ria de 

apropriayao de recursos ordenada pelo Iuera, causaram impactos deleterios em diversas esferas da 

vida regional, com alteravoes radicais na vida das populavoes atingidas, gerando conseqiiencias 

imediatas e de Iongo prazo na vida dos pequenos produtores familiares rurais (tradicionais ou 

migrantes). 3 

As alterayOes ocorridas patrocinaram graves conflitos fundiiuios com deslocamentos das 

popula~5es tradicionais de seus territ6rios, a explora~ao desenfreada da mao-de-obra, a 

destruiyao dos espayos de vida (perda de territ6rio, locais de existencia sOcio-cultural), a 

desestruturayiio das formas de organiza~ao e reprodw;iio material e s6cio-cultural; nao raro 

atraves do extenninio das popula~Oes tradicionais pela prittica do genocidio e do etnocidio. 

No bojo deste processo, o papel do Estado na regiao, representado pela concretizayiio das 

politicas pllblicas, apresenta pniticas que variam entre a «ausencia" (nega~ao) de direitos e a 

«presenca" que ordena o processo de ocupaca,o hist6riro. Esse processo amplia a pauperizacao e 

1 Bernard De Gouvello "La recomposition du secteur de l'eau et de l'assainissement en Argentine it l'heure nOO

liberal (lecture ai travers du phenomene cooperatif', 1999 These de doctora.t de l'Ecole Nationale des Fonts et 

Chaussees, France). 
2 Ver estudos de Hebette, 1988 e 1991; Hall, 1991; Oliveira, 1994; Rocha 1996, entre outros autores que sao citados 

como referenda no Capitulo I. 
3 M. do P. Socorro R Chaves. De "cativo" a "Iiberto": o processo de constitui~iio s6cio- hist6rica do seringueiro no 
Amazonas. Dissertay§.o de Mestrado - UFPB, Campina Grande, 1994.; Marilene Correa da Silva. Globalizay§.o e 
AmazOnia. In: sao Paulo em perspectiva. Revista da Fun~iio SEADE, vol. llln°2/ abril-jun/1997. 
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exclusao dessas popula~Oes em razao da precariedade ou carencia de services sociais para atender 

suas necessidades e interesses. 

Confonne o constatado em viuios trabalhos recentes, o padrao de ordenamento 

econ6mico-territorial, predominante na regiao, resulta das transformac5es provocadas pela 

intervenyao do capital no contexte social e na estruturavao de formas de controle sabre as 

formay6es sociais locais. No entanto, tal interven~tiio, assim como as formas de controle 

exercidas, nao podem ser vistas como poder onipotente e m3gico capaz de inibir contradi~6es 

presentes em uma rela~ao de for9as. 

Os atores que existenciam tal processo tern constituido movimentos de resisti!ncia e de 

autoproteyilo que variam no tempo hist6rico, na singularidade do espaco em que emergem e em 

sua composivao. 

0 desafio que se enfrenta neste trabalho e, pms, de duas ordens: uma e desvendar a 

dinamica das politicas pliblicas no &mbito regional, as determina~Oes impostas aos pequenos 

produtores rurais, para apreender os signi:ficados de suas lutas e demandas par serviyos sociais, 

mais especi:ficamente par energia e16trica e, a outra, e buscar elementos no estudo de caso do 

assentamento lponi para apreender os comportamentos organizativos que instituem a gestae 

comunitaria dos recursos locais. 
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CAPITULO I 

AS POLITICAS PUBLICAS DE 

INTEGRA<;AO REGIONAL NA 

" AMAZONIA: a ocupa~ao territorial 

e o acesso a hens e servi~os sociais 

"Parque o Senhor, teu Deus, te mete m.una boa terra, terra de ribeiros 

de Qguas ( ... )em que comerds o pao sem escassez, 

e nada tefaltara nela; ( .. .)" (Dt 8:7a,9a) 
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CAPITULO I 

AS POLITICAS PUBLICAS DE 
~ A 

INTEGRA(:AO REGIONAL NA AMAZONIA: a 

ocupat;ao territorial e o acesso a bens e servit;os 

Introdu~ao 

sociais 

A AmazOnia brasileira tern sido wn vasto laborat6rio experimental 

de ensaio do progresso cultural e material do homem em tennos das 

mais variadas manifestayOes para realiza~o de sua criatividade e 

potenciaL 1 

0 objetivo deste capitulo e analisar a dinamica das politicas pllblicas de integraclio 

econOmica e geopolitica na regiao amaz6nica, as determin~es que as mesmas impOem a 
sobre\ivfulcia s6cio-econ6mica e cultural das popula\t)es rurais pobres, nativas e migrantes. 

0 presente capitulo esta sequenciado em duas partes principais. A primeira parte sirua 

os ciclos de desenvolvimento econOmico na regiao, ou seja, as politicas de integra¢o regional 

da Amaz0nia2 ao territ6rio brasileiro e ao circuito da economia internacional, desde sua 

colonizacao ate o final da decada de 90. Na abordagem da dinamica das politicas pUblicas de 

desenvolvimento regional, parte-se da consider~ de q_ue as politicas de integrayao regional 

1 
Trad~o livre de parte da introdueffo do livro de Arthur Cesar Ferreira Reis.. Economic History of the Brazilian 

Amazon. In Man in the Amazon. (org.) Charles Wagley. Univt:rsity of Florida. Gainesville, 1974. 
2 Adota~se como referencia a ilrea fisiografica da hilcia (Am.az6nia clil.ssi.ca) que abrange os estados do Para, 

Amazonas, RondOnia, Acre, Amapa e Roraima e coincide com a maior parte da Regi§o Norte (desde 1980, o 

IBGE considera o estado do Tocantins como parte da regi1io) e totaliza 3.574.239 Km", 42.0% do territOrio 
nacional. A AmazOnia Legal, com ¥i do territ6rio brasileiro, para fins de planejamento econ6mico incorpora 

alent da Regi!io Norte, os estados de !v!ato Grosso e parte do Maranhao. 0 Brasil (8.547.403 Km") eo quarto 
maier pais do mundo em terras continuas, a AmazOnia (5 milhOes) ocupa cerca de 59"/n desse territ6rio. A area 

de floresta (3,45 milhOes Km) cobre mais de 40% da Urea total do pais. 
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tern suas ayOes orientadas a partir de uma 16gica prOpria que resulta da correla¢o de foryas 

econOmicas e politicas vigentes. 

Na segunda parte, abordam-se as politicas setoriais de reforma agriuia e do -setor de 

energia para apreender as condiyOes de acesso das comunidades rurais pobres ao serviyo de 

energia elE~trica, e, tambetn, as causas que impedem que o principia de universaliz~ao desse 

service se concretize na regiao. 

A 16gica de integraCOO impOs it AmazOnia a condicfu> de regiao cujas :fronteiras 

geopoliticas foram estabelecidas pela saga do colonialismo, do mercantilismo, do absolutismo 

mon3rquico, da transicao feudal-capitalista, do capitalismo em suas diversas facetas. Silva 

(I 997) a:firma, todavia, que as principais transforma.rrOes ocorridas na regiao resultam de 

mudancas associadas aos processes de expansao e crise do capitalismo. 
3 

1. A coloniza~io da AmazOnia sob a egide das politicas- de integra~io 

A principal caracteristica dos pnmerros ciclos econOmicos foi a explora~o dos 

recursos naturais como materia-prima para os mercados fora da regiao. Essa caracteristica, 

embora com fonna variada, perpassou todos os demais ciclos econ6micos irnplantados na 

regiiio e ate OS dias atuais, impOs a AmazOnia 0 estigrna de "celeiro de materia-prima". 

A cada momenta histOrico as representantes do Estado, para justificarem a instauraciio 

dos sucessivos ciclos econOmicos de integrayao, invariavelmente evocaram, com base nas 

caracteristicas da regiiio, suas "aptidOes naturais". Nas Ultimas decadas, as varias percepyOes 

destas "aptidOes" resultam em <'invocacQes"/'"evocacOes" ideol6gicas da regiao como "reserva 

mundial de energia", suporte para a "sobreviv§ncia humana", "'subsistfficia de Gaia" 

As citadas "evoc~Oes" somam-se as "provoca~Oes geopollticas" que a querem como 

"'condominia planetaria", '"patri:mOnio comum da humanidade". H:i inclusive proposicQes de 

transfo:rrna-la em espaco de "'soberania compartilhada'>4 atraves de "'moratOria ecol6gica". A 

3Marilene Correa da Silva. Globaliza9io e AmazOnia. In: Siio Paulo em Perspectiva, Revista .da Fund.ayiio 

SEADE, vol. ll/n°. 2/abril-jun/1997. 
4 Ap6s a Segunda Guerra Mnndial cogitou-se a cria<;iio do Instituto Internacional da Hileia Amaz&nica como 
"instrumento de tnternacionalizar;iio da regiiio" para formaytio de uma especie de condominio planetaria com a 
administray§.o de um colegiado, onde paises niio-amaz&nicos exerceriam presenl?- ativa. Outra proposta cogitada 

foi o projeto do Hudson Institute, nos anos 60, de criar um sistema de sete grandes lagos na AmazOnia 

continental, para pennitir a navegat;ao oce§nica e a gerat;io de energia para aproveitamento ecanOmico dos 

grandes potenciais inexplorados da regiiio. Ver Armando Mendes & Ignacy Sachs. A insert;B.o da AmazOnia no 
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"imensidiio da hileia" amazOnica e vista tambem como urn esp~ vital para a soluyiio de 

infuneros problemas sociais (os con:tlitos pela terra, por exemplo) e de ordem ambiental em 

outras areas do pais e mesmo de outras latitudes. 

Para Hurtienne (1994:155-8), em rel~ao a expansao da economia mlllldial, a 

AmazOnia sempre foi considerada como uma das Ultimas "reservas biol6gicas", urn imenso 

mao e, principalrnente como wna das Ultimas "fronteiras de explora~iio de recmsos" para 

acumul~a.o de capital, uma reserva para a absor~ da energia solar, que ainda niio se sabe o 

que pode significar para uma revolucao energetica no futuro. 5 

Seja como urn "paraiso fiscal", urn "patrimOnio da hurnanid.ade", uma .. zona 

econOmica emergente", urn "banco genetico planetaria", entre outras nomea¢es, as 

contradic5es preteritas e presentes orilllldas dos ciclos de acurnulaciio do capitalismo 

intemacional, da ordem econOmica mundial se complexifica cada vez mais no funbito local. 

Em que pese a import§ncia das detennina¢es impostas pelo contexte extemo a 

AmazOnia ao Iongo de sua hist6ria, neste estudo esta dimensao nao se encontra no centro do 

debate, sendo apresentada em carater seclllldario. A refer&.cia a este aspecto deve-se ao 

caniter distintivo que esta condiciio determina a realidade local, em raziio das implica\:Oes que 

atingem as diferentes relacOes sociais e de produciio na regiiio. 

Sob o pretexto de '"vocaciio regional", a regiiio tern arcade com a missiio de "oferecer 

ao IDWldo" recmsos que permitem o alcance de condic5es de bem-estar material e espiritual. 

Todavia, as rela¢es de explor~ao e as formas predat6rias de uso dos recursos naturais 

impostas no plano regional por tal "vocacao" criam obst3.culos para que sejam usufruidas 

condicQes existenciais dignas pelas pop~es locais. 6 

1.1. 0 ciclo de explora~o das drogas do sertao 

No seculo XVI, quando .os prnnerros europeus tiveram contato com a regiiio 

amazOnica, ela era habitada par numerosos grupos indigenas que desenvolviam, com seus 

mundo. In: Edna Castro & Florence Finton. Faces do Tr6pico Umido. Conceitos e Novas QuestOes Sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Belem. Cejup UFPE~NAEA, 1997. 
~ Thomas Hurtienne. 0 Que Significa a AmazOnia Para a Sociedade Global?. In: A AmazOnia e a Crise da 

Modernizayao. M. Angela D'Incao & Isolda M. da Silveira( orgs.). Be! em: Museu Paraense Emilio Goeld.i, 1994. 
6Leandro Tocantins. AmazOnia ~ Natureza, hom em e tempo: Urn a planifica~o ecol6gica, 2" ed .. Rio de Janeiro: 

Civiliza9§o Brasileira, 1982. 
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pr6prios esfor~os e conhecimentos, tecnicas e instrurnentos no usa dos recursos da natureza 

(Reis, 1974::33). 

No entanto, o periodo de colo~ao da regi.!io teve inicio nos primeiros anos do 

seculo XVII e ficou conhecido como ciclo econ6mico de explor~ao das drogas do sertao. A 

ocup~ao tenitorial foi tracada com o prop6sito de integra_cao dominial e de intensificac.!io da 

explorayao comercial dos recursos naturais existentes. 

0 marco de possessao e de ocupa~iio da regiOO foi a funda~o do Forte do Presepio, 

que deu origem a cidade de Beiem, em 1616. 0 aparato de defesa montado na regiao visava 

atingir metas econ6micas e geopoliticas atraves do bloqueio its incursOes de :franceses, 

ingleses e holandeses na area, da expansao da extensao dominial na fronteira oeste e da 

cri~ do mercado para os produtos regionais jllllto ao circuito mercantil. 

Em sua meta de instaurar a plena soberania lusitana na regiao, o modelo de 

coloniza9.!io ignorou ostensivamente as formas de org~OO social, as rela~es de produ~o 

e de propriedade existentes. A ocupa,cOO da terra, via posse, sem respeitar as fonnas 

tradicionais de propriedade tornou-se traco marcante, padrao de ocupacao territorial na 

Amaz6nia7 

No ciclo das '\irogas do sertiio", a regiiio foi constituida num verdad.eiro celeiro 

natural para explorayao de materias-primas. A crescente aceitay!o dos produtos do 

extrativisn10 na Europa e a constituic§o· de urn mercado consumidor nacional e internacional 

passaram a exigir uma escalade prodw;:ao bern superior a capacidade de produ~ao regional. 

0 processo de trabalho extrativista praticado pelas popula¢es nativas da regi.!io 

consistia na coleta primiuia de :frutos, Oleos e especiarias da floresta nativa, que alem de 

dispensarem o cultivo nao necessitavam de trato cultural Essa fonna de produ~ foi adotada 

pelos comerciantes e exportadores, todavia, baseada na l6gica da produ~ao de mercadoria 

capitalista, com natureza diversa e mesmo oposta a prodw;ao tradicional (centrada no 

autoconsumo ). 

A coleta em grande escala dos produtos extrativistas, com objetivo de comercializar, 

requeria mao-de-obra nwnerosa, nao disponivel localmente. Este padrao de prodm;ao, 

7Para legitimar a conquista territorial, os portugueses adotaram o metodo da posse (uti possidetis de facto) e nfio 
da propriedade legal (uti possidetis de jure). Em franco desrespeito a hula papal Inter Coetera (1494) avan~am 
os limites demarcados pelo Tratado de Tordesilhas. 0 estratagema usado teve exito na demarca~o dos dominios 
portugueses ao ser homologada a posse definitiva do territ6rio pelo Tratado de Madri de 1750. Ver J. Marcelino 
M. Costa. AmazOnia: desenvolvimento ou retrocesso, Beletn: CEn.JP, 1992. Coleyiio Amazoniana 2, 1992. 
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inaugurado com o processo de colonizacao, centrava-se na intensa exploracao da tnao-de-obra 

contratada para o trabalho de coleta. Assirn, a populayao nativa, antes autOnoma e voltada 

para a produr;iio necessaria a manutencao de seu pr6prio grupo dornestico, foi recrutada pelos 

comerciantes para trabalhar como mao--de-obra 

No entanto, as pniticas produtivas tradicionais dos grupos locais eram incompativeis 

com as exig6ncias laborais requeridas pelo modo de produclio do capitalism.o mercantilista. 

Em face da insubmissao dos indigenas, a arregimentavao e o engajamento de bra~s para o 

trabalho s6 se tomou possivel mediante a dominar;ao, pela pnitica de trabalhos forcados seniio 

da prOpria destrui~ao das formas de organiza_cao sOcio-cultural. 

A despeito das mudanyas ocorridas nas rel~Oes extrativistas de produ~ao, em meados 

do seculo XVIII, a econornia do escambo ainda predorninava entre os estratos sociais locais. 

Diante deste quadro, Pombal estabeleceu medidas politicas para ampliar e consolidar o 

cantata da regiao com as mercados europeus. 

A integra¢o da regiao ao circuito do capital processou-se de maneira muito desigual. 

A parte oriental, com centro em Belem, mantinha urn vinculo comercial estlivel com a 

Europa, pais gozava de uma situa~o econOmica razolivel e possuia uma .infra-estrutura 

relativamente melhor que a Banda Ocidental da AmazOnia 8 Esta parte da regiao padecia 

di:ficuldades para comercializar a producao, enfrentava a escassez de forca de trabalho e, em 

rela¢o aos centros politicos e econOmicos, encontrava-se em isolamento maior que a Banda 

Oriental. Esta sit~o era tambem resultado da politica do conselho tntramarino na regiiio. 9 

Para atenuar as disparidades econOmicas e as tensOes politicas que se agravavam entre 

a Banda Oriental e a Ocidental, o Marques de Pombal patrocinou o principal apoio ao 

desenvolvimento da economia regional com a instalacao da Companhia Geral do Grao-Para e 

Maranhao (1755-1778). A resposta da Companhia as crescentes demandas por materia-prima 

do mercad.o intemacional foi (i) a introdu~ao do trabalho escravo africano (ii) e o incentivo a 
produ~ao agricola 

8 Regiao que abrange os estados do Amazonas, Roraima e·RondOOia (a ineorporayio do territ6rio do Estado do 
Acre deu-se bern mais tarde pelo avanyo da fronteira territorial com a explorayio da Hevea). 0 desbravamento 

da regi1io do baixo Amazonas, para a soberania de Portugal, foi estabelecido em 1637, por Filipe IV, como parte 

da estrategia de expansao territorial atravi:s da conquista de novas terras. Ver Anthony L. Hall. AmazOnia: 

desenvolvimento para quem? Desmatamento e con:flito social no programa grande Carajas. Jorge lahar Editor 
Ltda. Rio de Janeiro, 1991. 
9 Ver Roberto Santos. Hist6ria Econ&nica da AmazOnia: 1800-1920. Sao Paulo: T.A. Queiroz. 1980; Arthur 

Cezar Ferreira Reis. A AmazOnia e a cobiga intemacional. 5' ed., Rio de Janeiro: Civiliza¢o Brasile:i:ra, 
SUFRAMA, 1982. 
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0 incentivo a producao agricola veio a tomar-se complementar a coleta primilria das 

"'drogas do sert:do". 1° Fato que perrnitiu, no s&:ulo XVIII, a inauguracao do .. ciclo agricola". 

Esse novo cido, porem, foi relativamente curto e teve fraca repercussa.o. A base econOmica da 

regia.o continuou a ser o poliextrativismo animal e vegetal 11 

Na segunda metade do seculo XIX, o extrativismo do 13.tex da Hevea brasiliensis, 

materia-prima para a fabrica¢o de borracha, detemrinou na economia regional a emergencia 

de urn novo ciclo de desenvolvimento regional: o ciclo da borracha. 12 

1.2. 0 ciclo da borracha (1870 e 1910) 

Por suas mlll.tiplas utilidades como insumo, a borracha nativa ganhou o mercado 

mundial. A posic;:OO que assumiu, principalmente na Europa, entre as decadas de 1870 e 1910, 

resultou em mudancas na dinfunica intema a regiao - numa aproxima~o arriscada a pnitica do 

mono-extrativismo vegetal (Loureiro, 1990; Hall, 1991). 

No auge do ciclo da borracha dois movimentos, que aconteceram de forma conjuga~ 

deixaram marcas indeleveis na regiao. A fo~OO dos seringais com a "corrida pela posse de 

terras" e o recrutamento de forr;a de. trabalho para a prod~ao da borracha como patrocinio da 

migr~ao de outras regiOes em dir~ao a AmazOnia 

A forma~ dos seringais tradicionais fez-se pela·posse de areas de extrativismo. Este 

movimento caracterizou uma verdadeira «corrida. pela.. posse de terms" e a pnitica das 

<<correrias" - expulsM ou extenninio dos habitantes dessas 3reas, OS indios. A liber3¢o das 

terras de seringa de seus ocupantes tradicionais tinha por objetivo transforrrui-las em un.idades 

de producao da borracha, o seringal tradicional 

10 0 cacau era o produto mais importante da economia regional. Ver Santos, 1980. 
11 Ver AntOnio Loureiro. 0 Amazonas na epoca imperial l'vfanaus, 1990; Santos, 1980; Hall. 1991; Reis, 1982. 
12 A Hivea brasiliensis, planta nativa da AmazOnia, fora usada pelos indios da regiao como impermeabilizante. 
A demanda industrial do Mtex surgiu depois que Charles Goodyear descobriu, em 1839, o processo de 
'.rul.canizaryiio, seguido pela invenryiio do pnewnittico, em 1888, e·pela expa.nsao da indUstria automobilistica. 
Com estrategia de amp liar a insen;:ao na regi§o ao circuito do mercado intemacional, um dos marcos importantes 

foi a abertura do rio Amazonas a navegaryiio internacional estabelecida em 1866 por D. Pedro II. A receita da 
comercializa~o da borracha possibilitou, em 1906, o pagamento de 40% da divida anual do Brasil. Ver Hall, 
1991; Jean-Paul Lescure, Florence Pin tone Laure Emperaire. Povos e produtos da floresta na AmazOnia Central: 
o enfoque multidisciplinar do extrativismo. In: Vieira, Paulo Freire & Weber, Jacques ( orgs). Gestli.o de recursos 
naturais renovitveis e desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental (desenvolvi.mento, meio 
ambiente e sociedade). Sao Paulo: Cortez, 1997; Samuel Benchimol. AmazOnia: Urn pouco-antes e alem--depois. 

Manaus, Calderaro, 1977. 
- 14-



Capitulo I-As politicas pilblicas de integrayiio regional na AmazOnia 

0 seringal tradicional era composto por diversas unidades farniliares de produc;ao 

extrarivista da borracha, sob a organiza~ geral do patrao seringalista Ficou conhecido como 

"cativeiro" em razAo das condi~Oes de subordinac;llo praticadas nas relac;Oes de trabalho pelos 

patroes (Chaves, 1994). 

0 recrutamento da fort;:a de trabalho fez-se a partir de movimentos migrat6rios para a 

regiao. Esses realocamentos populacionais, via migrayiio, foram realizados tanto como 

iniciativa de particulares quanto por programas sociais implementados pelo govemo para 

obtenc;ao de mao-de-obra .13 

0 deslocamento populaciona! de maior envergadura para a regia:o foi a migr~ao de 

nordestinos que estavam sendo afetados pela seca de 1877-79,14 mas tambem por estarem 

sendo vitimas da expropri~ao de suas terras.
15 

Entre 1890 e 1900, mais de duzentas mil 

pessoas deslocaram-se do Nordeste para a AmazOnia 

Aiem dos deslocamentos populacioruris patrocinados pelos 6rgaos oficiais em dire¢0 

a AmazOnia, diversas rotas "espontfuleas" de migr~ao foram geradas pela propaganda da 

existencia de urn "surto de progresso" na regiao. Esse propalado "surto de progresso" atraia, 

entre outros, escravos recen:rlibertos que nao tinham possibilidades de ter acesso a terra em 

outras regiOes do pais.16 

Uma grande parcela dos imigrantes necessitava de assistfulcia medica e social ao 

chegarem aos pontos de recrutamento e distribui\'iiO para os seringais (as cidades de Manaus e 

Bel6m). Por6rn, essa responsabilidade nao era conternplada pelos recrutadores e em raz.OO da 

completa aus8ncia de assistetlcia a situa~o de pobreza dessas popula¢es s6 piorava 

(Benchimoll977; Loureiro, 1990). 

Essa popul~ao. orilUlda de urn meio ambiente muito diferenciado, desconhecia os 

processes de producao e as estrategias de sobrevivOOcia requeridas na regilio. A maior parte 

13Segundo Loureiro (1990:37), as primeiras tentativas de introduzir colonos na AmazOnia foi a criayiio da 
ColOnia MaW, = 1853, para e:rtrangciros (portugueses e espanhcis), elctinta em 1856, e a ColOnia de 

Itacoatiara, com chineses, portugueses e africanos livres (extinta em 1860). Melbu (1942 apud Hall 1991:23) 

registra que for am feitas infuneras tentativas de atrair migrantes japoneses e ew-opeus, ate mesmos confederados 

exilados, ap6s a Guerra Civil Americana para trabalhar na prod~o da borracba na AmazOnia. Sobre a migrayiio 

no Amazonas ver Loureiro (idem). 
14Sobre a migray[o nordestina para o Amazonas ver os estudos de Samuel Benchimol (1977) e Loureiro (1990)_ 
15 Em raziio de estarem perdendo suas propriedades no processo de amp1ia¢o das grandes propriedades 

(latifundio) pela concentra9!o fnndiaria patrocinada pela oligarquia agniria. Ver Lescure et alii, 1997. 
16 Com a regulayiio da Lei de Terras, em 1850, a terra no Brasil ganhou o status demercadoria sO podendo ser 
adquirida mediante compra, vetou-se assim as possibilidades de acesso a terra aos segmentos empobrecidos e 

aos ex-escravos. desprovidos. de recursos econOmicos. 
- 15-
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dos migrantes sentia receio de enfrentar as brenhas da floresta tropical, por consideni-las 

como ambiente hostil aos "brabos". 17 Assirn, sem nenhuma info~iio sobre as formas de 

sobrevivencia na floresta, os migrantes eram encaminhados para as areas de producao onde 

passavam a viver com suas farnilias em isolamento nos centros de produciio da borracha, 

distante dos demais produtores, em condicOes de semi-escravidiio por divida 

"Os brabos" se viam obrigados a desenvolver formas de organiza.ciio social que 

fossem mais compativeis com a realidade que se afigurava diante deles - condicao que os 

levava a serem reconhecidos como "mansos". 18 

Euclides da Cunha (1926) ao conhecer as condicQes de trabalho nos sermgrus 

preocupou-se com a necessidade de medidas urgentes· para salvar "a sociedade obscura e 

abandonada"; passou a reivindicar "uma lei do trabalho" que dignificasse os esforcos dos 

homens; uma justica austera que inibisse "'os desmandos"; enfim, '\una forma qualquer de 

homestead" que promovesse 0 direito do produtor a terra 
19 

No entanto, dmante o periodo <iureo da borracha, foram raras as medidas de cria<;Ro de 

in:fra-estrutura de hens e services sociais dirigidas ao apoio dos trabalhadores extrativistas, 

seja para dar-lhes assist&lcia social, seja para orienta-los nas pr<iticas produtivas atraves de 

assistfucia t6cnica 

Diante desse quadro, o plano de imig~iio e colonizacao para a Provincia do 

Amazonas, criado em 1876 por Passos de Miranda, merece destaque como medida de 

assistfulcia aos traballiadores extrativistas, 20 muito embora, tenha sido uma medida limitada, 

no universe de carfulcia predominante. 

No seringal, o caboclo ribeirinho (nativo da regiOO) eo nordestino (migrante) tiveram 

que se submeter as condicoes sub-humanas de trabalho e de sobrevivencia existentes para 

17 Termo usado para designar aqueles que chegavam para trabalhar nos seringais sem conhecer a realidade local. 
18 Termo que im.plicava a adaptay§o dos "brabos"' ao meio ambiente local. 
19 Citado por Mirrci.o Souza apud Ger6ncio A Rocha. Aide ti, AmazOnia. 1996. 
20 Esse "programa promovia a contratay1io das familias, com um ano de alimentayiio, casas e terras, e 

aproveitados os 30.000 inclios arregimentados, pela catequese e pela formayiio de ntlcleos para ensino da 

agricultura. Haveria uma colOnia em cada rio, subvencionando, por tres anos, a pessoa que criasse um nllcleo de 

200 indios, obrigando-se a vesti-los e a pagar-lhes wna diana. Foi instituida uma comissao de colonizal;iio e 
imigra((1io ( ... ) Apesar de modesto, foi esse plano que possibilitou o recebimento dos flagelados da :fumosa [sic] 

seca de 1877, do Nordeste"'. Loureiro, 1990:39. 
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atender as exigfficias da produr.;:ao da borracha para o mercado?1 Em retacao aos natives da 

regiao, a situ&¥iiO dos migrantes se tom.ava muito mais adversa 

A pnitica de exploracao da mao-de-obra barata dos seringueiros, atraves da estrutura 

particular da cadeia de aviamento, possibilitou aos barOes da borracha ou "coroneis de 

barranca" a acum~ao de grandes fortunas. 

A cadeia do aviamento, em seu formate original, estava fundada nas tradir.;:5es de troca 

das sociedades indigenas, sendo redefinidas par novas parfunetros para favorecer a 

subordinacao pela divida praticada pelos seringalistas. Em seu novo perfil, a cadeia do 

aviarnento passou a se caracterizar como urn sistema de troca de produtos, atraves de urn 

vasto circuito que articulava os seringueiros num vinculo de depend&lcia aos patr5es nos 

seringais tradicionais, e estes, as Casas Aviadoras nos centres urbanos (Manaus e Be16m), que 

comercializavam com a indUstria da Europa e dos EUA 
22 

Alem da forr.;:a das relac5es irnpostas pela cadeia do aviamento, o enriquecimento dos 

patr5es era favorecido pelos recursos orinndos das politicas pUblicas para a produ~o regional 

que eram destinados prioritariamente para atender aos interesses dos seringalistas. Enquanto 

as medidas de Assistfficia aos produtores diretos (seringueiros) e suas familias ficavam a 

merce dos favores de seus patr6es. 
23 

Ate meados do s6culo XIX, a economia local era fortemente espoliada pela gestae 

colonial. No entanto, no plano regional, a producao da borracha era dominada pelos «coroneis 

de barranca" (seringalistas) que jnntamente com os proprietaries das Casas Aviadoras 

fonnavam a elite de mandataries locais as quais repassavam aos produtores diretos os 

encargos a eles sem praticar nenhum tipo de investimento em infraestrutura, tais como hens e 

serviyos sociais (assistfulcia tecnica, pesquisa agronOmi~ atenr.;:ao a sallde e educacional) 

para atendirnento das familias dos seringueiros (Pinto, 1984; Dean, 1987; Hall, 1991 ). 

Sob tal domfnio, o cornercio da borracha na Arnaz6nia caracterizou-se pela prltti.ca 

especulativa "'com precos ernlticos, sujeitos a nipidos aurnentos e quedas igualmente 

Zl Ver Santos, 1980; Octavio Ianni. A luta pela terra: hist6ria social da terra e da luta pela terra nwna area da 

AmazOnia. 3• ed. Petr6polis: Vozes, 1981; Nelson Pinto. Politica da Borracha no Brasil: A falfulcia da borracha 

vegetal. Sao Paulo: HUCITEC: Conselho Regional de Eoonomia, 1984; Chaves, 1994. 
22 A relayao basica da cadeia de aviamento, a troca de produtos entre patr5es e fregueses, ocorria no plano 

interno aos seringais. 0 patrao ditava as condi~ da troca, adiantava os mantimentos para a familia com preyos 
ate 200% superiores aos praticados no com6rcio varejista, estipulava o preyo do produto do seringueiro que 
servia como pagamento dos mantimentos fornecidos. Os descontos e as taxas aplicados aos produtos do 

seringueiro sempre aumentava suas dividas e os mantinha cativos no seringal. Ver Santos, 1980; Chaves, 1994. 
23 Ver M. H. Allegretti. Submissio e Revolta nos Seringais. S.P., 1983 (mimeo); Chaves., 1994. 
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espetaculares, e cujos sinais de aviso passaram desapercebidos de comerciantes e autoridades 

por igual" (Hall, 1991:23). 

Praticamente dependente do sistema extrativista, desde que o mercado nnmdial optou 

por outras fontes de suprimento da borracha, a regiao mergulhou por tres decadas numa 

profunda crise. 

A crise da borracha na AmazOnia, que se rnanifestou a partir de 1910, foi 

desencadeada por fatores end6genos e ex6genos, tais como: a concorrencia iniciada pela 

entrada no mercado internacional da borracha asiitica; os crescentes custos da borracha nativa 

pela manuten~ao de wna extensa cadeia de distribui~ao; a instabilidade da oferta de produtos 

na regiao; a qualidade inferior do produto em relacao ao asiatica; a di.ficuldade para atender a 

demanda crescente; e, principalmente, a predominancia de exploracao nas relac5es de 

produ~ao ?4 

Com o objetivo de reaver a posicao da boHacha no mercado intemacional e enfrentar 

a crise da economia local, em 1912, o govemo de Hermes da Fonseca instituiu o Plano de 

Apoio a Borracha Este Plano fracassou por completo tendo sido desativado ap6s dais anos 

(Hall, idem). 

Nos anos 30, com os esforcos de industrializac[o centrados no Sudeste, a AmazOnia 

esteve a margem da cena nacional. A estrutura de poder da regi§.o nilo tinha a minima 

infiuencia politica (Rocha, 1996). 

1.2.1. A "Batalha da Borracha": o sonho de reviver o boom da borracha 

Durante a Segunda Guerra Mtmdial, face ao bloqueio das Sreas de produ~ de 

seringa asiatica e da necessidade de materias-primas para a indUstria de guerra, o govemo dos 

EUA dirigiu as aten~Oes para a AmazOnia como possivel fonte fomecedora de borracha. Os 

diferentes atores da regiao (patrOes, comerciantes, govemo) visualizaram neste movimento as 

possibilidades de restaura¢o dos tempos aureos da borracha 

Sob o patrocfnio dos Acordos de Washington, os programas de realocavB.o de 

populac5es para a regiao foram retomados. Este novo ciclo, conhecido como a ''Batalha da 

Borracha", trouxe levas de nordestinos como forca de trabalho para a AmazOnia: os soldados 

daborracha (Dean, 1987; Hall, 1991; Lescure eta!., 1997). 

24 Ver Pinto, 1984; W. Dean. A luta pela borracha no Brasil: um estudo de hist6ria ecol6gica. S.P., Nobel, 1989. 
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Em 1940, GetUlio Vargas, afirmava em urn dos seus discursos: "0 Amazonas, sob o 

irnpacto de nossa vontade e trabalho, deixari de ser urn simples capitulo na hist6ria do nnmdo 

e, tornado equivalente a outros grandes rios, transforrnar-se-it em urn capitulo na hist6ria da 

civilizaciio (. .. ) tudo que foi feito ate agora no Amazonas, seja na agricultura ou na indUstria 

extrativista ( ... ) devera ser transfonnado em explor~iio racional". 25 

No entanto, se as medidas politicas para reaquecer a economia da AmazOnia atraves 

da indUstria da borracha foram restritas, e os seringalistas e comerciantes nan conseguiram 

resultados satisfat6rios, a sit~ piorou para as popula~es que foram convocadas para o 

"esfon;o de guerra". 0 :fun dos subsidies extemos e a inexistencia de programas de apoio 

forcaram a populacao nrigrante a buscar solu~es pr6prias. 

Em 1945, como fun da Segunda Guerra Mundial, teve inicio a redemocratiz~ii.o do 

pais ancorada no processo de transforrnayao industrial e da urbanizaciio. No Amazonas, a 

desarticulay§.o do extrativismo da borracha com o desmonte dos seringais tradicionais, a saida 

das populacQes das zonas rurais de exploracao antiga e o crescimento das cidades deram 

oportunidade para que as elites locais retomassem sua vida politica no Legislative e em 

diferentes inst§ncias do Estado e tambem de se man.tivessem em outros ramos produtivos. 

1.3. 0 Plano de Valo~io EconOmica da AmazOnia 

Urn programa de desenvolvimento regional foi criado pela Constituicao Brasileira de 

1946 (art. 199): o Plano de Valorizacilo Econ6mica da AmazOnia, com urn fundo especial a 

ser financiado atraves da des~ilo de 3% da receita total de impastos durante 20 anos. 

No entanto, somente em 1953, promulgou-se uma lei aprovando a elabor~ao de uma 

agencia e de urn plano de desenvolvimento regional, a Superintendencia da ValoTiza.cao 

Econ6mica da Amaz6nia (SPVEA), subordinada a Presidertcia da RepUblica. 

A :finalidade da SPVEA era incentivar atividades extrativas, agricolas, pastoris, 

rninerais e industriais, principalmente aquelas de materia-prima de produtos regionais. A16m 

de estabelecer programas para a execucao de wna politica demognifica e se proper a 

desenvolver o sistema de credito bancario na regiiio. 

25 Trecho transcrito por Hall, 1991; 23. 
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As a,vOes de desenvolvimento regional de longo prazo da SPVEA foram estruturadas 

muna serie de pianos qiiinqO:enais26 com o prop6sito de gerar a auto-su:fici&.cia em alimentos, 

arnpliar a prodm;iio de matbias-primas- para exporta~ao e o consumo intemo, atraves dos 

incentives para pesquisa, colo~ao e produyiio. 

No primeiro plano, iniciado em 1955, a agricultura teve prioridade. Nesse mesmo ano 

a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada como entreposto aduaneiro. Entre 1955-59, a 

Superintend&lcia obteve somente 60% de seu on;amento, as maiores parcelas do cred.ito 

conced.idas foram destinadas para o atendimento das prioridades do setor extrativo da 

borracha e das operacOes comerciais de curta prazo - suas ~Oes nao chegaram a atingir de 

fonna satisfat6ria as metas propostas. 

Seguindo o modelo da SUDENE, criada em 1959 para o Nordeste, a SPVEA foi 

substituida pela SuperintendOOcia de Desenvolvimento da Amaz6nia - SUDAM. Apesar de 

todas essas ~Oes, o processo de ocupacao econOmica e social, ou st:_ia., a expansao das 

relayOes capitalistas na AmazOnia brasileira., em seu formato mais agressivo, veio a ocorrer na 

segunda metade do seculo XX 

1.4. A militariza~o da Amazilnia: "lntegrar para nio entregar" 

0 padr3.o de integracao inaugurado em 1964 foi identificado por Francisco de Oliveira 

(1994) como ''a reconquista da AmazOnia". Sua anaiise chama atencao para as semelhancas 

desta em rela~OO a conquista original da regiao, desbravamento do "inferno verde" a "ferro e 

fogo". Tanto no momenta da conquista quanta no da reconquista, a meta de integra¢o da 

regiao encontrava justificativa como inaugur~ao da hist6ria, revelacao do desconhecido, 

atribuiyAo de significado a urn numdo sem significac§o, "sem sujeito, sem nome". 

A politica desenvolvimentista dos govemos militares patrocinou a transfo~ao 

acelerada no padrOO de desenvolvimento regional. Costa (1992) ressalta que as bases de 

sustent~ao e continuidade desse processo de desenvolvimento foram asseguradas pelos 

26 A area geogr:ifica de jurisdi98-o da SPVEA foi alvo de intensas discussOes. As pressOes politicas e a 
necessidade de abrangertcia conduziram-na a atingir a "AmazOnia Legal" (1/3 mais vasta que a "AmazOnia 
cl<issica", nwna lirea de cinco milliOes de quil6metros quadrados, ou 60% do territ6rio brasileiro). Hall, 1991. 
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sucessivos govemos militares, mas seus pilares foram :instituidos durante a segunda metade 

dos anos 50, como Plano de Metas do go vema Juscelino Kubitscheck. 27 

Durante os governos militares, entre 1964 e 1985, a meta era o "desenvolvimento a 

qualquer custo" com enfase centrada na seguranca das fronteiras da regiOO. Os diversos 

pianos elaborados pelas Comissaes Interministeriais eram orientados pelas diretrizes do 

Conselho de Seguranca Nacional. 

Em 1965, o primeiro presidente militar, Marechal Castello Branco, em discurso 

oficial, enfatizou a necessidade de se atingir '"maier eficiertcia no planejamento regional e em 

promover urn papel mais amplo para a iniciativa privada na colo~OO da regi!i.o". Sob a 

orientacao do General Afonso Augusto de Albuquerque Lima, primeiro Ministro do Interior, 

o objetivo trac;ado para o governo de Castello Branco consistia na integracOO da regiao pela 

expansao das relac5es capitalistas. 

0 impulse para tal seria dado pela ampliacao do programa de incentives fiscais como 

"estimulo seguro a homens de neg6cios de todo o pais para reinvestir seus Iueras na 

Arnaz6nia". 28 

Diante das promissoras condicQes apresentadas pelo govemo, os empresarios, por sua 

vez, comprometeram-se a assumir urn novo e dinfunico papel para atender a "esse apelo 

hist6rico". E, portanto, reeditar a conquista do Oeste dos Estados Unidos ocorrido nas 

primeiras decadas do seculo XIX (CNI, 1969). 

No bojo dessa estrutura criou-se, em 1966, uma comissao por decreta presidencial, 

para a instauracao da Operacao AmazOnia Esta foi montada com os objetivos de: fomentar 

"p6los de desenvolvimento", tal como o da Zona Franca de Manaus (em 1967), que de 

Entreposto Aduaneiro foi transfonnada em Zona de Livre Comercio Internacional; estimular a 

imigrac§o e a formacao de grupos auto-suficientes, sustentados por incentivos e investimentos 

privados; criar infra-estrutura de hens e servi~os sociais e apoiar a realizacao de pesquisas 

sobre o potencial de recursos. 

As medidas de base da Oper~OO AmazOnia faziarn parte de wna estrat6gia econOmica 

e geopolitica de desenvolvimento da Arnaz6nia, atraves da implement~ao de urn modele de 

industrializacao via substituicao de importay5es, com financiamento do capital interne do 

27 Jose Marcelino M. da Costa. Grandes projetos eo crescimento da indUstria na AmazOnia. In: A AmazOnia e a 

crise da modemiza~o, Beiem: Museu Goeldi, 1994. 
28 CNI, 1969 apud Hall, 1991;26. 



Capitulo I -As politicas pUblicas de integray1io regional na AmazOnia 

Centro-Sui e recursos estrangeiros. Hall (1991)_ declara que o padrao de ocupa9fto da 

AmazOnia apresentava-se ca6tico aos economistas tradicionais, sem planejamento e incapaz 

de atingir seus prop6sitos. 

A base de implementavao da "Operavao AmazOnia'' foi a ampliacao da politica de 

incentivos fiscais que fora implantada em 1963. 0 objetivo era atrair capital privado para 

ampliar a artic~ao da regiiio a economia de mercado (Lei r}- 5.174) pelo apoio a 

investimentos em projetos na agricultura, pecuiuia, indUstria e servic;os b2sicos (educa~, 

transportes, coloniz~iio, turismo e saUde pUblica). 

Os projetos nas referidas areas tiveram como suporte volumosos financiamentos 

adrninistrados pelo Banco da .Arrnm3nia S.A (BASA); com aprovayao da SUD.AM:. 29 
Esses 

investimentos ficaram isentos de 50% do imposto de renda devido ate 1982. Em 1974, o 

montante de isenyiio atingiu 100% para investidores de projetos na AmazOnia, em esquemas 

novos ou existentes. 30 

0 esquema de incentives coordenado pelo BAS A,. inaugurou uma nova tinha especial 

de credito, para investimentos em :firrnas privadas e em pesquisas prioritarias para a 

AmazOnia, concedeu isem;Oes do impasto de importayiio/exponacao e colocou a disposi9fto 

recursos de ajuda multilateral para o desenvolvimento agricola, atraves do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID (Hall, 1991). Mas foi a SUDAM que obteve o 

maior volume de incentivos fiscais. 

0 primeiro plano regional da SUDAM (1968) exigia a~ governamental imediata na 

Amaz6nia atraves de investimentos pllblicos macir;os, com tratamento preferencial para zonas 

negligenciadas da Bacia (Amazonas, Acre, RondOnia e Roraima). 

Hall (1991:26) assevera que "pela primeira vez, credito subsidiado foi concedido para 

a aquisic;OO de terras em escala substancial, criando urn precedente cujas conseqoencias 

sociais e ambientais silo sentidas at6 hoje. Al6m disso, empresas estrangeiras tomaram-se 

quali:ficadas para esses beneficios, embora sua participa~ao em investimentos agricolas na 

Amaz6nia tenha sido, na verdade, relativamente pequena". 

Ianni (1979:235) descreve a politica de ocupa~o do espa~ regional como uma forma 

de controle, entrave ou impedimenta "da colonizac;ao espontanea, isto e, a reforrna agraria de 

fato, a :fim de servir aos interesses de empresarios". A pecufuia, apoiada por elevados 

29 Orlando Valverde. AmazOnia: Ecologia, economia e politica. 1996;168-9. 
30 Ver Cardoso e Muller, 1977 apud Hall, 1991. 
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subsidies, ocupou vastas extenseles de terras hem localizadas, de amplo potencial para o 

assentamento dos migrantes. 

A Oper~ao AmazOnia foi concebida como um «processo de ocup~ao", ""operacao de 

controle" do acesso das farmlias camponesas a terra pela pnitica ordena.da de reserv3.-la para 

explorar;ao da agricultura capitalista (Hall, 1991) as expensas da expropria¢o e 

desarticul~ao das fonnas de org~iio social dos habitantes locais e da extensa massa de 

agricultores em busca de terra que a:fl.uiam a regiao. 

Como estrategia de sustentar;Ro do latifUndio na dtk:ada de 60, o Estado brasileiro 

efetuou o repasse de extensas areas de floresta tropical funida, com suporte dos subsidies 

pU.blicos, para explo:rayiio comercial e especulativa, ~i'io que resultou no acirramento da 

violfulcia e dos conflitos no meio rural (Hall, idem). 

0 Programa de Integrayi'io irnplantado pelos govemos militares, em 64, foi 

redimensionado na d6cada de 70. Uma nova etapa do processo de ocupay§o da AmazOnia foi 

iniciada, caracterizada pela execu¢o do Plano dos Grandes Eixos Rodovi.arios acompanhado 

de varios projetos de coloniz~OO a serem implantados ao Iongo das rodovias que sertam 

construidas. 

0 referido processo se aprofundou e ganhou impulso com o Plano de Integr~ao 

Nacional (PIN), Decreta-lei nl!. 1.106, do governo Medici que propunha a lig~i'io entre o 

Nordeste e a .AmazOnia 
31 

Sendo os principais vetores desse Plano a construr;OO cia 

TransamazOnica e a coloniz~ induzida, com incentives. Aiem da continuayi'io dos 

subsidies aos criadores, pais, em outras areas da regiiio, milhOes de hectares de terra eram 

destinados a grandes grupos econOmicos para projetos agropecuarios. 

Afirmava-se em discurso oficial que com os fundos do PIN os problemas do Nordeste 

poderiam ser solucionados, em sua maior parte, pela export~iio da miio-de-obra "excedente" 

para a fronteira de floresta Umida (75% de nordestinos e 25% de sulistas). 32 

Em 1971, foi acoplado ao PIN o Programa de Redistribuiciio de Terms- PROTERRA, 

que aiem de sua finalidade especifica de redistribuir terras devolutas, promoveu a 

agroindilstria Esse apoio favoreceu a emerg~nci.a de uma nova classe de fazendeiros 

31 A complementaridade do desenvolvimento da AmazOnia e do Nordeste foi salientada pelo Primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento- PNDI (Brasil, 1971) e pelo Plano de Desenvolvimento da Amaz6nia - PDAM 
(SUD AM, 1971 ). 
32 0 PIN previa tambem uma estrada norte-sulligando a TransamazOnica ao Centro-Sui, de Santarem a Cuiaba 

(BR 165) e projetos de co1onizay1i.o e irrigayao no prOprio Nordeste. Ver Hall, 1991. 
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''modemos" de porte pequeno e medio, que tinha por objetivo substituir a agricultura de 

subsistencia (Hail, 1991). Ao Institute Nacional de Colonizay8.o e Reforma Agniria- INCRA 

coube a atribui~ao de assentar milhares de imigrantes ao Iongo da TransamazOnica, numa 

extensa.o de 100 quilOmetros as margens da estrada, e da Cuiab3.-Santarem 

0 PIN/PROTERRA caracterizou uma tentativa do govemo de redirecionar a 

estrategia de desenvolvimento da AmazOnia e do Nordeste para a industrializ~ao com 

substituiJ;OO de impofta.\.Oes. As intencyOes federais na AmazOnia foram descritas por Delfim 

Neto ao destacar o PIN como a conquista de urn novo pais dentro da ~ao brasileira Com 

massiva propaganda em nivel nacional (1970-71), a nova estrada e o PIN, tornaram-se o 

simbolo da integr~OO nacional e de- progresso ece00mi€:e-brasileiro. 

A ocupacao sobreveio impulsionada pela explora¢o agroflorestal e pecuaria numa 

expansao veloz sabre o territ6rio amazOnico. A conjuny!o dos pianos de coloniz~OO 

propostos pelo Estado e organizados pela SUDAM e pelo INCRA, os projetos ''agro" 

pecuarios, rnadeireiros, hidreletricos, de miner~o,. sidenlrgicos, ou melhor, guseiros, 

atrairam uma popula_c§.o bastante heterogenea para a regiao (Lescure et aL, 1997; Valverde, 

1996:169). 

A consolidar;ao dessa frente de ocup~iio desestruturou o modo de produ~ao 

extrativista em diversas areas, onde estavam localizadas as frentes pioneiras de ocupa¢o 

( estados do P A, RO e AC) e introduziu "urn vertiginoso processo de especul~ da terra, de 

concentr~ao fundifuia e de devast~ao da floresta" (Rocha, 19%:289). 

Dentre os principais resultados econOmico-sociais da politica pasta em pnitica, podem 

ser assinalados: a brutal concentr~ao da propriedade rural causada pela expropriayOO das 

terras de indios, extrativistas (seringueiros, castanheiros) e ribeirinhos - populayao que se 

autodenomina como Povos da Floresta (yalverde, 1996); o impulso a migracOO rural-urbana; 

a faveliza~i'io e a violencia urbana; a mobiliz~i'io de agricultores para os garimpos; o aumento 

da mobilidade populacional sem controle sanitaria que acarretou a difusao de molestias 

(mahiria, dengue, c6lera, leishmaniose, hanseniase, entre outras) sem paralelo na hist6ria das 

popula~Oes 1ocais (Rocha, 1996: 169). 

A 16gica de integra~o da regiOO amazOrrica ao mercado capitalista intemacional 

adotou como principal orient~ao politica e econOmica a oferta de vantagens aos grandes 

grupos econOmicos. Neste sentido foram criadas condi~Oes propicias a participa.yiio de 
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grandes bancos (nacionais e intern.acionais), de grandes empreiteiras para construir rodovias, 

pontes e barragens, de empresas mineradoras, metalUrgicas, agropecuarias e de energia 33 

Em 1975, o govemo central iniciou mn reordenarnento de sua politica para a regiao 

como abandono do PIN eo incentive a produyao para exporta.yao nos setores de pecuaria, da 

silvicultura e da miner~ao atraves da cri3¥ao de quinze ''pOlos de desenvolvimento" e o 

estabelecimento de ftreas preferenciais para OS projetos minerais, agropecuarios e 

agrominerais - o Programa de POlos Agropecuarios e Agrominerais da AmazOnia 

POLAMAZ6NJA 34 

A implanta~tiio de indUstrias incidiu na intensifi~ao do extrativismo mineral e 

madeireiro e na cri<llfOO de infra-estrutura de transportes e comunica~Oes (Silva, 1997;129). 

A nova politica trazia em seu bojo a proposta de diversijica9tio produtiva que se 

opunha frontalmente aos ciclos monoextrativistas e defendia a transfol1113¢o de parte das 

atividades produtivas de subsistencia dos pequenos produtores em agroindUstria 

0 periodo que abrange as d6cad.as de 70 e 80 ficou conhecido como movimento de 

internacionaliz~ao da economia amaz6nica.
35 

A magnitude das a~aes sincronizadas com "as 

necessidades de ajuste da economia intemacional" fez emergir zonas de enclave para onde 

foram transplantados "modos de organiz<11fao da produ9ao e da circulayao de mercad.orias, 

compativeis, tecnica e socialmente, com a nova divisao internacional do trabalho e com as 

relayijes de mercado mundiais" (Silva, 1997;129). 

Contudo as contingencias da conjuntura politica e do capital nao seguiram mais as 

fOrmulas pombalinas de ocupa~ao, mas passaram a ser programadas com base em interesses. 

Na conveniencia dos paises desenvolvidos, como prop6sito de reciclar recursos decorrentes 

dos charnad.os "petrodOlares", os paises dependentes- foram estimulados a formularem 

macroprojetos econ6micos. 
36 

A transformacAo da Zona Franca de Manaus, de porto aduaneiro em zona de livre 

cotnercio, configura wn exemplo da "modalidade de povoamento" orientada par interesse dos 

segmentos industriais nacionais e estrangeiros; outro exemplo e a prOpria Transamaz6nica, 

rodovia cuja implanta.cao obedeceu a uma estrategia que combinou povoamento populacional 

33 Ver Ger6ncio A Rocha- Aide ti, AmazOnia. 1996. 3v 
34 Com refer&:tcia a bauxita de Trombetas e as reservas de minCrios de ferro de Carajas (SUDAM, 1976a, 1976b 

apud Hall, 1992).Ver Rocha, 1996:289. 
35 Ver Umbelino Ariovaldo de Oliveira. AmazOnia: ex.propriat;ao e conflito. Campinas, Papirus, 1987. 
36 Silvio C. dos Santos & Aneliese Nacke. A ELETRONORTE e os projetos hidreletricos. In: J. Hebette. (Org. ). 
0 cerco esta se fechando: o impacto do grande capital na AmazOnia. Ed. Vozes Ltda., Petr6polis. 1991. 
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e interesses do capital com projetos de diferentes setores.:noutros projetos de destaque 

situam-se na area de produyao de energia com a explorayOO dos recursos hidricos regionais, 

como as Hidrel6tricas de Balbina e Tucurui. 38 

Os empreendimentos na area de produyao de energia foram executados atraves da 

associa¢o entre o sistema Eletrobnis/Eletronorte e grandes ernpresas de construyao civil, com 

a meta de atender as necessidades futuras de energia na regiao Sudeste, mais do que para 

beneficia da prOpria regiao amazOnica (Rocha, 1996:289). 

A construr;ao de grandes barragens para produyao de energia acarretou iniuneros 

impactos ambientais e s6cio-culturais na regiao. Entre diversos exemplos, pode-se citar a 

situ~a.o da hidreletrica de Tucurui/PA instalada em 1984 com capacidade nominal de 3.600 

MW para atendimento da indUstria metaiUrgica do alumfnio com tarifas reduzidas. 0 

enchimento do seu Iago, com extensao de 2.400 Km2
, inundou 14 povoados, duas reservas 

ind.igenas, deslocou cerca de 5.000 familias de pequenos agricultores, causou destruiyOO da 

florae da fauna (Rocha, 1996:289). 

Como parte do mesmo processo, projetos de alto impacto foram implementados 

como Carajas, Vale do Rio Dace, associa¥0es com capitais nacionais e estrangeiros para 

explorayao da bauxita para a alumina e desta para o aluminio. Esses projetos atingiram urna 

proporcao tal que se diz ser hoje a AmazOnia exportadora de energia (Oliveira, 1994:89-90). 

0 Estado brasileiro foi o protagonista dessa estrat6gia de executar a transiyio do 

modelo de "'desenvolvimento nacional-costeiro" para o «desenvolvimento horizontal 

interiorano" com "a abertura de novas territ6rios a penetr~ao do capital" e de incorpo~ 

ao mercado de areas consideradas do ponto de vista do capital «economicamente ociosas ou 

subutilizadas" (Costa, 1992). A integrayao era considerada como pr6-condiyao da seguranca 

naciona.l sob olema "integrar para n.ao entregar". 

A outra faceta da politica de integracao posta em pnitica pelas forcas armadas 

compreendia o estabelecimento da presenca rnilitar nas fronteiras da Amazi)nia A "'ameaca 

expansionista" constituida por paises limitrofes, que compartilliam da floresta Umida do 

Amazonas, fosse real ou imaginada., era urna preocupayao dos govemos brasileiros desde 

37
Francisco de Oliveira. A Reconquista da AmazOnia. in: A AmazOnia e a Crise da Modernizayiio. Beltm: 

Museu Paraense Emilio Goeldi, 1994. 
38 Pode tarnbem ser citado o Projeto de Levantarnento Radargametrico da Amaz6nia- RADAM. 
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inicios da decada de 1900. De acordo com esta 16gica, a abertura de estradas, para possibilitar 

o povoamento, era condi~ao necessaria para o controle das fronteiras (Oliveira, 1994 :86). 

Oliveira (idem) destaca que o desenvolvimento regional empreendido pelo regime 

militar, em seu caniter de "interven~ao-reconquista'', serviu como instrurnento basilar para 

indm;:ao da orden~ do esp~o regional e assegurou a converg&lcia da geopolitica com a 

doutrina de seguran~ nacional. Todavia, o mesmo autor reconhece que os "regimes 

formalmente democniticos nao sao insensiveis a esse canto de sereia, como mais tarde a 

iniciativa do govemo Samey, como projeto Calha Norte, viria a provar" (p.89). 

Na segunda metade do decenio de 70, com a implanta~OO do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento - II PND, o model a dos grandes projetos consolidou-se como mecanismo 

de transfo~o econOmico-espacial (Costa, 1992). 

A AmazOnia passou por celeres e radicals mudan~ em sua organizacao espacial 

tradicional; infuneras atividades econ6micas foram desarticuladas e/ou substituidas por 

outras. 
39 

As mudancas geradas propiciaram a incorpora_ca:o definitiva da AmazOnia a divisao 

inter-regional do trabalho, a inte~ao intra-regional e a dependencia substantiva do Norte 

em rel~§o ao Centro Sui do pais. A regiao ''perif6rica indiferente" transmudou-se em 

"periftirica ativa" (Costa, !992:46-4 7). 

Nos territ6rios indigenas cresceram as ame~as as popula.yOes remanescentes, 

registrou-se a incidertcia de forte pressao sabre populagOes tradicionais no meio rural par toda 

a regiao, seja pelos grandes projetos para produ~ao de energia, pelos migrantes em busca de 

terra, pelos garimpeiros na "ca.{!a ao ouro" ou pelas mad.eireiras a procura de madeira de lei. 

Segundo Oliveira (1994;88), a interven~ao-reconquista nOO pode ser percebida apenas 

sob uma visao puramente economicista, pais, embora tenha dado suporte a rationale do 

capital, porta relativa autonomia face a acumulacao capitalista 

Ate a instaura.yOO do regime militar, o comercio exterior exercia forte controle sabre a 

economia regional e o padrilo de ocupayio territorial. Sob a 16gica de integr~OO, o processo 

de intemacionaliza~ da regiao amplia-se, todavia, de modo subordinado aos mecanismos de 

intermedi~ da politica desenvolvimentista dos govemos militares. 

Ap6s 1970 as alteracoes no padr3o de ordena¢o territorial da AmazOnia foram 

instituidas pela "sintese sin6rgica" formada pelo encontro entre as correntes migrat6rias que 

39 Algumas sub-regiOes passaram a ser abertas e diretamente polarizada pela Regiiio Sudeste - Sul do Parli., 
RondOnia, Acre, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso. 
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afluiram para a regiao, a implantacao de projetos produtivos e de capital in:fra-estrutural de 

grande escala, a fragil base econOmica existente, e , tambent, pela politica de integr~ao 

regional :firmada sobre prernissas fortemente ideol6gicas. 

Sob a influencia do padrao societal modemo, a sociedade local era concebida pelos 

"colonizadores modemos" (bancos, empresas) como atrasada, os segmentos sociais rurais 

(caboclos, indios e ribeirinhos) vistas como inoperantes, desprovidos de capacidades e 

saberes (conhecimentos tecnicos e competertcia politica). 

0 referido padrao resulta da combinacao de diferentes interesses politicos e 

econ6micos; da busca incessante de rnaxirniza.c3o do lucro; da sanha de conquista das terras 

para especula~!io; da explorayio desordenada e predat6ria dos recursos naturais e das 

popular;5es locais; das contradic5es intrinsecas ao modo de inserylio no sistema econOmico e 

politico mundial; e, da d.infunica excludente da sociedade nacional Par conseguinte, tal 

padriio induziu conflitos acirrados no iimbito regional com implical'oes danosas, 

principalmente, a desarticulacao de diversas formas tradicionais de organizar;ao sOcio

culturaL 

Para Oliveira (1994), essa situ~lio expressa urn «conflito de temporalidades" que 

decorre de "concepcOes axiolOgicas radicalmente distintas". Esse confhto gerou de forma 

inexonivel a destruicao das temporalidades anteriores atraves da acelerada degradacao 

ambiental, em sentido a.rnplo; da pnitica corrente do genocldio; de inUmeros conflitos agrarios 

gerados na luta pela terra 

1.5. Meio Ambiente, Minera~ e Reforma Agniria 

Novas direcionamentos para a Arna:Wnia emergiram na decada de 80 e de 90. 

Registra-se a emerg&cia de ciclos de desenvolvimento com menor potencial de mobil:izacao 

das for~as internas e direcionados a wna esfera ou problerruitica especifica Todavia, nao 

menos contradit6rios que os anteriores. 

Para Becker (1996:195), a AmazOnia e a expressao concreta da "sintese contradit6ria 

da articulacao nacional/transnacional" e do "modele industrialismo /ecodesenvolvimento" que 

dominaram a economia nrundial no final do siculo XX. 

Muito embora a AmazOnia tenha sido palco de interesses intemacionais desde sua 

colo~ao, a visibilidade que a problemitica ambiental obteve no plano internacional nas 
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duas idtimas d6cadas, ampliou o interesse de organisrnos intemacionais sobre a regiao e a 

colocou no centro dos debates. No entanto, o volmne e a diversidade de seus recursos 

(minerals, vegetais e anirnais) atraiu exploradores ampliando os focos de conflitos pela terra 

Para canter o crescimento da violencia nas iu'eas onde as lutas eram mais acirradas o 

governo criou dois 6rg00s (Dec. Presidencial n°. 1.767, de 01.02.1980): o Grupo Executive de 

Trabalho do Araguaia-Tocantins (GETAT) e o Grupo Executive do Baixo Amazonas 

(GEBAM), ambos responsaveis pela tit~§o e coiomzacao de terras para as populac5es 

pobres. Todavia, suas atividades caracterizaram a manutencao da estrutura polarizada de 

propriedade e a interven¢o estatal em prol das empresas capitalistas, vetando o acesso ao 

campesinato (Hall, 1992). 

Os direcionamentos em relacio a questao ambiental resultaram nas mobiliz~Oes de 

movimentos e de ONGs locais, nacionais e internacionais, assim como nas duras criticas 

enlUlciadas pelos organismos multilaterais (Banco Mundial) e govemos de paises ricos em 

diferentes f6nms de debates, em documentos e na rnidia, em rel~ao a politica dos govemos 

militares na regiao (1964 e 1985). Em conjtmto essas ay{jes desencadearam certas altera¢es 

nos prograrnas governamentais (Valverde, 1996:165). 

No govemo de Jose Sarney (1985-1990), a Nova RepUblica, a esfera ambiental foi 

apresentada como prioritaria nos programas de ~§o institucional do Estado. Os projetos 

Cari\ias e POLONOROESTE, financiados pelo Banco Mundial e outras agencias 

intemacionais, atrairam muitas crlticas; para atenmi-las, criou-se o Programa Nossa Natureza 

e a nova etapa do POLONOROESTE, o PLANAFLORO, em Rondonia (Nitsch, 1994:504).0 

Projeto Nossa Natureza foi criado para normatizar a fisc~iio e defesa do meio ambiente -

sob a direciio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis - IBAMA, e implementar wna avaliavOO da area devastada da floresta 

amazOnica - atraves do INPE. 

No entanto, sob o manto de defesa do meio ambiente, os projetos de mineray§o, de 

forma estrategica e contradit6ria, foram contemplad.os por recursos, apesar dos d.anos 

ambientais que poderiam advir. No periodo em que esteve a frente do governo, Samey 

praticou e apoiou ~5es _sob o lema de «defesa do meio ambiente"_ que foram consideradas 

pelos movimentos sociais locais como desrespeito as formas de organiza¢o. Entre essas 
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a~es. a nomeac§.o de Romero Juci Filho, ex.-presidente da FUN AI e reconhecido inimigo dos 

indigenas da regiiio para governador de Roraima, a epoca, territ6rio federal. 40 

A politica de controle das fronteiras na Nova RepUblica, em acao combinada de 

diplomacia politica e rnilitar, consolidou o Pacta AmazOnico, do qual resultou o Projeto Calha 

Norte que abrange 14% do territ6rio nacional e 24% da AmazOnia brasileira e tambem do 

PROF AO ('Calha Sui'). 

No governo Coller de Mello (1990-1992), o discurso oficial dava enfase ao 

comprornisso assurnido junto aos f6nms internacionais de defesa da ecologia, as formas de 

vida e as culturas dos povos da floresta. Contudo, a forca da sua politica neoliberal mostrou

se radicalmente oposta aos compromissos professados. 

A abertura da economia praticada por Collar, entre outras medidas, inviabilizou o 

comercio do principal e tradicional produto extrativo na hileia brasileira, o littex da 

seringueira (Valverde, 1996: 169), assim como incrementou medidas para abolir as proibiCOes 

de comercializacao de couros e peles de animais silvestres, de madeiras em teras e para 

favorecer a pratica de mineraciio em terras indigenas, apesar da postura conservacionista de 

Lutzenberger a frente da Secretaria do Meio Ambiente, que se posicionava francamente 

contrario is medidas do govemo central. 

No entanto, a politica de Collar contava com o franco apoio e propaganda do ex

governador do Amazonas, Gilberta Mestrinho. Este promoveu uma reuniao de governadores 

da regiOO obtendo como resultado o C6digo Amaz6nico, que entre outras propostas 

polemicas, proptmha a transferettcia das obrig~Oes de conserv~OO ambiental, da Uniao, para 

carla estado da AmazOnia Legal. 41 

1.6. Politicas Integradas de Desenvolvimento 

A versao de politica de desenvolvimento editada a partir de 1995 pelo Governo 

Fernando Henrique no Programa "Brasil em AcAo", integra diferentes esferas de atua.yiio (C & 

T, meio ambiente, educacao, sallde). No plano regional, como parte da Politica Nacional 

40 Entre suas medidas principais estli a divisao da Reserva Yanomami em 19 parce!as, separadas por faixas ao 
Iongo dos principais vales, permitindo a entrada , em sucessivas levas, de aproximadamente 40 mil garimpeiros 
41 Gilberto Mestrinho. C6digo Amaz6nico. Manaus: Gnifica Ind. Manaus, s.d. Somente os governadores do 
.Amap<i e de Roraima subscreveram o docmnento. 
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Integrada para a AmazOnia Legal, tem-se o correspondente - o Programa "AmazOnia em 

0 principal objetivo desse Programa e o fortalecimento da pres~a do Estado na regi§o 

a partir da provisiio de infra-estrutura basica, mediante execuyOO direta ou em parceria com 

govemos locais e com particulares. Os recursos para os empreendimentos provem da 

reformulay!o do Ftmdo Constitucional de Desenvolvirnfnto do Norte - FNO, alem da agregac&J 

dos recursos do PIN-PROTERRA, do Programa Amazonia Integrada do BNDES e do Banco do 

Brasil, com aloca¢es do Plano Plurianual e dos or~tos federais anuais regionalizados, 

estaduais e rmmicipais, assim corn:> de ernprestim:>s externos e doa¢es de governos estrangeiros 

- a exemplo do PRODEAGRO-Mf, PLANAFLORO e PPG-7. 

As diretrizes do Programa estabelecem a reorientacAo do crescimento econ6nnco, a 

inte~ da regi§o, intema e extemamente, e a valo~ hmnana Tais orient~Oes, fimdadas 

nas diretrizes de viabiliz~ao da Agenda 21, preconizam o desenvolvimento sustent<lvel da 

regiao.42 

Na Agenda 21 explicita-se que, nao obstante haja necessidade de abertura de novas 

fronteiras de desenvolvimento e de articul~§o entre planejamento global e setorial, de acordo 

com os principios do desenvolvirnento sustentilvel,. deYem,se concentrar e coordenar as 

interve~Oes para reducao das desigualdades regionais. 

Visando realizar essas metas, o Banco Mundial comprometeu-se a assumir o papel de 

agente fiduciario e administrador de dois programas especiais de preserv~§o do meio 

ambiente para a regiao: o Programa Pilato para a Prote~ao das Florestas Tropicais- PPG-7 eo 

Fundo para o Meio Arnbiente Global- GEF (ver Quadro Explicative 01). 

A perspectiva de desenvolvimento regional centra-se no enfoque integrado do 

planejamento e gestao dos recursos distribuidos no espayo territorial, na consolidacao de 

corredores, eixos e p6los de desenvolvimento integrado. A concep~§o de corredores de 

desenvolvimento integrado refere-se ao potencial e a voc~§.o produtiva das sub-regi6es, 

estruturadas a partir dos estudos efetuados no Zoneamento Ecol6gico e Econ6mico. 43 A 

42 BRASIL 11MA Politica Nacional lntegTada para a AmazOnia Legal. CONAMAZ- Brasilia, 1995. 
43 Aziz Ab'Saber. A Regiiio AmazOnica. In: A AmazOnia e a crise da modemizat;ao. Beletn -Pa: Museu Goeldi, 
1994; Zoneamento Ecol6gico e Econ6mico da AmazOnia. QuestOes de escala e metoda. IENUSP, sao Paulo, 
Estudos Avanyados 3(5): 4-20. 1989; Bertha Becker. Estado, Nayiio e Regiao no fmal do s&ulo XX In: A 
AmazOnia e a crise da moderniza~o. Belem-PA: Museu Goeldi, 1994. Becker, Bertha K Significado 
Geopolitico da AmazOnia. Elementos para uma est:rategia. in: Uma estrategia latino-americana para a 
Amaz6nia.(org.) Crodow.ddo Pavan- SP: Memorial, 1996. 
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perspectiva de expansao econ6mica regional pautou-se por criterios de delimitacao de areas 

especificas para atividades produtivas (Costa, 1992:95). 

Quadro Explicativo 01 - Programas Especiais de Preservalj:iO do Meio Ambiente na AmazOnia 

0 PPG-7 foi criado por inspira~o dos sete principais paises industrializados (G-7) e recebe recursos de 
diversos doadores, aletn de financiamento de aproximadamente US$ 60 milhOes do prOprio Banco Mundial. 

Promove o apoio as principals institui¢es cientificas da AmazOnia (INPA e Museu Goeldi) no estudo de novas 

tecnicas de proteyio ambiental e de desenvolvimento sustentado. Outros projetos sob o Programa Piloto t&n por 

objetivo monitorar o meio ambiente, promover o zoneamento ecol6gico e econfunico, regulamentar o uso da 

terra, proteger as reservas indigenas e tmidades de conservayao (Projetos Demonstratives A), tomar mais eficaz 

o cumprimento das leis ambientais, desenvolver e testar novos modelos de manejo ambiental na AmazOnia. 

0 GEF (Global Environment Facility) ap6ia o govemo brasileiro em tres projetos. Urn de conversao de 
biomassa em energia, outro de reduy1io das emissOes de gases CFC que prejudicam a camada de ozOnio e um 

terceiro, de proteyiio a biodiversidade.44 

0 Zoneamento Ecol6gico e EconOmico· da· regiao- foi adotado como principal, 

instrumento, para o planejamento do avan~ ordenado, para a continuidade da ocupaclio da 

AmazOnia brasileiia, determinada pelas ''vocacOes econOmicas" de cada porcao do esp~o 

sub-regional - sustentado pela assistencia tecnica e financeira internacional. 

A diversidade e o grau de complexidade das problerruiticas regionais denunciam a 

magnitude desproporcional das foryas Iancadas a nova conquista da AmazOnia . De urn lado, 

estOO atores coletivos e sujeitos locais: grupos e nay5es indigenas, posseiros, ribeirinhos, 

seringueiros, castanheiros, pequenos produtores, e ate mesmo fr~Oes de ''uma burguesia que 

nunca passou do estatuto mercantil" (Oliveira, 1994:90); do outro, apresentam-se novos 

atores, patronimicos do grande capital estatal, multinacional e nacional. "Frente a esses novos 

'senhores da guerra', as lendas dos barOes da borracha, o Teatro Amazonas, a saga dos 

nordestinos nas duas grandes vagas de exploraclio da H€!vea, Placido de Castro e os cearenses 

que anexaram o Acre, o fracasso da Fordlfutdia, Fitzcarraldo de Herzog, o fantastico da 

literatura de M<ircio de Souza, o Boi-tata e a cobra Norato, sao ficcOes infantis" (1994: 90). 

Para Silva (1997), na contemporaneidade, as relac5es internacionais geraram outras 

circunst§ncias hist6ricas de inserciio da AmazOnia na dinamica global, de onde a regiao 

reemerge com paradoxes acentuados. 

Nesta cena, as pop~Oes locais sao consideradas "'afetadas" ou "atingidas" pelos 

megaprojetos, em geral, atendidas com medidas que refutam sua capacidad.e de ~ao e seu 

papel de sujeitos hist6ricos, portadores de identidades especi:ficas. 45 

44 Rainer Steckhan. Banco mundial eo Brasil: prioridades para o meio ambiente, s.d. 
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2. A refonna agniria: politica pUblica e luta social 

Ao abordar a problernatica da luta pela reforma· agnlria nao se pode omitir o papel 

hlst6rico que o Estado joga no estabelecimento das politicas de regularizay§.o fundiaria 

Como fun da Segilllda Guerra Mundial, em 1945, a questao agraria considerada como 

obstitculo ao desenvolvimento do pais, come~ou a ser proposta e varios projetos-de-lei de 

reforma agniria estiveram em pauta no Congresso Nacional, mas sem exito. 46 

Como bandeira de luta de movirnentos sociais organizados, a reforma agraria foi urn 

dos grandes temas das mobilizacOes dos movimentos sociais urbanos e rurais no final dos 

anos 50 e inicio dos 60. As mobiliza~Oes populares defendiam. a necessidade das reformas de 

base (agnlria, urbana, bancaria e m:riversitaria) para o desenvolvimento s6cio-econ0mico do 

pais. 

A centralidade alcanc;ada pela reforma agraria teve como resposta do governo a 

criar;§.o da Superintendertcia de Politica Agraria - SUPRA, em 1962, com a missao de 

executar a reforma ftmdiiuia. Para normatizar as rel~Oes de trabalho no campo, ate entao 

mantidas a margem da legist~ trabalhista, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural 

(mar>o de 1%3). 

No ano de 1964, o Presidente da RepUblica assinou decreta de desapropriac;ao das 

terras para fins de reforma agraria - terras situadas numa faixa de dez quil6metros ao Iongo 

das rodovias, ferrovias e ayudes construidos pela Uniao. No dia 15 de mar~o do mesmo ano, 

em mensagem ao Congresso Nacional, foram apresentadas varias medidas como respostas as 
reivindicay5es populares, entre elas, a reforma agciria 

No rastro dessas medidas, foi instaurada a ditadura militar que inseriu a reforma 

agriui.a entre suas prioridades, muito embora com orientacao contriui.a a proposta pelas 

reivindicacOes populares e pelo regime deposto: Sob a nova orienta~o, urn grupo de trabalho 

foi designado para a elaboracao de urn. projeto-de...lei. de reforma agraria, coordenado pelo 

Ministro do Planejamento. 

Em 30 de novembro de 1964, ap6s aprovay!o pelo Congresso Nacional, o Presidente 

45 Iara Fenaz & Maria Elisa Ladeira. Os povos indigenas da AmazOnia oriental e o programa grande Caraj3.s: 
Avaliagiio e perspectivas. in: J. Htbette (Org.). 0 cerco esta se fecbando: o impacto do grande capital na 

AmazOnia. Editora Vozes Ltda, Petr6polis- RJ .• 1991. 
46 Brasil. Reforma Agniria, compromisso de todos, 1997. 
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da RepUblica sancionou a Lei n° 4.504, que tratava do Estatuto da Terra Este mantinha 

intocavel a estrutura fimdiaria e patrocinava a modemiz~ao do latiflmdio, via cr6dito rural 

subsidiado e abundante. As reivindica90es par reforma agraria foram reprimidas, retiradas da 

cena politica do pais e relegadas aos nichos restritos dos movimentos rurais e aos segmentos 

de trabalhadores sem terra. 

A vigWcia do Estatuto da Terra, entre 1964-1979, foi caracterizada pelo 

"'esquecimento" do capitulo referente a reforma agniria, enquanto a politica agricola favorecia 

a modemiz~ao conservadora 47 

A agricultura familiar, neste contexte, ficou entregue ao descaso - as consequfulcias 

do tkodo rural e a crescente proletariza9ao dos trabalhadores rurais. A reforma agniria foi 

substituida par projetos de coloni~OO na fronteira agricola do Norte e Centro-Oeste do 

pais.48 

Em 1985, com a abertura polltica e a instaur~ao da Nova RepUblica, os rnovimentos 

sociais rurais e o Movimento dos Sem-Terra (MST) fon;aram a visibilidade da situayi:io 

politica e social no campo brasileiro. Apesar de nao lograr repercussao e engajamento nos 

meios urbanos, a defesa da reforma agniria foi tambem sustentada como bandeira de luta pela 

Central Unica de Trabalhadores (CUD. 

No mesmo ana o govemo do Presidente Samey elaborou o Plano Nacional de 

Reforma Agraria (PNRA), que fora emmciado no Estatuto da Terra, com meta de 

assentamento de 1,4 milh.Oes de farnilias. Todavia, ao Iongo de cinco anos, s6 conseguiu 

atingir 90.000 familias (Brasil, 1997), enquanto se ampliava de maneira acelerada o 

contingente de sem-terra no pais, pais o MST acusava a existertcia de 4,8 milh6es de farnilias 

sem-terra 

No PNR.A, diversos pesquisadores apontaram a exist@ncia de urn universo de 6 a 7 

milhOes de familias de beneficiaries potenciais (posseiros, arrendatarios, parceiros, 

assalariados rurais e minilimdiarios), que o INCRA deveria reconhecer como "clientes de 

reforma agraria". 

47 
0 in dice de Gini da distribuiyiio da terra, no Brasil passou de 0, 731 (1 %0) para 0,858 (1970) e 0,867 (1975). 

Este cilculo insere apenas a distribui9ao da terra entre os proprietarios. Caso as familias sem terra sejam 
consideradas, o indice evidencia UIIla concentragiio maior: 0,879 (1960), 0,938 (1970) e 0,942 (1975). 
48 Padre Roque. Agricultura Familiar e Refonna Agraria como Pressupostos do Desenvolvimento Sustentavel, 
1997. 
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Os setores anti-reformistas representand.o os interesses dos latifi.mdiarios, em suas 

intennedia~es nas esferas decis6rias das politicas de refonna agraria e politica agricola, 

historicamente influenciaram na desigualdade no atendimento das demandas por hens e 

serviyos sociais no campo. 0 acesso as instcincias. decis6rias das politicas pU.blicas par estes 

setores, seja atraves de representantes ou da participayiio direta, detenninou vantagens na 

disputa pelo poder politico. No caso especifico da questfio agraria, tais pnlticas consolidaram 

relayOes clientelisticas, que en:fraqueceram e lirnitaram. a ''vontade politica" dos govemos em 

rel.ayao a mna reforma agraria coerente com as interesses dos produtores sem terra 

Na decada de 80, a luta par refonna agraria se ampliou fon;:ando sua reintroducao no 

campo de debates e possibilitando a visibilidade da problem.atica social e das quest5es que lhe 

sao pertinentes. 49 Nos debates, duas posic5es se destacaram: a primeira atribuia a 
redistribuiyao :fund:iaria a solucao de algtm.s dos graves problemas econOmicos, sociais e 

politicos do Brasil, desde que associados a uma eficiente rede de servi.;:os sociais (Credito, 

Assistencia Tecnica); a outra, confrontava a anterior ao defender que a reforma agniria era 

questao ultrapassada em face da existfulcia de um setor modernizado de pequenos produtores 

da Regiao Sui do pais. Segundo esta 6tica a agroindustrializa~ possuia as possibilidades 

para abastecer o mercado interne e atender as demandas de exportayao que deveriam ser o 

objetivo central de uma reforma :fundiaria. 

Este segundo argumento traduzia a posicao da Uniao Democratica Ruralista (UDR) 

que denominava de "favelas rurais" as Assentamentos Rurais, negando-lhes assim sua 

import§ncia elou procurando desvincular sua implementacao da acao organizada dos 

trabalhadores rurais sem terra Ao rnesmo tempo, discordava da necessidade de wna 8900 

efetiva do Estado para realizar urna reforma agriuia que, alem da (re)distribui~ao de terras, 

proporcionasse as condi~es necessarias para que as pequenos produtores se afirmassem 

como categoria social, proprietaries dos meios de produ~lio. 

Ap6s o periodo de repressao e fechamento· des canais de diaJ.ogo, nos ar10s 80 os 

movimentos populares multiplicaram sua capacidade de mobilizacao, recriaram formas de 

particip~o. mecanismos de relacionarnento, redirecionararn acOes e posiyOes. Tomou-se 

necessaria sair da trincheira, redefinir a posi~ao conhecida como "estar de costas para o 

•
9 Ver estudos de Leonildes Medeiros & Esterci. S.P.: Ed.i.tora da USP, 1994; Sergio Pereira Leite. Por uma 

economia politica da reforma agrirria: custo de implantay.ilo e infra-estrutura nos assentamentos rurais paulistas 

(1984-1989). In: Leonildes Medeiros & Esterci. &io Paulo: Ed.itora da USP, 1994. 
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Estado", atraves da qual o Estado era percebido apenas como "bloco monolitico e herm.6tico" 

as demandas dos setores populares- salvo para manipul3.-las (Medeiros & Esterci,l994:14-5). 

Essa posi~iio conduzia uma parcela do movimento a se recusar a participar de 

negociacOes com o Estado - atribuindo-lhe o papel exclusive de comite de classe - indo 

buscar alternativas em outras fontes (Leite, 1992). No entanto, essa posi~OO foi sendo 

relativizada e o p6lo de reivindica0)es inverteu-se passando a incidir na cobran~ de direitos 

junto as instfulcias estatais (federal, estadual e municipal). 

Em diversos estudos, os anos 1982 e 1985 sao apontados pela ocorrencia de certa 

mudanya na atuayOO dos governos estaduais. Em 1982, com a eleiyao de governos de 

oposiyao ao regnne militar em varies estados do pais veri.ficou-se a ~ao de 

compromissos com rrrudancas politicas, econOmicas e sociais. Em relacao as conjwltl.rras 

politicas, a demanda por terra dos segmentos sem-terra do campo recebeu certa aten~o, nao 

obstante, a natureza incongruente da maior parte dos compromissos assumidos pelos govemos 

eleitos, sob a forya da necessidade de obter apoio dos mais diversos setores da sociedad.e. 

A inflexao dos govemos as reivindicacDes desses segmentos, motivados pela disputa 

por visibilidade na cena politica regional e nacional, embora limitada, os impulsionou a 

ernpreitadas relativas a problemRtica da terra (Medeiros & Esterci, 1994). Os compromissos e 

ganhos foram diferenciados de acordo com a fon;a do movimento e das alianyas de apoio dos 

governos no funbito estadual eiou regional. 

Nos anos 90, a politica de refonna agrfuia. foi tratada de fonna problemittica no plano 

federal. No governo Collor (1990-1992), o programa de refonna agniria ficou inativo em 

razao das medidas drasticas de reforma administrativa do INCRA (redu~ de quadros 

t6cnicos, de oryarnento) enquanto a violfutcia crescia de forma desenfreada no campo, 

principalmente na regiao amazOnica. 

0 governo de !tamar Franco (1992-1994) reativou alglms projetos de reforma agraria 

atraves de urn programa emergencial, com poucos resultados. 0 plano de estabiliz~o 

econOmica e as politicas de ajustamento estrutural do govemo, a partir de medidas 

neoliberais, favoreceram o crescimento do modele produtivista 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), verificou-se o 

acirramento dos conflitos e o crescimento das manifestay5es sociais por todo o meio rural 

brasileiro. Nesta conjmrtura, as institui~Oes de refonna agraria tern sido o campo das 
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estrategias de conciliayao. Diversos programas se cruzam: 50 recomposi~es institucionais, 

avalia~OO de desempenho tecnico, avaliacRo das experifulcias de assentamento; porem as 

solur;Oes apresentadas sao parciais e esparsas diante da dimensao que assumiu a problemAtica 

da terra no pais. 

Com o plano de estabiliza¢o econ6mica consolidado neste govemo, os nWd.ios e 

grandes produtores tiveram acesso a linhas de crOOito subvencionado e foram favorecidos pela 

pnltica de prer;os minimos. 0 resultado patente desta politica foi o aumento da prod.u~o de 

grB.os, o crescimento da superficie agricola explorada e o crescimento da balanca, comercial. 

Nao obstante a expansOO da agricultura empresarial, o modelo produtivista se mostrou 

incompativel com as con~Oes de produr;ao dos pequenos produtores familiares. 0 modelo 

de desenvolvimento rural orientado pelas politicas pUblicas condicionou a foJ1l1aYOO de urn 

movimento duplo: integrar;§.o dos m6dios e grandes produtores e exclusao dos pequenos 

(proletariz""ao ). 

Este movimento caracterizou a sintese das formas preteritas e atuais de ocupa¢o dos 

espar;os regionais, cujas relacQes de produr;iio e de propriedade especificas instituiram formas 

de usa dos recursos ex.istentes (terra,. flora e fauna), formas de ocupR900 e dominio exercido 

sabre a terra,. assim como o papel que assume a esfera econOmica,. imprimiu as marcas 

profundas a vida social. Os conflitos e confrontos entre diferentes atores na ocupayiio do 

territ6rio, pOem em evidencia a hist6rica problematica da terra na regiao e descortina as 

inconciliaveis divergencias de interesses e necessidades em relacao a questiio agnlria 

2.1. A questiio agniria ua Amaz6nia: os programas de colonizaftii.O e os movimentos 

sociais 

No final da decada de 60 e inicio de 70, a politica de colonizar;ao para a AmazOnia, 

como suposto programa de reforma agraria, revelou a estrategia de regularizayao fundiaria 

vigente no pais. 

A questao fundiaria passou a ser resolvida atraves das fon;as rnilitares na decada de 70 

com a criar;iio do Ministerio Extraordiruirio de Assuntos Fundiarios - :MEAF, durante o 

govemo Figueiredo. A partir de 1980, os conflitos fimdiarios na AmazOnia passaram a ser 

controlados pelo Grupo Executive de Terras do Araguaia/Tocantins - GETAT e o Grupo 

50 LUMIAR, EMANCIPAR, Projeto Cedula da Terra, Projeto Casulo. 
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Executive de Terras do Baixo Amazonas - GEBAM,_51 criados para dar apoio aos 6rgaos 

existentes. 

A inaugur~ao das politicas de diversifi~ produtiva, a implanta~o de Grandes 

Projetos e dos projetos de colonizacOO patrocinados pela intervencao dos militares na regiao, 

imp6s reformas ao padrao produtivo baseado na pnitica do ex:trativismo vegetal e animal para 

a subsistfficia, assim como no modelo de uso da terra, fimdado na posse coletiva familiar e/ou 

comunitaria. 

0 padrao produtivo, o modelo de uso da terrae dos demais recursos da regi§.o, embora 

tenham sido forcados a se integrar ao circuito do mercado capitalista nos diferentes ciclos de 

desenvolvimento, preservaram suas respectivas estruturas- tradicionais. 

No inicio da decada de 70, enquanto o milagre econ6mico imperava, a AmazOnia 

mudava seu curso da predominfulcia da producao extrativista para a cria~o de enclaves 

sidenirgicos, metalUrgicos, de minera¢o, agropecuinios, entre outros. Essa conjtmtura 

fomentou p6los de conflitos de terra no sul do Para, no Bico do Papagaio, nos estados do Acre 

e de RondOnia. 

Como substitutivos da reforma agnlria, o govemo federal formulou diversos 

programas especrrus para o desenvolvimento regional. 52 0 modelo de desenvolvimento da 

AmazOnia, a partir da d6cada de 70, determinou uma politica de ocupaciio direcionada ao 

favorecimento dos proprietaries de outras regiOes e dos projetos agropecuiuios, uma 

verdadeira politica de neg~ao da regiao aos seus pr6prios habitantes. 53 

''A proposta de colonizacao de pequenos produtores foi substituida par politicas que 

concebiam a AmazOnia como fronteira para a exporta¢o da pecwiria extensiva, baseada em 

'evidSncias' da Embrapa-Cpatu de que os solos amaz&llcos eram mais adeq_uados para pastas 

do que para culturas".54 

Os projetos de colonizac,ao incentivavam a integracao dos homens sem terra do 

Nordeste its terras sem homens da Amaz6nia. A tatica de deslocamento de camponeses para a 

51 AntOnio Carlos Magalhaes. As nar;Oes indigenas e os projetos econ&nicos do Estado: a politica de ocupayio 

do espayo na AmazOnia. In: Jean H6bette. 0 cerco esta se fechando: o impacto do grande capital na AmazOnia. 

Editora VozesLtda., 1991. 
52 0 Programa de Integrayfio Nacional- PIN (1970); o Programa de Redistribuiyrio de Terras e de Estimulo a 
AgroindUstria do Norte e Nordeste- PROTERRA (1971); o Programa Especial para o Vale do Sf.io Francisco
PROVALE (1972); o Programa de P6los AgropecuiLrios e Agrominerais da AmazOnia - POLAMAZ6NIA 

(1974); o Programa de Desenvolvimento de Areas Integradas do Nordeste- POLONORDESTE (1974). 
53 Maria Luiza de Souza. Desenvolvimento de Comunidade e Participa91io. 3" ed., S1io Paulo: Cortez, 1991:166. 
54 Amigos da Terra e GTA Politi cas PUblicas Coerentes para uma AmazOnia Sustentavel: o desafio da Inovayfio 

eo Programa Piloto, 1997. 
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regiao, sobretudo do Nordeste, tinha como prop6sito atenuar os conflitos pela terra no local de 

origem e atender is demandas par 11.100-de-obra para as frentes pioneiras da fronteira agricola 

em expansao na regiiio Norte. Ambas as dire~Oes davam sustenta~ao aos interesses dos 

mandatarios locais. Na pnitica fortaleceram os interesses do latifUndio, a exprop~OO de 

pequenos produtores e a expulsao de posseiros. Ao mesmo tempo em que promoveram o 

desmantelamento dos movirnentos organizados. 

Os rnigrantes que adentraram a ftonteira agricola da AmazOnia, confiantes de terem 

encontrado a terra prometida, tun territ6rio livre de conflitos, constataram que o confronto 

apenas fora adiado para ressurgir mais violento. Os migrantes enfrentaram conflitos em duas 

frentes com popuJa¥jes locais (indios e caboclos), que lutavam em defesa de seus territ6rios 

tradicionais, e com as erppresas e os lati:fimdiiuios os quais aguardavam que os rnigrantes 

"'amansassem" a terra (atraves do desmatamento e beneficiamento) para exproprici-los. 

No quadro das politieas- de colonizaCOO, na .Amaz6nia da decada de 70, os Projetos de 

Assentamentos Rurais55 foram constituidos como mecanismos para "solucionar" a situ~ de 

imimeros produtores rurais despossuidos de terra para plantar e, assim, garantir sua 

sobrevivSncia e de sua familia Por certo foram·atendidas algumas reivindic~es dos setores 

organizados embora transformadas.de maneira substantiva 

0 INCRA iniciou o programa de coloniz~o da Transamaz6nica, com o 

assentamento de colonos em agrovilas. Todavia, ap6s quatro anos de iniciado, o projeto foi 

abandonado em razao da falta de recursos tecnicos, financeiros, de infra-estrutura para as 

atividades produtivas e de comercial~M da producao. 

A responsabilidade do Estado em retacao aos assentamentos rurais compreende desde 

a esfera politica ate a operacional. Atraves de suas diferentes inst3ncias, o papel que o Estado 

exerce abrange: a identi:ficacM das situayOes de conflito e o seu reconhecimento como 

pro blerruitica que Jhe diz respeito; a intervencao para encaminhar a situacao ate a formacao de 

urn projeto de assentamento; a aquisi~§o de areas, mediante compra ou desapropriavl:'io; a 

criay8.o de condi~Oes de fi.mcionamento, como infraestrutura e concessfu> de recursos. 

Portanto, as politicas pUblicas para refonna agriuia (federal, estadual e municipal) tern 

urn papel fimd.amental na determinacao do contexto do assentamento. Alem de regulamentar 

55Segundo Leite (1994) esse tenno foi utilizado pela primeira vez em meados des anos 60 nos relat6rios oficiais 
do governo designando a transfer&lcia e aloca¢o de agricultores sem terra. 
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o usa da terra, elas devem atuar na criacao de condir;Oes para a reproducao social e cultural 

dos agentes sociais a partir das estrategias de intervenr;ao de suas instituir;Oes. 

Ap6s a constituicao de um determinado assentamento e o Estado que define os 

padrOes de organiz~lio da produr;lio e. as formas de associativismo. Tais deterrnin.a.cOes, par 

vezes, produzem novas formas de diferenciar;lio intema entre os assentados (Bergamasco, 

1994). Vista que urn assentamento se constitui como urn espar;o complexo de medi~Oes. 

Se, em determinadas conjunturas, as instituicOes sociais respons<iveis tratam os 

assentados como favorecidos e objetos de intervenclio mais do que como sujeitos, h<i 

situ~Oes em que essas mesmas instituir;Oes contribuem para a emerg6ncia de "identidades 

politicas no interior de segmentos de con:figura~o internamente diferenciada"(Medeiros & 

Esterci, 1994:13-4). 

No inicio dos anos 80, entre os fatores que aceleraram a ampli~lio da luta pela terra 

na AmazOnia destacam-se: o esgotamento do modelo nacional-desenvolvimentista, que 

orientou a implanta¢o de assentamentos de pop~Oes a partir da d6cada de 70 e o papel 

que os movimentos de luta pela terra, no Brasil, assumiram como canais de mobilizaciio e 

reivindic~ao jlHltO a ordem politica do Estado. 

No entanto, a globalizacao da economi.a, com alteracOes profundas e velozes na 

din§rnica societal (regional nacional e internacional), e o perfil assumi.do pelo Estado 

(neoliberalismo) impuseram fortes reveses ao movimento de luta pela terra No centro de 

ampla correlaclio de forr;as a luta pela terra ganhou destaque nos debates pela import§ncia e 

visibilidade que assumiu na sociedade brasileira ao lancar as bases de processes organizativos 

inovadores na busca de urn outro padrao de desenvolvimento. 

No final da d6cada de 80, em raz.ao das mudancas no padrl'io de desenvolvimento, e 

das experifulcias anteriores com assentamentos terem sido pouco exitosas, o Estado 

redirecionou a politica de assentamento rural. Este deixou de ser a estrategia prioritaria das 

politicas pllblicas para o desenvolvimento regional 

Ap6s o advento da Nova RepUblica, deixou de haver mna politica de (re)alocamento 

de popui.acOes, para se estabelecerem politicas de sustentacao dos fluxos mi.grat6rios 

"espontfuteos" e para se atenuarem conflitos nas areas de mai.or tensao e confrontos acirrados 

de luta pela terra. 

Nesta conjl.llltura, Martine destaca que "a retirada de cn:'idito subsidiario generico foi 

substituida pelo cr6dito dirigido ainda mais subsidiado. Ou seja, nao houve exatamente uma 
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elirniDa¢<> do tratamento crediticio preferencial, e sim maior seletividade dos beneficiarios 

que, paradoxalmente, passaram a ser mais subsidiados do que antes"(1991;12). Foram esses 

creditos que, em grande medida, viabilizaram a producao empresarial, enquanto a agricultura 

familiar manteve-se em condiyOes extremamente adversas (Medeiros & Esterci, 1994:24-5). 

0 servico de energia para os segmentos pobres do meio rural possui o mesmo grau de 

importfulcia de uma politica social, pais a ausencia desse direito inviabiliza o acesso dessas 

popul~Oes a outros serviyos pUblicos como na irea de sallde (conserv~ao de vacinas) e 

educacional (cursos notumos). Portanto, a reivindicacao das comunidades rurais por energia 

eletrica ganha irnportfutcia central. 

3. 0 Setor de Energia: As condi~ de acesso das comunidades isoladas 

Nesta parte, abordam-se as causas que impedem a concretiz~!Io da universalizacao do 

serviyo de energia para as comunidades rurais da regi!Io amazOnica Com esta finalidade 

apresenta-se uma abordagem panorfunica do modelo do setor de energia no Brasil e na 

AmazOnia, procede-se a identificacao do tratamento dado as necessidades de energia das 

comunidades isoladas e dos fatores que limitam o atendirnento destas. 

3.1. 0 modelo do Setor de Energia 

0 modelo de desenvolvimento ecQnOmioo brasileiro a partir dos anos 30 condicionou 

ao setor de energia destinar a maior parte dos investimentos para a gera~o desse service 

necessaria ao desenvolvimento industrial, com o estabelecimento de preyos preferenciais para 

a eletricidade e os combustiveis utilizados pela indUstria 

0 modelo de crescimento econ6mico brasileiro, ao pnonzar a industrializacao e 

estimular urn processo de urbaniza¢o acelerada, orientou o sistema energetico nacional para 

a producao centralizada de grandes blocos de energia, adequada ao atendimento das grandes 

concentr~Oes de consumo, nos moldes dos paises centrais. 

As estruturas institucionais da area de prestacao de servicos pU.blicos no setor de 

energia eletrica, de urna fonna geral, passaram por urn Iongo periodo de estabilidade. "As 

reformas dos ar10s trinta e quarenta confumaram a posicao territorial das empresas ek~tricas; 

reforyando a fimyao desenvolvim.entista do Estado e dos mecanismos de coordenacao e 
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planejamento para favorecer a expansao acelerada do sistema eletrico, a gestAo racional da 

malha ou rede e a universalidade do service, justificando sua presenca". 56 

Ate o final dos anos 60, o padrao de desenvolvimento tecnol6gico do setor eletrico no 

Brasil combinou a gera~ e o uso de energia em grande escala com a prioridad.e de 

atendimento as demandas dos setores mais rent<iveis da economia 

A atuacao do Estado, atraves de empresas pUblicas, teve cariter abrangente exercendo 

a formulacao, execu~o de politicas e a regul~ao do setor. 57 Nestas fimty()es chamou para si a 

responsabilidade de assegurar o cumprimento do principia de universalizacao do acesso dos 

services, em seu car<iter de politica pUblica atuando no estabelecimento de tarifas, com o 

compromisso de promover a prot~ao ao consumidor e ao meio ambiente. 

Para Turdera (1997:23) a a.cao do Estado-intervencionista na administracao pUblica 

esta presente de modo determinante nas escolhas energeticas. Essa presenya se delineia na 

garantia do abastecimento, na gestae dos recursos· naturais, na prot~ao dos consurnidores e 

em relacOO as extemalidades e irreversibilidades pela imposiyao de mecanismos rigorosos de 

controle (taxas, normas, regulamentos) "is companhias envolvidas em toda a cadeia 

energ6tica". 

Na decada de 70 diversos fatores e eventos extemos se cruzaram para mudar o ritmo 

do setor no pais, como os choques do petr6leo, a desacelerayao do crescimento econOmico e 

de consumo, as pressOes financeiras resultantes da divida extema acumulada, a elevacOO das 

taxas de juros, a dificuldade de capta.cao de recursos intemacionais para novas investimentos. 

Segtmdo Turdera (idem), diversos fatores levaram o setor eletrico a urn estado critico. 

Ele destaca "a falta de capital de giro para investimentos das empresas sob a tutela do Estado, 

o produto das baixas tarifas e subsidies favorecendo determinados segmentos e a excessiva 

inger&lcia dos govemos motivando gestOes deficitarias que se foram acumulando em pesados 

endividamentos". 

No Brasil, na decada de 80, o problema de gestae das empresas pUblicas tomou-se a 

principal justificativa para defesa da instaur39ao da reestrutur39ao do set or de energia 

56 Finan, 1994 apud Eduardo Mirko V. Turdera. Desafios da Regula¢o na IndUstria e no Mercado Brasileiro de 

Gas Natural. Tese de Doutorado, UNICAMP, 1997:24. 
57 A regula~o implica na definil).llo de regras, controle da aplica~o de investimento, em tennos de preyo, e cia 

qualidade do servi90. 
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A conjuntura econOmica de crise do pais, aliada ao aumento nos pre~os dos 

combustiveis, fez emergir uma tend~ncia irnportante: o incentive a cria~ao de politicas e 

programas de conserv~ao de energia, assim como, a retomada dos programas de co-gera~ao. 

Em meados da d6cada de 90, no Brasil o foco de discuss§o no setor centrou-se na 

:instauray!o do processo de reestrutura¢o politico-institucional, que adotou como instrumento 

principal a privatizacOO e a desregul~ao. Esse processo acenou para o setor com a 

implement~ao de novas atividades e servi~s, a amp~ao e diversific~ao do leque de 

atores, 0 apoio a internacionalizac3.o das :indUstrias eletricas enquanto participes do processo 

de mundjaliza¢o econOmica e financeira 

0 processo de reestruturacao tern determinado mudancas na atuacao do Estado nesse 

setor que, passou de executor, no regime monopolista ate entao vigente, para assumir o papel 

de regulador, condi~lio que pode gerar irnplicacoes profundas no redirecionamento e na 

prOpria dinfunica do setor. A regula¢o compete papel central na conducao do processo que 

determina sua trajet6ria na conjlllltura de reestrutura~ao. 

No Plano de reestruturacao do setor, as ftm~Oes do Estado, que tendiam a se confimdir 

em regime de propriedade pUblica e monop6lio nacional com~ a ser melhor definidos 

com a :introdu~ao de operadores privados, da privatiz~OO e da possibilidade de criacao de urn 

mercado concorrencial. 

Na cena da reestrutura_cao do setor de energia,. o Estado brasileiro assumiu uma 16gica 

complexa com a implement~ao de niveis diferenciados de desregula¢<> e fortalecimento do 

seu papel regulador. Atraves de ~5es coordenadas, paralelas ou seqO:enciadas entre si como a 

cri.ayao da Agencia Nacional de Energia El6trica - ANEEL (regulador independente e 

aut6nomo ); a emissao dos regulamentos iniciais, as medidas para garantir a expansilo do 

sistema e da oferta, a privatizaya.o da distribuiyao, e o detalhamento do modelo de mercado. 

Em relayilo ao fomecimento de energia para comunidades isoladas, os documentos do 

govemo (Minist6rio das :Minas e Energia-.MME, Departamento Nacional de Desenvolvimento 

Energ6tico-DNDE) rea:firmam o compromisso e a responsabilidade do Estado de assumir a 

realiz~ao de projetos de eletrific~ao rural para essas comunidades. Inclusive, afirmando o 

compromisso desses projetos de obterem recursos ptiblicos, de construirem linhas estrat6gicas 

de transrnissao de energia e implemerrtarem programa de P & D. 

Contudo, nos termos da legislaylio preconizada na nova regulayao do setor, as 

:indica.yOes de que tais compromissos venham a se concretizar sao muito indeterminadas; as 
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cond.icOes apresentadas sao incipientes para efetuarem uma real mudanca no atendimento das 

necessid.ades de energia dos setores pobres do campo.5s 

Segundo Scheleder (1998), a reduzida atencao do plano de reestrutur~ao do setor em 

relaylio a situayao das comunidades isoladas e fruto da 16gica que ordena o setor energetico 

brasileiro, historicamente centrado na prio~ao dos grandes projetos nacionais "destinados 

ao atendimento da dernanda dos setores da socied.ad.e que dispOem de maior influertcia 

econ6mica e politica". 59 Muito mais agora que o Brasil adota a tendencia, j3. instaurada em 

diversos paises, de tratar a energia eletrica sob o prisma de commodity. 

Uma vez que o service de energia e percebido de distintas formas pelos diferentes 

atores (empresas, govemo, consumidores), a percepcao destes depende da participa_cao nas 

tomadas de decisao, das necessidades e dos interesses dos seus respectivos grupos sociais. 
60 

Portanto, conforme a percepcao dos atores, o service de energia pode ser tratado tanto como 

mercadoria (commodity), necessidade social ou como recurso estrategi.co. 

3.2. Energia para zonas mrais: a situa~;ao dos pequenos produtores 

No Brasil o atendimento da dernanda de energia se caracteriza pela rnanutenca.o de 

niveis diferenciados de fornecimento do service de energia Observa-se que os services de 

energia destinam-se, prioritariamente, i1s indUstrias das regiOes com maior desenvolvimento 

agricola e para os produtores com rnaior inser~ no mercado. Muito embora estes, em 

relacAo aos setores empobrecidos das zonas rurais, possuam condifY5es pr6prias para encontrar 

alternativas para atender as necessidades deles pr6prios. 

A condicao econ6mica, associada ao poder politico desfrutado pelos grandes 

proprietaries rurais, permite-lhes buscar atendimento as dernandas de energia atraves de 

iniciativa prOpria (seja acesso ou expansilo dos services). Eles o fazem atraves de variados 

mecanismos, como intervir diretamente jl.Ulto as .instiincias decis6rias, captar cr6dito em 

condit;:Oes favoniveis, pelo aproveitamento de fontes locais elou alternativas, na incorpora~ 

de novas tecnologias, na obtencao de tarifas melhores. 

58 J. Girod, Le passage de l'Etat proprit!taire Q l'Etat rtigulateur dans Ia restructuration des industries 
etetriques.1997. 
59 Scheleder, .M:ME Secretaria de Energia!DNDE, 1998:1. 
60 G.M. Jannuzzi & J. Swisher. Planejamento Integrado de Recursos Energli:ticos: meio ambiente e recursoso 

renoviveis. Editora Autores associados. 1997. 
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Niio se pode ignorar que, no Brasil, entre as decadas de 70 e 90
61 

tenha-se registrado o 

crescimento do setor de energia e diversas conquistas tenham sido alcanvadas no atendimento 

da area urbana Mesmo assirn, ate o inicio da decada de 90, o sen~ vo de energia atendia 

apenas 55% dos dornicilios rurais e apenas 27,5% das propriedades ou estabelecimentos 

rurais possuiam energia eletrica ( ver fig. I e 2). 62 

BRASIL 

NE 

s 

SE 

N 

Centro-0 

Situayao da Eletr ifica c;; ao Rura l n o Brasil 

27.5% 

r= 11. t % 

6 1,7% •Propriedades Ru rals 

.-' 47.0% c Proprledades Ru rats 

~ Eletnficadas 

~ 8 . 2% 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

Pro priedades Rurais ( m i lh a r es) 

Figura 01 -Taxa de Atcndimcnto Domiciliar Rural 
(Fonte: Moszkowicz, 1997) 

6000 

Taxa de Eletrifica((ao da Popula((ao Rural 
40 ~--------------------------------------------------~ 

BRASIL 

Total 

Nao etrificadas 

NE SE s Centro·O 

Figura 02 - Propriedades Rurais -Taxa de Atendi.mento 
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61 MME, Secretaria de Energia. Caracteristicas do desenvolvimento energetico brasileiro- 1970/97. 1997 
62 Mauricio Moszkowicz. Aprovcitamcnto das Encrgias Rcnovavcis Solar c E6Jica, CONBEA, 1997. 
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Portanto, par nao constar entre os segmentos de produtores rruus rentiveis da 

economia, os programas de eletrifica¢0 rural tern deixado as escuras diversas parcelas de 

pequenos produtores.630s resultados dos levantamentos plurianuais realizados pelos estados 

relacionarn, em todo o BrasiL 100 mil comunidades isoladas sem energia, com populayao 

media de 150 habitantes cada (MME, 1997). 

Sabre tais nfuneros, o diretor do DNDE, Eugenio Mancine declarou: "descobrimos 

que, depois de tanto desenvolvimento, apenas urn ter~o da pop~o rural tern acesso a 

eletricidade".64 0 restante, ele reconhece, ainda vive e produz a luz de lamparina a querosene, 

como faziam seus antepassados. Os produtores, que vivenciam tal situayao, encontram-se 

alocados em setores marginais da economia rural, possuem urn baixo nivel de produtividade e 

atingem uma escalade producao pequena. cuja producao que se destina prioritariamente para 

o conswno do grupo domestico (produ~ao de subsistcfulcia), e onde apenas o excedente e 

comercializado. 

Contudo, em que pese o nfvel de produtividade e a baixa escala de producao, eles 

fonnam urn contingente de cerca de 60% da popul~ao rural do pais, com variayao de uma 

regiao para outra, e sao responsaveis par 70% da produr;a:o agricola do mercado intern a. 65 

Fora do alcance da rede de eletri:ficacao rural e sob condi.;:Oes s6cio-econ0micas 

adversas, os pequenos produtores das comunidades isoladas enfrentam reduzidas chances de 

atendimento satisfat6rio as suas demandas, pais niio se enquadram entre os consumidores 

preferenciais das concessionarias e por estas possuirem info~Oes restritas sabre suas 

necessidades coletivas, eles contam apenas com a "vontade politica" das empresas para 

atende-las. lgualmente, a ausfficia de representacao politica nas instfulcias decis6rias do 

Estado nao lhes pennite dispor dos mesmos recursos politicos que os demais segmentos rurais 

possuem para fazer valer seus direitos. 

Quanto as soluy5es particulares, como urn gerador de baixa potfficia, par exemplo, as 

possibilidades sao reduzidas, pais para a maior parte dos grupos domesticos os custos sao 

proibitivos. 

63 Fernando Sales Ribeiro. A Eletrificayiio Rural ao Alcance de Todos. CONBEA, 1997. 
64 Jomal Estado de Silo Paulo, Eugenio Melloni. 20 milhOes de brasileiros vivem sem eletricidade. Domingo, 

14/02/1999. 
65 Dados divulgados pela diJ"e91Io da Confederayiio dos Trabalhadores da Agricultura - CONT AG, 1990. 

- 47-



Capitulo I- As polit:icas pilblicas de integrayao regional na AmazOnia 

Melloni (1999) assevera que, de. acordo com o MME, o deficit de eletrifica~ao rural 

existente e conseqoencia de uma politica energetica voltada prioritariamente para sustentar o 

desenvolvimento dos centros urbanos (Melloni, 1999); Assim, no levantamento das carencias 

energ6ticas do interior do pais, identificou-se que. elas ocorrem tambem na zona rural de Sao 

Paulo, o Estado mais desenvolvido da federacao, embora guardem maior escala nos estados 

do Norte e do Nordeste. 

Em 1995, o Govemo Federal, sem recw:sos orcamentarios para tratar da situ~ao de 

carencia de energia etetrica das comunidades rurais isoladas, atraves do DNDE, instituiu 

(Decreta Presidencial de 22/12/94) o Prograrna de Desenvolvirnento Energetico de Estados e 

Mwllcipios - Prodeem Esse Programa tern a finalidade de descentralizar, ao nivel dos 

estados e municipios, a coordena~ao dos servi~os de energia para comunidades, estabelecer 

parcerias com os 6rgaos govemamentais e com o setor privado - para a instala~ao de projetos 

e estudos de potencial produtivo de micro-regi5es, atender com eletrificacao rural 

convencional e apoiar a capacita~ao dos agentes locais. 

0 Prodeem, alem do atendimento das demandas de energia, prop5e-se a associar este 

senri.~o a outras necessidades requeridas pelas comunidades. Para executar suas ~Oes, o 

Prograrna depende da convergfficia de at~iio entre as areas respons3.veis no plano federal, 

estadual e municipal e da cri~OO de condi~Oes favociveis a participacao da iniciativa privada 

num mercado competitive e sustentado de suprimento de energia no meio rural. 
66 

0 periodo de at113900 do Prograrna e seu escopo de acaes diante da cornplexidade da 

situa.ciio que se apresenta, ou seja, o massive contingente de comunidades rurais isoladas e a 

multiplicidad.e de situacOes que possuem, niio pennitem ainda uma apreciay3o conclusiva 

sobre sua competencia e capacidad.e (Scheleder, 1998). 

A problerruitica energetica rural, em certo sentido, continua a ser tratada de forma 

tangencial. 0 padrao de conswno dos produtores familiares e incompativel com os interesses 

t6cnico-econ6micos das concessionirrias de energia, pais esses produtores nOO usam a energia 

de modo intensive, seja para uso produtivo ou dom6stico. 0 tipo e a quantidade de 

eletrodomesticos e equipam.entos que eles utilizam determinam urn consume de pequena 

escala com a utilizaciio de baixo fator de carga. Mesmo para usos coletivos, em equipamentos 

""Os tecnicos do l\iiME afumam que a eletrificavao rural alent de ser viivel e um born neg6cio. Eles estimam que 
e um mercado de US$ 25 bilhOes. Em referfulcia aos 20 mil MW (a metade da capacidade nacional de geray§.o de 

energia para iluminar o interior do Pais). 
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commritarios que sornam maior consume, os niveis atingidos por este segmento ainda sao 

relativamente pequenos se comparados aos demais consumidores. 

Par conseguinte, para as concession3rias de energia, esses conswnidores (pequenos 

produtores) representam urn mercado residual cujo suprimento implica altos custos, enquanto 

o baixo poder aquisitivo desse segmento atua como fator impeditivo para cobrir as elevados 

investimentos requeridos para presta~ao do servivo. Diante deste quadro as concessioniuias 

justi:ficam a Iimitacao para a incorporacaa de novas tecnicas e novas equipamentos na 

produ~ao e nas fonnas de consumo, a redur;ao do potencial de expansOO do sistema, alem do 

alto nivel de perdas de energia 

0 nivel de conswno dos produtores rurais dificilmente os coloca como urn mercado 

atrativo para a participal(lio empresarial em programas de eletrificacao ruraL HA urna explicita 

dissociacao de objetivos, interesses e expectativas entre estes conswnidores e os produtores 

de energia ( concessiomUias). 

As concessiomUias que atuam na AmazOnia, de tonga data, apontarn a lirnitacao de 

recursos financeiros como forte restril(ao a expansao do setor energetico no meio ruraL A 

insufici&.cia de recursos para investir na expansao dos sistemas imp6s wna reprogramaclio 

sisterruitica dos investimentos, sem, contudo, eliminar o risco de deficit que se tern ampliado 

em algumas areas da regiao, principahnente, nas commlldades de pequeno porte. 

Fora da Area de abrangencia das redes de distribtricOO integradas de energia eletrica, as 

comunidades isoladas dependem prioritariamente de solu~Oes alternativas. A escofua de 

sistemas descentralizados para suprimento de energia em pequenas connmidades tem sido 

alva de intensas discussOes e estudos, em raz3o dos custos requeridos ''na extensao de redes 

existentes ou de novas redes, e de baix:a densidade. de carga".67 A eletrifica~ao rural 

descentralizada tern sido opcao para muitas localidades, em diferentes paises, em fum;ao do 

surgimento de novas tecnologias e da implementa~ao de mefuoria nas tecnicas existentes. 

Thibon (s.d.), com base no conceito integrado de eletri:ficayao rural (GECO/Africa do 

Sudoeste), afirma que as solu~Oes de eletri:fi~OO rural nao sao vi:iveis se as comunidades 

locais nao se sentirem fortemente engajadas em todas as etapas do projeto, desde a tomada de 

decisao, o financiamento e a gestao t6cnica e financeira 68 

67 Elizabeth F. Cartaxo. Fomecimento de Serviyo de Energia Eletrica para Comunidades Isoladas da AmazOnia: 

reflex6es a partir de um estudo de caso. Tese de Doutorado, UNICAMP, 20000:29. 
68Jean Thibon. "Le concept GECO: un principe d'tletrification rurale dicentraliste, adapti au contexte 
socioiconomique african." 
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Na AmazOnia,. a situa{:ao da produyao e usa da energia para os segmentos de 

produtores pobres denota tensOes diversas, uma vez que esses produtores sofrem 

deslocamentos e perda de seus espR90S tradicionais com a implantR900 de grandes projetos 

hidreletricos que causam impactos ambientais e cuja produ9ao de energia destina-se para 

outras regiOes e grandes grupos industrials. Par certo que a eletricidade nao se constitui uma 

forca magica capaz de desenvolver regiOes pobres na ausencia de todos os investimentos 

complementares em services coletivos. 69 Mas, para os produtores de baixa renda, o serviyo de 

energia assemelha-se a uma politica social, pela sua irnportfulcia para a geracao de outros 

serviyos (educayao, sallde). 

3.3. 0 servi~o de energia para as comunidades na AmazOnia 

Na decada de 90, a demanda por energia dos produtores na AmazOnia ganhou realce e 

fon;ou o debate nos f6nms academicos e centros de pesquisa regionais. Tomou-se consenso 

que, para se proporem politicas energciticas compativeis com as necessidades dos produtores 

de baixa renda, necessiuio se faz_ conhecer antes as especificidades de consume inerentes a 

carla contexte. 

A energia esta presente como ideal, nas represent~Oes simb6licas e nos mitos 

populares. Ela estil dialeticarnente ligada as represent:ac6es do mundo e ocupa urn. Iugar 

essencial nas relayOes entre os homens. 70 

A produyao de energia hidrel6trica na regi§.o amazOnica, tern trazido mfuneras 

.inquieta.yOes para as populayOes rurais, de urn lado par causar danos ambientais e 

deslocamentos populacionais, e do outro por engendrar .inquietR90es para a extensa parcela de 

cormmidades de pequenos produtores sem atendimento. 

Se a possibilidade de desenvolvimento s6cio-econ0mico dos pequenos produtores 

rurais, via supera9a.o da sitUR9iio de empobrecimento a que estao submetidos, aparece como 

uma possibilidade dificil de ser alcanyada, a carencia do servir;o de energia eletrica para uso 

domestico, produtivo e comunitiuio parece torrui-la ainda mais remota 

69 Philippe Menanteau, 1981 apud De Gouvello, 1993 . 
70 

Traduyio livre: ''L'energie est sans cesse presente dans le mouvement des idees, dans la symOOlique et dans 

les mythes des peuples. EUe est dialectiquement liOO aux representations du monde et occupe une place 

essentie!le dans les rapports entre les hommes. "Bauby et al, .Energia e Sociedade. s.d. :7. 
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0 acesso das comunidades de pequenos produtores ao servi!YO de energia no ceruirio 

amazOnico, encontra-se condicionado por wn conjtDlto de fatores (politicos, econODllcos, 

tecnol6gicos e arnbientais). 

Os fatores de ordem politica estao vinculados ao modo particular de atu.3.'YOO do 

Estado e do setor de energia oeste contexte. A intervenciio estatal na regi§o direcionou o 

atendimento das politicas pllblicas para consolid~iio e expansao do capital (nacional e 

internacional). Essa orienta_cao politica contribuiu para aprofundar a defasagern nos niveis de 

atendimento dos services pUblicos no meio rural, principalmente de infra-estrutura de bens e 

services coletivos para as segmentos de baixa renda 

Apesar do vasto potencial de recursos energeticos, na AmazOnia as politicas do setor 

de energia priorizaram o atendimento dos grandes conswnidores industriais e das metrOpoles 

da regi§.o Sudeste do pais. De sorte que a regiao pennite a transferencia de recursos 

energeticos para outros centres de consume, enquanto M nela urn elevado contingente 

populacional sem acesso aos servi'(Os de energia eletrica. 

Em 1994, a energia conswnida na AmazOnia Legal atingia 11% do total de energia 

produzida no Brasil. Desse montante, 5% destinava-se ao consume das indUstrias 

eletrointensivas da regiao. Como exemplo destacam-se as usinas de alwninio em Barcarena 

(PA) e em SOO Luis (MA) que exportam dois ter!YOS da energia da hidreletrica de Tucurui na 

forma de lingotes de alwninio. 

A energia produzida na regiao, centralizada em grandes blocos, atende 

prioritariamente os mercados de grande consumo: as centres urbanos (capitais dos estados e 

sedes de municipios) e os pOles e complexes industriais,
71 

enquanto extensa parcela da 

agricultura familiar e de produteres extrativistas pennanece sem acesse ao service de energia 

por prazo inde:finido, por estarem entre as setores mais debilitados da economia brasileira 

No presente estudo entende-se que em relacao as restrir;Oes ao fomecimento de 

energia para as comtmidades na AmazOnia, alem de fatores politicos, ante as singularidades 

71 A area de atuayB.o da Eletronorte. instituida em 1973 (Lei 5.899. de 05/07/73). inclui os estados do Amazonas, 
Pani, Acre, Maranhao, Mato Grosso, RondOnia, parte de Goi<l.s e os territ6rios de Amapa e Roraima, 
correspondendo a 58% do territ6rio nacional. 
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da configuracao espacial da regiao, os fatores tecnol6gicos sfio indissociitveis dos econOrnicos 

e dos ambientais. 
72 

A produy!o centralizada toma invi<ivel a transmissao e distribuiy§o de energia para 

aproximadamente % da regiao. As grandes dist3ncias dos centros de ger~ao e a dispersao das 

comunidades na regiao geram restricOes tecnol6gicas e econ6rnicas. Posta que a extensao das 

redes para longas dist8ncias eleva as perdas na transmissa.o e encarece a manuten~o, 73 o 

servico torna-se oneroso, tanto para os fornecedores quanta para os consumidores. 74 Ao passo 

que o desconhecimento da elasticidade do consumo dessas comunidades, par parte das 

companhias de energia acrescenta outro agravante. 

Quadro explicativo 03 - Os sistemas isolados de produ~iio de energia eliltrica na AmazOnia Ocidental 

Os sistemas isolados de prod~o de energia eliltrica predominaram no atendimento as localidades da 

regiao Norte ate a entrada em opera9io da Usina Hidreli:trica UHE de TucuruL Salvo Santari:m/PA e 

:M"acapa!AP, as demais localidades eram supridas por termoeletricas. Com a entrada em opera'Yio de Tucurui foi 
acionado urn processo de interliga¢o, inicialmente das principais cidades, mas atingindo rapidamente as cidades 

menores_ 0 suprimento de energia eletrica na regiao e feito de forma hidrotennica em Manaus, Porto Velho e 
Macapa, enquanto em Rio Branco e Boa Vista, ali:m de todo o interior dos estados. RondOnia e Mato Grosso 

possuem algumas PCH's no interior eo Para possui a UHE Curu<i--Una que atende a Santari:m, complementada 
pela UTE Imperador (Eletronorte, 1997). Na regi§o subsistem cerca de 300 sistemas isolados, cujos parques 

geradores apresentam custos de gera~;iio elevados. 

0 set or energet.ico do estado do Amazonas. tern como principal caracteristica, a quase total depend&lcia 
da importa~o de petr6Ieo e seus derivados (a exc~o da UHE de Balbina). A gerar,:iio de energia etetrica e 
realizada em unidades termoeletricas alimentadas a 6leo diesel e a 6leo combustivel. A Cornpanhia Energetica 

do Amazonas ~ CEAM, atende o interior corn 235 grupos geradores instalados em 78 localidades operando ern 
sistemas isolados, sendo que d.estas, 51 siio atendidas 24 horas por dia, 19 siio atendidas 6 horas por dia e 6 siio 

atendidas 5 horas por dia, com uma potencia total instalada de 122.539 KV. 75 

0 transporte de combustivel e real:izado via terrestre em 7 delas e o restante por via fluvial Assim, 

gastam-se, em alguns casos, 50 dias para percorrer milhares de quilOmetros para efetivar o abastecimento, o que 

se constitui em cornponente decisivo na composi~iio de custos. 
No planejamento da expansa:o do setor na regiao, os sistemas isolados abrangerao as capita.is Manaus., 

Porto Velho, Rio Branco, Macapit e Boa Vista, aletn do interior desses estados e dos estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sui. A expansao dos Sistemas Isolados do interior dos estados da Regi.lo Norte entre 2002 e 
2006, esta prevista para ating:ir 46 :MW correspond.entes a 88 grupos diesel. 

As alternativas de transmissao e distribuiy!o de energia na regtaO dependem 

preponderantemente de sistemas isolados (Quadro Explicative 03). E importante destacar que 

esses sistemas niio sao destinados ao abastecimento das conumidades isoladas de pequeno 

i2 Na configura¢o espacial da regi!io predomina cursos d'.:\.gua extensos e volumosos. floresta densa, vias 

terrestres insuficientes e precir:ias, nwnerosos nllcleos comunitarios de pequeno porte isolados por longas 
distancias (estima-se a exist€!ncia de aproximadamente 20 mil). 
73 De Gouvello, 1992. 
74 

Hil comunidades situadas em recantos tao longinquos que o deslocamento, somente uma parte do trajeto (ida 

ou volta) pode variar ate 15 d.ias por via fluviaL 
75 

Dados do Boletim Estatistico da CEAM 
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porte que estao dispersas nurna extensa escala geogrifica e fora dos p6los de atendirnento 

prioritario (centres urbanos, areas de entomo de grandes projetos). 

Nas comunidades amazOnicas, a alternativa de ger~§.o predominante e de origem 

tennica - queima de Oleo diesel em grupos geradores Diesee6 que implica em elevados custos, 

impactos ambientais, dificuldade de distribuivao e atendimento limitado das necessidades 

locais de energia 

Como altemativa para enfrentar o alto custo do fomecimento do servi~o a partir da 

gera~iio centralizada, os problemas para expansao do sistema, a necessidade de retorno dos 

investimentos das concessionarias e para ofertar energia as localidades mais afastadas dos 

sistemas foram adotadas politicas compensatOrias em forma de credito e subsidies como a 

Contade Consumo de Combustive!- CCC
77 

e a Conta de Resultados a Compensar- CRC.
78 

Todavia, a pnitica de subsidies ao consumo de energeticos na regiao nao implementou 

a tmiversal~ao dos servicos de energia as comunidades isoladas, atendeu somente aos 

setores mais rent<iveis da economia regional. A natureza universalizante dos services de 

energia nao se concrerizou para a maior parte das referidas comunidades, vista que somente 

1,8% das propriedades rurais na regiao possui energia eletrica (Moszkowicz, 1997). 

Nao obstante as inumer<iveis restri¢es econOrnicas e tecnol6gicas para transmissao e 

distribui~tao de energia na regiao, urn crescimento da oferta de aproximadamente 800% foi 

registrado no periodo 1975/1988. Apesar disso, ate o final da decada de 90, permaneciam 

grandes di:ficuldades para o equilibria ofertaldemanda Se, de wn lado, registra-se wn r<ipido 

crescimento no conswno de energia eU:trica e crescimento da demanda em cerca 10% a a, par 

outro, num quadro de demanda reprimida que atinge 60%,79 com tendfucia de agravamento 

face as restricOes financeiras enfrentadas pelo setor, prevalece a precariedade no 

abastecimento da maioria das localidades servidas fora da rede interligada 

A problematica de acesso ao servi~o de energia eletrica na regilio atinge de forma 

indiferenciada os diversos segmentos que compOem as pop~Oes rurais de baixa renda, 

76 Com motor acoplado a urn gerador de corrente alternada com mini-redes de distribuiyiio. 

;
7 A CCC e urn fundo formado a partir da cobran~ de uma taxa de todas as crnlcessioruirias de energia, que 

permite um subsidio de R$ 75 por :MWh gerado com a queima do dieseL Em 1998, o governo federal modificou 
a legislaylio da CCC que deixou de praticar o subsidio de forma exclusiva ao Oleo diesel. 

iS A CRC e urn mecanismo atravis do qual o governo federal se prop5e a ressarcir as concessiomirias que em urn 

determinado exercicio obtem uma remuner~o do investimento inferior aos I 0% legais. 
79 Dados registrados em palestras min:istradas pelo Eng0

. Dem6stenes da Silva (DNAEEIDF) no Semimirio 
Perspectivas Energeticas para o Desenvolvimento Sustentavel do Amazonas, 1997. 
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mesmo aquelas que se encontram em areas "vocacionadas'' para a producao e deveriam dispor 

de mellior infra-estrutura- como 6 o caso dos assentamentos rurais. 

+ Sintese do Capitulo 

Neste capitulo foram levantados dais aspectos comuns as politicas que ordenaram as 

aeDes na regiiio, prioritariamente voltadas para (1) manter intocada a estrutura :fund.iaria 

concentrada ao buscar atenuar o conflito pela terra desencadeado pelo processo de 

expropria~ao em outras regiOes do pais e (2) prornover a articula~ao da regiao ao capitalismo 

em funbito nacional (Centro Sui do pais) e intemacional. 

As politicas de integracao regional da AmazOnia ao territ6rio brasileiro, 16gica que 

delineou a trajet6ria de desenvolvimento s6cio-hist6rico e as formas de ocupa~OO econ6rnico

social, condicionaram a formacao de ciclos econ6micos de desenvolvimento que d.irecionaram 

os destinos da regiao. Estes constituiram marcos de insercao dessa parte do pais na economia 

nnmd.ial, nos processes de prosperidade e de crises rmmd.iais; neste estudo, toma-se como 

referfficia a existencia de uma articul~o da regiao para al6m dos limites locais que 

cond.icionam fortemente a fei~ao politica e econ6mica da AmazOnia Cada ciclo combinou 

interesses politicos e econOmicos pr6prios e a sequencia cronol6gica entre eles nao implicou 

na continuidade de a.yOes que muitas vezes tiveram ordenamentos opostos entre si. 

Contudo, as elos de converg&lcia entre os diferentes ciclos, tais como a alian~ das 

elites locais para expansao das relacOes capitalistas na regiao, permitiram que as politicas 

regionais do final da decada de 90 apresentassem exemplos inegaveis da reedi~iio da I6gica de 

ocupaca.o datada do periodo da colonizacao, mesmo- qae soh novas roupagens (mercantilista, 

monopolista. neoliberal). Essa 16gica orientou as diferentes ciclos econ6micos, manteve-se 

ativa e atualizada e continua a gerar tensOes na face atual da regiiio. 

As sucessivas mu~as e crises em que mergulhou a economia regional 

caracterizaram uma forma de manifesta.yao local de expansao e reajustamento da economia 

mtmdial. As politicas de integra~ao regional, muito embora tenham assumido fei~Oes bern 

particulares em cada ciclo econOmico, apresentaram deterrninantes comuns entre si. Seja a 

proposiyao de desenvolvimento tendo como d.iretrizes a reorient~a.o do crescimento 

econOmico, a integra~o externa e intema da regiao, as press5es dos mercados intemacionais, 

a estrutura fechada a participa~l"lo dos agentes alvos de suas ~Oes: as popula~Oes locais. 
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A ausencia de debates e de democratiza~ nos processos decis6rios das politicas 

pllblicas caracterizaram as pritticas dos diferentes govemos. Pode-se afirmar que tais politicas 

nao atuaram no sentido de criar as condi~Oes de infra-estrutura de bens e servi~os sociais para 

atender as demandas das populacOes pobres no meio ruraL Em todos os ciclos de 

desenvolvimento essas popul.a90es foram tratadas apenas como for¥a de trabalho. 

A feicAo que assumiu a integr~ determinou as limites de acesso aos recursos e 

servi~os sociais coletivos. 0 atendimento as necessidades e interesses das populacQes locais 

constou da pauta das politicas apenas de maneira tangencial ou no sentido de tomit-las 

capazes de exercerem o papel de mao-de-obra para atender ao padriio produtivo. 

Na ordenacao s6cio-espacial da AmazOnia dois- padrOes de prodm;:ao e ocupacao sao 

perceptiveis: urn tradicional e outro modemo, responsitvel pela integra¢o a economia 

nacional e internacional 

Os movimentos hist6ricos de expansao- dos mercados, de forma d.ireta e indireta, 

resultaram dos vinculos com economias extemas e de politicas econOmicas que buscavam a 

materializa~§o de vantagens comparativas. Entre essas politicas, est§o as invers6es pilblicas 

em obras infra-estruturais de grande porte (as Grandes Projetos), a concessao de incentives 

fiscais e a reducao de impastos, o fomecimento de subsidios para energia eletrica e a 

prom01;ao da rnigracaa em dire~ao a regiao. 

0 movimento de intemacionalizacao da econornia amazOnica impOs a recomposiyiio 

s6cio-econ0mica e politica a d.infurrica intema da regiao com diferencas qualitativas em 

retacao aos processos desencadeados nos momentos de "insen;ao periferica" da regiao, que 

variaram em fun¢o das conjtmturas de expansiio e crise do capitalismo (Silva, 1997: 130). 

Os modelos econOrnicos, com contomos nitidamente antinOmicos em relar;ao a 

organizacao social e cultural regional, geraram antagonismos, conllitos e tensOes na regi8.o, 

enquanto as diversas politicas empenharam-se na promocao da integra~ econOmica a 

qualquer custo, ind.iferente aos danos gerados. 

A partir da exposicao dos ciclos econOmicos, buscou-se explicitar os principais 

aspectos relativos ils politicas que incidem na regi§o e como se processa na AmazOnia a 

demarcayao e a luta pelo territ6rio, no plano organizativo das comtmidades e nos marcos da 

Refonna Agnlria, em sua dupla determinayao como politica social e luta por direitos. No 

entanto, a simples distribuicao de terra nao gerou a solucao para os assentados, tendo em vista 

o patamar de empobrecimento a que foram historicamente submetidos. As familias assentadas 
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enfrentam a grave carencia de hens e servil(os sociais, de politicas de credito e pesquisa, de 

apoio a produi(ao e a comercializal(iio, enfun, a ausencia de politicas para 0 seu 

desenvolvimento social, base essencial para o exercicio de sua cidadania 

A problenuitica de distribuil(iio e do acesso ao servii(O de energia para os produtores 

rurais na AmazOnia tern sido foco de arnplo debate. De tun lado, apresenta-se a critica ao 

modelo do setor e, de modo particular a implantac&o de projetos que gerarn. impactos 

ambientais, a expropria¢o populacional e a desestrutura¢o das bases s6cio-culturais 

tradicionais. De outro, destacam-se as lutas par bens e servii(Os sociais, a partir da dt!cada de 

80 e a reivindica.l(iio pelo servil(o de energia eletrica, qualificada pelos protagonistas dos 

movimentos como urn direito social. 

Verifica-se que, norteadas pela 16gica de privilegiar areas de interesse como, por 

exemplo, os enclaves industriais, as politicas do setor de energia na AmazOnia implementam 

ai(Oes incompativeis com as necessidades da maior parte das popula~Oes de baixa renda das 

comunidades locais. A aus&.cia de participai(OO dos produtores jwtto ao setor para expressar 

seus interesses e necessidades, tern favorecido a continuidade da situai(OO vigente. 

Analisou-se que a aus~ncia dos servicos de energia nas comunidades isoladas deve-se 

a tun conjunto de fatores interdependentes, tais como: 

1) A prOpria natureza politica do modelo que ordena o set or, em suas dimensOes politico

institucionais, tecnicas/tecnolOgicas e econOmicas prioriza o atendimento dos setores 

industrials e os centros urbanos; 

2) A aus~ncia de politicas voltadas para o atendimento particular dos segmentos de 

produtores rurais de baixa renda; 

3) Os limites tecno16gicos diante das particularidades regionais. 

A partir da abordagem s6cio-politica da problen:uitica de energia na regia.o, entende-se 

que o principia de universalizai(OO do servil(o de energia esta Ionge de ser atingido, caso sejam 

mantidas as restril(5es vigentes em relai(OO as bases tecnol6gicas e os interesses politicos e 

econ6micos do setor. 

0 Plano de Expansao proposto no processo de reestruturacao do setor de energia, diz 

respeito As necessidades dos mercados atendidos pelos sistemas interligados e pelos sistemas 

isolados de maior porte da RegiOO Norte. A expansao proposta no Plano nao dispOe de 

alcance para responder a extensiio da demanda, em relaya.o a alternativa dos sistemas isolados 

de pequeno porte. 
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Considera-se que as comunidades na regiao, em virtude de suas peculiaridades, sO 

serao atingid.as por uma politica de eletri:ficayao que tenha sido formulada especificamente 

para atende-las. Mas, entende-se que os membros das connmidades, com apoio adequado, 

padem fomecer impartantes infafltla¢es sabre a definicaa da demanda energetica da familia 

rural e sabre o d.imensionamento dos sistemas para producao de energia, fator primordial para 

super~ao das condicOes de carencia predominantes. 

A partir do enfoque dado neste capitulo, a discussiio sabre as necessidades de energia 

eletrica nas comunidades isoladas da AmazOnia buscou construir as bases para o debate, no 

prOximo capitulo, sabre a trajetOria dos pequenos produtores rurais, ao longo da hist6ria da 

regiao, para perceber suas formas de organizaclio social e politica 
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CAPITULO II 

A ORGANIZA<;AO 

SOCIO-CULTURAL 

E POLITICA DAS POPULA<;OES 

RURAIS NA AMAZONIA 

"'Sao belas e livres todas as formas de conuivencia hu.mana nas quais a 

comunidade nao obstacul-iza, mas favorece o desenvolvimento hannOnico 

das Jaculdades e carecimentos hu.manos" (Heller, 1982). 
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CAPITULO II 

A ORGANIZA<;AO SOCIO-CULTURAL 

E POLITICA DAS POPULA<;OES 

RURAIS DA AMAZONIA 

Introdu~iio 

Neste capitulo serOO examinadas as modalidades de org~iio s6cio-cultural e 

politica de diferentes segmentos de popula~ao rural pobre (nativas e migrantes) da Amaz6nia 

- com particular enfase na dinfunica das comunidades do Estado do Amazonas. 

Neste estudo considera-se que os diferentes ciclos econOmicos, implantados na cena 

regional, foram pontuados par inUmeras manifesta~Oes de resistencia por parte das popula,s:Oes 

pobres. Entende-se que as alteracQes impostas ao modus vivendi dessas populacOes, pela 

inter~ao com as acBes institucionais (Politicas PU.blicas) e as fon;:as procedentes do contexte 

extemo, tern sido relativizad.as pelo grau de resistencia nas lutas que estas desenvolvem Essas 

lutas pela terra, contra as barragens e as reivindi~Oes jtmto ao Estado, deram genese a 

movimentos organizados de amplitude e diversidade na regi!io, pela follll31fiiO de reservas 

extrativistas, preservacao dos lagos e par hens e services sociais. 

Nesses embates, defrontaram-se diversos grupos sociais, como pequenos produtores, 

ribeirinhos, indios, extrativistas, garimpeiros, colonos, geleiros, fazendeiros, comerciantes, 

empresas, entre outros. Consoante o grau de resistencia ou de aceita.c§o as mudan~as 
impostas, as organizayOes sociais e politicas dos agentes locais sao mantidas, transfonnadas 

ou desarticuladas. 

Para abordar essa diversidade de questOes, este capitulo foi seqiienciado em tres partes 

principais. Na primeira, efetua-se uma caracteriza~ao sintetica dos segmentos populacionais 
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em seus papeis, identidades, formas de produyOO especificas e padrao de organiza.;:ao espacial 

nas comunidades. 

Na segunda parte, com a finalidade de instrumentalizar a abordagem da cena intema 

as comunidades amazOnicas e captar os aportes que instituem a gestao comunititria, faz-se o 

estudo das bases te6rico-pniticas do termo comwridade e discute-se a natureza das 

comtmidades amazOnicas, enquanto fenOmeno cultural e paradigrm de amilise. 

Na terceira parte, traya-se uma breve contextualizay8.o das lutas empreendidas pelos 

ribeirinhos, migrantes e produtores extrativistas na regiao. Dentre as diversas lutas 

desencadeadas, convencionou-se tratar de modo mais detalhado a luta por reforma agrirria, em 

suas particularidades no ambito regional e as condi~Oes de acesso das comunidades locais ao 

servi9o de energia eletrica 

1. A diversidade sOcio-cultural das popula~Oes na AmazOnia 

No decorrer dos diversos cidos de ocup~ao da regiao amazOnica, delineou-se 

urn efetivo processo de miscigenayRo entre diferentes grupos sociais tradicionais e 

migrantesque teve inicio com a prOpria coloniz~lio da regiao. Ao Iongo da hist6ria, esse 

processo foi incrementado pelo encontro entre as diferentes correntes imigrat6rias que 

convergiram para a regiao, e destas com as populat;Oes nativas, podendo ser apontado como 

urn dos fatores que impulsionaram a ernergertcia da diversidade cultural que predomina na 

regilio. Em que pese a exist8ncia de raizes culturais connms, a diversidade se expressa na 

vigencia de modalidades diferenciadas de uso dos recursos naturais e de identidades sociais 

particulares. Na regiao, cada grupo social se apresenta sob uma identidade social e politica 

pr6pnas. 

A afirma~ao de identidade desses grupos sustenta-se em primeiro Iugar na origem 

etnica, principalmente na indigena, pela adocao e adapta~ao de saberes, e tecnicas de acordo 

com suas necessidades e no exercicio de modalidades de manejo dos recursos naturais que se 

diferenciam de wn grupo para outro em termos de rela¢es sociais de produgilo e processo 

tecnico de trabalho (regulat;:ao da intensidade de exploracao dos recursos). Em segundo Iugar, 

a a.finnaciio da identidade s6cio-politica prOpria faz-se tarnbem na auto-~o diante de 

seus opositores nas hrtas sociais. 
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Essa forma de identificavao, de canlter cultural e politico, relaciona a identidade ao 

saber-fazer como tradicao da cultura do grupo, notabilizando-se num periodo muito recente e 

diferenciando-se da mera identific~ao racial que predominou ate o inicio do seculo XX. 

Em 1840, o Dicionario da Comarca do Alto Amazonas classi:ficou os habitantes da 

regia.o como "brancos naturais do pais, mui poucos estrangeiros, mamelucos que sao apuro da 

ra~ indigena, par sua uniOO com brancos, indfgenas genuinos, nascidos no gremio da 

sociedade; cafuzes [sic] e caribocas, que sao degener~ao da raca indigena, par uniao com 

negros, destes Ultimos e indios gentios, tanto aldeados, como retirados, esquivos e hostis, 

sendo estes Ultimos de dificil determina.y§.o".
1 

Nesta classi:fic~ao. o principal parfunetro de 

identifica.yao e racial, balizado pela cultura europeia 

Desde a colo~ao, as bases populacionais da regiao sofreram diversas nrudancas. 0 

crescirnento mais significative ocorreu durante o primeiro ciclo da borracha (1870), 

estabilizando-se na Ultima decada do seculo.Z Nova oscil~ao, em niveis menos expressivos, 

ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial (1940/1945). A partir da metade do sCculo XX a 

composicao da base populacional da regiao passou par duas tendfficias: na decada de 70, 

houve uma retornada do crescimento ate meados dos anos 80, e, ap6s esse periodo, registrou

se uma est~ao. 

Desde 1850, no entanto, o maior contingente populacional na regi!io passou a ser 

formado pela popul~OO •'cabocla", descendente da miscigenayao entre indios e brancos e, em 

escala menor, entre indios e negros. Essa popula¢o abrange uma diversidade de segmentos 

sociais como extrativistas (seringueiros, castanheiros, caucheiros), ribeirinhos, pescadores 

artesanais e outros. Diversidade esta que se baseia no saber-fazer e na distincao politica entre 

os agentes. 

0 segundo maior segmento populacional e composto por migrantes nordestinos e/ou 

seus descendentes. 
3 0 menor contingente populacional da regiiio e de nativos indigenas e 

segundo levantamentos da Comissao Indigenista Missioniuia- Am (1990/1994) ba na regiao 

em tomo de 2/3 do total da populacao indigena brasileira, aproximadamente de 200 mil 

indios. 

1 AraUjo e Amazonas "Dicioruirio Topognlfico, Hist6rico e Descritivo da Comarca do Alto Amazonas" apud 
Loureiro, 1990:17. 
2 V er Emilio Moriln. A Ecologia Humana das PopulayOes da AmazOnia. Petr6polis, RJ: Vozes, 1990 _ 
3 Resultado da migraylio que aconteceu durante o ciclo da explorar;io da borracha, e, a partir da dOCada de 60 o 
fluxo de imigrantes para agricultura atraidos pela disponibilidad.e de terras na Amaz6nia (ver Capitulo 1). 
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1.1. As popula~Oes indigenas 

Quando os europeus chegaram na AmazOnia, no sf:culo XVI, esta era habitada por 

sociedades hierarquizadas, com alta densidade demogridica formada por familias extensas, 

que exerciam o extrativismo vegetal e animal para subsistencia, com sistema de produ~o de 

ferramentas, cer§.rnicas e artefatos de borracha, com lavouras diversificadas, urna cultura de 

rituais e ideologias vinculadas a urn sistema politico centralizado.4 

Muitas pesquisas recentes discutem que os sistemas ecol6gicos '1laturais" na 

AmazOnia sao, de fato, produtos de manipul~ao humana das a~Oes antr6picas. Os estudos 

arqueol6gicos sobre os arte:fafos encontrados, indicam que a regilio amazOnica nunca foi 

habitada por outra cultura que nao essa (Souza, 1994). 0 padrao cultural denominado por 

Souza (1994) COITK> cultura da selva tropical, foi desenvolvido durante os milenios que 

antecederam a chegada dos colonizadores. 

As pop~Oes indigenas foram capazes de orgaruzar sociedades fortemente 

integradas as condi~es ambientais, baseadas numa econorni.a com produ~iio de subsistfficia. 5 

A organizw;:ao social dessas popul~Oes nao era uniforrne, ao contrario, apresentava muitas 

diversidad.es entre si. 6 

0 trabalho extensive com tf:cnicas simples e o manejo sofisticado da agricultura 

tropical pelos povos indigenas, n8.o eram compativeis com os interesses comerciais e com o 

modelo de trabalho intensive exigido pelos oolonizadores europeus. Para dominar os povos 

indigenas e adeqwi-los as necessidades da economia capitalista europf:ia, os portugueses 

promoverarn, atraves de medidas administrativas, urn agressivo processo de aculturw;:OO que 

resultou no exterminio gradativo de extensa parcela dessas populw;:Oes (Souza, 1994). 

A politica de ocupw;:ao fez-se via destribaliza.yOO dos grupos indigenas mais pr6x:imos, 

localizados nas margens do rio Amazonas e de seus atluentes. Os grupos eram desfeitos e 

seus membros conduzidos as vilas e aldeias distantes ate aceitarem a condi~a:o de servirem 

4 Mlircio Souza. Breve HistOria da AmazOnia. 2' ed., Marco Zero, sao Paulo, 1994. 
5 Souza faz referfucia a estudos que documentaram a exist€ncia de "comtm.idades populosas, com mais de mil 
habitantes, chefiadas por tuxiuas com autoridade coercitiva e poder sobre muitos sfu:litos e aldeias; tecnicas de 
guerra sofi.sticadas; estruturas religiosas hier.irquicas e divindades que eram simbolizadas por idolos e mantidas 
em templos guardados por sacerdotes responsAveis pelo culto, ( ... )" 1994:17. 
0 Os povos da terra fume, que viviam nas cabeceiras dos rios ou em terras menos ferteis, mostravam-se mais 
modestos comparados is n~Oes do rio Amazonas (Souza, idem). 
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como tnao-de-obra na economia extrativa colonial. Souza (1994) denomina esse processo de 

caboquiza9ao dos indios. 

Brondizio & Neves (1996), porem, compreendem que este fato nao detenninou a 

subordinayao das popula~5es locais a cultura iberica A base dessa afirma~ao e o 

reconhecimento de que mesmo cativas pela for~a do colonizador as pop~Oes indigenas 

demonstraram a exist~ncia de urna "'superioridade adaptativa ao ambiente equatorial Umido" -

resist€ncia que tarnbem foi herdada pelas pop~5es caboclas. 

A for~a de trabalho indigena foi empregada na coleta de produtos naturais (as drogas 

do sertao) em ritmo e intensidade de trabalho que obstruiam a realiz~OO de suas atividades 

tradicionais, vitais para a sustenta.cao sOcio-cultural dessas popula~Oes, tais como ritos 

religiosos e pniticas produtivas para a obten~ de produtos de sua dieta alimentar tradicional. 

Desde o periodo colonial ate os elias atuais, a natureza do contato mantido por 

diversos grupos de interesse (pertencentes a sociedade brasileira ou representantes 

intemacionais) com as populac6es indigenas, t~m patrocinado inUmeras formas de am~as a 

sobreviv~ncia cultural desses povos aut6ctones. 

Segmentada em diferentes grupos (ribeirinhos, extrativistas, pescadores), a popula~ao 

"cabocla'' reproduz em suas pniticas s6cio-culturais diversos costumes, saberes e valores das 

sociedades indigenas, bern como redefine e atualiza outros. 

No decorrer da trajet6ria s6cio-hist0rica das popula~Oes caboclas, foram instituidas 

altera¢es substanciais no padrao coletivo de vida social origiruirio dos povos indigenas, mas, 

ainda assim, este padrao constitui-se uma heranya viva. no interior das org~Oes sociais na 

regia.o. 0 modelo de organiz~lio das familias extensas, cujas estruturas servem como pilares 

para a vida comunitaria, e urn exernplo incontestil.vel. 

1.2. As popula~es cabodas 

Nas primeiras decadas da coloniz~ao da· r-egi:W; os missiornlrios jesuitas deram inicio 

a wn processo de aldeamento das popul~Oes nativas fimdado na domina.ciio ideol6gica ibero

crista A figura do caboclo surgiu como produto da colorriza_cao e sua hist6ria e o retrato de 

como os europeus submeteram as popula~Oes indigenas na AmazOnia (Souza, 1994:56). No 

entanto, o caboclo constitui-se numa figura simb6lica que representa a populayiio tradicional -

constituida como ''heran~a do sistema colonial" (Hamelin, 1991). 
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0 tenno .. caboclo", de longa data, tomou-se de uso corrente no seio da sociedade 

urbana para designar aquele sujeito que vive ou e oriillldo da 3rea rural. Todavia, essa 

desig:nacao e impregnada por forte conot~ao pejorativa, pais rotula o individuo como 

portad.or de uma .. cultura inferior", numa distorvAo da natureza do tenno em relayao as 

caracteristicas associadas a origem cultural do homem amaz6nico. Jci que considera apenas as 

vinculadas a sua Jocali~ao e a falta de fo~ao escolar, e desconhece a alteridade do grupo. 

Conquanto, o referido termo f3.9a referfulcia e, ao mesmo tempo, revele aspectos 

importantes da rela.cao sOcio-cultural (origem e organizacOO social), seu alcance e limitado e 

impreciso para detenninar a identidad.e s6cio-politica do grupo social 

No entanto, sao inUmeros os estudos de natureza antropol6gica, ecol6gica e 

sociol6gica7 que resgatam o termo caboclo como refeniDcia a urn "tipo cultural" resultante do 

processo secular de miscigen3.9ao biol6gica e cultural iniciada no periodo da conquista da 

regUio, mas que se atualiza na dinfunica regional. As pniticas de subsist§ncia dessas 

popu:la\;Oes, remanescentes dos indios ou de sua miscig~; formam urn conjtmto de meios 

e tecrricas de usa dos recursos naturais: "urn verdadeiro sistema adaptativo caboclo". 

Nos estudos citados, antrop6logos, ec6logos e soci6logos enfatizam a competencia 

alcancada pelo referido sistema, com destaque· para a capacidade demonstrada pelas 

popul3.90es de origem cabocla de lidar como complexo ecossistema amaz6nico. 

Os estudos sabre o assllllto alegam que, n.a regiao, mesmo nos periodos de euforia 

econ6mica, as populac;Qes Iocais obtiveram sua reproducao material a partir das prciticas 

tradicionais - a pesca, a ~a e o cultivo da mandioca - associadas ao extrativismo de 

produtos da floresta para alimenta_cao e para a constru~ao das moradias (Brondizio & Neves, 

1996). 

Neste sentido, Marin (1985) e Hamelin (1991) consideram que rnesmo movimentos 

politicos importantes na regiao, como foi o caso da Cabanagem (1830-1840), que promoveu 

uma ampla mobilizacB.o, nao alteraram a dinfurrica produtiva (processo de trabalho) e social 

dessas popula.c5es. Da rnesma forma, no ciclo da borracha (1870-1920) a apli~ dos lucros 

em conswno sWltuB.rio e nao no sistema produtivo local, condicionou acanhadas 

transformac5es na infra-estrutura regional e no sistema de produr;ao. 8 

7 Morim, 1973,1974; Pinton & Emperaire, 1992; Brondizio & Neves., 1996. 
8 Philippe Hamelin. Urn projeto expulsa o outro. In: Jean H6bette (Org.). 0 cerco esta se fechando: o impacto do 

grande capital na AmazOnia. Editora VozesLtda., Petr6polis- RJ, 1991. 
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Contudo, nessas respectivas conjunturas, as mudan~as incid.iram de maneira 

impositiva nas rela¢es sociais de prodw;ao, na explor39ao dos produtores e na troca desigual 

(desvaloriza¢o dos produtos regionais e precos exorbitantes dos produtos industrializados). 

As referidas mudancas determinararn a preservacao do processo tecmco de trabalho 

tradicional sob novos ordenamentos. Mesmo havendo, sob a fonya do ciclo econ6mico da 

borracha, produtores que praticavarn quase que exclusivarnente o extrativismo, ocorreu 

tambem, uma arnpla diversifica¢o de priticas produtivas no inicio dos anos 70. 

Os novos ordenamentos alteraram, mas nao romperam de modo radical com os 

aspectos identificadores inerentes ao padrao de organizayRo social e ao modo de produyao 

dessa populacao tradicional Em tais circunst§ncias, o extrativismo vegetal, como atividade 

origimUia das pniticas indigenas, transfonnou-se em produ~ao de lucre a partir da explorayRo 

do trabalhad.or (rela_c5es de sociais capitalistas). A l6gica de acumul~ao subordinou as 

popula~6es caboclas e rnigrantes recrutadas, moldando urn segmento especifico de 

produtores: os produtores extrativistas. 

1.3. Os produtores extrativistas 

A exploracao da borracha em escala comercial, a partir de meados do seculo XIX, sob 

a 16gica do capital, p6s em pcitica a sujei9iio e o paternalismo nas rela~es sociais de 

producao, viabilizaciio que foi favorecida pela condicao de isolamento dos produtores. Este 

fato dificultou a coordenacao de forcas para enfrentar a truculencia do sistema Na segunda 

metade do s6culo X:X, a constituicB.o de movimentos politicos de seringueiros favoreceu a 

construyiio de irnportantes alianyas na busca de autonomi.a politica para esse segmento. 

Muito embora os produtos do extrativismo tenham sido requisitados e tenham 

adentrado o circuito do capital, os processes de produ~ao (saber-fazer tradicional) foram 

rnantidos historicamente sabre o dominio dos produtores. 

0 produtor extrativista que vive e trabalha na floresta, rnantem seu grupo domf:stico 

quase que de forma exclusiva, pela pnitica regular da coleta de produtos silvestres (hitex, 

castanha e outras especies florestais), da ca~a e da pesca. Tais atividades sao irnprescind.iveis 

nao apenas para esses grupos, mas ao conjunto dos pequenos produtores rurais na regiao e ate 

mesmo aos ribeirinhos (agricultores e pescadores) para quem as pniticas extrativistas sao 

exercidas apenas de forma ocasional Mesmo como fonte de renda suplernentar e sazonal, o 
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extrativismo continua sendo elemento essencial nos sistemas de produ~ao regional, 

principalmente em regiOes afastadas como o Alto Junui eo Rio Negro (Castro, 1997:226-7). 

Para assegurar a continuidade dos recursos extrativistas, os coletores utilizam metodos 

de ex:tra~ao que facilitam a regenera~ao dos recursos naturals, assim como estabelecem uma 

programacao cuidadosa das caletas e, tambem, restringem o acesso aos nao conhecedores e 

predadores, ao manterem as estradas estreitas e em regime temponlrio. 

0 direito de propriedade da area depende da demare8¥00 das estradas de coleta, a 

partir do traballio empregado pelo grupo domestico. A extensao da area de extra.¢o, 

delimitada pela capacidade de trabalho do grupo familiar, e resguardada numa forma de 

contrato social implicito fortemente respeitado pelos demais grupos. 

No sistema de produca.o adotado par essas pop~Oes, cada ambiente da floresta 

permite somente mn tipo de exploraylio. Hci ilreas de uso coletivo, destinadas a explora~o dos 

recursos pela comunidade, e aquelas resguardadas para o usa exclusive do grupo domestico. 

A propriedade privada,. orientada pelo vinculo comunitario, e plenamente aceitcivel entre OS 

extrativistas. 

A demarc~iio das cireaslambientes possui contomos nruito diferentes do mOdulo 

oficial de divisiio da terra Em geral, as areas sao contiguas, a divisiio nOO obedece a padr5es 

restritivos entre si e as demarcacOes dependem de acordos comunitarios que delimitam as de 

uso comunitario e as de uso dos grupos domesticos. 

Urn outro formate de usa do territ6rio e o adotado em muitas comunidades do Rio 

Madeira (Santa Rosa, Ariall e Sao Felix, no rio Ariail:), onde o titulo de propriedade e usado 

basicamente como garantia «contra os de fora", sendo a irea de coleta, de usa comunitirio 

(Chaves, 1994). 

As popul.a90es extrativistas preservam praticas tradicionais de apropna~o dos 

recursos naturals e de organizayao territorial ate os elias atuais. Ainda assim, na formacao 

desses segmentos, alguns condicionantes gerados pela conquista de mercado obtida pelos 

produtos do extrativismo regional, foram incorporados. Entre eles, conceitos difimdidos pela 

propaganda veiculad.a para rrotivit-los a pr3.tica do extrativismo, que incidiu fortemente sabre 

a identidade social que assumiram, ou seja, o destaque dado ao papel social que exerciam par 

produzir urn produto importante, o "ouro negro do Brasil". 0 citado lema assinalou, tambem, 

o marco de recrutamento da forya de trabalho de outras regi5es, para servirem como 

produtores extrativistas: as populayOes migrantes. 
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1.4. As popula~Oes migrantes 

Os f:luxos e as rotas de migr~ao rumo ao meio rural da AmazOnia consolidaram urn 

fenOmeno de realocamento populacional de inusitadas propor¢es no pais. A intensifica9a:o 

desses fluxos aconteceu em tres momentos: entre 1870 e 1910, durante o primeiro ciclo da 

borracha; durante a Segunda Guerra Mundial, no periodo conhecido como Batalha da 

Borracha, na det:ad.a de 70, no processo de integrayao implementado pelos militares. 

Nos dais primeiros mementos citad.os, os rni.grantes, principabnerrte nordestinos, eram 

convocados para exercer a pnitica do extrativismo vegetal, sendo encarninhados praticamente 

de modo compuls6rio para os seringais natives (ver Capitulo I, item 1.4). 

Em 1970, a implemerrtR900 do Programa de Integra¢0 Nacional pela abertura das 

fronteiras agricolas tambem patrocinou a rni.graya.o de popul~Oes do Nordeste e do Sul do 

pais para a AmazOnia De forma "espont§nea" ou atraves de apoio govemamental, rnigraram 

para a AmazOnia produtores nascidos na tradiyao camponesa com a esperanya de 

pennanecerem no campo, sendo a maioria composta por. ex-operarios e camponeses sem terra 

(meeiros, b6ias-fria). Embora se tenham. inserido em diversos setores de atividade, de forma 

massiva dirigiram-se para garimpos, zonas de coloniz~ oficial e tarnl:lem se instalaram 

como posseiros em areas devolutas (Hall, 1991). 

A principal justificariva para a promoy§.o das politicas de realocamento populacionais 

nessa conjuntura, era que os conflitos de terras no Nordeste e no Sui poderiam ser 

solucionados, em sua maior parte, atraves da exportacao da mao-de-obra «excedente" nestas 

regiOes para ocupar o "vazi.o demognili.co da fronteira" - como era considerada a regiao 

amazOnica 

No entanto, alem de se instalarem em territ6rios de ocupacao antiga de indios, 

ribeirinhos e extrativistas, o padrao de apropri~ao dos recursos naturais (fauna, flora e 

ictiol6gicos) e de uso do solo diferenciado desencadeou conflitos acirrad.os entre as 

popul~Oes nativas e as populac5es entrantes. 

A popul~ao rni.grante passou a exercer pnU:icas distintas daquelas das popula¢es 

nativas (caboclas), cuja rela.ciio com esses recursos e predominantemente de integracao; 

enquanto as pra:ticas dos migrantes, ao chegarem, sao iniciahnente predat6rias, com 

desmatamentos com fins agricult3.veis ("limpar a terra") e de formacao de pastagens. 
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A falta de conhecimento das tecnicas de manejo apropriado pelos rnigrantes de outras 

regiOes, resultou numa percep~o de que a natureza precisa ser dominada sem se considerar a 

irnport8ncia de se preserva-Ia Os migrantes, com freqoencia, partilhavam o entendimento de 

que '"floresta boa e floresta queimada" (Hamelin,l991). Derivava dessa percewao a constante 

busca par dominar "o inferno verde". 

0 olhar do migrante distinguia a extensa biomassa florestal pnmerro, como urn 

"obst3culo a ser ultrapassado no processo de apropri~H.o das riquezas" e segundo, como 

expressao da inoper8ncia da populayao local em nao "damar a mata". Com base nesta l6gica, 

era comum aos migrantes considerarem o caboclo como indolente e pregui~oso, "sem tina" 

para explorar as riquezas da regiao (Hamelin, 1991). Para uma extensa parcela de migrantes, 

esse olhar pouco a pouco deixou de ser urn entrave para o estabelecimento de urn 

relacionamento, ante a necessidade de apreender as li~Oes de sobrevivfulcia com os natives. 

Os saberes e tecnicas praticados em outros contextos regionais foram lentamente adaptados a 

regiao. 

Os processes migrat6rios compuls6rios, a situacao enfrentada na chegada ao contexte 

amaz6nico e as novas experi&ncias, abalaram fortemente as raizes culturais dessas 

popul~Oes, deixando-as inst<iveis. Alguns tr~os comuns passaram a caracterizar seu 

comportamento, sendo urn deles,. o papel de agentes pioneiros que se estabeleceram para 

constnrir uma cultura, na urgOOcia de encontrar urn Iugar ao sol antes do "fechamento da 

fronteira" (Hamelin, idem 219). 

Dessa forma, na trajet6ria- em busca de seu ''lugar", os migrantes freqoentemente 

cultivaram urn sentimento que lhes deu alento para a luta de conquista: o papel de 

"construtores do Brasil de amanha"; os portadores do desenvolvimento para a regiao atrasada 

Assim, a esperanya de assumir urn papel her6ico na hist6ria foi acalentada como parte da 

tentativa de criar novas par§.metros de integrayiio e identidade social. 

Tendo em vista que recorrentemente a anomia lhes era imposta como VIa para a 

rnanipulft\:iiO de seus interesses, esses agentes atuaram tanto na difusao de elementos culturais 

(valores, saberes e costumes), como incorporaram novas, ao se adaptarem a oondic;Oes bern 

diversas daquelas vividas anteriormente. 

Em sua trajet6ria s6cio-hist6rica, as referencias dos migrantes se reportavam quase 

sempre, em seu contexte originario, ao estado de origem (Hamelin, 1991); freqUentemente, 

ancoraram-se a comlic;iio de "estrangeiro em terra alheia". No dizer de urn migrante sazonal 
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de RondOnia, "o migrante e como foJha seca, depois que cai nao retoma mais ao galho",9 a 

migracao parece ser uma sentenc;a de exodo forcado. Todavia, no plano regional, a conquista 

de urn "pedaco de chao" associada ao senso apurado de "controle do espaco territorial"- a 

terra pertence 3quele que a conquista - mobilizou-os para a luta em defesa da terra (Hamelin, 

1991:219). 

Anteriormente, fez-se referencia aos problemas ocorridos na AmazOnia em 

decorretlcia dos fluxos migrat6rios, como os desmatamentos, entre outras atividades 

predat6rias na regiao. No entanto, os fluxes rnigrat6rios, por sua vez. sao resultado de uma 

serie de fatores estruturais, entre eles: a superpopulac;ao ou as <'pressOes populacionais", a 

concentrac;ao da estrutura fundiaria do pais, a situacao de subdesenvolvirnento do Nordeste, o 

awnento do desemprego no meio urbana, a concentra~ de renda e a expulsOO da mOO-de

obra pela modernizacao agricola de caniter conservador no Sudeste e Sul. 10 

0 movimento de migracao para a regiao variou ao Iongo das duas Ultimas dtkadas, 

tanto em termos quantitativos quanta em relacao· aos Estados que atrairam maior fluxo. Nos 

anos 80, registrou-se wn aurnento no montante de rnigrantes que convergiu para os estados de 

RondOnia e do Para, em relayAo as decadas anteriores com fluxo de aproximadamente meio 

rniJhli.o de imigrantes para cada Estado, no montanre--de migrantes. 0 Amazonas e o Acre, 

com saldos negatives em decadas anteriores, tarnb6n registraram crescimento. 0 Amapa e 

Rorairna tambem serviram como p6los de atra~!io. Na dE:cada de 90 ocorreu certa redw;ao na 

entrada de populacao de outras regiOes. 0 crescimento acelerado das cidades, comunidades, 

garimpos e povoados, deveu-se mais a migracao intra-regional que a oriunda de outras regiOes 

(Sawyer, 1996:152-6). 

Ao Iongo da extensa jomada dos migrantes na regiao, registra-se a ado~ao do padrao 

de organizayao sOcio-cultural das populacOes locais. Enquanto na AmazOnia Oriental a 

populaciio migrante adaptou-se a terra fume, ao trabalho agricola e a priltica do extrativismo, 

na AmazOnia Ocidental, e particularmente no estado do Amazonas, eles passaram a exercer as 

pritticas de producao extrativista, incorporando predominantemente o modus vivendi das 

populacOes ribeirinhas. 

9 Francinete Perdig8.o & Luiz Bassegio. Migrantes Ama.z6nicos - RondOnia: a trajet6ria da ilusiio. EdiyOes 

Loyola, S.P., 1992:147. 
10 Donald Sawyer. Popula~o e meio arobiente na AmazOnia Brasileira. In: George Martine ( org. ). Popula~o, 

meio ambiente e desenvolvimento: verdades e contradiytks. 2 ed., Caropinas., SP: Editora da UNICAMP, 1996. 
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1.5. As popula~Oes ribeirinhas 

Os atores sociais identificados como ribeirinhos, vivem em agrupamentos 

comunitiuios com viuias farnilias, localizados, como o prOprio termo sugere, ao longo dos rios 

e seus tributtuios (lagos). A localizayao espacial nas areas de va.rzea./1 nos barrancos, os 

saberes sOcio-histOricos que determinam o modo de produyao singular e o modo de vida no 

interior das comunidades ribeirinhas concorrem para a determina~ da identidade sOcio

cultural desses atores. 

A fo~ao desses agrupamentos soc1rus, as comunidades ribeirinhas, tal como 

existem na atualidade, foi determinada pela interferencia de diversos fatores que variaram ao 

longo da histOrica com algumas diferenciayOes intra-regionais. A origem das comunidades na 

regiao foi marcada pela organiza~o sOcio-cultural das popula~Oes indigenas em aldeias, 

enquanto que as populacOes caboclas viviam em familias isoladas ao longo dos rios ou em 

pequenos agru.pamentos. Entretanto, as populacOes migrantes de outros contextos erarn 

conduzidas aos seringais tradicionais, e seus grupos familiares eram mantidos isolados uns 

dos outros. 

Urn fator que irnpulsionou a predomin§ncia de comunidades ribeirinhas na regia.o, foi 

o declinio da pr3.tica das atividades gomiferas nos seringais tradicionais, apOs a penia do 

mercado da borracha para a produ~ao asiatica (Chaves, 1990;1994). 0 abandono dos patrOes e 

as mobilizacOes coletivas as fizeram emergir como urn modo particular de org~OO, no 

qual a interdependencia e a coopera~ao instituem redes de ajuda nnltua como fator 

fimdamental para a sobrevivencia sOcio-cultural 

A fo~iio das comunidades ao longo do rio Madeira e dos afluentes do rio Negro, 

areas de concentraya.o da produ~ extrativista da borracha no estado do Amazonas, deu-se 

em tempos diferenciados. Nos povoamentos ao longo do Rio Negro, a concentrayiio foi 

disseminada pela lgreja Cat6lica na decada de 50. No Rio Madeira, por sua vez, observou-se 

que 0 periodo de forrnac&> desses agrupamentos e mais recente, inicio da decada de 70. 

Nos principals rios que banham o estado do Amazonas, os grupos dom6sticos que 

habitam fora dos limites de uma connmidade, em geral, buscam se integrar as mais prOxirnas 

para usufruir e participar da infra-estrutura existente ( escola, postos de saUd e). 

u Terras anualmente alag8veis, fate que proporciona o enriquecimento nutricional do solo. 
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A cultura material dos ribeirinhos no manejo dessas areas, tern sua origem nos 

conhecimentos das tecnologias trad.icionais das sociedades indigenas que viviam nas vfu'zeas. 

As populay5es ribeirinhas herdaram conhecimentos sabre o conjunto das tE~cnicas produtivas 

e de organizru;ao social como o preparo da farinha, a coleta de frutos, Oleos, resinas silvestres 

e materiais para habita¢o (pallia, tabuas), as tecnicas de ~a e pesca e a extra~ de 

materias-primas para confeccionar pe~ artesanais e utensilios domesticos. 

A dieta alimentar do ribeirinho modificou-se de acordo com a varia¢o dos recursos 

pesqueiros e de quel6nios e a fertilidade das terras de vitrzeas. A localiza¢o nas margens dos 

rios facilita tarnbem o deslocamento e a troca comercial A virrzea possui grande concentra¢o 

e varied.ade de 3rvores cujos produtos servem tanto para subsistfucia dos grupos domesticos 

quanta para troca(comercializ~lio). 12 

As est~Oes do ano, o movimento das ilguas, o periodo de procria{:i\o das diferentes 

esptkies e o regime de flora¢o, en:fim, os diferentes ciclos d.a natureza, regulam e regem o 

exercicio de todas as ativid.ades produtivas tradicionais ate mesmo as de cunho comercial. 

pois influem no acesso dos comerciantes a esses produtos atraves dos barcos (regat5es). 

Os ribeirinhos s§o uma referfficia de popu.l.a{:ao tradicional na A:rnazOnia a partir da 

rei~ com a natureza, da fonna de comunica{:ao, do usa das represent~Oes dos lugares, do 

tempo, da integrayOO com a ilgua e dos conhecimentos dos sistemas classificat6rios de faunae 

flora, que fonnam urn extenso patrim&nio cultural 

0 usa dos recursos da floresta e dos curses d'cigua estao de tal maneira enraizados 

como essencialidade do modo de vida, «que atravessam as geray5es e :fundam mna no¢o de 

tenit6rio, seja como patrim6nio comum, seja como de uso familiar ou :individualizado pelo 

sistema de posse ou pelo estatuto da propriedade privada" ( Castro, 1997 :226-7). 

1.6. A convergencia entre os diferentes grupos sociais 

Al6m do fato objetivo de serem resultado da miscigen~ na regi§o e terem em sua 

maioria raizes indigenas, muitos pontes, na forma atual de organiza¢o s6cio-cultural, 

12 A5 enchentes peri6dicas alagam as irreas de virrzea que margeiam os rios, o que requer alterayOes no padriio 
produtivo e alUnentar dessas populayOes e, principalmente, versatilidade no uso dos recursos fluviais e silvestres, 
na divisiio do tempo e nas fonnas de cultivo. Os principals fatores que geram as varia0es nas atividades 
produtivas sao as mudan~s de estay§o c1Un3.ticas (chuvas ou estiagem) eo regime das 8.guas que gera mudan~ 
no volume dos rios (cheia, vazante e seca). 
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produtiva e organizativa, denotam os vinculos entre os segmentos caboclos e aqueles que 

migraram para a regiao. 

A definiCOO da identidade dos produtores esta. estreitamente associada ao padrao 

cornplexo de organiza¢o da produ~ e da gestae dos recursos naturais cujas modalidades de 

manejo abrangem urn conjlUlto variado de pr<iticas no usa dos recursos dos rios e da floresta e 

fonnam o sistema produtivo das popula¢es rurais na regiao. 

indios, ribeirinhos, castanheiros, seringueiros, pescadores artesanais, segmentos que 

formam a pop~ao cabocla, mostram-se capazes de registrar indi~Oes preetsas e 

apropriadas do usa desses recursos, percebem os diversos aspectos relatives a vida e a 

variedade das espf:cies, distinguem sons e adores, preveem mudan.;as c.limiticas, en:fim 

percebem com extrema habilidade as propriedades dos reeursos da fatma e da flora na regiao. 

0 sistema tradicional de agricultura praticado na regiao e desenvolvido a partir de 

tum integra.;ao ecol6gica sustentAvel, que associa as pniticas agricolas e o usa dos recursos 

florestais. Esse padrao produtivo, caracteristico das populacOes ind.igenas e da pequena 

produyOO, eo sistema de pousio, no qual a fase de cultivo agricola 6 conhecida como roca 

As rocas sao preparadas na terra firrn.e, que cobre cerca de 700/o da regiao (Hall, 

1991), atraves da t6cnica de corte-e-queima Nessas areas, os rocados estao protegidos do 

regime das aguas, do risco da cheia e limitam-se a interferencia nos plantios pela mudanca no 

nivel das <l.guas dos rios, dos igarap6s e dos igap6s. 

A adaptacao ao meio ecol6gico toma-se possivel gr~as aos conhecim.entos 

acumulados sabre o territ6rio e its diferentes formas pelas quais os recursos naturais sao 

transformados via processo de trabalho. 

As atividades produtivas constituem mU.ltiplas formas de manejo dos recursos, das 

quaiS se derivam pr<iticas diferentes e cornplementares. Estas dao sustent~ao para a 

reproduyao dos grupos locais, ao mesmo tempo em que possibilitam a consolidacao de 

principios culturais de integracao a natureza e formas apropriadas de :manejo. 

A comercializa¢o 6 praticada de forma subsidiaria com os produtos excedentes do 

consumo do grupo dom6stico. A integra¢o ao mercado e uma condiyao praticamente 

excepcional para os segmentos fonnados pelas populacOes locais. Essa integracao, mesmo 

que parcial, implica numa interface entre 16gicas diferentes e, em certos aspectos, opostas no 

qual se defrontam as unidades de producao locais, de cunho familiar (n3.o-capitalista), e a 

sociedade global 
-74-



Capitulo II -A organiza¢o s6cio-culturale politica das populayOes rurais da Amaz6nia 

Os pequenos produtores nao podem ser compreendidos tomando-se par base somente 

seu comportamento econOrnico. 0 modelo de prod~ao que adotam, "escapam ao terreno 

estrito do mundo da eficifficia econ.Omica", e revelam a for~a da cultura que se direciona para 

a identi:ficacao de fatores e orient~es sabre o que preservar e valorizar eo que transfonnar, 

no usa dos recursos e na rela~ao entre eles, instituindo as corru.midades como locus de 

organiz~o s6cio-cultural. 

2. A Comunidade como locus de organizac;io sociocultural 

No presente estudo, a delirnit~OO dos ftmdamentos te6rico-pnlticos do termo 

comunidade, tern par meta utilizA-los como instrumentos que auxiliem para 

conhecer/identificar principios, conceitos e aspectos que figurem e orientem a percep¢0 da 

dinfunica politica e organizativa do modelo de gestae comunitaria que esta na genese e serve 

de sustenta¢o aos movimentos socials na regiao. 

Antes de adentrar no estudo propriamente d.ito, faz-se necessaria explicitar o sentido 

do no usa do termo comunidade iso/ada, em razao de sua ftmclio chave no presente estudo. 

• Comunidade isolada: uma concep.;io restrita 

Da mesrna manerra que a atualiz~ao dos conhecimentos tecnicos e exigida dos 

profissionais, o conhecimento sobre a realidade das comunidades tambem precxsa ser 

atualizado pelos interlocutores (tecnicos, pesquisadores) que atuam neste espaco. 0 

desconhecimento da especificidade dessa realidade elou a atua¢o t6cnica baseada numa visao 

limitada do contexto comunitario, acarreta restri~Oes para a otimiz~o dos serviyos e do 

estudo de novas alternativas. 

Na atualidade, diversas terminologias, tais como comunidade isolada, areas, 

localidades e corru.midades remotas, tern sido usadas como linguagem corrente em relat6rios e 

estudos especifico do setor energetico ou de areas afins para designar locais longfnquos, fora 

do alcance da rede de eletrifica~ao rural. Considera-se uma connmidade como isolada, em 

razao: 

+ Da dist§ncia do centro de prod~ao e distribui~OO de energia e do dificil alcance da rede 

de eletri:fica.yiio rural; 
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+ Do reduzido contingente populacional e de habitayOes; 

+ Do padrao comunitario de organizay§o do territ6rio; 

+ Do pequeno porte de consume de energia; 

+ Do baixo nivel de renda 

Nesse sentido a configur~ao da comunidad.e isolad.a toma como referencia o tamanho 

dos agrupamentos populacionais, a loc~ao espacial e as indicadores tecnicos e 

econ6micos (montante de usa de energia, nivel de renda). Essas indic~Oes se orientam par 

uma visao reducionista, pais nao consideram a dinarnica particular das relayOes s6cio

culturais vigentes no plano comwlitario, estruturadas a partir da marrifesta~ particular das 

necessidades, irrteresses, habilidad.es e saberes dos agentes sociais. 13 

Os problemas que povoam a AmazOnia, em sua maior parte, nao sao gerados de 

manerra exclusiva pelas dinamicas locais, mas resultam da ativa irnposi!fao de ritmos e 

rela¢es diferenciadas de ordem externa, it singularidade dos esp~os sociais locais das 

comunidades isoladas. 

De urn modo genU, os tomadores de decisao no plano de escolha tecnica e 

institucional ignoram a capacidad.e dos atores e a dinamica das comunidades. 

0 presente estudo compreende que a solu9ao para deterrninadas barreiras em termos 

de manutencao, custos, tarifas de energia, entre outras, deve considerar como recurso, as 

capacidades dos agentes comunitarios, a rel~ao entre eles, bern como as habilidades no 

manejo dos recursos locais. 

De Gouvello (1992), em seus estudos, posiciona-se de forma critica as perspectivas 

que se baseiam somente em criterios de maximiza~o/e:ficicia tecnica-econ6mica, na escolha 

de investimentos no setor energetico no meio rural Ele ressalta que ao se tratar do usa de 

energeticos a heterogeneidade e especificidade territorial assumem centralidade em rela9iio ao 

desenvolvimento s6cio-econ0mico de comunidades isoladas. 14 

Portanto, no presente estudo, o conteUdo explicative do termo comunidade isolada 

arnplia sua abrangfulcia ao reconhecer que ela pode conciliar, sob ordenamento singular, o 

13 Pierre Bauby & Thierry Gerber. Dans des pays du tieres-Monde, des formes energetiques s 'imposent, sans 

correspondance avec les besoins des populations. 1995. 
14 Sabre os problemas relativos ao uso de energeticos existentes no meio rural, De Gouvello (1992) analisa as 

fonnas de desenvolvimento rural implementadas pelos poderes pUblicos a partii de tres estudos de caso no 
Brasil; baseado nos elementos conceituais da geografia estruturalista para caracterizar os principios de 

diferenc~o e de const:ruyiio dos espayos nacionais e regionais. 
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progresso material e tet:nico dos processes de manejo dos recursos da natureza Considera-se 

que, a necessidade de as corrumidades disporem de bens e servi~os socials, envolve fatores 

importantes para a constrw;:ao da cidadania dessas popul396es. Sob este prisma, o acesso ao 

serviyo de energia,. par exemplo, extrapola o mero sentido de amplia¢o do padrao de 

consume material. 

2.1. A comunidade: suas bases teOricas e pci.ticas 

0 tenno commridade possui minneras e complexas combinayOes e orientayOes 

te6rico-rnetodol6gicas. 0 conteU.do explicative do termo varia em ~ao tanto da area 
disciplinar que o adota quanta dos vinculos que mantem com as conjunturas politicas e 

sociais. 

Na comunidade, o "local" se institui pelo enlace das diversas relayOes de producao 

dos homens entre si e com a natureza e, tambem, das dete~Oes externas cuja com'bina¢o 

institui urn recanto de vida e de trabalho. Veja-se o exemple das politicas pUblicas, que 

embera estruturadas ern instfulcias institucionais, fora do alcance de seus usuaries, seu Iugar 

de concret~iio nan deixade ser o plano local (Bernard De Gouvello, 1999). 

A forma como esses intercfunbios se processam em cada contexte institui urn recanto 

de vida e de traballio: um modele particular de gestao dos reclD'SoS naturais e de organizacao 

social Para cada grupo, os niveis de maneje s6cie-ambiental se desenvelvem de forma 

gradual e particular, assim como, suas inter-rela.c5es como meio externo. 

A comunidade se constitui num esp39o de construcao de identidades soctrus, de 

projetos comtmS, mas tambem de manifest~ da diversidade.A comunidade nao pede ser 

considerada apenas como esp~o determinado pela: 

a) oposi~ao a sociedade urbane-industrial; 

b) predominfutcia de rela~Oes primirias e orgfuricas e rel~Oes face a face que favorecem o 

conhecimento :mUtuo; 

d) atuacao como guardia de formas preteritas de org~ao social; 

e) condir;ao de ser urn modus vivendi em franco declinio ante as formas modernas de vida 

Estes indicadores apresentam a commridade como coesa, hornogenea e harmOnica, 

numa visao idealizada que mascara nao apenas as contradiyOes inerentes a realidade social 
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mas ta:rribem dificulta a percep~ao das potencialidades inerentes a organizayOO (s6cio-cultural 

e politica) instituida no ambito comunitfuio: a gesttio comunitilria. 

A defini<;ao conceitual de corn.tmidade, sob o enfoque das Cifficias Sociais, 

compreende as esferas social, cultural, politica e econOrnica da realidade. A comunidade e 

composta par urn conjunto de rel~Oes/intercfunbios de produ<;OO e politico-organizativos dos 

homens entre si e com a natureza. 

2.1.1. A rela~o dos homens entre si e com a natureza 

No intercfunbio s6cio-cultural progressive entre sociedade e natureza, aiem da 

produ~OO de artefatos, emerge urn conjunto de valores e saberes que instituem a cultura como 

sintese dos conhecimentos que a sociedade assirnila e produz, sabre o seu meio, mediada pela 

rela~ dos homens entre si e nas suas inter-rela<;Oes com a natureza (Quadro Explicative 02). 

Numa sucessao continua de resgate de valores e saberes transrnitidos no processo de 

socia.liz.a.900 e adquiridos nas experiencias vividas ontem e hoje a cultma atua como fator de 

preservacao do conhecimento adquirido, produto da mem6ria hist6rica dos grupos (seus 

saberes) e, simultaneamente, como m.obilizadora das capacidades criativas, par ser 

movimento dialet:ico de conserva<;OO e cri~ao. 

0 "( ... ) Iastra cultural cristaliza a hist6ria da oomunidade, as valores e simbolos 

cultivados, os modos de ser e de fazer, bern como os rnodos de produzir e de identifica¢o 

mUtua" (p. 57).
15 

A rela<;ao homem~natureza, portanto, e mediada pela cultura, na sua 

condir;a.o de sistema de valores, usos e :institui<;Oes que, de certa maneira, m.odelam as a<;Oes 

dos sujeitos, como uma especie de artifice da produ<;So estetica, 16 que oonforma as praticas, 

sendo ao mesmo tempo criadora e criatura 

Contudo, nao se pode pretender que todo tr~o de identi:ficaca.o s6cio~cultural seja urn 

elemento unicamente de sentido positivo e menos ainda urn fator determinista. A rela_cao 

sociedade- natmeza, em sua dinarnica paradoxa!, e permeada de tensOes. 

t
5 Pedro Demo. Participa¢o e Conquista: nos:Oes de politica social participat:iva. 4' ed .. sao Paulo. Cortez, 1999. 

1 ~ Armando D. Mendes & Ignacy Sachs. A inserryrto da Amazania no mundo. Edna Castro & florence Pinton. 
Faces do Tr6pico Umido. Conceitos e novas questOes sobre desenvolvirnento e rneio ambiente, Belem-PA, 

Cejup. UFPE-NAEA, 1997. 
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Quadro Explicativo 02- A acep~j:iio do termo natureza 

Para Paolo Casini, 
17 

o termo natureza abriga diversos significados, possui conteU.do polissCmico, vago e 
ao mesrno tempo sugestivo, sua nq:ao primaria refere-se a uma for~ que gera a prOpria ideia de nascimento, 

genese, geragfio e por conseguinte de fimdamento, estrutura ou lei que rege os fenOmenos, inclui a reflexao sobre 

o conjunto do que nasce ou e atribuido nascimento; que possui um ciclo de vida. 
A n~o da natureza, em sua acewiio mitica-antropom6rfica, est.i prenhe de impulsos e instintos que siio 

representados atraves das personifica90es ou deificafY5es das for!j4S da natureza que exprimem os caracteres das 

religiOes e mitos das sociedades primitivas, associando os elementos, comportamentos e foxmas aos sentidos e 

ar;:Oes humanos. 
Urn campo de conflito entre as formas de conceber expressa a divergfutcia entre a concep¢o animista ou 

antropomorfa (associada as sociedades trad.icionais) e a mecanicista (associada ao positivismo). 

Em sintese, Casini (op. cit.) enfatiza o marco de interay!io ativa entre os sentidos eo intelecto que fimdam 

a imagem da natureza. Essa posir;:iio denota oposigfio a perspectiva da natureza como produto de uma relat;iio 

em.inentemente contemplativa ou especulativa entre sujeito e objeto. Os etn6logos, por sua vez, adotam o tenno 

em seu plural: naturezas. A natureza, nesse sentido, e uma construyiio social, dois povos vivendo sob condir;:Oes 

similares podem aprender de modo diferente a mesma realidade. 18 

Moscoviti (1974) define urn caniter novo ao naturalismo a partir de tr& ideias basicas: 

1. 0 homem pnxl.uz o meio que o rodeia e e por ele produzido. 

2. A natureza e parte da hist6ria do hornem. 
3. A relaylio homem-natureza ruio ocorre no plano individual. mas coletivo. 

A interven9llo do homem na natureza faz parte de. sua condi'tlio,.a forma como i.ntervem e que faz a 
diferenr;:a. A percepy!lo da natureza subjaz as interpretar;Oes do real. 

Moran (1990) esquematiza a histOria das teorias que abordam a rel~ao homem

natureza, no mundo ocidental, sob tres tend&lcias: 

1) lfulfase no papel determinante do meio arnbiente19 sabre o desenvolvimento da sociedade; 

2) enfoque no papel dominante da dimens3.o cultural sabre o ambiente fisico; 

3) posicao relativista de que a ascendcillcia de mn elemento ou outro nao esta pre-deterrninada, 

depende de carla sit~ao particular e cornplexa 

A Ultima tendetlcia serve de refen%ncia ao presente estudo, notadamente pelo 

entendimento de que '"a dinfu:nica dos sistemas sOcio-ambientais" nao pressup5e uma rela_vao 

invariitvel e harmOnica 0 intercfunbio com a natureza varia de acordo com a relaciio dos 

homens entre si, no interior da sociedade e de seus prOprios grupos. 

2.1.2. Rela~tiies sociais de produ~t3o 

0 vinculo entre sociedade e natureza, a luz cia interpret:ay[o hist6rico-estrutural 

(Marx, Engels e Geertz), faz-se como resultado das contradi~Oes geradas no ambito das 

17 Paolo Casini. As Filoso.fias da Natureza. (frad.) Ana Falciio Bastos & Luis Leitio. Presen~: Lisboa, 1975. 
18 Marie Roue, Faces do Tr6pico Umido, UFPAINAEAICNRS,l997. 
190 termo meio ambiente ganhou urna conotaf,iio bastante instrumental e reducionista no seio da comunidade 

acadernica. No presen.te estudo o termo meio ambiente seni utilizado como sinOnimo para o termo natureza. 
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relac5es sociais de producao. Neste estudo, embora- se considere que as determin~5es 

impostas pelas rel~Oes de produ¢o nao podem ser tangenciadas, entende-se que atuam 

diferentes condicionantes, variando de urn contexte para outro, no funbito do intercfunbio 

homem-natureza 

As pniticas sociais nOO sao meros reflexes das- estruturas, das contradicOes impostas 

pelo capital. Elas, incidem numa serie de pressOes (reais ou simb6licas), advindas do 

ambiente fisico e humane-social, sobre a prilxis dos sujeitos. 

A relacao homem-natureza reflete, em Ultima instlincia, o grau de desenvolvimento 

das fon;as produtivas de uma sociedade (onde se inclui o nivel de desenvolvimento 

tecnol6gico) e a conseqiiente divisao social do trabalho (Costa, 1992). Tem-se, por 

conseguinte, urna. situacao fiuto da interacao dialetica entre sociedade e natureza, onde a 

transfoi11la.Cao de urn, necessariamente corresponde a modi:fic~ao do outro. 

Na AmazOnia, as lendas sobre os seres da floresta e do rio, vistas como entes que 

guardam os recursos, povoam o imaginflrio dos produtores locais. Essas lendas sao 

representacOes simb61icas, a parte ideal do real (Godelier), que lirrritarn ou incentivam os 

diferentes usos dos recursos locais num "esp~o onde o ima:ginario tern Iugar nao com 

caracteristicas de supersticao, mas de valores que interferem na rei~ do homem com seu 

habitat, contribuindo para sua conservacao". 20 

A dependertcia de recursos naturais disponiveis localmente e a prox:imidade da 

floresta tomam os produtores locais usuaries, aprendizes e mestres, pois adaptam formas de 

uso tradicionais na coleta e no cultivo, bern como se dedicam a aprendizagem de tecrucas 

novas. 

A reproducao social d.a popul~ao cabocla baseia-se na preservacao dos recursos 

naturals e na permanencia em seus locais trad.icionais de morad.ia e de trabalho. 

Concomitantemente a preservacao dos recursos e a vivfficia em seu espaco sOcio-cultural 

servem como referertcia de identidade sOcio-cultw-al dos homens. A identidade assumida por 

aquele que produz, seja ribeirinho, ou pequeno produtor, por sua vez, incide e detennina uma 

IOgica diferenciada no manejo dos recursos e das rela¢es politico-orgarrizativas. 

20 Lourdes G. Furtado. Comunidades Tradicionais: sobrevivOO.cia e preservay!o ambiental. In: A AmazOnia e a 

crise da modernizay&o. Bel6m: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1994:70. 
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2.1.3. As rela~Oes politico-organizativas 

A corrrunidade nao guarda em si todas as potencialidades para se desenvolver nem 

bastam seus agentes serem portadores de consciiDcia politica para a supera~ mecfullca dos 

limites hist6ricos (Demo, 1999). As potencialidades para a genese da organiz~ politica, 

para superavao destes lirnites hist6ricos, emergem da combinayio das condiyOes geradas pela 

organizacAo s6cio-cultural no interior da commridade e dos determinantes que concorrem para 

instituicrOO da acrao coletiva 

A busca de solucrOes diante do agravamento dos problemas sociais enfrentados pelas 

pop~Oes rurais amaz6nidas tern ampliado a procura de altemativas coletivas e a 

importfulcia do estar em connmidade. A capacidade cognitiva dos agentes sociais contem 

elementos avaliativos que os capacita a aferirem, de forma criteriosa, suas chances de 

sobrevivfulcia, sob a orientayOO dos saberes adquiridos e atualizados. 

Os vinculos de (con)vivencia entre os conumitarios, os lacros farniliares, os 

sentimentos de pertencimento e de estabelecimento de acordos em busca de consenso, 

desencadeiam interayOes necess3rias que geram condi¢es de igualdade: as redes 

com.unitarias de ajuda mUtua 

Ao Iongo da hist6ria de ocupacao da regiao, as populacrOes indigenas e caboclas tem

se adaptado ao meio ambiente fisico local e as forcras externas da sociedade colonial e 

nacional (Mor8n, 1990). Essas forcras interrtam integrar esses produtores aos d.itames da 

economia de mercado, aos fluxes de info~ao, de hens e capital. Estes instrwnentos sao 

potentes na introdur;Ro de conswnos 111imeticos nessas culturas. 21 

As manifesta,cOes societarias atraves dos meios de comunicay8o, da indUstria cultural, 

dos processes migrat6rios, favorecem, em muitos sentidos, uma homogeneizac3.o sOcio

cultural, uma tend6ncia de destruiyao dos trayos particulares de identi:fi~ao das 

comwtidades. A si~ao histOrica vivida por cada grupo social, em razao das constantes 

investidas para sua adapta.cao aos interesses do capital, consolidou variados graus de 

adapta_crao ao meio ambiente regional, e de formas de resistencia, atraves de mobilizacrOes 

politicas e da vigfulcia dagesttlo comuntttlria. 

21 Christophe De Gouvello. Desserte Energetique et Developpement Rural: l'action publiqueentre projets 
techniques et regulation spatiale; Une contribution a partir du cas breisilien. These de doctorat de l'Escole des 

Etudes en Sciences Sociales. Paris,l993. 
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2.1.4. A gestio comunitaria 

A forma como se processa em cada contexte o intercfunbio entre os homens e destes 

com a natureza, caracteriza urn padrao de gestio dos recursos naturais e de organizat;ao 

social Para captar o fenOmeno da gestao comw:ritaria faz-se necessaria desvendar (1) as 

relacOes sociais e (2) os detenninantes da a~io coletiva 

A cornunidade constitui-se como unidade de relativa autonomia na tomada de decisao, 

na orient~io de seus membros, no manejo e na manutem;ao dos recursos locais. Nesta 

dinfunica combina vinculos sociais, culturais, produtivos e territoriais pr6prios, instituindo a 

gestao cormmitaria 

A gestae compreende uma ordenacao das acOes nwn processo participative, uma 

unidade de a¢o multi-atores. 22 Desse modo, os objetivos da gestao dependem da partilha de 

responsabilidades, de uma demarche pluralista de negociayao entre atores (Vieira & Jacques 

Weber). No plano de gesUio comunitaria verifica-se entre os agentes uma forte tensao 

decorrente da necessidade de arregimentar suas capacidades para a construcao das altemativas 

viiveis de melhoria de vida 

A gest.ao, ou autogestOO, postula atitude de igualdade entre os atores, em que pese 

seus diferentes papeis no plano organizativo intemo da corrnmidade. A conjtm~ao, a 

composic;OO dos diferentes papeis para o exercicio da gestae, materializa-se nas pniticas 

comtmitarias coletivas. 

Na complexa rede de relacoes que alicen;am a gestae commritaria, mesclarn-se forcas 

politicas, econ6micas, sociais e culturais instituidas na trajet6ria de constituiyio da 

comunidade. Esta, em sua manifestacao s6cio-hist6rica., passa par continuas diferenci~Oes 

intemas. Sua configurayao resulta de variadas formas e processos de organiza¢o sOcio

cultural e politica. Sob o fluxo dinfunico de interesses e valores hist6ricos cada comunidade 

assume ordenamentos pr6prios. 

Todavia., inllmeros sao os desafios que confrontam os atores na interayiio commritaria, 

destacando-se entre eles: 

• 0 requerimento de variayao nos ritmos e nas modalidades de a¢o imposta pelo contexto 

externo que sao, freqiientemente, incompativeis com a din§mica comunitaria; 

n Barthod & Oilagnon. 1991 apud Paulo Freire Vieira & Jacques Weber. Introduy§.o Geral: Sociedades, 
Naturezas e Desenvolvimento Vhivel. S.P., Cortez. 1996:36. 

-82-



Capitulo II - A organizay3.o sOcio-cultural e politica das popula1,18eS rurais da AmazOnia 

• As transfo~Oes, par vezes lentas, diante da necessidade de reverter situacOes criticas 

que se agravam em ritmo veloz; 

• A capacidade de lidar com as mudancas avaliadas pela rnaior parte do grupo como 

necessarias, mas travadas pela radicaliz~ao de alguns integrantes em raziio do apego a 
manutencao da ordem instituida; 

• Os dissensos que afloram nas relac6es de poder no plano local. 

Num jogo continuo de preservacao e transformac§o cultural, a comunidade vivencia 

uma dinfunica de cria.cOO-conservac&o que envolve urn complexo de varies fatores como a 

trajet6ri.a de organiza~o social intema, suas contradicOes e as relac6es politicas externas. 

A identifica¢o cultural e urn elemento importante para a gffiese da participa.cao, 

enquanto mecanismo essencial da gestiio comunititria Nesta os atores entabulam, sob moldes 

pr6prios, urn rnecanismo essencial para acionar a participa~o: as redes de ajuda mUtua Estas 

diio sustentayao a acQes nas quais os participantes coordenam seus esforcos. Os homens 

procedem a uma triagem nas inter-rela.cOes com seu meio, de forma continua e nao linear nem 

determinista, a partir de "urn estilo participative de poder" (Demo, 1994). 

No contexte particular da cultura cabocla, os :fimdamentos de preservacao da vida em 

comunidad.e podem tambem fomecer as bases concretas para que os grupos se mobilizem para 

alem do contexto local em defesa de seu estatuto s6cio-cultural. Conquanto sob a base de urn 

compromisso mlltuo, a ~ao participativa coerente exige que os envolvidos tenham autonomia 

para agrr. 

A particip~ realiza-se quando todos os envolvidos tern oportunidade igualitaria e 

alteridade para decidir os direcionamentos para o ex.ercicio democnltico de negociayiio entre 

os atores, sem coercao, como prRtica de d.ialogo argumentative (Habermas apud Leis, 1997). 

Desse modo, face ao jogo de for~ politicas, variadas formas de organizacao das 

popula.cOes rurais se apresentam como processes de resistencia pacifica e/ou de luta, para 

garantir o acesso aos recursos necessaries a reproduvao da vida material e social. 

3. As fonnas de organizm;io politica das popul~Oes na AmazOnia 

A despeito de considerar que as lutas passadas ~ como por exemplo a revolta cabana 

(Cabanagem) e a formay§o dos quilombos - podem fomecer pistas elucidativas sobre as 
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tramas atuais, diante do amplo quadro de lutas na regiao, e, na impossibilidade de fazer urn 

trato hist6rico sobre eles, nos limites deste estudo efetuou-se urn recorte analitico com o 

objetivo de reter apenas aqueles elementos que podern servir como subsidies para analisar a 

experi6ncia do Iponi. De acordo com este propOsito apenas os movimentos sociais nos quais 

os pequenos produtores tiveram participa¢o ( direta ou indireta), serviram de refenfulcia ao 

estudo. 

3.1. As estrategias dos movimentos sociais na regiio 

Desde o dominic colonial a AmazOnia tern sido palco de muitas lutas (de resistertcia, 

emancipa.yiio politica e por direitos sociais). Os registros hist6ricos destacam que no inicio do 

seculo XVIII eclodiram varias rebeliOes indigenas. Entre as lutas mais conhecidas podem-se 

citar a rebeli!io permanente dos Muras e a insurreicao das na¢es do rio Negro, lideradas pelo 

tuxiua Ajuricaba, da ~ Manau (Souza, 1994). 

Diversas outras lutas aconteceram rn.otivadas. pela busca de emancip~ao politica em 

rel~ao a Portugal De certa maneira pode-se considerar que a luta dos povos natives para se 

manterem aut6ctones teve inicio no momenta da conquista 

A AmazOnia, submetida ao enredo da politica metropolitana portuguesa, que a tornou 

cativa, ficou atrelada ao sistema politico colonial por muito rnais tempo que qualquer outra 

regiao do pais. A sua libert~llo deu-se atraves de uma sangrenta luta no seculo XIX: a 

Cabanagem. 23 Esta luta, embora nao tenha chegado a constituir um projeto politico de 

emancipa¢o, caracterizou uma forte revolta de natureza popular que se generalizou por toda 

a regiao. 

A exc~ao da Cabanagem, ate a segunda metade do secu.J.o XX a dispersao 

populacional e os enfrentamentos locais favoreceram a fragmentacao das lutas no rneio rural 

amaz6nico. Durante o ciclo da borracha, as revoltas de seringueiros (as chamadas greves) 

foram irnportantes como contraponto a explorayao desenfreada nas rel~Oes sociais de 

produ~ao intema nos seringais. 

0 isolamento a que estavam submetidos os seringueiros e seus grupos familiares llies 

restringiu a mobiliz~o e a articui.ac:Io entre os trabalhadores envolvidos, assim como seu 

23 LUcio Flitvio Pinto. A AmazOnia entre estruturas desfavoniveis. in: D'Incao, Maria Angela & Silveira, Isolda 
Maciel da. (orgs.). A AmazOnia e a crise da moderoizar;ao. Beiem: Museu Paraense Emilio Goeldi, 1994. 
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fortalecimento politico. Uma significativa parcela dos atores que passaram portal experifficia 

engajaram-se em movimentos de resistetlcia e de autoproteyao que variaram no tempo 

hist6rico, na singularidade do espa~o de emerg6ncia e em sua cornposi~&o. 

3.1.1. As grandes mobiliza~lies na dtkada de 80 

No inicio da decada de 1980 inaugurou-se no campo arnaz6nico urn periodo de muitas 

lutas CUJa principal caracteristica foi a fo~ao de amplo leque de alian~as entre os 

segmentos sociais. A emergSncia dessas lutas proporcionou novas perspectivas para os 

segmentos envolvidos no contexte politico e sOcio-ambientaL 

.As elites tradicionais locais, en:fraquecidas ante os grandes projetos industriais, 

apoiados pelos govemos militares nos anos 70, aiem de nao controlarem mais o espaco fisico, 

politicamente passaram a ser contestadas por movimentos sociais, pelas novas forcas 

econ6micas e abandonadas por seus tradicionais aliados. 

No entanto, embora declinantes e fragmentadas, as elites buscaram recompor suas 

fon;:as atraves de ~ com os novos poderes que se estavam erigindo, ou se mantinham 

em torno de um regionalismo exacerbado. Em torno da primeira posicao, novas tendertcias se 

reagruparam, desde comerciantes com interesses no mercado cativo dos novos projetos 

industriais ate grandes proprietaries que requeriam recursos e subvencOes. No entanto, para as 

populacOes locais, o enfraquecimento das elites tradicionais n3.o significou calmaria por nao 

existir nada de novo no front. 

Em meados da d6cada de 80, um novo padrao de representacao politica dos pequenos 

produtores ganhou forma As novas modalidades de lutas, implantadas pelas organi~Oes 

populares por toda a regiao, passaram a incorporar, para a16m da dimensao politica (luta por 

direitos, por reforma agniria e politica agricola, por hens e services sociais - energia eletrica, 

tecnologias), a dimensao ambiental e cultural (etica e etnica). Estas caracterizavam a franca 

oposicao dos pequenos produtores (seringueiros, ribeirinhos, assentados, indios, posseiros, e 

outros) as aliancas politicas estabelecidas pelo Estado com os poderes locais, nacionais e 

intemacionais representados por geleiros, madeireiros, fazendeiros e empresas. 

Entre os projetos pUblicos mais contestados na regiao estao as politicas do setor 

eletrico e os grandes projetos de Hidroeletricidade, por causarem impactos arnbientais e 

sociais, seja por nao atenderem as necessidades dos segmentos pobres das areas rurais, cujos 
-85-



Capitulo II-A organizay§o sOcio-cultural e politica das popula!i3es rurais da AmazOnia 

interesses nao constam da pauta de prioridade das concessiomlrias, seja por gerarem riscos 

sociais. 

Desde a det:ada de 70, a constnu;:ao de grandes usinas hid.reletrica demarcou as reais 

prioridades do setor, cujo servic;:o estava voltado para o atendimento da indUstria,. dos centros 

urbanos e dos grandes proprietarios rurais. Os projetoslobras do setor, a formayiio das grandes 

barragens dos reservat6rios das usinas em areas indigenas e de pequenos produtores provocou 

problemas incontomaveis em tennos culturais e sociais, como a desapropriac;:ao, etnocidio das 

populacoes indigenas em razao do deslocamento, destruicao de sitios culturais e dos seus 

espacos de vida 

A pauta de reivindicacOes dos movimentos regionais incidia na incorpor~ dos 

segmentos em luta,. ao "mWldo dos direitos", numa critica radical ao tipo de atendimento 

fomecido pelas politicas pliblicas, a feicao paternalista, assistencialista, como prestacao de 

favor e nao como reconhecimento de direitos inerentes aos cidadOOs. 

0 colapso sofrido pelo sindicalismo representou, de certa maneira, uma redefinica.o 

das formas de lutas no campo social, mais especificamente no meio amazOnico. Os 

movimentos regionais nos anos 80, segundo Almeida (1994), foram marcados pelo 

rompimento como "localismo" no plano organizativo, ou seja, o avancar das lutas restritas ao 

plano local, com acoes isoladas, para ainstauracao das grandes "unidades de mobilizac00".
24 

Embora as Iotas empreendidas ao longo da histOria da regiao nao tenham conseguido 

arregimentar a forya necessaria para romper com as estruturas dos poderes dominantes, tais 

movimentos somaram vit6rias importantes com a criayiio de altemativas de manutenc;:ao do 

modo de vida dos pequenos produtores locais atraves da instauracao de formas inovadoras de 

propriedade e da emergencia de Novas Movimentos Sociais 

Para destacar apenas os movimentos de maior repercussao no cenano regional 

surgidos nos anos 80, podem-se citar: a formayiio do Grupe de Trabalho da AmazOnia -

GTA,25 a estruturac;:§.o das Reservas Extrativistas - Resex (seringueiros, castanheiros), a 

criac;ao e reconhecimento de uma metodologia prOpria de Demarcacao das Terras Indigenas, a 

Refonna Aquatica (ribeirinhos), o Movimento Pela Sobrevivencia na TransamazOnica 

24 Movimentos sociais que abrangem reivindica'fl'jes e diversos segmentos fonnando wna ampla mobilizayao_ 

Alfredo Wagner Berno de Almeida Universa~o e localismo: movimentos sociais e crise dos padrOes 
tradicionais de relayiio politica na Amaz6nia. In: A AmazOnia e a crise da modernizayiio. Belem. Museu Goeldi, 

1994. 
25 Esta arregimenta em tomo de 400 ONG's na regiao. 
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(posseiros, migrantes), o Movimento em Defesa do Desenvolvimento da Regiao do Tocantins 

(varies segmentos), a Alian~a dos Povos da Floresta (seringueiros, castanheiros, indios), 

Movimento contra as Barragens (indios, posseiros, ribeirinhos). 

A visibilidade alcan~Yada com tais movimentos proporcionou o reconhecimento 

politico dos atores sociais envolvidos, fato que lhes deu a oportunidade de capitalizar 

inUmeras conquistas. 

0 rompimento com o "localismo" teve urn aspecto dissonante: relegou a segundo 

plano a organizayao local, enfraquecendo as bases organizativas geradoras da for~Ya para o 

embate no plano externo. Contud.o, no inicio dos anos 90, as movimentos passaram par urn 

periodo de desacelerac§o, desartic~ao das grandes alian~Yas regionais, com certo retorno ao 

patamar local sob novas ordenamentos -novas vinculos· entre o plano local eo regional. 

No plano das politicas pUblicas e da organizacao, no interior das comunidades rurais 

foram estruturadas fonnas de en:frentamento e altemativas de mud.an~as. Entre 1991 e 1994, 

aconteceram as maiores mobilizay5es pela Reforma Agriuia na regiao. Em 93, realizou-se o 

"Grito do Campo" e o "Grito da AmazOnia''; em 94, o desdobramento nacional da 

mob~ao, o "Grito da Terra Brasil"- reeditado nos anos seguintes. 

As referidas mobil~Oes tornaram-se a express3o du fortalecimento da org~ao 

politica da agricultura familiar par toda a regiao, e as solu~Oes propostas incidirarn na 

articulayao entre o ambito local e o regional e na instaurayao de urn novo ciclo de 

movimentos sociais de pequenos produtores rurais na AmazOnia Com relevfulcia politica e 

social deu-se a genese e a visibilidade a fonnas inovadoras de organiza¢o. A sustentacao 

dessas formas se deu pela retomada das aliam;:as entre os d.iversos movimentos populaces da 

regiao. Estes defendiam a concr~ao das reivind.icayOes par reestrutura~ao fi.mdiaria a 

partir de investimentos na in:fra-estrutura de hens e serviyos sociais na regiao ( educayao, 

sa.Ude e energia); o reordenamento das politicas de incentivos fiscais e investimentos aos 

grandes projetos d.irecionando-as para os de pequeno porte dos produtores familiares. 

Movim£nto de produtores assentados - A intervencao do Estado na questao agrfuia, 

nos anos 80, desencadeou uma sucessiio sistematica. de mudan~as extremamente 

contradit6rias (Palmeiras, 1994). Ao inv6s de d.ispersarem as energias acumuladas no 

processo, muitas vezes Iongo, de luta pela terra, deram lugar ao movimento de assentados 

que, reivindicando condi~Oes para produzir, somou-se aos esfor~os d.as lutas sindicais e do 

Movimento Sem Terra par novas desapropria¢es e novas assentamentos. 
-87-



Capitulo II -A organiza¢o sOcio-cultural e politica das popula96es rurais da AmazOnia 

A constitui~ao de movimentos sociais e as mo~5es dos assentados devem ser 

percebidas como vit6rias parciais dentro de uma.Juta .maior. Os assentamentos estimularam 

novas iniciativas, e as fonnas de organiza~ao que foram estruturadas assumirarn status que 

antes nao tinham, e passaram a ter urna significfulcia politica inedita no interior dos 

movimentos sociais no campo. 

Historicamente, os assentamentos tern sido fruto do confronto entre diferentes 

interesses, que se chocam em enfrentarnentos politicos. Assim, na composi~ao de 1lll1 projeto 

desses, manifestam-se elementos profundamente politico-ideol6gicos. 

Segundo Leite (1992), os assentamentos sao apresentados, no discmso oficial do 

govemo, apenas como rneio de incorpor~ao de novas terras ao processo produtivo do pais. 

Tal discurso serve para esconder o acirrado conflito politico que prevalece desde a forma~ 

do assentamento e perdura ao Iongo de sua existencia 

Para o MST, os assentamentos traduzem a afinnacao politica e social do direito a 
terra Para aqueles produtores que vivem, constroem suas esperancas e estrat6gias de 

sobrevivencia no assentamento "o acesso a terra toma a dimensao radical de acesso aos 

prOprios meios de vida''. 26 

Na decada de 90, cresceu a parcela de empobrecidos do campo, ficou visivel a falta de 

seguranya social, awnentou a rotatividade de assentados (fluxo de saida e entrada do 

assentamento) e o endividamento dos produtores. 

0 ritmo Iento de atendimento da demanda das familias sem-terra tern sido 

incompativel com o volume, em constante expanslio, de familias nesta situa~o, bern como 

tern arnpliado a insu:ficifulcia do montante de recursos destinados ao fomecimento de credito 

habit~OO. fomento e aliment~Ao aos assentados. 

0 Projeto Lumiar (INCRA) reconhece que o acesso a terra com infra-estrutma (o 

credito e a assistencia tecnica), e o vetor mais importante da reforma agraria Urn projeto de 

assentamento nao pode ser tornado como concluido apenas por ter propiciado o acesso do 

produtor a terra 

A viabilidade s6cio-econ6mica de urn projeto dessa natureza est<i estreitarnente 

relacionada as condicOes oferecidas para a sua irnplantac;!o, ou seja, a montagem de urna 

infra-estrutura de bens e servi~os sociais para a area Porque a pennanencia das farnilias 

26 M" A de M. Rabelo & Nilcea M. Gomes. Trabalho Conhecimento e Escola em RegiOes de Pequena Produ~o 
Rural em Minas Gerais. In: Cademos CEDES, 2" ed. Papirus, UFMG, 1991:64. 
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depende do oferecimento de condicOes bitsicas que possibilitem a realiza~ de atividades 

produtivas. 

Se o assentamento caracteriza um.a estrategia de "fixacao do hom em a terra", este 

deve estar necessariamente vinculado ao provimento de condic5es para tom:i-la produtiva 

(Ferrante, 1994;43). Faz-se necessaria criar condic;:Oes para que se realize "a determinacao 

social da terra cumprir sua func;:ao social". 

Os projetos de assentamentos na AmazOnia, nao apenas pelas peculiaridades da regiao 

- extensao, lridrografia e etc. -, mas pelos interesses politicos em jogo, se tern mostrado 

acentuadamente problernaticos. Hebette (1988) assinala que muitos dos projetos inaugurados 

pelo INCRA na AmazOnia foram realizados sem estudo previa d.a area. Em certo sentido, 

foram fundados com poucas condiyOes de serem bern sucedidos. 

Os assentamentos na regiOO, assim como muitos existentes no Brasil,
27 

possuem urn 

conjtmto de problemas comuns como a precariedade da infraestrutura de hens e services 

sociais nas areas de sa.Ude, educ~ao. assist&lcia tecnica e pesquisa, meios de comunica¢o, 

vias de escoamento da producOO, comercializa.c;:io, arrnazens; en:fim, apresentam condiyOes 

inadequadas para o desenvolvimento das atividades produtivas e para a reproducao social dos 

assentados. 

A viabilidade de assentamentos de reforma agraria vincula-se a exist&lcia de uma 

infra-estrutura de bens e servil;os sociais bilsica, com assistencia a educ~ao e a saU.de, 

habitayao com saneamento basico (;lgua e energia), sistema de transporte coletivo e de 

escoamento da producOO, pesquisa, apoio tecnico e crediticio (fomento, produy3.o). A 

viabilidade tecnica e social envolve, nao apenas a oferta de terra, mas, fundamentalmente, os 

meios necessarios para os asserrtados assumirem a condicao de produtores, atrav6s do 

exercicio das atividades de produyAo e da vida comunitaria 

Na decada de 80, a luta dos movimentos organizados por reforma agraria na 

AmazOnia ganhou dimensOes inovadoras em rela9iio a outros contextos, com propostas e 

projetos de demarcacao das terras indigenas, de reforma aqmitica e das reservas extrativistas. 

0 Movimento dos Seringueiros, a conquista das Reservas Extrativistas - Para os 

seringueiros, produtores extrativistas reconhecidos pela coleta do hitex, a decada de 80 foi 

27 Ver estudos de Jean Hebette. Natureza, Tecnologia e Sociedade: A Experil!n.cia Brasileira do Povoamento do 

Tr6pico Urnido. Revista Pani e Desenvolvimento, D
0

• 23 jan/jun. Belem., 1988; Medeiros & Esterci, 1994; 

Ferrante, 1994; Leite, 1994. 
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marcada pela conquista do reoonhecimento social, das grandes lutas e vit6rias. Mas tambem 

foi de grandes perdas, como a morte de varies de seus lideres, entre eles Chico Mendes e 

Wilson Pinheiro. 

0 periodo de subordin~ao dos seringueiros em regime de semi-escravidao, nos 

seringais tradicionais, durou quase urn seculo (1870/1970). Com a desestrutura~ao desses 

seringais, ap6s a Segunda Guerra Mundial, eles conquistaram, com lutas, a condi((OO de 

produtores aut6nomos. Mas, somente nos anos 80, ingressaram como categoria no cenario 

das lutas na regiao em rea~ as for~as do grande capital (Grandes Projetos, madeireiros, 

agropecuarios, entre outros) em avanco veloz sabre seu territ6rio, as ilreas de floresta 

No final dos anos 80, o movimento de seringueiros ganhou repercussao intemacional, 

ou seja, obteve apoio de organismos intemacionais que passaram a condicionar o 

financiamento de projetos para a AmazOnia, ao cumprimento de clciusulas que ex~giam o 

respeito as popul~Oes tradicionais e a criterios de preservacao da flora e fauna (Hamelin, 

1991;218). 

Os seringueiros, no Acre e no Amazonas, os castanheiros, no Pani, compuseram o 

segmento mais atuante na !uta pela preserva~ao das condicOes de continuidade das atividades 

extrativistas na regiao. 0 Movimento dos Seringueiros trouxe, para cena do debate, wna 

nova forma de propriedade e gestae do solo e da floresta A luta desses produtores 

centralizou-se num projeto particular de reforma fi.mdiaria: as reservas extrativistas (Resex). 

A criac§.o de Resex e importante na preservacao dos saberes tradicionais dos 

seringueiros, para reafirmar sua autonornia em relay§.o aos seringalistas28 e para delirnita~ 

de seus direitos sabre as areas de extrativismo (coleta), de cultivo, de moradia e nas porc5es 

de terra reservadas para uso oomum 29 

Com as Resex., os seringueiros obtiveram o reconhecimento do direito de preservar o 

padriio tradicional de uso dos recursos, o acesso a terra atraves da concessao de usa 

coletivolconumitario, em recusa a propriedade privada Assirn, foi assegurado o apoio para os 

produtores atraves das politicas pllblicas. A consolidacao das Resex lhes garantiu a 

perman8ncia nos seus espa~os tradicionais sem recurso ao assalariamento (Medeiros & 

Esterci, I 994:20). 

28 Medeiros & Esterci, 1994:19-20. 
29 Ate a formay§o das Resex as areas de uso comum eram marginalizadas na estrutura agraria brasileira, pois o 
conceito de area com urn nfio estava juridicamente consolidado (FV A, 1998). 
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Movimento de ribeirinhos, em busca da reforma aqutitica - 0 movimento social 

ernpreendido pelos ribeirinhos organizou-se em tomo da defesa da refonna aqWtica como 

uma forma de proteger os lagos, rios e recursos ictiolOgicos da regiao. Situado 

predominantemente no Amazonas, o movimento se assemelha a organiz~ao dos pescadores 

do norte do Pari 

Na luta pela subsistencia e preserv~ao do meio ambiente, as comunidades ribeirinhas 

elaboraram ''leis consensuais" que orientaram o conjunto dos membros das comunidades, 

assim como as instfutcias do IBA1\1A, principalmente os tecnicos. Todos, de forma indistinta, 

foram convocados a assumir o compromisso de cumpri-las e defender sua aplicayao. 

Os cursos d' itgua, principalmente os lagos, sao os ambientes mais visados na proteyao 

dos recursos ictiolOgicos. Nas comunidades, onde o movimento de ribeirinhos tern sido 

atuante, efetuou-se uma delimitacao das atividades que poderiam ser desenvolvidas de acordo 

como montante de recurso e do ciclo de vida das especies. 

Os commritarios definiram a funyao de cada lago de acordo com sua capacidade e tipo 

de recurso existente. Os lagos de preserv~ao ou «santuarios" sao considerados intocliveis 

mesmo para os comunitirios, por serem habitat de reproduy!o das especies. Nos lagos de 

"conserv~Ro", o uso passou a ser concedido apenas aos comunitlui.os, somente com os 

instnunentos artesanais e em alguns meses do ano. Apenas os lagos "'livres" foram destinados 

ao uso de todos, durante todo o ano. Neles, os recursos foram avaliados como mais 

abundantes e sem risco para a reproduyao das especies. Assirn, estes lagos foram liberad.os 

tanto para os com.unitarios quanta para os pescadores comerciais, desde que respeitados os 

principios de preservacao dos recursos, ou seja, vetou-se tambem nestes a pesca predatOria 

(com bombas e redes de arrastao ). 

Para controlar e evitar a depredayao, os lagos foram mantidos sob vigilfulcia 

pennanente de fiscais conumitlirios, em sistema de rodizio e as instnnnentos de pesca 

passaram a ser rigidamente :fiscalizados. Essa protey8.o, realizada pelos comunitarios, ganhou 

o apoio de tecnicos do IBAMA, da Igreja Cat6lica e de ONG's ambientalistas. 

Os ribeirinhos desenvolveram, em algumas areas, urn conjunto de atividades de 

educacao ambiental e de turismo ecol6gico com a finalidad.e de arrecadar recurso para a 

continuidade das pnlticas de preservacao. Muitas areas habitadas pelos ribeirinhos no 

Amazonas foram delimitadas como Unidades de Conservay§.o mmricipal ou estadual. 
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De acordo com o nivel de organizacao e mobiliza¢o do movimento jooto as 
comwridades, as «leis" foram registradas em cart6rios e muitas vezes aprovadas nas Cfu:naras 

de Vereadores dos Mwricipios. Diversas gestOes tern sido feitas para que esse instrumento se 

transfonne em ordenamento pesqueiro para a Bacia AmazOnica (Furtado, 1994). 

As propostas dos diferentes movirnentos sociais visavam solu~Oes econOmicas e 

sociais de desenvolvimento regional. Mas, embora o conjunto das reivindicacoes enfocasse 

problerruiticas bastante abrangentes (macro estruturais), estas, estrategicamente, se traduziam 

em solm;5es locais voltadas para atender a falta de acesso a bens e servicos sociais, entre eles 

o service de energia para as comunidades de pequeno porte na AmazOnia 

+ Sintese do Capitulo 

No pnmerro item deste capitulo discutiu-se que as populacOes do meio rural 

amazOnico comp5em urn quadro com caracteristicas plurais; em terrnos de diversidade social, 

t&n-se :indios, ribeirinhos, pescadores e migrantes de todas as regi5es do Brasil Estes Ultimos, 

de urn modo geral, formam urn segmento que fo~ por diversos meios, expropriado da terra em 

outras partes do pais. 

A miscigenacao entre as populacOes nativas e aquelas atraidas e/ou trazidas para a 

regiao para servirem como fon;a de trabalho, configmou uma organiz.ayao peculiar na regiao, 

as comunidades. Netas, os pequenos produtores mantem formas tradicionais de re~Oes de 

aviamento, com a predomin3ncia da troca de produtos em rei~ a troca monetaria, rara entre 

os produtores e seus fregueses. 

No modo de vida da popula~ao regional, os habitos alimentares e as utilidades 

domffiticas, em sua maior parte sao mantidos pela producao obtida na prOpria unidad.e 

produtiva familiar. Com a pratica intensiva de trocas intra e intercomunitirrias, as fa.milias se 

abastecem dos produtos nao produzidos pelo seu grupo dom6stico. 

Com base no exposto, considera-se que a comtmidade, como territ6rio de reproducao 

social e cultural,. comum aos diversos segmentos de produtores na regiao, representa o esp~o 

privilegiado de gestao dos recursos e da cri~ao e reproducao sOcio-cultural e politico

organizativa Neste sentido, a comunidade detem centralidade como paradigma de aruilise no 

estudo. Considera-se que a dinamica de gestao comunitaria se configura a partir da identidade 
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sOcio-cultural dos agentes sociais, das rel~Oes que estabelecem entre si (nas atividades 

produtivas, de troca entre os grupos dotnesticos, nas entidades organizativas), com a natureza 

circundante e tamhem com o contexte extemo. 30 

As formas de organizacao sOcio-cultural e politica das comunidades na Amaz()nia, em 

suas singularidades, abrigam mecanismos e praticas que podem servir como instrumentos 

para a constru~ de alternativas e soluyOes para atender suas necessidades de hens e services 

socuus. 

Portanto, embora se reconh~a a existencia de con:flitos internes as comunidades, 

cornpreende-se que estas se constituem como espaco organizativo peculiar no qual seus atores 

estabelecem o manejo coletivo dos recursos materiais, orientados par seus saberes e em bases 

comunicativas e cooperativas e que os intercfunbios entre os homens, em comunidade, tern a 

cultura como mediadora, os saberes e valores tradicionais e aqueles impastos pela sociedade 

(Mon\n, 1990). 

As pop~CSes caboclas ao ac10narem seus saberes e tecnicas tradicionais sabre o 

meio, pOem em acao variados mecanismos de resistfficia as modi:ficayOes externas, impostas 

pela sociedade envolvente ( econornia nacional e intemacional), em beneficia da continuidade 

de seu sistema social (Brondizio & Neves, 1996). 

Neste sentido, o ordenamento concreto de tuna comun:idade, em certa med.ida 

representa a ~ao explicita da capacidade de expor suas prioridades, asseguraar fonnas 

de atendimento requeridas e, tambem, de identificar novas usos, desenvolver tecnicas 

simples, enfim modos de consumo mais adequados as suas necessidades. 

Na discussa.o sabre a organiza¢o politica dos movimentos socta.IS na regiao, 

observou-se na conjuntura anterior que na decada de 80 havia uma tendfficia distintiva no 

foco reivindicativo, entre os anseios das popula.yCSes tradicionais e as migrantes. Enquanto a 

populaylio migrante centrava as reivindica.y5es no acesso a terra, a popul.a¢o nativa lutava 

prioritariamente por politicas pUblicas cornpativeis com a preserv~o dos recursos naturais. 

Contudo, no bojo das reivindicayOes, ambos os segmentos se uniram na construyao de formas 

inovadoras de luta em busca de acesso a hens e services sociais. 

Destaca-se na cena amazanica, a luta dos pequenos produtores pela institui9ao da 

reforma agnlria em novos moldes como a cria~ das Reservas Extrativistas (seringueiros e 

30 Este Ultimo aspecto e freqiientemente omitido nos estudos sobre comunidade. 
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castanheiros, extrativista em geral), da Refonna Aqwitica (ribeirinhos) e pelo acesso a terra 

com a necessiuia assist&lcia de servicos sociais para os assentamentos (Agua, energia, postos 

de sallde e escolas). Todavia, a artic~ao entre esses movimentos apresenta limites, por sua 

fragmentacao e fragilidade, em relacOO a cornplexa problemfttica vigente, como o grau de 

ernpobrecimento desses segmentos e a forca dos interesses que dominam as polft:icas pU.blicas. 

A busca por solucOes vi<iveis est<i na ordem do dia, e o estudo de caso sabre a 

experifficia de gestae cornunitaria com tecnologias apropriadas realizado no Projeto de 

Assentamento lpon1, enquadra-se como expressao dessa busca Com este objetivo, no 

prOximo capitulo abordam-se os aspectos metodol6gicos da pesquisa-acao (tecnicas, 

instrwnentos e procedimentos), o papel das tecnologias apropriadas e do processo s6cio

educativo, adotados como fatores estrategicos, para fortalecer a gestae comunitaria no Iporit. 
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ASPECTOS TEORICOS E 

OPERACIONAIS 

DA PESQUISA-A<;AO NO IPORA 

"'( ... ) e ainda muitissima terraficouparapossuir".(Jr 13:1b) 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TEORICOS E OPERACIONAIS 

DA PESQUISA-AC,::AO NO IPORA 

Introdu~lio 

Neste capitulo abordam-se os aspectos conceituais, t6cnicos e operacmmus da 

pesquisa-~ para gestao cornwii:taria de tecnologia apropriada, implementada nas 

comunidades do Assentamento de Reforma Agraria IporiL Para realizar esta abordagem, o 

presente capitulo esta seqiienciado em duas partes: na primeira, discutem-se as bases 

conceituais da pesquisa-a~o nas Ciencias Sociais; na segunda, como objetivo de explicitar a 

modalidade particular de pesquisa-a¢o realizada no Ipora, apresenta-se seu processo de 

operacionaliz~OO. 

A pesquisa-~ desenvolvida junto is comunidades do I pori baseou-se na hip6tese 

de que a gestao comunitaria e urn fator dinfunico instituido pelas forcas internas a 

comunidade. A metodologia de pesquisa-~o transdisciplinar, :instrumentalizada par urn 

conjWlto de tecnicas e procedimentos operacionais, atuou no seu fortalecimento. 

A base te6rico-metodol6gica adotada na experiencia particular do Iponl foi 

estruturada a partir do modele de pesquisa-a.yao das Cietlcias Sociais. Para desvendar os 

elementos constitutivos dessa modalidade de pesquisa, no item a segujr efetua-se a 

abordagem da genese hist6rica e da natureza te6rica e pnitica da pesquisa-a¢o. 

1. Aspectos teOrico-pr.iticos da Pesquisa-a~ao nas CiSncias Sociais 

A pesquisa-acao e a pesquisa participante1 sao originarias da Psicologia Social de 

Kurt Lewin 2 Ambas foram estruturadas como critica as metodologias de pesquisa tradicionais 

nas Ciencias Sociais. 

1 Alguns de seus referenciais foram adotados na pesquisa-a9fio implementada no Iponi. 
2 Teresa Ma. F. Haguette. Metodologias Qualitativas na Sociologia. 4a edi¢o. Ed. Vozes, Petr6polis, 1997. 
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A cena de emergencia da pesquisa-~ foi a Europa Entre as dfkadas de 30 e 40 do 

seculo XX, a pesquisa-acao era adotada em instituicoes que desenvolviam programas de ~ao 

social e em movimentos politicos libertarios. 

No caso especifico da Fran~ a pesquisa-a~ se consolidou em 1968, com o 

fortalecimento da perspectiva critica da proposta de Universidade Popular sob as orient~Oes 

da Sociologia Critica Europci.a 

A insercao da pesquisa-acao na realidade da America Latina gerou urn processo de 

diferenciacao em seu seio, pois a disparidade de realidade politico-econOmica e social em 

relayB.o ao seu contexte de emergencia resultou na rupnrra com a perspectiva fundadora 

Na America Latina, a pesquisa-a~o libertou-se teoricamente da corrente 

Psicosociol6gica que Ihe deu origem e adotou principios hwnanistas de bases marxistas 

religiosas (Teologia da Libertacio)_ No Brasil, sua di:fusao teve impulse a partir dos estudos 

de Carlos Rodrigues Brandiio (!984) e de Michael Thiollent (!985).' 

A pesquisa-~ e mna forma de pesquisa participante, no entanto nem todas as 

pesquisas de caniter participante silo pesquisa-acOO (Thiollent, 1985). A pesquisa participante 

centra-se no investigador, no modo como ele atua no processo de pesquisa A pesquisa-a~, 

ainda que se reporte ao papeJ. ativo do pesquisador, centra-se no agir dos envolvidos, no 

desencadear de acOes que visam transfo~es da realidade como resultado da pesquisa. 

Assim, sob tal orient~iio, na pesquisa-acao o conhecer transcorre como parte do 

processo de intervenr;Ao no plano da realidade. 0 pesquisador deve necessariamente 

desempenhar urn papel ativo, tanto na percep~OO ·aas re~Oes para empreender a (re) 

composicao interpretativa quanta nas acOes pastas em execuc;:ao no contexte empirico. 

0 maior embate entre as orientacOes tradicionais de investigacao ( vertente positivista 

e a funcionalista) e as de pesquisa-acao est:i na encruzilhada entre as diferentes fonnas do 

saber- o cientifico eo popular. 

Nas vertentes tradicionais,. os conhecimentos populares (senso comum), considerados 

assistematicos e fragmentarios, nao possuem o estatuto de saber. Na produr;!o do 

conhecimento, os sujeitos sociais servem como meros fomecedores de dados, cuja 

significacao da-se mediante o trato da cifficia. 

De modo concreto, as diferencas formais entre saberes sao cristalizadas em p6los 

opostos: de wn lado, mn saber sistemAtico e marcado pelo rigor l6gico, de outro, mn saber 

3 Carlos Rodrigues Brandao. Repensando a pesquisa pctrt.i.cipante. sao Paulo, Brasiliense, 1984; M.chel 
Thiollent. Metodologia de Pesquisa-ayio. Sao Paulo. Cortez, 1985. 
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:fragmentario e assistemAtico, fimdado na irnprecisao. 

Na pesquisa-acao, ao mesmo tempo em que se reconhece a existencia de tais 

diferen~, desvenda-se a possibilidade de alcanya.r urn rico aprendizado ao promover a 

composi~OO entre os saberes. Estes, embora sejam diferenciados, podem tomar-se 

complementares. 

As 1inhas de abordagem tradicionais consideram que os sujeitos sociais, em ausOOcia 

de mn saber coerente, nao estao habilitados a contribuir para a producAo de conhecirnentos 

sabre sua pr6pria realidade. A pesquisa-~fio apresenta-se como critica aos modelos de 

pesquisa que reduzem os sujeito a meros objetos e, assirn, cria condicOes para que eles atuern 

na produyio de saber sabre si com direito prioritario aos resultados. 

Na perspectiva de pesquisa-a¢<>, a promoyio da dissociayiio entre sujeitos e objetos 

do conhecimento em p6los opostos, redunda da separ~ao entre ciencia e politica - promovida 

nas abordagens tradicionais. 

No cruzamento entre ciencta e politica encontra-se urn ponto focal no qual se 

concentram as criticas de outras perspectivas de pesquisa a pesquisa-acao. A maier parte delas 

decorre da limit~ na interpr~ dos pressupostos te6rico-metodol6gicos da pesquisa

acao, do que propriamente de problemas inerentes a esta modalidade de pesquisa 

Vale salientar que a pesquisa-acao nao inaugura o vinculo entre a esfera politica e a 

pci.tica investigativa; ela apenas explicita seus elos. Vista que a politica e elemento imanente 

as rel~Oes sociais. 

Na pesquisa-a¢o, o pesquisador, de posse do instrumental acadE!:mico-cientifico, 

atento a sua condiyao de agente externo ao grupo e ao contexto de investigayOO e, ao mesmo 

tempo, na prerrogativa de produzir novas saberes, busca promover: 

• A vigil3ncia epistemol6gica continua (Bachelard) mantendo uma atitude reflexiva 

sabre o metoda e debatendo-o no dialogo com os demais pesquisadores; 

• A producao do conhecimento - na condicao de aproxirnac1io do real; 

• Uma trama de reciprocidade como pesquisado; 

• A articul~ao sinergica entre as diferentes formas de conhecimento; 

• Urn compromisso hist6rico e politico para orientar a pnixts de investigacao e 

a(:&>; 

• A continua melhoria de tecnicas e instrumentos durante o processo de pesquisa 
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Entretanto, a demarc~ao das premissas metodolOgicas per si nOO determina a 

viabilizayao das a,ceies e da investigaciio. Entre o planejamento e a produc;ao do conhecimento 

pairam inllmeros hiatos, mediacOes e inte~Oes- que os complexificam Assim sendo nao 

se constituem em "receituario" de aplicac!io invari<ivel, infalivel e cujos resultados sejam 

garantidos de forma aprioristica. 

Na pesquisa-~ implementada no Iponi, em- razOO da natureza e complexidade do 

objeto de estudo e do entendimento de que uma Unica disciplina deixaria nruitas lactmas na 

abordagem da realidade social buscou-se: 

(a) atender aos requisites e pressupostos de investiga~iio e ac;ao; 

(b) fugir as armadilhas de promover apenas urna aproxitna{:iio fonnal ao contexte; 

(c) alcan~ar real organicidade na operacionalizacao da pesquisa e das ay5es; 

(d) intensificar o intercfunbio entre os profissionais; 

(e) estabelecer urn nivel de integracao dos saberes; 

(f) adotar como instnunento a transdisciplinaridade. 

Parte-se da const~ao de que as disciplinas ou especialidades, tradicionalmente, 

procuram <<firmar fronteiras}) entre si - o mais nitidamente possivel. 0 lado negative dessa 

dernarcayio consiste, no caso das Ci6ncias Sociais, e nao somente nelas, numa <<fragmentacao 

artificial» das mesmas, na «indesej:ivel feudaliza~a(m do conheclmento. 

A adocao da perspectiva transdisciplinar nao Jmplica apenas na din§mica operacional 

de desenvolver acOes conjuntas, por vezes impostas pela dtnarnica institucional ou em razao 

da afinidade dos ternas de areas afins; ou, ainda, em termos pniticos, pela incorporacao de 

interesses e consenso entre envolvidos. Mas, como urn processo s6cio-educativo que irnplica 

no intercambio e incorporacao dos resultados de uma especialidade por outra(s), traduzido no 

empresttmo mUtuo de instrumentos metodol6gicos e tecnicas operativas. 

Portanto, a partir da associacOO entre os pesquisadores de diversos ramos do saber e 

da articula~OO entre conceitos, metodologias e procedimentos foi desencadeado urn 

intercfunbio fecundo para percepcAo do real na operacionaliza~OO da pesquisa-ac;ao no Iponi. 

No pr6ximo item apresenta-se o relato desta experi&cia 
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2. A operaclonaliza~o da pesquisa-a~o no lponi 

0 trabalho de pesqUISa no lpor-8, em- 94, resultou da demanda formulada pelos 

representantes dos assentados aos professores da Universidade do Amazonas - UA As 

altemativas que decorreram dessa demanda, ou seja, a pesquisa-a~ que abrangeu o usa de 

tecnologias apropriadas e, a estrut~ao de sistemas de energia renovbel, proporcionou uma 

diferenca substantiva no plano local. De maneira concreta, os comunitarios descortinaram 

novas desa:fios assim como construfram novas formas organizacionais. 

A trajetOria de pesquisa
4

- Em 1993, o Departamento de Eletricidade!UA realizou 

pesqtrisa sabre os potenciais energeticos do assentamento Iponi. A partir dessa experi~ncia, no 

mesmo ana, os parceleiros formularam convite aos professores de Engenharia Eietrica e de 

Service Sociai!UA, para debater as necessidades e·interesses das comunidades da area 

0 resultado alcancado com a discussao irnplicou a realiz~ao de urn trabalho que 

associou a pesquisa e a acao, o respeito e a fortal.ecimento das fonnas de org~ao politica 

e s6cio-culturallocais. A necessidade de conjugar tais elementos resultou na constituicao de 

um modelo de pesquisa-~ transdisciplinar sentrada na si~ s6cio-econ0mica dos 

assentados que, tarnbem, abrangeu a identific~ de tecnologias compativeis com as 

necessidades das comunidades locais. 

Para irnplementar o projeto de pesquisa-ac§o· de maneira coerente com· o contexte 

ambiental, s6cio-econ0mico e cultural (interesses e necessidades dos produtores), e com a 

natureza particular do estudo, considerou-se a necessidade de adocao de tecnologias 

apropriadas. 0 objetivo principal foi orientar a selecao- de opcOes tecnol6gicas para atender 

as demandas de bens e servi~os coletivos das comunidades, com produ9ao de energia eletrica, 

promo~ da capacitacao tecnica dos produtores, identifi~ao de alternativas de 

aproveitarnento dos recursos locais, apoio s6cio-educativo as farnilias e assessoria as 

organiz~es politicas comunitarias. 

Para desenvolver esse processo foi estruturado o grupo de pesquisa Tecnologias 

Altemativas - Tecalt com docentes e discentes de Servico Social e de Engenharia Eletrica da 

UA e outros profissionais (Assistentes Sociais, Soci6logos, Engenheiros Eletricistas, 

Engenheiros Mecfulicos). 0 estudo investigative e as abordagens pnlticas abrangerarn as 8reas 

de Sociologia., Servi~ Social, Ciencia Polftica, Antropologia, Engenharia Eletrica e Mecanica 

4 A operacionalizas:Ao da pesquisa-a~o sera apresentada no Capitulo IV, neste item, far-se-a apenas wn breve 
relato para informar sobre a coleta de subsidios para o d.iagnOstico do lponi, de sua cria<rfio ate 1994. 
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com estudos terruiticos em organiz~ao comunitaria, tecnologias apropriadas, g8nefoJ e 

planejarnento energetico.6 

Em 1994, o grupo de pesquisa deu micio aos projetos de extensao e pesquisa 

''Tecnologias altemativas para o meio ambiente rural: aspectos tecnicos e s6cio-econ0micos" 

e "Tecnologias altemativas para o suprimento energetico de comunidades rurais" - que 

serviram para estrutur~ao do primeiro diagn6stico local. 

0 processo desencadeado teve a seguinte configuracao: (a) a realizacao de run 

d.iagn6stico local atraves de levantamento censitario, observ~ao d.ireta,. entrevistas, visitas 

domiciliares~ (b) a organizacRo de um banco de- dados· pennanente que fomeceu subsidios as 
fuses subseqiientes (c) a pesquisa-~ transdisciplinar. 

(a) (b) (C) 
DiagnOstico Local Forma~tiio de Banco de Pesquisa-a~tiio 

(coleta de dados em 1994) Dados Permanente Trnnsdisciplinar 

Os objetivos dos referidos projetos eram conhecer as formas de u~ao dos 

energeticos pelos comunittuios; identificar as potencialidades para o uso de outras fontes de 

energia na area; conhecer as formas de organiza¢o s6cio-culturais e politicas existentes nas 

cormmidades; desvendar as diferentes pniticas produtivas, os processes de trabalho e sua 

influertcia nos habitos de consumo das fontes de energia pelos assentados. 

No final de 94, o resultado do estudo realizado foi apresentado aos assentados atraves 

de uma metodologia participativa com apresentacao didatica dos resultados obtidos na 

pesquisa social e tecnol6gica e a realizacao de trabalho de grupo (pesquisadores e assentados). 

Dessa maneira, procedeu-se a seley!o de tecnologias apropriadas com uso de energeticos 

disponiveis na area, a partir da associ~ao entre crit6rios tecnico-cientificos e s6cio-culturais. 

Dentre as tecnologias estudadas foram selecionadas para implanta¢o: os sistemas 

fotovoltaicos, biodigestor, micro centrais hidreletricas, locomoveis, gaseificador e fogOO a 

lenha de queima limpa No plano s6cio~educativo, os grupos connmitarios indicaram o 

interesse e a necessidade de desenvolver estudo sabre plantas medicinais, planejamento 

familiar, Al:fabetizayOO de Adultos e mellioria do sistema educacional das escolas locais, 

5 A identificayiio dos diferentes papeis sociais de homens e mulheres exercidos nas rel~s comunitarias. 
6 No presente estudo, os dados sobre planejamento energetico nao seriio relatados em sua natureza tecnica, mas 
apenas nos aspectos sociol6gicos e politico-organizativos. 
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producac> de renda com aproveitamento dos recursos naturais, capacit~ das lideran'Yas e 

organiza¢o politica 

A so~ao das informacOes atraves da. apresentacao dos resultados do diagn6stico 

local propiciou urn espar;o de reflexao a respeito das problematicas locais e das possibilidades 

de obter recursos para ernpreender urn projeto de maior porte como experifulcia 

demonstrativa: mn projeto piloto com tecnologias apropriadas. 

Os recursos para implementar a experiencia piloto forarn obtidos atraves do projeto 

intitulado 'Tecnologias Altemativas para o Meio Ambiente Rural: aspectos tecnicos e sOcio· 

econOmicos", financiado pelo Programa Tr6pico UmidoiMCTICNPq e desenvolvido entre 

dezembro/96 e janeiro/2000. Este projeto piloto efetuou a: 

:> Implantaydo de parte das tecnologias selecionadas (fogao a lenha de queima limpa, 

sistema de comtmica!YOO e sistemas de produ~ao de energia eletrica com paineis 

fotovoltaicos, gasogenio, roda d'3gua); 

')> Capacit<Wio e assessoria aos assentados para utiliz~o e gestiio das tecnologias atraves de 

urn processo s6cio-educativo com palestras sabre variados temas e cursos de Educ~ao 

Ambiental, Reia¢es Humanas, Planejamento Familiar, Aliment~ao Altemativa, 

Organiz~ao Politics, Plantas Medicinals, Lideranca, Permacultura, Educ~ao Popular. 

0 grupo de pesquisa, no primeiro ano de trabalho, contou apenas com a parceria do 

Serviyo Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, que atuou na capacitaylio dos 

produtores para as atividades da agricultura na area Em cinco anos de trabalho o nfunero de 

parceiros alcam;ou o total de 25 institui~Oes com variados niveis de compromisso. 

0 requerimento dos assentados por pesquisa sabre a realidade social e tecno16gica das 

comunidades do lponi representou: 

(1) A busca por apoio tecnico; 

(2) A construc3o de um diagn6stico da si~ao local para servir-lhes como instrumento 

de reivindi~OO por hens e serviyos sociais junto its instituicQes do govemo; 

(3) A identific~ de alternativas para serem implementadas por eles pr6prios. 

Em 1inhas gerais, a metodologia de pesquisa-a¢o foi desenvolvida em etapas 

interdependentes: 1) o diagn6stico local que abrangeu o levantamento de infonna~Oes sabre 

as rel~5es s6cio-culturais, econ6micas, politicas, arnbientais e tecnol6gicas; 2) o processo de 

atuayOO estrategica pela operacionalizacfuJ da pesquisa e das ayi)es; 3) a sistematizayfuJ e 

aniilise dos dados. As duas Ultimas etapas foram realizadas de forma continua e simultfutea 
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A abordagem do estudo de caso do lponl. tern como objetivo primordial identi:ficar 

novas aprendizados a partir do reconhecimento de seus limites e potencialidades. Na 

expectativa de que os subsidies apreendidos nessa experietlcia - de apoio a gestae comunitaria 

no usa de tecnologias apropriadas - tomem viivel replic<l-la em outros contex:tos similares. 

0 campo de pesquisa piloto estruturado pela equipe "Tecnologias Altemativas" 

progrediu a partir da pr<ltica do debate entre as envolvidos e da busca coletiva de solu~Oes 

viiveis. Essa condi~Y§.O foi assegurada a partir da relay§.o de parceria e de apoio dos 

assentados. 

Em seis anos de pesquisa, de 1994 ate o inicio do ana 2000, no total 500 grupos 

domfsticos das vilas, rarnais e vias principais, organizados em comunidades ou isolados, 

informaram sabre a realidade do Ipori (Tabela 01). Oeste total, 60 familias foram 

acompanhadas ininterruptamente na condi~OO de Infonnantes-chave. 

Tabela 01 - Periodiz~ao dos Levantamentos SOcio-econOmicos 

nata dDs · l"f" de'Fiiinil.i:is" N° ·de .Faii'tilii!S .: ,. -N"·de'Famili.B's. ·:. 

Levantam.elttOs · : E-ritre~lstlld-as ·-- •• :assentad~-~ :_: · - :p-esqW.s~as"noAno·: · -· 

1 994 SETEMBRO 98 215 149 

1995 JULHO 169 260 160 

1996 200 300 100 

1997 JAN frev 180 380 200 

1997 SETIOtrr 1&2 400 200 

1998 our/Nov 98 450 150 

As localidades abrangidas pelo estudo foram: as Vilas Maruipolis e 6 de Janeiro, os 

ramais 06 e 07, Manilpolis, Pedreira, Barcelona I e II, Mandiocal, Piquiil, Carandai, da Chica, 

Urucurn, Cafezal, Igarape Grande e o trecho da AM 0 I 0 (do Km 127 ao 146). 

A dinimica organizativa dos produtores, associada its iniciativas da pesquisa-a¢o, 

resultou em estrategias para super~ da precariedade da infra-estrutura existente, no acesso 

a hens e servir;as coletivas a partir da implement~ao de: 

• sistemas de producao de energia el6trica com paineis fotovolta:icos e urn sistema hibrido 

para efeito comparativo de pesquisa, promovendo o atendimento de 50% das escolas~ 

• sistemas de produl(io de energia eletrica com paineis fotovoltaicos para atendimento de 

I 00% dos postos de saUde da fu-ea; 
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• equipamentos como roda d' 3gua. gasogenio e fogOes a lenba de queima lirnpa para 

atender entre 7% e 12% dos grupos domesticos;7 

• 

• 

• 

atividades educativas e infonnativas (palestras; reunioes) em 100% das comunidades; 

atividades sistematicas de apoio e coleta de dados sabre as condiy5es de vida de 60% dos 

assentados. Esse percentual variou em ate 95% em algwis periodos da pesquisa-a~o; 

visitas domiciliares sistematicas em 50% das moradias- das comunidades; 

• assessoria a 95% das entidades organizativas; em alguns periodos atingiu 100% . 

2.1. Procedimentos metodoiOgicos.e instrumentos-tknicos 

Nesta parte, constam os objetivos, os procedimentos metodol6gicos e operacroruus 

(Quadro 01 ), as tecnicas e instrumentos utilizados na pesquisa-a¢o realizada no Iponi 

Quadro 01- Fundamentos teOrtco-pniticos da pesquisa-a_,:iio implementada no Iponi 

<·'t:NIItliTeZa-:Biero'd~~::: ,.:·: -Qbjetk~S.'d~,:~q~~a~iri ;;,,,,,, :-.... :·-::·*t:eas.:deab~~&taa-':, .. -

- Estudo investigativo, interativo, - Con!u= ., diferentes one'"' da Sociol6gica-
analitico e explicativo; realidade local (sOcio-cultural, politica, sdcio-comu.nittiria - a situa9Ao 

- Associa¢o enrre dados energetica, ambiental3 e produtiva); social, relayOes vizinha.Jl9a e de 
quantitativos e qualitativos; - Assessorar as entidades organizativas genera, relayOes comtm.itarias 

- Perspectiva de totalidade a locais; das coletividades locais (o 
partll da percep9Ao das - Implementar processo s6cio-educativo intercfunbio "'"" e 
dimensOes politica, cultural, com ayOes de capacitayao para manejo e intracomunidades ); 

social, ambiental; aproveitamento dos recursos (Clli:SOS de !f0do-ambientol - a rela<?o 
- lntegi"a¢o ""' dados entre as alimenfa\:io alternativa, plantas homem~natureza. o man~o dos 
diferentes areas - medicinais e Pennacultura ); recursos naturais; 

transdisciplinaridade; - Selecionar, implantar e avaliar a stkio-politica - as rel~s de 

- Articula.~o entre OS saberes adequayi!o de tecnologias apropriadas p-. a coletiviza¢o do 
(popular e academico). como fogiio a lenha de queima limpa, trabalho, acompanhamento da 

- At~ continua para a sistemas de produ~o de energia eletrica dinamica politico-organizativa 

emergencia de novas questOes e com paineis fotovoltaicos, hrbridos (com (reivindicayOes, decis5es) -
hip6teses no decorrer da coleta e painei.s fotovoltaicos e grupo Diesel) e sem prescindir da realidade 

da arullise das informa~s; gaseificador, sistema de comunicay&o, existencial, :rol!jetiva; 

- Interagiio critica e pedag6gica roda d' agua; EconOmica- nivel de renda, as 

entre pesquisadores e - Perceber ., fonnas politico- rela""" e condi~s de 
pesquisados; institucionais vigentes no funbito local; prodll9io, os processos laborais 

- Cooperayllo e estimulo pam - Conhecera·dinfunica de·vida-dos grupos dos grupos domesticos; 

autonomia dos grupos locais, via locais e d=dM a relayio homem- Tecnol6gica- as fonnas de uso 

Participayiio igualitaria enrre natureza; de energet.icos, a adaptayao 

todos no processo; - Identificar as media¢es politicas sOcio-cultural dos agentes as 
- Respeito ao processo de (externas) que interferem no cern'lrio; tecnologias e a 

organiza'(llo sOcio-cultural,. ~ Conhecer como o grupo social orgarllza compatibilizayiio destas 
., 

politico e econ6mico dos agentes suas praticas produtivas; cond.iy5es locais. 

locais. 

i Esse percentual variou de acordo com o crescimento do nfunero de grupos domesticos no Iporli. Em 1995 

atend.ia-se em tomo de 12% de 215 grupos enquanto em 1999 atendeu~se em tomo de ?0/o do total de 450 grupos. 
8 A abordagem se restringe a relayiio homem~natureza e no uso dos recursos naturais locais. 
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Para implementar os objetivos definidos visando a operacionalizacAo do plano 

investigative, fez-se a sel~o de urn conjtmto de tecnicas e instrumentos de coleta de dados 

compativeis e complementares entre si para reduzir os- limites de cada urn e ampliar a 

capacidade investigativa (Quadro 02). 

Quadro 02- Tecnicas e Instnunentos da pesquisa-afio 

Teatic;I:S. 4e Pesqwsa,:- -'-- Iiis;trtQDeDtos de ._(;oleta.'de_-Dados · .... ,. ····· Pop&J~~AIVO·'··· 

Levantamentos s6cio- Formulcirios (com questOes abertas ' Representantes dos grupos 
econ6m1co fechadas) domesticos 

Entrevistas estruturadas e semi- Visitas domiciliares Informantes-chave 
estruturadas Interlocutores 

Lideres comtmitarios 

Sociometria. Din§micas de grupo Pesquisadores ' 
assentados 

Operayio de mix de tecnologias Medidas de consumo de energeticos; Uswirios das tecnologias 
Fichas de acompanhamento 

Hist6ria oral Registro fotogrifico e fonogrB.fico Informantes-chave 
grupos domesticos 

Observa~o participante, Participa~o nas atividades politico- Comwtitarios ' sistematica e ass:istermitica organizativas e culturais (festas, celebra«Jes, interlocutores =s 
_lazer). atividades. 

No entanto, para adeqmi-los a realidade particular das comtmidades do Iporil, 

passaram por uma continua e criteriosa revisi\o critica, 9 sendo adaptados e avaliados de forma 

sistematica pelos participantes no decorrer da pesquisa 

Os Levantamentos s6cto-econ0micos foram realizados durante as "isitas domiciliares, 

duas vezes por ano num periodo de quinze dias seguidos, com a coleta de in:formac5es sobre 

as condi~Oes de vida nas comunidades. Por sua abrang&tcia tomou-se o principal instrumento 

dapesquisa 

A Observa¢o Participante consistia na coleta de dados a partir da inter~ao entre 

pesquisador e comunitarios, no decorrer das diversas atividades. 

A Observaylio Sistemiltica apoiava-se- em r-oteiros de observacao previamente 

elaborados e a Observar;iio Assistemdtica tratava de eventos fortuitos e cotidianos como 

contatos e conversas informais. De acordo com essa dinfunica de pesquisa, todos os 

mementos da vida comunit8ria serviam para fomecer informa.y5es. 

9 Todos os instrumentos de coleta de dados foram adaptados para a percep;3:o da questao de gfute:ro. Enquanto as 

at;Oes ed.ucativas foram dimensionadas de acordo com esses papeis. 
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A Hist6ria oral (ou Hist6ria de Vida) foi usada como recurso para o resgate da 

memOria coletiva dos informantes-chnve. 

A Sociometria foi desenvolvida atraves de testes sociometricos, em dinfunicas de 

grupo, durante as atividades educativas. Esta t6cnica possibilitou, sobretudo, investigar as 

rel~Oes intra e inter grupais, as rel~Oes de afinidade e de conflito, as redes de solidariedade, 

a constituiy§.o de subgrupos, e a fo~ao de consensos e dissensos. 

A realiza.yiio de Visitas Domiciliares aos assentados permitiu o contato direto com a 

realidade das fann'lias, tornando-se essencial para percepcOO da org~ao dos grupos 

dorrWsticos. Igualmente, serviu para aprox:imac!o entre os envolvidos. 

Os grupos dotnesticos que usufruiam quaisquer das tecnologias, aiem de participar das 

demais formas de coleta de dados, prestavam informayOes complementares a partir de Fichas 

de Acompanhamento. 

A identificayao de Infonnantes-chave nas. comunidades revelo u-se muita eficaz, pais 

as relayOes interpessaais exercem um papel muito importante no contexte comunitiuio. Ao 

mesmo tempo serviu para a atualizayao continua das inforrnayOes sabre os assentados. Como 

Infonnantes-chave foram selecionados: 

1) os grupos domesricos que participaram do trabalho com a equipe de pesquisa des de 1994; 

2) os lideres comunititrios - agentes que fomeciam infonnayOes atuaJizadas e importantes 

sabre a dinfunica do Assentamento; 

3) os usuaries das tecnologias (fogao a lenha de queima limpa, Gaseificador, paineis 

fotovoltaicos, roda d' 8gua). 

0 conhecimento das caracteristicas s6cio-econ0micas, culturais e organizativas das 

connmidades deu base para compreender a natureza dos habitos de uso e consume de 

energeticos. Essa inforrna.c3o, devidamente trabalhada, possibilitou a incorporayao de aeDes 

vinculadas ao suprimento energetico. 

2.2. Parimetros de amilise da situa~o energetica das comunidades 

A inter-relayao entre aspectos s6cio-culturais e o uso de energeticos no Iponi sera 

apresentada a partir da abordagem da metodologia de analise da situacao dos habitos de uso, 

da oferta e consume de energeticos e dos impactos dos custos com eles na renda familiar. 

A arullise da demanda energ6tica (social e econOrnica) nas comunidades implica na 

identificacao dessas necessidades atraves dos usos finais. A demanda social consiste na 
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quantidade e tipo de energia para satisfazer as necessidades b3sicas da popula¢o; enquanto a 

dernanda econ6mica trata da quantidade e tipo de energia necessaria para incrementar a 

produ~00.
10 

A aniilise da oferta de energia consiste em identificar e selecionar as altemativas 

energeticas disponiveis para atender as demandas energet:icas existentes. Para tal, a sel~o 

das op~Ges se faz mediante os resultados das aruilises, das condi~Ges de acesso para 

operacionaliz~ao e manuten~iio, da disponibilidade de recursos :financeiros, do fluxo dos 

pre~os, das fontes de energia e das tecnologias disponiveis no mercado. 

No estudo, a renda dos grupos domesticos foi identificada como resultado dos ganhos 

obtidos das atividades produtivas e dos recursos disponiveis na area que incidem de modo 

diferenciado, no consmno do grupo. Essa renda familiar foi considerada baixa em fimc;:ao da 

pequena escala de produ~ e da desvalorizay&o na troca dos produtos. 11 

A relariitJ entre as caraclf!risticas sOcio-econOmicas e culturais e os hti.bitos de 

consumo de energeticos - Os habitos e padrOes de consume de energeticos possuem uma 

estreita correlacao com os fatores s6cio-econ6micos e culturais. A compreensao dessa 

dimensao de natureza s6cio-cultural possibilita 0-- usfl- desse conhecimento como instnunento 

para introdu~ao de novas fontes de energia e/ou de tecnologias adaptadas social, cultural e 

ecologicamente. A abrang&lcia e profimdidade do diagnOstico energetico dependem da 

compreensao dos mecarrismos fonnadores- dessa correla¢o· em uma determinada regiao. 

No entanto, mais importante que conhecer como e onde esses habitos foram 

adquiridos, e saber como eles influenciam no comportamento dos atores e de que forma eles 

podem ser reelaborados, valorizando os saberes, zelando· para que as altera~es geradas nao 

promovam rupturas negativas na organi.zayao s6cio-cultural de seus praticantes. 

Os habitos de alimenta¢o sao determinados: 1) pelos costumes adquiridos pelos 

homens ao Iongo da tr~et6ria de vida; 2) pela elasticidade da renda familiar; 3) e, pelas 

pr6prias condicoes ambientais locais. Tais deterrninacOes induzem o consume de energeticos 

para alimenta¢o, no sentido de que estes podem definir os tipos de alimentos que deverao 

compor as refeiy()es, as quais, por sua vez, conduzirOO awn tempo maior ou menor de coc~, 

comparativamente a outros alimentos. 

10 Marcos Vinicius M da Silva & Celio Bermann. Plane;jamento Energetico:mecanismos de avaliay.ilo de 
alternativas energeticas para pequenas comunidades. Semiruirio Ciencia e Desenvohimento Sustentavel, 

IENUSP.sao Paulo, 1998. 
11 Os dados referentes a renda dos grupos seriio apresentados e discutidos no Capitulo IV, Tabela 04. 
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a)Metodologia para an31ise da situa~ao energetica no Ipocl 

A aruilise da situa~ao energetica iniciou com a montagem da estrutura de oferta, 

transfo~ao e usa final de fontes de energia no Iponi A seguir analisaram-se os Mbitos de 

usa e consumo de energ6ticos dos grupos dom6sticos. S6 entao parfunetros quantitativos de 

consumo foram calculados tais como consume mensa! do total de energia, de fontes de 

energia par grupo dotrestico e de energia per capita. 0 impacto desses custos na renda 

familiar foi analisado, mostrando-se como esses habitos e pa.drOes relacionam-se com fatores 

s6cio-econ0micos. 

Htibitos, oferta e consunw de energeticos- A infonna~ao sabre a anaiise dos h<ibitos 

de uso e consumo de fontes de energia, associada as caracteristicas s6cio-econ6micas e 

culturais locais, ampliou o espectro de analise da si~a.o energ6tica na area, bern como das 

transforma~Oes ocorrid.as durante o desenvolvimento da pesquisa 

A analise da srtuacao e das transformacOes ocorridas no usa de energeticos tomou-se 

possivel a partir da utiliza~ao de dais panimetros. 0 primeiro, foi a constru~ao de urn 

referencial, de acordo com o usa em 94, para identificar as altera¢es ocorridas ap6s a 

instal~a.o das tecnologias. 0 segundo, foi a identifica¢o dos condicionantes s6cio

econ6micos e culturais que incidem nesses Mbitos a partir da arnilise do impacto dos custos 

com energeticos na renda familiar. Com base nessa- correl~OO efetuou-se a escolha de 

tecnologias elou insumos energeticos adequados as necessidades locais. 

Em rel~a:o ao usa das energias prim3rias, 12 urn dos energ6ticos mais problerruiticos 

para se detenninar o consume, foi a lenha, visto que· existiam nruitas dificuldades por parte 

dos usuaries em expressar as quantidades em wna Unica unidade de medida, pois os 

assentados utilizam diferentes medidas, como o caso de familias que medem a lenha em 

feixe. 13 

Para obter o consume mensal dos grupos .dornesticos com energeticos fez-se a 

delimit~ dos grupos, em :faixas, e de acordo com o nfunero de membros. Para carla faixa 

foi calculado o valor media de consume tomando como parfunetro as medidas padrOes dos 

12 No Balan~ Energetico Nacional (1996) as energias primlir:ias sao definidas como "(...) aquelas fontes 
providas pela natureza na sua forma direta, como o petr61eo, gas natural, carviio mineral, energia hidniulica, 

lenha, etc.''. 
13 Com base no Levantamento foram consideraram-se os seguintes parfunetros: 1 feixe de lenha corresponderia a 
um corpo cilindrico com 1 metro de comprimento, 0,4 metro de difunetro, peso equivalente a 20 kg; 1 metro de 

lenha equivale a uma tora de I metro de comprimento e 10 em de difimetro. Tomando-se esses parfimetros como 

referfulcia, os consumos foram calculados para uma base comum, o quilograma. 
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energeticos. 14 Para determinar o consume per capita considerou-se aquela com maier nUmero 

de membros nas familias (3 a5), tomando seu valor media (4). 

Em todos os cilculos de consume foi realizado o mesmo procedimento descrito 

anteriormente no caso da lenha, ou seja, foram levantados os consumes mensais por faixa de 

quantidade de pessoas, levando-se em consider~ o valor medio rnais significative nos 

grupos dotnesticos do Iponi. 

As tecnicas, os instrumentos de coleta e os procedimentos operacionais adotados, 

serviram para (a) tr~ar o perfil s6cio-econ0mico, cultural, politico-organizativo de uso de 

energeticos e para fomecer subsidies (b) para a implanta~ao e acompanhamento da gestio das 

tecnologias apropriadas. 

2.3. Tewologias apropriadas como in:strumento de pesqui:sa-a~o 

"(. . .} a tecnologia per si na:o e nem apropriada nem impr6pria: sua 

pertinfulcia (appropriateness) pode SOinente ser definida em face de 

certas circunstancias econ6micas, social, cultural e politica".
15 

0 objetivo desta parte e apresentar a concepc;:B.o de tecnologia adotada no estudo, mais 

especificamente, a apreensao da natureza social e politica das tecnologias apropriadas como 

produto s6cio-hist6rico. 

Tecnologia como produto s0cio-hist6rico - Num sentido generico, a tecnologia 

exprime o nivel de desenvolvimento do homem no uso e transfoffila.\:00 dos recursos, 

pluralidade de saberes, disputa pelo poder e embate por hegemonia 

A tecnologia n3o se restringe "8. manifesta~o material de um instrumento, uma 

ferramenta, m3quina ou tecnica"; compreende «concepcQes e processes abstratos".16 A 

tecnologia concretiza-se na esfera econOmics, no processo produtivo, mas seu :fim Ultimo 

deve sera concretiza~ao de objetivos sociais. 
17 

14 No caso do GLP, considerou-se o valor do peso da botija de gas utilizado na area, igual a 13 kg. Para a vela 

ad.otou-se a caixa de vela com oito unidades. Nos outros casas niio bouve a necessidad.e de se fazer 

considerayOes relacionadas as unidades de medida ou quantifi.ca~o. 
15 Iequier e Blanc apud H. Martins de Carvalho. Tecnologia e socialmente apropriada: muito aletn da questao 

semllntica. Londrina, IAPAR, 1982:22. 
1 ~ Vilma Figueiredo. Produ¢o Social da Tecnologia. In Temas Bisicos de Sociologia e Ciencia Politica. Sao 

Paulo: EPU, 1989. 
17 Amilcar Herrera. Scientific and traditional technologies in developing countries: a contribution to a new 
approach to development, in Chapter 15,ArtAnticipationEncil, S., MarstrandandPage(ed.). Martin Robertson, 

London, 197 5. 
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A tecnologia resulta da produ~OO material e intelectual dos homens em sociedade e ao 

mesmo tempo e condi~OO para a existencia destes. Constituida por rrulltiplas dimensOes 

( econ6mica, politica, ideol6gica e cientifica), a tecnologia e urn produto hist6rico-socia1 

(Herrera, 1975; Figueiredo, 1989). 

A ado~ de wna tecnologia, em detrimento de outras, resulta de urn processo de 

escolha politica, do jogo de poder, no interior das rel<t90es sociais. A percepc;3.o de atributos 

negatives ou positives como caracterfsticas intrinsecas e indissociitveis a tecnologia, sem 

considerar o plano s6cio-hist6rico no qual ela se institui, lhe atribui sentido a-hist6rico. Desse 

modo, mascaram-se interesses e vinculos que a matizam, dissociando-a de sua historicidade e 

de sua natureza politica, enquanto produto social,_ resultado das reta¢es dos homens em 

sociedade. 

A produ~ao social da tecnologia comporta dois processes interdependentes: a) o 

processo de desenvolvimento do conhecimento cientifico e tecnol6gico; b) o processo de 

desenvolvimento da utiliz.ayao das descobertas cientificas e tecnol6gicas. Na sociedade 

capitalista, a associayao do desenvolvimento cientifico ao econOmico constitui o vetor 

essencial do avan~o tecnol6gico. 

Escolha e adofiio de tecnologias - Os estudiosos das tecnologias apropriadas formam 

wn leque de diferentes matizes politicos e clistintas epistemologias; de neoclilssicos a 

evolucionistas, "dos empiristas l6gicos aos dogmiticos das seitas hlndus". Em meio a essa 

diversidade, a aproxirna.yao entre eles restringe-se a similaridade de alguns termos, jli que, do 

ponto de vista explicative, terminologias similares guardam conteUdos muito distintos. t& 

Na perspectiva da matriz evolucionista, as tecnologias nOO sao geradas de maneira 

arbitraria, mas mun detenninado am.biente s6cio-econ0mico e, portanto, sua adapta~o a urn 

outro contexte irli depender da estrutur~ao de condiy5es s6cio-institucionais, visto que suas 

trajet6rias sao demarcadas por mnprocesso hist6rico- de-natureza cumulativa 

Stewart (1978) indica que_ a escolha e ado~ao de tecnologias devem ser efetuadas a 

partir de urn conjWito de caracteristicas relativas a elas pr6prias, que sao: a natureza do 

produto, o uso do recurso· - da rnaq~ for~a· de trabalho especializada e nao 

especializada, gerenciamento, materiais e entradas de energia -, a escala de produc;3.o, os 

produtos complementares e servi~os envolvidos. 
19 

1s A di:fi.ts!o do termo tecnologia apropriada no Brasil, intensificou-se a partir de 1972, apOs a ConferCncia das 

Na¢es Unidas., em Estocolmo, quando foram iniciados os debates sobre o ecodesenvolvimento. 
19 F. Stewart. Macro-Policies for Appropriate Technology: an Introductory Classification. In: F. Stewart (eel.) 

Science and Technology- Lessons for Development. Intermediate Technology Publications, London. 1987. 
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Na perspectiva evolucionista, as dificuldades para escollia de tecnologias estao na 

condi~ao prOpria das que formam sistemas tecnol6gicos, nas varias caracterisricas que aliam 

aspectos positivos e negativos, nos produtos disponiveis, acessiveis, em geral, as camadas de 

alta renda, nos processes e produtos sofisticados (que exigem tecnologias adicionais de dificil 

acesso e alto custo ), na exigencia de m3.o-de-obra altamente qualificada, em process as 

tecnol6gicos intensives em capital e ao mesmo tempo poupadores de mao-de-obra 

Pack (1990) aponta a existfulcia de urn descompasso na forma de apropri~ao das 

tecnologias entre os paises ricos e pobres e formula critica ao postulado de rigidez tecnol6gica 

como determinante dos problemas de adapt~o e propOe a relativiz~o do grau de rigidez. 20 

Assim, ele desloca o foco da escolha tecnol6gica para o usa eficiente e diversificado da 

tecnologia e da composi~ao/combinayOO tecno16gica entre paises e num mesmo pais. 

De longa data, Sachs (1986:146) discute a import§ncia dos governos aprenderem "a 

lidar com as op~es tecnol6gicas" como fator para ''hanno~ao de preocupacQes 

arnbientais, sociais e econ0micas"?1 Na perspectiva de urna revisOO do tradicional processo 

de desenvolvimento que se orienta pela busca frenetica do aumento da produl(3o e do lucro, 

para urn sistema de produ~ao que melhor se adapte as condii(Oes ecol6gicas e s6cio

econ0micas. 

Neste estudo infere-se que a ado~ao e a geray!o de tecnologias, em qualquer context a, 

nao pode prescindir da adeq~ as necessidades sociais. Entretanto, nao sendo estas 

imutave.is e nem tampouco consensuais. No contexto de urna forma~ao social detenninada, as 

necessidades e interesses se diferenciam e se redefinem continuamente sob a for~ das 

rela¢es sociais- e do desenvolvimento tecnol6gico. 

Nos estudos da decada de 70, Carvalho (1982) identificou tres elementos de refer€:ncia 

sabre tecnologias adaptadas: (i) as concep~es de ctmho desenvolvimentistas que propOem 

ajustes na estrutura de produ~ao a partir das inovacOes tecnolOgicas para atender aos 

segmentos sociais em situacao de desvantagem; (ii) as proposi~Oes voltadas para criterios 

estritamente econOmicos ( otimiza~o, custo de geracao ); (iii) as conce~Oes que defend em urn 

projeto social alternative nos marcos da sociedade capitalista 

As perspectivas de desenvolvimento (ger~o e transferencia) de tecnologias 

apropriadas, nos anos 70, abrangiam as seguintes tendfutcias: 

20 H. Pack. Industrial Efficiency and Technology Choice. In: E. Evenson & G. Rains (eds.) Science and 
Technology- Lessons for DrnJelopment. Intennediate Technology Publications, London. 1990. 
21 Inacy Sachs. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. Siio Paulo, Vertice, 1986. 
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1. Crescimenta das criticas sabre a transfer8ncia massiva de tecnolagias dos paises 

avan~ados para os paises pobres; 

2. 0 desenvolvimento tecnol6gico se apresentava (idealizado) como capaz de superar suas 

pr6prias conseqiiencias, pasto que as novas tecnologias poderiam vir a gerar intensiva e 

substantiva criacao de ernpregos; 

3. Experifulcias pontuais a partir da estrutura~ao- de projetos com tecnologias apropriadas 

sem Ievar em consid~OO sua sustentabilidade. 

Herrera (1975) prop6s a institucion~ao da transferfulcia de tecnologia apropriada 

para paises Latino Americanos, com base no estuda de··indicadores s6cio-econ6rnicos e dos 

problemas tecnol6gicos encontrados. Sua propo.sta defende a utiliz~ao de conhecimentos 

locais, a participa.c§.o popular e elege as zonas rurais como prioritarias para essa experiertcia, 

por considerar a necessidade de se concentrarem esforyos em urn setor e pelo fato de se estar 

propondo uma «revolu~ao" no padrao tecnol6gico em fim~ao das seguintes vantagens: 

1. Ser urn ambiente rnais homogffieo, com menos vari<iveis para controlar; 

2. Existir um vazio tecnol6gico em reiacao as demandas dos produtores familiares; 

3. Ter, a producao familiar, boas condi~Oes de se incorparar ao mercada local e por issa 

beneficiar com seus produtos outros segmentos de baixa renda; 

Nesta conjuntura, Sachs (1979) defendia a ado~ao de tecnologias ecologicamente 

aprapriadas e socialmente aceit<iveis por todos os paises e criticava as solu~Oes universalistas 

e as fOrmulas generalizantes, orientando-se para a "ci&tcia do concreto" (resgate de 

experiertcias e particip~ao locais) que promovessem autoconfian~a nos envolvidos. 

Na decada de 80, estudos sabre tecnologias desmistificavarn o papel do se 

desenvolvimento como solucionador de problemas causados por sua prOpria ~a.o - como a 

degrada~ ambiental. No cenario social, a redu~ao da incorporacao da for~a de trabalho ao 

processo produtivo ampliava a empobrecimento de vastos segmentos sociais. Os debates, 

orientados pelos principios do "pluralismo tecnol6gico", enfatizavam a utilizay!o equilibrada 

entre inov390es cientificas e conhecimentos tradicianais da popul~OO atraves da cornbirla¢o 

de ecotecnicas. 

Os debates dos anos 90 relatam o advento de novas tecnologias de base 

micraeletrOnica, biotecnologia e novas materiais e acrescentam novas nuances ao debate 

sabre tecnologias apropriadas ao criticar o risco de uma recomposi~ao artificial nas condi~Oes 

de sustentabilidade destas, pelo que devem ser utilizadas de forma mais realista a partir do 

suporte da organiza_ciio social, credito e integr~o de ~Oes. 
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Tecnologias modernas e tradicionais- No contexto das aceleradas transfo~Oes do 

mtmdo contemporfuleo, a emergfficia de novas tecnologias em vez de tirar de cena o debate 

sabre tecnologias apropriadas, traz revitaliz~. No debate sabre a performance mais 

adequada da tecnologia para as pop~Oes, setores e paises pobres ocorre wna certa 

tend6ncia maniqueista, de situar em campos opostos a tecnologia modema e a tradicional. 

Para os defensores das tecnologias apropriadas, as tecnologias mais adequadas para as 

popul~5es de baixa renda sao as tradicionais. Assim, as definic;Oes de tecnologias 

tradicionais e tecnologias apropriadas assumem o mesmo sentido. 

As tecnologias modernas, por sua vez, a priori, sao consideradas inapropriadas para 

os paises pobres em razao de estarem destinadas para uso em grande escala com a exig6ncia 

de incorpor~ao de grande vohnne de capital, de infra-estrutura industrial e novas 

qualifica~Oes. Considera-se que, se tais caracteristicas as tornam eficazes em seu locus de 

ongem - os paises ricos -, nos paises pobres, p.orem, essas mesmas caracteristicas -

incompativeis com as condiyOes estruturais vigentes - podem ate mesmo criar mais problemas 

do que solu~Oes. 

A introdU900 de tecnologias.-com esse perfil tende a inibir as iniciativas de inovayao 

que sao relevantes no processo de desenvolvimento desses paises, enquanto as transformac;Oes 

bruscas podem promover profundos impactos no plano s6cio-cultural, agravamento do 

desemprego, amp~ da desigualdade social e exigfulcia de wn sistema de edu~ao cujo 

desenvolvimento requer alto custo.22Contudo, em detenninadas condic;Oes, tais tecnologias 

podem configurar novas formas e melli.ores condic;Oes de trabalho, economia de materia

primae energia 

As tecnologias tradicionais, por sua vez, nao podem ser tratadas de fonna a}X)logetica, 

pais em detenninados mementos e contextos assumem caracteristicas menos eficientes no usa 

de recursos naturais (degrad.,OO) e condi\Xies de trabalho danosas (insalubridade). Neste 

sentido, entende-se a necessidade de se buscar uma compati~ao entre tecnologias 

modemas e tradicionais. 

Bhalla (1994) a:firma que a experifficia hist6rica tern demonstrado as possibilidades 

de coexistetlcia entre velhas e novas tecnologias, sem necessariamente envolver a substituic3o 

da velha pela nova, mas pelo estabelecimento de certa complementaridade. 
23 

Tal coex:istfficia 

22 Posi9!o defendida pelos te6ricos dependentistas. 
23 A Bhalla. Technology Choice and Development. In: J.J. Solomon,F. Sagasti e C_ Sachs-Jeanet (eds.) The 

Uncertain Quest - Science, Technology and Development, United Nations University Pres, Tkyo, pp 412-
445,1995. 
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norteia a genese do concerto de technology blending que se refere a integra¢o entre as novas 

e as tradicionais para o desenvolvimento de tecnologias de maior compatibilidade com as 

necessidades dos segmentos mais empobrecidos. Tendo em vista que os «beneficios" da 

modema ci&lcia e tecnologia, nos paises peri:fericos, n3o atinge grande parcela desses 

segment as no meio rural nem no urbana (trickled down). 

Essa percep~ indica que a condi~o para uma tecnologia ser apropriada, nao e 
determinada pelo fato de ser moderna ou tradicional, mas por seus determinantes sociais, 

politicos e econ6micos. 

A ado~ao de tecnologias apropriadas, alem de· perseguir o fato objetivo de achar 

resposta a uma demanda, pode servir tanto ao empresario capitalista, para atender suas metas 

de prodm;:lio e ampli~o de lucros, quanta ao pequeno produtor familiar que busca tecnologia 

acessivel e de baixo custo, compativel com suas necessidades domesticas, produtivas ou 

comunitarias. 

A adocao de tecnologias apropriadas, no Iponl, representou uma critica a desigualdade 

no acesso ao desenvolvirnento tecnol6gico e a tentativa de identificar aquelas compativeis 

com as peculiaridades ambientais da regiao. Mas; aiem disso, implicou na possibilidade de 

apreender novas t6cnicas e saberes que contribuissem para reduzir o esfor~o e aumentar a 

capacidade dos assentados nas suas atividades produtivas, dom6sticas e conrunitarias sem 

abolir as fonnas tradicionais, gerando modific~Oes positivas na vida dos grupos dom6sticos. 

As alternativas construidas envolveram o reconhecimento de que o desenvolvimento 

tecnol6gico lhes poderia ser favoril.vel. Esse prop6sito exigiu, necessariamente, o 

conhecimento das condi~es locais de uso dos recursos naturais e das relayOes de produc;ao, e 

a organiz.ayOO sOcio-cultural e politica das comunidades para executar o processo de pesquisa

ayOO, o que representou de modo objetivo a possibilidade de estruturar altemativas com 

capacidade de continuidadelsustentabilidade. 

No lponi, sob o ordenamento da gesttio comunitdrta, a adoclio de tecnologias 

apropriadas tomou-se instrumento central no desenvolvimento da experiencia com pesquisa

a(Jiio. 

2.4. A gestao comunitaria de tecnologias apropriadas 

A gestiio comunitilria refere-se as competencias locais, devidamente organizadas e 

coletivamente conduz.idas como mecanisme intemo as comunidades capacitando-llies para 
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atuarem como protagonistas de seu prOprio desenvolvimento. Urn conjmto de tecnicas pode 

ser utilizado para estimular a participay§o dos agentes locais na empreitada de seu 

desenvolvimento, com o estabelecimento de novos usos de tecnologias e de energia, a partir 

de suas prOprias determina.c5es. 

Todavia, a capacidade de gestao nao se faz de maneira independente, numa condi~ao 

de autonomia plena H!i que se considerar a necessidade de apoiar a gestfio comunitdria para 

que esta, de fato, amplie sua fo~a e alcance. 

Os elementos que compOem a gestae ( organiza¢0 sOcio-cultural e poJitica, o nivel de 

participa~, as rela¢es de vizinhan~ e a rede de ajuda :mUtua) possuem algwnas 

caracteristicas comuns a diferentes cenas conn.mitarias. No entanto, apesar das similaridades 

das comunidades rurais na AmazOnia, o potencial inerente a gestao se particulariza a cada 

uma delas. Dai a necessidade de flexibilidade na escolha do instrumental e em sua utilizacao, 

de maneira que permita a adaptacao as singularidades de carla contexte _ definidas a partir do 

diagnOstico local. 

No Iporit, a gestiio comunitaria de tecnologias formou o eixo central em tomo do qual 

todo 0 processo de investigacao e acao se mobilizou. As tecnologias irnplantadas foram: 

fogao a lenha de queima limpa; paineis fotovoltaicos; roda d' 3gua e gasogenio. 

Porem, a tarefa de adotar tecnologias no contexte de comunidades rurais de pequenos 

produtores na Amaztmia, considerando o meio ambiente regional e a realidade de urn 

assentamento de refonna agniria, enuncia mUltiples desafios. 

Rodrigues (1991) assinala que a lntrodu¢0 da tecnologia moderna no rneio rural, em 

substitui~ao aos instnunentos tradicionais, pode, em muitos casos, tomar o traballio mais leve 

e produtivo. 
24 

Porem, sem estud.o. e dimensionamento criterioso pod.e transfonnar-se nwn 

fator de expropriayOO/expuls!o e dependertcia de recursos extemos, como subsidios e 

assistfficia tecnica 

Para os parceleiros, as tecnologias apropriadas. necessariamente deveriam possuir urn 

enfoque realista; mesmo assim., muitas incertezas e indeterminacOes sobre a adaptabilidade 

das tecnologias se apresentaram Frente a este tipo de limitacao fez-se necessario debater as 

que poderiam in.cidir em :fimc;ao do uso das tecnologias, mesmo as apropriadas. 

~ 4 Ot.avio F. de Souza Rodrigues. A Rela¢o entre Trabalho e Conhecimento Campon8s - unidade e ruptura. In: 

Cademos CEDES, 2" ed. Papirus, UFMG, 1991. 
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Algmnas questOes debatidas tomaram possivel a percep~o de pesquisadores e 

assentados de que, apesar de serem mais adequadas, as tecnologias niio poderiam atender 

necessariamente a todos os criterios (de custo, desempenho, etc) relacionados por eles. 

Discutiu-se tambem que as tecnologias, alem de estarem sujeitas, em suas 

peiformances, aos limites que atuam no contexte, em termos culturais, sociais, econ6micos e 

ambientais, devia-se levar em considerayao, o fate de, tambem, sofrerem redu~ao ou 

ampli~OO em sua peiformance, de acordo com a :finalidade e as condi~Oes de uso. 

Nas comunidades do Iponi as tecnologias foram orientadas para atenderem as 
seguintes condir;Qes: 

• favorecer a gestao democnitica e participativa ; 

• apresentar potencial de adaptabilidade a realidade local, independente de ser moderna ou 

tradicional; 

• ser de fiicil manut~iio e n3o apresentar dificuldade para manipulacao; 

• funcionar com menor custo em relacao ao tempo de uso; 

• permitir o uso da materia-prima local; 

• ser compativel como ecossistema regional; 

As tecnologias apropriadas ganharam uma conot~o importante para os assentados 

ante a percepcao das possibilidades que apresentavam para: 

• melhorar o padr3.o de vida nas commridades locais; 

• fortalecer e ampliar a capacidade interna dos grupos comunitarios de inovarem em suas 

t6cnicas; 

• estruturar solur;Qes econOmicas e conquistas politicas para as comunidades locais. 

Urn passo fimdamental para se implementar o apoio a gestio commritaria foi obter o 

conhecimento sabre os recursos e meios tecnicos tradicionais, disponiveis nas comunidades, e 

sabre as prAticas e formas de utiliz~ dos produtos locais. 

Para que a implantac§o de tecnologias fosse resultado da participaciio consciente dos 

co:rrnmitarios, foi desencadeado wn extenso processo s6cio-educativo para apoiar os 

mecanismos comunitarios de gest!o. 

2.4.L 0 processo sOcio-educativo para gestio comunitaria de temologias 

As tecnicas e instrumentos operatives do processo s6cio-educativo como curses 

tecnicos, semimirios terruiticos e avaliativos, palestras diversas, produ~ao de rnateriais 
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didaticos (cartilhas, manuais e informativos), em conjunto, permitiram o desenvolvimento de 

~es pedag6gicas direcionadas para gestiio das tecnologias, de assessoria as organiz~Oes, de 

capaci'ta\:iiolfo~ao para prodt1900 e acompanhamento dos grupos dom6sticos. 

0 processo s6cio-educativo foi direcionado para o investimento na capacidade dos 

envolvidos; com base no reconhecimento das capacicia<tes, habilidades e saberes dos sujeitos 

pesquisados, mas, tambem, serviu para a produyfu) de oonhecimentos. 

0 objetivo de arnpliar as habilidades e capacidades dos produtores na gestiio das 

tecnologias foi assegurado atraves da realiz~ao de cursos tecnicos, com repasse, aos usuAries 

e aos responsaveis pelos sistemas, de orient~Oes- basicas sobre o uso da energia, a mecfurica 

dos equipamentos, a instala¢o. e oper~iio dos_ sistemas de produ~ao, bern como 

procedirnentos para efetuar a manuten~ao. 

A assessoria as organizayOes foi implementada a partir de curses de Rel~Oes 

Humanas, de forma~o de lideran~as e da elaboracao de projetos para captayao de recursos. 

Para o acompanhamento/monitoramento dos grupos domesticos, o grupo de pesquisa, 

Tecalt, desenvolveu estudos sabre Etnofannacologia (plantas medicinais) e o sistema 

educacional; realizou cursos de Educacao Popular, Permacultura (integrarao de sistemas 

produtivos), Educa~ Arnbiental, Planejarnento Familiar (saiu::le reprodutiva) e Alimenta.cao 

Altemativa 

0 corYunto de procedimentos que formaram o processo s6cio-educativo foi 

estruturado com a finalidade de criar condi~Oes favorilveis para: 

a) 0 estabelecimento da capaci~olfonnayao dos comunitarios como real intercfunbio de 

saberes, diferindo-se do mero repasse de informa~es massi:ficadas (treinamentos); 

b) A valoriza~ dos saberes dos agentes~ 

c) A fonna~ao de urn usmirio cidadao, conhecedor de seus direitos e deveres; 

d) A concretizacOO da participa~ao democratica; 

e) 0 exercicio de principios de equidade e sustentabilidade de desenvolvimento s6cio

econ01lllco. 

Todas as atividades s6cio;..educativas foram desenvolvidas atraves de dinamicas de 

grupo, com tecnicas de Sociometria que visavam melhorar a aprendizagem e instrumentalizar 

os participantes para fazerem o repasse do contelldo em outros mementos. 

Para evitar que a capacita.cao fosse centrada em uns poucos agentes e provocasse uma 

diferenci~ao negativa no funbito comunitario, optou-se pelo investimento na preparat;ao de 
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fonnadores. Desta forma, os cornunitarios atuaram como agentes multiplicadores dos 

conhecimentos, formadores que buscavam ampliar as bases do processo s6cto-educativo. 

Com base nos estudos sobre o uso de energeticos na ilrea, nas necessidades 

identi:ficadas e na quantidade limitada de recursos - em re~a¥ao a extensOO do assentamento -

parceleiros e pesquisadores efetuaram a seler;ao das tecnologias e dos locais prioritarios para 

receber os servir;os de energia A prioridade foi dada aos equipamentos coiilWlitilrios, tais 

como os postos de sa.Ude, escolas e algwnas familias indicadas pelo coletivo de cada 

comunidade. As tecnologias adotadas foram sistemas fotovoltaicos, fogao a lenha de queima 

limpa, gasogeruo e roda d' agua 

Sistemas Fotovoltaicos - Para efetuar. a implantar;ao dos sistemas fotovoltaicos, 

procedeu-se a realiza~ de treinamento te6rico e pnitico, com instalar;ao dos mesmos em 

conjunto com os assentados. 

Diante dos problemas enftentados. no ambito educacional pelos assentados, pOs-se em 

pnitica urn estudo especifico sabre a questao educacional, analisando-se a sit'll3Y3.o 

pedagOgica, a infra-estrutura e a qualidade do ensino formal Oeste modo foi possivel obter 

subsidios para se proporem altern.ativas tecnolOgi.cas adequadas que pudessem contribuir para 

alterar esta si~o. 

Fogao a lenha de queima J;,pal5 - 0 fogao utiliza. para queima apenas gravetos que 

podem ser coletados no quintal das moradias, elirninando o trabalho de cortar e transportar a 

lenha A combustio e conserv~ao de calor conseguidos, proporcionarn maior eficiencia 

durante a queima da lenha evitando a liberar;ao de ~a (fuligem), que suja as panelas e as 

paredes das habit~Oes, causando danos a saUde. Mas, a melli.or performance do fog3.o de 

queima limpa, em re~ao ao tradiciona.J.. se apresenta no aproveitamento de recursos 

(gravetos), na economia de trabalho, na lirnpeza e na e~ao dos riscos para a sallde. 

A adoctro do fogao a lenha de queima limpa teve grande aceitacao pelos assentados, 

todavia, dais problemas se apresentaram para sua difusOO: a falta de material adequado e a 

habilidade para a construr;io. 0 barro encontrado na area, materia-prima basica do fog!io, 

precisava de mistura, vista que nao apresentava a consistencia ideal e gerava rachad.uras. 

25 Representa uma adapta9i[o tecnol6gica, feita por dois pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas -
UNICAMP, engenheiros mecinicos Gilberto Martins e Tomits Borges, que atuaram como consultores da 
pesquisa-a9i[o no processo de difusao do fogao a lenha de queima limpa junto as familias do Assentamento. 
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Em rel~OO a habilidade de constru~ do fogao, embora todos os colllllilit8rios, 

rnesmo aqueles oriundos dos centres urbanos, soubessem construir fogOes, a estrutura desse 

fogao diferencia-se do tradicional 

A didatica de repasse dos conhecimentos pniticos, desenvolvida pela equipe, 

favoreceu a motiva¢o e o encorajamento para que muitas pessoas se sentissem confiantes e 

come~sem a construir seus pr6prios fogOes. 

No entanto, o processo de di:fusao se tomou muito Iento pela di:ficuldade em se 

encontrar a casca do caraipe (Licania Scabra),26 cuja cinza se misturada ao barro produz urn 

material que e usado na constru~ao do queimador; incentivou-se, entiio, a constru~ao do fogiio 

por pessoas que tivessem fomo e trabalhassem com artesanato as quais passariam a construi

los e a vender e/ou trocar com os demais connmitarios, como altemativa de renda 

Gaseificador a Carviio Vegetal - A incorpora¢<> deste equipamento foi tuna 

indicacao do Programa Tr6pico Umido (6rgao financiador da pesquisa-acao). A despeito de 

nao ter sido inclicado pelos pr6prios usuaries, nos mementos de escollia das tecnologias, como 

as dermis, sua ado~ foi feita a partir de uma oonsulta e discussa.o com os comunitarios, e foi 

aceita '"para fazer uma experiSncia". 

0 gaseificador a carvOO vegetal foi montado com a inclusao de urn motor a combustiio 

intema e urn gerador sincrono para que pudesse gerar energia eletrica, uma vez que a 

concepciio original previa sua utilizacao em sistemas de bombeamento de 3.gua para irrig~ao. 

As alteracoes do projeto inicial do gaseificador, para que o mesmo fosse adaptado as 
necessidades das familias de produtores, implicaram na necessidade de urn controle da 

velocidade do motor durante a variay8.o de carga, mas o regulador de carga encareceu 

substancialmente o sistema. 27 

Os criterios para o uso do Gaseificador foram: a produ~ de carvao pelo grupo 

domestico; a rela~ de vizinhan~a e a proximidade entre os grupos~ a existetlcia de carga 

produtiva e residencial a ser atenclida 

0 equipamento apresentou muitos problemas de oper~o. por erros de fabricru;OO, e 

funcionou por poucas horas em re~ a sua capacidade. Em dais mementos, os pr6prios 

assentados identificaram as falhas e, ate a fil.brica resolver os problemas, eles pr6prios 

efetuaram a construr;io de pequenas p~as. Eles participavam ativamente, discutindo as 

26 Essa B.rvore nao e muito comum na area do lponi, mas e tipica da regiao e muito utilizada nas comunidades 
ribeirinhas para fabricayiio de peyas em argila e fogOes a lenha tradicional. 
27 0 fomecedor optou pelo sistema desenvolvido pela T oca.ntins Equipamentos Hidroeletricos. 
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solm;:5es com os engenheiros e criando estrategias de organizacao dos grupos domEisticos, 

para o uso e montagem dos cillculos de custos como fimcionamento do equipamento. 

Roda d'tigua - esse equipamento foi instalado para atender awn conjooto de familias 

de acordo com os criterios estabelecidos para o gaseificador. Todavia, sua utilidade atendia a 

duas necessidades basicas locais. A primeira era a de propiciar a irriga¢o das areas 

produtivas, e a segooda, fomecer 8gua para usa domestico. Contudo, em razao de ser o 

terreno muito acidentado para coletar a.guas nos igarap6s, tornava-se uma tarefa muito ardua. 

Ambas as tecnologias, o gaseificador e a roda d'agua se restringiam a atender urn 

nUmero limitado de familias: uns tres grupos domesticos para cada equipamento. No entanto, 

como ol:tieto de pesquisa, a ex:peri&lcia permitiu perceber que, no processo de gestae dessas 

tecnologias, os grupos dom6sticos envolvidos promoveram a constitui~iio de uma base 

comunicativa entre todos os agentes. De certa forma, a prOpria dial6tica do processo 

convergiu para proposi\=Oes de solucOes vi:iveis e a conscientizacOO dos agentes de seu papel 

de inovar. 

Portanto, no presente estudo busca-se, principahnente perceber as possibilidades de 

adaptablidade s6cio-cuhural das pop~Oes rurais as tecnologias e a identi:fica.cao dos 

elementos de gestao comunitilria que acionam a procura dessas solu~Oes. 

+ Sintese do Capitulo 

0 presente capitulo caracterizou a pesquisa-a¢o como urn processo empreendido para 

se conhecer a realidade s6cio-econ0rnica, politico-organizativa, cultural e de usa de 

energ€:ticos no I pori Foi orientada par uma analise critica acerca da articulayao entre o saber 

e o fazer comunitiuio, da soci~lio de conhecimentos, numa complexa teia de a~ilo

reflexlio-a~iio, na qual os pesquisadores e assentados, na empreitada da pesquisa, envolveram

se de modo cooperative e participative. 

0 processo de operacionaliza¢o da pesquisa-acao nas comunidades do assentamento 

Ipora foi detineado na perspectiva de que a experieru:iia de escolha e uso de tecnologias 

apropriadas par produtores familiares, possa representar nao apenas uma tentativa de exercitar 

urn experimento sabre variantes do pluralismo tecnol6gico ou urna resposta empirica aos 

distintos est{lgios tecnol6gicos dos sistemas de producao e de servi~s, mas, sobretudo, obter 

conhecimento sobre a clinfunica s6cio-econ6mica e politico-orgarrizativa local e os 

mecanismos de gestae comunitiuia de tecnologias apropriadas. 

- 121 -



Capitulo Ill- Aspectos metodol6gicos e operacionais da Pesquisa-ayiio no Ipora 

Alent do que, entre os prop6sitos da pesquisa-~ao, estava o de fomecer subsidies 

para que os assentados pudessem reivindicar o uso de tecnologias apropriadas no acesso a 

serncos coletivos (sallde, educa900), cuja responsabilidade pertence as instituicOes de 

politicas pU.blicas uma vez que o o~etivo da pesquisa-a~ao nOO era substituir os 6rgaos 

respons{lveis pela prestacao de services de energia, mas obter subsidies para estruturar uma 

metodologia que pudesse ser replicada em outras comunidades rurais. 

Os comunitarios, durante a pesquisa-acao, demonstraram estarem abertos e 

estimulados para adocao de novas tecnologias, antes desconhecidas por eles (gaseificador e 

paineis fotovoltaicos), como eles pr6prios as dernandavam 

No prOximo capitulo objetiva-se particularizar a abordagem no estudo da experiencia 

implementada no Iponi e apresenta-se o quadro que se a:figurava em 1994, a partir da 

real~iio do diagn6stico local, que possibilitou o direcionamento das estrategias de pesquisa 

na area e a estrutur~OO das atividades e dos instrumentais tecnicos para as fuses subseqiientes 

da pesquisa-a_cao.Ao tratar sobre as mudancas ocorridas nas comunidades do assentamento a 

partir da experiencia realizada, busca-se com efeito,dar destaque aos seus aprendizados 

enfatizando para o eng~amento e a participa_cao das comunidades no uso dos recursos e na 

construcOO de solu~es viaveis. 
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~ 

A EXPERIENCIA DE 

PESQUISA-Ac;AO 

NAS COMUNIDADES DO IPORA 

"Mas n6s segundo a Sua [de Deus] promessa, aguardamos novos ceus 

e nova terra, em que habita ajusf:ifa"'.(Pe 3:13) 
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' CAPITULO IV 

~ -
A EXPERIENCIA DE PESQUISA-A(:AO 

NAS COMUNIDADES DO IPORA 

Introdu~ao 

Neste capitulo apresenta-se o resultado gerado pelo exercicio de pesquisa-acao 

realizado nas comunidades do Assentamento Iponi. 0 diagn6stico realizado em 94 forneceni 

contribuicAo para (i) tr~ar, de modo elementar, o padrao de usa de energeticos, (ii) identificar 

as roudan~as geradas pelas a¥Bes de pesquisa-~, em associa¢o com a gestae coillWlitaria 

nas commridades. En:fim, a cena de 94 servirA como base cornparativa para composi~OO do 

quadro analitico-explicativo do processo de gestae de tecnologias apropriadas a partir da 

pesquisa-a¢o no !pont 

Para tracar o referido quadro, o presente capitulo esta assim sequenciado. No primeiro 

item faz-se urn relato que abrange desde a folllla.9ao do Assentamento (1990), ate 1994, 

discorrendo sabre a infra-estrutura de servic;os sociais, a caracte~ dos grupos domesticos 

e das atividades produtivas e o processo de constituica,o de identidades s6cio-culturais e 

organizativas dos assentados. No segundo, apresenta-se o padriio de uso de energeticos nas 

comunidades, e, em seguida, relatam-se as mudam;as no padrao de vida e de producoo 

conumitiuia que ocorreram entre 1995 e o inicio do ano 2000, como resultado da expertencia 

de associa¢o entre gestiio conumitaria e pesquisa-a¢o. 

1. DiagnOstico do Ipor:i do ano de 1994 

Nesta parte sao apresentadas as informay5es obtidas a partir do diagn6stico das 

comunidades realizado em 1994, que servinl de base para anilise comparativa das mudam;as 
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oconidas no Iponi a partir do uso de tecnologias apropriadas e do desenvolvimento do 

processo s6cio-educativo que compunham a pesquisa-acao (de 1995 a 2000). 

l.l.A constituic;io do Assentamento de Refonna Agr:iria lponi 

0 Assentamento de Reforma Agciria Iporli
1 

faz parte do Programa de Reforma 

Agnlria do INCRA e est:i localizado entre os mmricipios de Rio Preto da Eva e ltacoatiara 

(quilometro 127 ao 146 da Am-010). 
2 0 assentamento das fiunilias foi estrutnrado a partir dos 

principios do Estatuto da Terra (Lei n°. 4.504/64; Decreto-lei n°. 59.428/66 e lei n°. 

8.629/93), os quais detenninam que para se enquadrar nos criterios de acesso a condi~ de 

assentado (parceleiro ), o requerente deve ser: 

1) Proprietario de im6vel rural desapropriado que queira explorar diretamente a parcela; 

2) Trabalhador assalariado, posseiro, parceiro, arrendatario ou foreiro que viva ou trabalhe 

no im6vel desapropriado; 

3) Agricultor cujo im6vel seja me:nor que a dimensiio do m6dulo rural regional, ou sua area 

seja comprovadamente insu:ficiente para o seu sustento e de sua familia; 

4) TrabaJhador nrral sem terra 

Na area do Ipora, segundo info~ao dos tecnicos responsAveis pelo assentamento, 

M lotes (m6dulos de terra) para assentamento de 500 familias. No entanto, conforrne consta 

do oficio 571197 do INCRA, estao registradas 811 familias, niunero esse que nao confere com 

o levantado pelo grupo de pesquisa 
3 

No referido oficio consta a re~ de familias residentes 

e tambem muitas outras que jit sairam da area 4 

A partir da data de cria¢o do IporA. o prazo estimado para sua consoli~OO foi de 

quatro anos, a contar do inicio da operacionalizacaD do Plano Agricola de Implantac§o. 

1 Com emissiio em 19.04.90 e formado pela desapropriayao das terras do ImOvel Ipora (Dec. 97.435 de 05.01.89 

eDec. 98.200/27.09.89) e da Uniiio, o assentamento possui 20.929 hil. 
2 A jurisdi!f!iO administrativa do assentamento tern sido m6vel de disputa entre as Prefeituras dos municipios do 

Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Ate meados de 1998 pertencia ao primeiro, ap6s esse periodo sua gestiio passou 

ao segundo; a partir do primeiro semestre de 99 recome;ou a disputa entre os dois municipios. 
3 0 levantamento censitario do Tecalt considerou apenas as familias que residiam e produziam na area. 0 maior 

nUmero de familias assentadas foi alcanyado no inicio de 1999 com 450 familias. 
4 Os tecnicos do INCRA. Wm dificuldades para a atualizar os dados em raziio da rotatividade que ocorre na area. 
Assim, seus dados englobam assentados que niio moram mais na Area, mas ainda constam nas estatisticas. 
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0 objetivo ou missao do assentamento detemrina o incentive a producao de culturas 

olericolas e alimentares para Manaus - maior centro consurnidor do estado do Amazonas - e a 

criayao de condiyOes para a rea.lizayao da autonomia s6cio-econ0mica das familias. 

A constituicao de wna area agricola para o abastecimento de Manarn era wn projeto 

de longa data, uma vez que o abastecimento desse mercado depende da importacao de 

diversos produtos olericolas (cebola, alho, batata). 

0 anteprojeto do assentarnento lponi preconiza que para este empreendimento ser 

bern sucedido, em sua missao, a16m dos recursos para investimento em infra-estrutura, seni 

necessaria promover a assist6ncia tecnica continua e o acompanhamento atraves de pesquisa 

agron.Onnca 

Os estudos especificos, que constam do Anteprojeto, nao continham infont13COes 

suficientes para identificar as necessidades concretas das populayOes que forrnaram o Ipori. 

Ao contrario, estas constituiam uma grande incOgnita para os tecnicos do INCRA 

Para a implant~o do assentamento lponi foi montada uma infra-estrutura minima 

para o recebimento das familias. Estas se cadastravam junto ao INCRA e em seguida eram 

encaminhadas para a area Notadamente, a aplic~o dos recursos do Programa de Reforma 

Agdria no Iponl foi orientada por uma concepyao geral de necessidades a serem atendidas no 

assentamento de po~5es. 

Inicia-se agora a amilise das condiy5es de infra-estrutura existentes no assentamento a 

partir do acesso a hens e serviyos sociais, ap6s quatro anos de sua fimd~iio (1990-1994). 

1.1.1. A caracteriza~o da infra-estrutura do Assentamento Iponi 

A parte rnais onerosa e mais di:ficil de ser concretizada, da refonna agniria, 6 a oferta 

de condiyOes para o uso da terra Esta requer a mobiliz~ao eficiente de mecanismos 

administrativos, incentivando e possibilitando a particip~ao da red.e de instituicoes 

vinculadas ao assentamento, com especial destaque para as de assist6ncia tf:cnica. 

Para Ribeiro, o assentamento e a "terminalidade da reforma agniria enquanto 

processo" (p.l35). 
5 

Porern, assim nao tern sido em termos de assegurar para os produtores as 

condiyOes de produyOO e de serviyos e hens sociais em todos os niveis. Com efeito, a 

5 N. de F. Ribeiro. Caminhada e Esperano;a da Reforma Agrfui.a - A questao da terra na constituinte. Rio de 

Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1987. 
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problemRtica do Ipor{l, em 94, era similar a de outros assentamentos na regiOO. Mas, tanto a 

busca de resposta para a situa~ao constatada,. como o tipo de alternativa empreendida, 

resultaram em mudarwas na trajet6ria do assentamento. 

Em 1994, havia no Iponi 215 farnilias assentadas, formadas par segmentos de 

pequenos produtores da regiao (ribeirinhos, extrativistas) e de migrantes (posseiros e 

trabalhadores rurais). 

As famllias, ao chegarem, eram alocadas na Vila Seis de Janeiro e Vila Maruipolis 

( conjtmtos habitacionais construidos pelo INCRA) e, aos poucos, iam se deslocando para seus 

lotes. Em 1994, foram constituidas sete connmidades: 6 Castelao, Mam'lpolis, Maroaga, Nossa 

Senhora da Conceir;§o, Nova Uniao, S. Sebastiao do Miriti e S. Jorge. 7 

A fase de implantacao do assentarnento marcou urn tempo de nruitos esforr;os para a 

realizaciio das atividades produtivas dada a precariedade das fami1ias ao chegarem e a 

limitada infra-estrutura existente. As liderancas das comunidades da area declararam, que 

apOs a implantar;a.o do assentamento, a parte mais dificil foi a articulacOO com as instituir;Oes 

de apoio, assim como a obten~ do engajamento e participar;iio dos pr6prios assentados no 

processo de organizacao do assentamento. 

A assistincia a salide- No Ipora, as condir;Oes de temperatura, mnidade e cobertura 

vegetal, associadas as distfulcias entre os ramais e estradas e a precariedade da infra-estrutura 

de assist&1cia a sallde, favorecem a incidfficia de doencas tropicais como a malaria. Embora 

n3o haja estatistica da FundacOO Nacional de Sa.Ude - FNS, os casas de pessoas doentes de 

malaria atingirem indices alannantes na area 

Para o assentamento dos grupos domesticos na area do Iponi foram instalados nas 

vilas dais Pastas de SaUde. Os services prestados pelos pastas restringiam-se aos cuidados 

curatives bitsicos; aplic~ao de inje~ e services laboratariais. Mas a precariedade nas 

condir;Oes de :ftmcionamento como a falta de material, equipamento, pessoal qualificado, e de 

energia eletrica para o :ftmcionamento da estufa e do refrigerador, inviabilizava a manuten~ 

de vacinas e a esteriliza~o dos equipamentos medicos, foryando o fechamento dos Postos par 

longos periados. 

0 AssociayOes de moradores de acordo com a proximidade das moradias e da identifi~o de interesses s6cio

culturais e politicos. 
7 Notava-se wn crescimento do nfunero de familias que afluiam para a area (em media 5 familias por m&). 
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Em 1994, o Intemato Rural8 do Curso de Medicina - VA, mantido por tres anos na 

area, realizava atendimento, orienta{:OO e atividades educativas de medicina preventiva com a 

popula~ao local. Toda~ muitos problemas limitavam o acompanharnento das farnilias, tais 

como a extensao da area, o nfunero de pessoas, as moradias distantes entre si, entre outros. 

Esse trabalho desafiava sobremaneira os estagiarios e contava como apoio dos comunitarios. 

Em rel~ao a saU.de, muitas situa.cOes tomararn-se corriqueiras, tais como partos de 

nsco somente acompanhadas par parteiras e casas de acidentes e doenyas graves sem 

assistencia Os centres urbanos mais pr6ximos para se conseguir algum tipo de assistertcia sao 

a sede do municipio de Rio Preto da Eva, que dista 50 km do assentamento, ou a sede do 

rrnmicipio de Itacoatiara, com dist§ncia superior. 

As divergertcias com o Prefeito de Rio Preto da Eva, em 1995, inviabilizaram a 

continuidade do Intemato no local. Os assentados fizeram d.iversas gest5es jlUlto ao chefe do 

poder executive que se negou a qualquer negociayao, inclusive detemrinando o corte de 

recursos para a area. 

0 conhecimento tradicional sabre plantas curativas (chas, l.nlgO:entos, ernplastros) 

permitia aos assentados enfrentar os problemas de saU.de acidentais e as doen~as tropicais. No 

entanto, se gera~Oes anteriores desbravaram a selva amazOnica sem qualquer forma de 

assistencia a saUde, nos tempos atuais, a populavao seja nativa ou rnigrante, confere 

importilncia crescente a atenl(fio medica, principalmente as popula_cOes que j:i viveram no 

meio urbana. 9 .Aiem do fato dessas popul.acOes terem o direito de reivindici.-la 

A gravidade da situacao de assist€ncia a saU.de se acentuava, tanto pela falta de 

recursos locais para atendimento, quanta pela insuficifficia do sistema de transporte que 

d.ificultava os deslocamentos dos assentados. 

0 sistema de transporte - A microrregiao na qual est:i situad.o o Iponi e estrategica 

para sua missao de tomar-se uma area de produc3o de hortifrutigranjeiros para o mercado de 

Manaus, do qual dista 140 Krn. 0 acesso a 3rea pode ser feito via terrestre ou fluvial. 

0 acesso terrestre e feito pela rodovia pavimentada AM-010, que faz lig~o com a 

capital e com os municipios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Urucar:i - situacao 

extremamente favor:ivel em rel~ao as outras localidad.es do Estado. 

8 Estagio curricular realizado pelos finalistas do curso de Medicina no meio rural por urn periodo de 6 meses. 
9 Nas areas interioranas o ninnero de medicos por habitante e muito inferior ao indice recomendado pela 
Organizayiio Mundial de SaUde, de um medico para mil habitantes. 
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Por via fluvial, o acesso 6 feito atraves do Rio Prete da Eva, afluente da margem 

esquerda do Rio Amazonas que, nos Iimites do assentamento possui condic5es de 

navegabilidade para embarcac5es de pequeno porte em qualquer epoca do ano. 

Se a Iocaliza~ do Iponi e estrategica, a preciria situacao do transporte na il.rea, ate 

1994, de certa maneira anulava as vantagens da proximidade. A escassez de transporte 

dificultava o deslocamento, no interior do assentamento, em todos os sentidos, principabnente 

para o transporte de insumos, equipamentos e produtos. A situ~a.o relatada tomava critico o 

escoamento dos produtos para mercados e feiras, num serio entrave a consecucao da 

propalada ''vocacao produtiva" do assentamento. 

Apenas urna linha de Onibus circulava na area do assentamento no trcYeto 

Mamlpolis/Rio Preto da Eva/Manaus. 0 trafego na Mea era limitado a via principal, l.Ul1a vez 

que muitos ramais eram intransit:iveis, de maneira que, ate mesmo a ida das crian\<15 a escola, 

ficava comprometida 

0 sistema educacionnl - A situa~ao de escolarizacao e a deficiencia do processo 

ensino-aprendizagem eram alvo de serias preocupacoes dos parceleiros, que identificavam os 

seguintes problemas: 

1. A falta de ensino de 1°. Grau (Sa. a 8 a. Serie) e 2" grau; 

2. A necessidade de realizar atividades produtivas e/ou dom6sticas durante o horitrio de 

fimcionamento da escola; 

3. 0 nao :funcionamento das escolas no tumo da noite; 

4. A falta de transporte escolar; 

5. A dificuldade de acompanhar o ano letivo por parte das criam;.as que em idade bastante 

precoce precisavam trabalhar na agricultura. 

0 grau de escolaridade dos assentados em idade adulta, apesar de acusar indices 

similares ao de outros segmentos rurais de baixa renda do pais e da regiao. indicava a grave 

situ~ao de escolaridade destes produtores. Em 1994, cerca de 44% dos assentados nao 

possuia o prinuirio complete e 20% nao sabia ler e nem escrever (Gnifico 01). 

Diante da situacao adversa, a escolariza~lio dos filhos representava grande conquista 

para as familias do Iponi A oportunidade de estudar era wn privilegio que a maioria dos 

produtores nao tivera, seja pela falta de escolas no local onde viveu a in:fiincia, ou por terem 

comeyado a ajudar os pais no trabalho agricola em idade escolar. 
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No Levantamento realizado, a escola era apontada pelos assentados como urn fator 

essencial para a melhoria de vida Entre os adultos, 53% afirmaram ter interesse de estudar , 

anseio que naquele momento nao podia ser atendido, pois nao havia na area cursos de 

AJfabetiza~ao de Adultos e nem cursos notumos. A possibilidade de realizar cursos noturnos 

era considerada remota devido a fait a de energia e transporte no referido local. 

Cl Nao sabe ler 

IJ sabe ler e escrever 

0 1" grau incompleto 

0 1" grau completo 

1!12° grau incompleto 

0 2° gr au completo 

Ill Superior incompleto 

0 Superior completo 

Gratico 01 - 0 Crau de Escolaridade dos Produtorcs no lpon'l 

(fomc: Grupo de pesquisa Tccnologias Allcrnativas- Levantamento s6cio-economico. !994) 

Em 94, entre as criancas de 5 e 13 anos de idade que viviam no assentamento, em 

torno de 21% ficou sem estudar. 0 percentual de crian~as que nao estavam frequentando a 

escola, apesar de estarem matriculadas ou em idade escolar, oscilava de acordo com os 

periodos do ano . Durante as rases de producao, que exigiam maior esforco do grupo 

domestico, o percentual tambem se elevava 

Dentre as situacoes que geravam a reducao da frequencia escolar, os pais, alunos e 

mestres apontavam a falta de transporte para percorrer as distancias entre escola e 

comW1idades. A precariedade das instalacoes fisicas e o nfunero limitado de escolas 

agravavam e ate mesmo inviabilizavam a permanencia de algumas familias na area. 

Em alguns casos, para conseguir o acesso a escola para seus filhos, as familias 

sujeitavam-se a fragmentacao do grupo domestico. As maes iam para as cidades pr6ximas, 
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acompanhar os :fillios que freqiientavam a escola, enquanto parte da familia continuava no 

assentamento. 

Para equilibrar a situa~OO familiar, os membros deslocados para a cidade ~am 

obrigados a se inserir no mercado de trabalho urbana. Essa altemativa, adotada por alguns 

grupos, trazia inUmeros problemas de ordem familiar bern como incidia no aumento das 

carencias materiais. Com a insercao no mundo do trabalho urbana, o retorno ao meio rural 

lhes parecia uma altemativa pouco atrativa, mesmo diante das dificuldades da cidade. Atem 

disso, ocorria tambem a saida dos que haviam :ficado na area rural para se jlliltarem a sua 

familia que se radicara na cidade. Os jovens que passavam pela escolariza{:lio dificilrnente 

queriam retomar ao "trabalho pesado no cabo da enxada". 

Urn outro fator concorria para arrefecer o animo de muitos pais que tinham filhos 

matriculados em escolas no Iponi: dentre as crian~ que estavam :freql1entando regularmente 

a escola prevalecia urn baixo rendimento escolar, gerado, em parte, pelas di:ficuldades de 

aprendizagem. No plano didatico pedag6gico, alem da falta de programas de capacital'il<l para 

os professores, as escolas da 8rea apresentavam carertcia de material didatico. Elevado 

nUmero de criancas encontrava-se na si~ao de repetOOcia au estava com relativa defasagem 

entree a idade escolar e a serie que cursavam 

Em 1994, das seis escolas existentes na- area apenas tres estavam em :funcionamento. 

Em todas o ensino seguia o regime multi-seriado, ou seja, as series eram lecionadas 

simultanearnente, da alfabetiz~ a 48 s6rie. Esse regime de ensino produzia muitas 

insatisf~es nos professores, pela sobrecarga de trabalho, e nos pais que apontavarn a 

exist&lcia de uma grande defasagem na fo11t1a9ao escolar de seus filhos, a:firmando: '"0 meu 

filho quando chegar na 4a serie feito aqui, se for para Manaus fazer urn teste para o ginasio, 

nao vai passar" (AT.); ''0 multi-seriado nOO funciona e-nao eo suficiente para o aprendizado 

das crianyas". Havia a percep¢<>~- entre eles, de que a escola deveria tarnbem praticar urn 

ensino que orientasse as crian~as sabre a realidade local. De modo oQjetivo eles 

reivindicavam que a escola se tomasse mn esp~o- de capacitaca.o para os pr6prios 

agricultores. 

Os professores que trabalhavam no assentamento recebiam uma remuner~ao muito 

inferior ao patamar salarial pago aos do meio urbana. Os baixos sal8rios obrigavam-nos a 

exercerem atividades agricolas- ou outra subsidiaria para obter renda e ajudar na manutenc;ao 

do seu grupo domestico. 
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Os problemas entre pms e professores eram bastante freqiientes em muitas 

comunidades da area Os mestres. enfrentavam muitas acusa~Oes e questionamentos sabre sua 

competencia profissional, em fim~ao dos problemas escolares dos alunos e se defendiam 

cobrando dos pais a prioridade de apoio aos estudos dos filhos. Muitas familias relatavam que 

os seus problemas internes e/ou com os professores fizeram com que os estudos das cri~as 

fossem interrompidos. 

0 fato e que, apesar do professor, em geral, representar urna autoridade muito 

respeitada pelos demais agentes no funbito comunitario, naquela corYuntura eles eram 

apontados como culpados pelos pais e vice-versa, pois, o patarnar de organizay§o vigente nao 

possibilitava que o enfrentamento dos problemas da escola fosse assumido de forma coletiva 

Os profissionais, vinculados as instituir;Oes que tratavam os assentados com descaso, 

sofiiam acusa.coes pela situacao vigente. 0 tipo de rela.cao mais horizontal e interpessoal 

existente no assentamento contribuia para que a responsabilizar;ao pelos problemas 

desaguasse nos agentes mais pr6ximos. Assim, o professor deveria responder pelas 

defici&.cias do sistema educacional eo agente de sallde pela falta de material no Posta. 

Uma parte da pop~ao que rnigrou, viveu em trfuJsito sem moradia :fixa, como 

popula.cOO flutuante, num tempo que variou para cada wna. Neste transcurso as crian~as 

entraram e sairam de escolas sem poder realizar seus estudos satisfatoriamente. Como varias 

pessoas narraram, muitas familias viveram em localidades sem escola ou onde a mesma havia 

sido inaugurada sem de fato comeyar a funcionar, pela falta de professores. 

A situa.c:ao da educ~ao que imperava, em 1994, no Iponi, podia ser apontada como 

uma. situac8.o predominante na maier parte das corrnmidades da AmazOnia Na trajet6ria, 

muitas vezes incerta, a forr;a de trabalho de cada membra tornava-se indispens3.vel para a 

manuten~ao do seu grupo, de tal modo que nao lhe·permitia optar pela formacao escolar como 

prioritaria 

A experiertcia de transfo~o dos sistemas de produr;ao e, por conseqiiencia, do 

modus vivendi das familias que abrangiam 65% dos produtores da area, alem de dificultar o 

acesso a escolarizacao, por exigir mais trabalho do grupo domestico, tambem ampliava a 

necessidade de outras formas de apoio a producao. como a assistfficia tecnica 

Assistincia Ticnica - A assistencia U:cnica aos assentados no lponi esteve ate 1994 

sob a responsabilidade do Institute de Desenvolvimento Agropecu8r:io do Estado do 

Amazonas - IDAM e da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias - EMBRAP A 
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T odavia, esta assist6ncia n§o transcorria de forma sistetmitica, os produtores queixavam-se da 

falta de apoio e orien~ao para trabalhar com determinadas culturas (laranja, cupu~u, entre 

outras) como prop6sito de comercializa-las. 

A trajet6ria anterior a chegada no assentamento e a passagem pelos centros urbana 

havia, em certa medida, diluido a origem '"rural" de alguns assentados reduzindo-a a um saber 

residual. Diante das peculiaridades da regiao, essa condic;ao se tomava complicada, pais o 

manejo dos recursos de fauna e flora era tratado com tecnicas pouco adequadas, grandes 

desmatamentos e pniticas restritas de-extrativismo vegetal. 

A assistencia tecmca deveria, segundo os assentados, propiciar o acompanhamento 

nos tratos culturais, assim como desenvolver atividades de capacita¢o dos agricultores e 

pesquisa agronOmica, para ampliar o grau de conhecimento das culturas e do manejo da terra 

Dentre as principais di:ficuldades enfrentadas.na.3rea para o incremento e a arnplia¢o 

da produc;ao, 49% dos produtores indicou a inoper3ncia da assistfficia tecnica e da pesquisa 

agron6mica, seguidas pela falta· ou insuficiencia de credito e outras fonnas de :financiamento 

para o desenvolvimento das atividades produtivas, apontadas par 36% dos produtores. 

Recu.rsos crediticios - No funbito da politica agricola do estado, o credito subsidiado 

foi, historicamente, privilt!gio dos grandes produtores. No entanto, atualmente, as diferentes 

formas de credito sOO consideradas- pelos produtores assentados, instrumentos indispensaveis 

para viabilizar a produyao (Quadro Explicative 04). 

Quadro Explicativo 04- Form.as de Credito para Assentamentos Rurais 

Os parceleiros possuem direito a uma linha de credito especifica para clientes de refonna agraria: o 

Programa de Credito para a Reforma Agraria (PROCERA), que assim como o Fundo Constitucional do Norte 

(FNO), tern como agente credor o Banco da AmazOnia. 

A partir da implanta¢o do assentamento do INCRA, os assentados se habilitam para recebimento de 
creditos de fomento/alim~o, custeio e investimento. 0 valor fomecido, acrescido dos demais investimentos 

feitos pelo 6rgao naquela area, sera ressarcido pelos assentados ao INCRA No periodo de emancip~o, os 
tecnicos do INCRA totalizam os investimentos efetuados e estipulam o valor final das presta(,Xies, consolidando 

a titula~ das terras, num periodo que varia entre 10 a 15 anos. 

Os credi.tos de implantaijkio, fom.ento/alimentayOO e habitayiio, provfun de recursos do oryamento do 
INCRA que se torna tam bern agente credor. 0 credito de fomento/alimen~o visa a manutenylio da familia, nos 

primeiros meses de instalagao no assentamento e aquisiyao de instrumentos de trabalho. 0 credito habita¢o, 

pago no primeiro anode implantru;ao do assentamento, destina-se a construyao das habitayOes. 
0 credito de Investimento concedido via cooperativa, associay&s ou mesmo individualmente serve para 

montagem da infra-estrutura produtiva e sua operacionalizayao (proteyio, recuperayiio do solo, implantay.[o de 
culturas permanentes ou de ciclo de longa durayio, const:ruyao de cercas, aquisiy{l.o de animais de criayio). 
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Para conceder cr6dito aos assentados, o 6rg8.o financiador determinava crit6rios nos 

quais os produtores precisavam se- enquadrar, tais- como o tipo de produto e a forma de 

pagamento. No entanto, quando o produtor recebia o recurso do credito, ele se deparava, 

muitas vezes, com urn montante de recurso insuficiente para viabilizar a producao, fazer o 

beneficiamento e a comercia.liza¢o dos- seus produt-os- eu- aumentar-Ihes a escala 

0 objetivo do cr6dito fomento/alimenta¢o, de desencadear a produ~ao nos 

assentamentos, mostrou-se pouco eficaz. A ilecessidade de alimentar a familia durante o 

periodo transcorrido entre o ingresso na terra e- a- obten~- da primeira colheita, for~va os 

parceleiros a usarem o recurso de fomento para subsistertcia 

As fonnas de cr6dito de custeio (financiamento de culturas anuais) eram criticadas 

pelos assentados pela falta de: estrutura de annazenagern, estudo de mercado e ap01o na 

comerciali~OO e das condi¢es necessarias para wna "boa venda" dos produtos. 

Apesar da existfutcia de vitrias formas de servi~o de credito e linhas de atendimento 

especial para assentados, em 94 apenas poucos deles foram contemplados. 0 nivel de 

producOO e o tipo de produto adotavam criterios que excluiam rnuitos produtores. 

Os produtos dos assentados destinavam-se aos mercados e feiras dos bairros populares 

dos municipios pr6ximos, para as trocas inter/intracomllllidades, e, principalmente, para 

atender as necessidades do seu prOprio grupo e de outras familias de baixa renda no meio 

urbana. Nessa condil(iio, as di:ficuldades que enfrentavam, aiem de atingirem seu prOprio 

grupo, afetavam tambem outros comunitiuios na prOpria area e a infuneras farnilias nas 

cidades. 

Habit(lfiW - Para o recebimento das farnilias dos produtores no assentamento, foram 

construidas trinta e nove habit~Oes pelo INCRA que formaram a Vila Seis de Janeiro e a Vila 

Marulpolis. 
10 As famllias permaneceram nas casas das- Vilas ate o recebimento do credito 

habitacOO (usado para montara moradia no lote). 

Ate setembro de 94, do total de duzentas e quinze familias residentes, apenas 100 

ha\oiam recebido o credito habit~ao. A moradia e o espaco que abriga a familia e seus 

agregados, o conjWlto dos membros que ai residem e onde se fonnam vinculos afetivos e de 

auxilio :funcional. 

10 As vilas distam entre si 22 Km e se destinam tanto aos grupos domesticos como aos tecnicos das instituiyOes 

(extensionista.s, pesquisadores) que trabalham na area.. 
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A con:figurac3o das moradias no assentamento, para alem de atender a necessidade de 

abrigo exigido por cada grupo domestico, caracterizava-se pelo anseio do grupo de possuir 

urn "tapiri decente para morar, receber os parentes e os amigos e mesmo fazer wna festa uma 

vez ou outra (assentado)". Desse significado derivou o papel atribuido pelos grupos ao 

conforto domestico; entre outras eles indicavarn as "facilidades" patrocinadas pela energia 

eletrica 

Em compar~ao com o padrAo urbano, as moradias no Iponi formam ambientes 

pequenos servem para abrigar uma media de 5 pessoas por grupo domtSstico, com 70% deles 

vivendo em habit~Oes com ate 3 cOmodos. 

As caractertsticas da moradia e seu entomo sao indicatives importantes para a 

percepcao da trajet6ria de vida, da posicRo politica, das relacOes comtmitarias e das relacOes 

intemas ao prOprio grupo .. Para. a maior parte dos assentados a casa prOpria representa uma 

vit6ria diante das privay()es jit vividas. 

No plano intemo, a manutem;ao· de objetos de decoracao de confe~ao prOpria, com 

material das cercanias, caracteriza indicadores de ordem estetica que, ao mesmo tempo em 

que sao funcionais ao grupo, portam significados simbOlicos sobre sua identidade sOcio

cultmal. A parte extema das·casas, em sua maioria, sao pintadas com cal No qlrintal (3rea que 

circl.ttlda a casa) sao cultivadas pequenas hortas- com plantas medicinais e hortalicas para uso 

do prOprio grupo. 

No Iponi observou-se que, do total de 58% das moradias que apresentam boas 

condicOes (pintura, por exemplo), 38% tern entre urn e dois anos de constru¢0. A 

conserv~ao das moradias estit mais associada ao tempo recente no assentamento, ao pouco 

uso dos materiais do que a cuidados excepcionais. 

Em 94, registrava-se a- existimcia de- 24,8% familias de rec6m chegados de outras 

regiOes ao assentamento. Este :fato re:fletia em alter_R\:Oes no padrao de habitacao do 

assentamento. Enquanto 80% das constru¢es no meio rural, na regiao Norte, eram de 

madeira, no Iporit apenas 69% das m.oradias eram desse material. 

0 padrao habitacional possui detenninantes hist6ricos, s6cio-culturais e econOmicos, 

tais como: 

• A disponibilidade e as qualidades pr6prias dos recursos naturais locais como palheiro para 

cobertura, madeira para o assoalho e para as paredes; 
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A necessidade de abrigo adequado as condiyOes ambientais locais como o regime de 

chuvas e a elevada umi.dade do ar (em media 90%); 

0 conhecimento das tecnicas tradicionais de construcao das populacOes caboclas, o uso de 

palha, cip6s e das variedades de mad.eiras; 

Os custos econOmicos no uso de urn material em rel~OO a outro disponivel, como no caso 

das construyOes de alvenaria, por exemplo. 

Alem dos deterrninantes citados, tambem influi na escollia do tipo de moradia o 

acesso ao cn~dito habitacao ou a outros tipos de-subsidio: Outross:im, a partir do momenta em 

que os produtores estao na terra verifica-se urn certo grau de seguranca de posse, de investir 

tempo e esforco para melliorar a moradia eo late, enquanto unidad.es de producao agricola 

Unidades de produfiiO agricola - A estrutura- espacial dos assentamentos, formada 

segundo os parfunetros do INCRA, implica na divisao_ em m6dulos, com run late para cada 

grupo dotnestico. A parcela de terra cedida para cada familia assentada, par suas diferentes 

funcOes (produtivas e habitacionais), assume o estatuto de-unidade de produy§.o agricola. 

A forte liga¢0 dos assentados com a terra, em funcOO da condicao hist6rica em que 

obtiveram acesso ao "seu Iugar", fez com que eles atribuissem urn valor simbOlico aos seus 

lotes o qual vai aiem de consideril.-los como meio de produc;:fuJ. 0 acesso a terra, a formacao 

das tmidad.es de producOO agricola significam tanto a satis~ao de uma necessidad.e quanta 

uma conquista para os grupos domesticos. 

1.2. A caracteriza~io dos gm.pos domesticos e das atividades produtivas 

No estudo, o usa do termo "grupo dotnestico" para designar a unidade familiar, toma 

como referfficia a concepcao de que entre esses produtores, a familia compreende nao apenas 

os membros com tacos consangiiineos, mas o grupo domestico-familiar. Considera-se que 

todos aqueles que partilliam o espa~o dorOOstico, do conviviolafetividade comum e cooperam 

no esfor~o laboral para subsistertcia do grupo instituem-o· grupo dotnestico-familiar. 

Antes da cria~ao do Assentamento habitavam na area sessenta grupos domesticos. 

Eles perfazia.m, em 94, 28% de urn total de duzentas e quinze familias assentadas. A partir da 

regularizacao da area, a permanencia desses grupos jci residentes foi garantida pelo 

cadastrarnento junto ao INCRA 
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Em 94, havia o seguinte perfil em relaQiio a origem dos grupos domesticos: 38,8% de 

parceleiros eram oriundos de municipios do prOprio Estado e 13% da capital, Manaus; entre 

as familias advindas de outras regiOes, 22,4% eram de outros estados da regiao Norte e 25,4% 

de outras regiOes do pais, num percentual de 19% do Nordeste. 

Os assentados de origem camponesa, explicam que a causa do deslocamento do local 

de origem para o assentamento foi determinada pela "falta de terra prOpria". Dentre os 

assentados de origem urbana, a maior parte veio habitar no assentamento em razao da 

dificuldade de inseryRo no mercado de trabalho nas cidades. Eles justificavam sua vinda pela 

''falta de emprego em Manaus", "\rontade de rn.udar de ramo, investir no futuro", «a profisslio 

[de vidraceiro] n!o clava mais·'', "recebia urn salario e nao dava mais". 

Segundo a declarayao dos entrevistados, a condicao de assentado implicava na 

expectativa de mudancas, de melhoria das condicOes de vida em re~ aos desafios que 

haviam enfrentado nas cidad.es onde ficavam sujeitos ao desemprego e a fa.lta de morad.ia 

prOpria Assim, ao concluirem que a melhoria nao se concretizava de modo satisfatOrio, a 

alternativa era "colocar ope na estrada"- rotativid.ade. 

Em 94, em razao das condicOes vigentes no !pori registrou-se wna rotatividade de 

familias de cerca de 10% aa. Esse movimento dos produtores de uma area para outra ocorria 

pela esperanca de construir uma vida mais estRvel, rnais-segura 

Havia no Ipor:i urn grande contingente de recem chegados com 45% das familias 

residindo na area hli rnenos de dais anos. Destes, muitos nao chegaram. a ocupar as casas nas 

vilas pois foram encaminhados diretamente aos lotes que estavam desocupados - pertencentes 

a familias que haviam saido. Esse tipo de posse ocorre atraves do repasse, compra ou troca 

das benfeitorias do lote. 

Ap6s a chegada das familias· na area, em :funyao do ciclo da natureza, fazia-se 

necessiuio aguardar alguns meses para obter a primeira s~. para que as culturas perenes 

come9Msem a produzir. Para comercializar, era necessaria urn tempo de espera maior. Para os 

assentados vindos de outras regi.Oes, esse tempo apresentava muitos desa:fios, entre eles, a 

necessidade de conhecer os ciclos da natureza, de aprender. sabre o usa dos recursos naturais e 

de adaptar-se ao meio ambiente local. 

No desenvolvimento das atividades produtivas os assentados enfrentavam 

quotidianamente urn conjunto de. dili.culdad.es, como: fa.lta de assistfficia tecnic~ condicOes 
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inadequadas para comerciali~ao dos produtos, ausencia de credito; necessidade de 

equiparnentos; e, carencia de infra-estrutura (energia, 8.gua/
1 

transporte). 

Diante desses desafios eles acionavam seus conhecimentos para criarem condi~Oes de 

adaptar;ao a nova realidade, ao inventar novas fonnas de apropria~ao dos recursos, ao dominar 

as tecnicas conhecidas pela gente do local, ao apreender os ritmos locais ctYo tempo natural 

apresentava nuances diferentes do tempo de rel6gio (refert'!ncia ao tempo da sociedade 

urbana-industrial). 

Durante o referido pertodo, esses grupos en:frentaram muitas tensOes em face do 

desconhecirnento das formas de uso dos recursos, das tecmcas de trabalho e da falta de in:fra

estrutura adequada na area. Esse tempo de espera era intoleritvel para muitos que buscavam 

urna "melhoria mais rilpida". 

Em 1994, por nao terem conseguido a melhoria almejada, 15% dos grupos de 

assentados tinham a pretensiio de sair do assentamento. Do total de grupos residentes 10% a a 

concretizava a saida em busca de· novos rumos. Dentre os que pensavam na saida do 

assentamento como altemativa, a. falta de infra-estrutura (a assistencia a saiide, a falta de 

energia eletrica e de escola de 2°. Grau) era apontada por 18,52% como fator objetivo que 

inviabilizava a permanencia de seu grupo no local. Reconheciam que poderiam aprender a 

dominar em pouco tempo as· particularidades do- meio ambiente, mas a falta de infraestrutura 

(de responsabilidade das instituicQes pUblicas) estava alem de seus dominios. 

Apesar de reconhecerem a precariedade da infi:a-estrutura existente, 85% das familias 

locais defendiam a pennanfficia como melhor altemativa Do total de familias assentadas, 

82% indicava a falta de energia eletrica e de ilgua como a principal dificuldade na ilrea 

Entre os que preferiam permanecer no Iponi era comum a ~ao de que as 

condir;Oes de vida no assentamento eram melliores elou apresentavam maiores possibilidades 

de mellioria do que a s~ que. tinham enfrentado em momenta anterior a chegada na area 

A decisao pela permanen.cia era fruto da constata~ de que seu grupo havia obtido certa 

elevar;ao no padrao de vida ap6s a chegada ao assentamento (21%) ou pela possibilidade de 

voltar a trabalhar na agricultura (13%). 

De certa forma, para esses assentados, o retorno a terra nao implicava wn momenta de 

nostalgia de urn born tempo vivido "na roca". Ao contnlrio era marcado pelo "desejo de 

11 Apesar da existfucia de muitos cursos d'ligua na area (rio e v8rios igarapes), o terreno emuito acidentado. A 

agua para uso domestico e para a irrigar;Ao das culturas precisava ser transportada em ladeiras ingremes. 
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buscar esse tempo born, sempre projetado, para o futuro".
12 

0 ingresso no assentamento era 

assumido como "dimensao radical de acesso aos pr6prios meios de vida" (Rabelo & Gomes, 

1991:64). Para 40% dos assentados, o processo organizativo em estruturacao nas 

comt.midades oferecia esta con:fiam;a 

Da pop~ que veio de outras areas, 73% fez parte do mercado de trabalho 

informal, onde eram submetidos a superexplora¢o (baixos salarios e excesso de trabalho) 

devido a falta de qualifica¢o profissional. Entre OS que chegaram, apenas 25% era de origem 

camponesa, ou seja, produtor familiar; assalariado-rural (operador de moto-serra, caseiro) ou 

arrendatario (parceiro, meeiro). 

A predomin3ncia de diferencia_¢o entre os assentados migrantes e os da regiifo, no 

que se refere ao cultivo e manejo da terra, era detenninada pelas: 

1. Trajet6rias individuais dentro de wn. processo geral_ de proleta.rizacao e de incorporacao 

progressiva das regras da sociedade urbana-industrial; 

2. ldentidades s6cio-culturais e politicas. 

As heranyas hist6ricas, politicas- e culturais, ou. seja, a pluralidade relacionada as 

origens culturais e is identidades sociais determinadas pelas diferentes proced&lcias e 

trajet6rias de vida dos assentados, Jhes conferia wna multiplicidade de costumes, valores e 

cren~tas que formaram uma dinfunica sui generts no assentamento. 

As represent~Oes s6cio-culturais, os habitos e os valores adquiridos/construidos em 

suas trajet6rias de vida, no processo de desorganizacao da explora,cao familiar, na passagem 

pelo meio urbana ate a chegada no Assentamento - embora contrastassem com a cultura 

tradicionallocal- se instituiram como saberes na interpret~ e atuavao na realidade local. 

Os assentados que vieram do meio urbana passaram a vivenciar urn relative 

distanciamento dos habitos e costwnes da sociedade urbana, e uma efetiva aproximacao das 

re~Oes de compadrio, vizinhan'(a e amizade. 

Todavia, mesmo desenvolvendo algumas pniticas coletivas, as atividades produtivas 

estavam centradas no trabalho familiar. Os grupos dornesticos arregimentavam suas fow:as 

consolidando a participaCOO de todos os seus componentes nas atividades de trabalho, uns na 

producllo agricola e outros em atividades subsidiarias ( domesticas e de apoio ). 

12 M" da Conceiyiio D'Incao. A Experi&lcia dos Assentados: contribui~1io ao debate politico da Reforma Agnir:ia. 

In: Lua Nova- Revista de Cultura e Politica, n° 23, maryo de 1991:91. 
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A prittica produtiva exercid.a pelo homem, na condi~ao de pai e lider, e considerad.a 

por% dos grupos dom6sticos como a atividade principal-para sua manutem;Ro. No lpora, 78% 

dos pais de familia traballiam na agricultura. 

0 percentual de membros dos grupos domf!sticos que exerciam atividades produtivas 

variava na seguinte propor~ao: 36% dos grupos domesticos contavam com duas a tres pessoas 

ativas; enquanto 26% possuiam mais de tres membros ativos e 30% possuiam apenas um 

Esses percentuai.s estavam associados a uma serie de motives, tais como, a formavao recente 

de algumas familias, o nfunero de crian~as em idade escolar (novas para o exercicio de 

atividades produtivas), a flutuayao no trabalho feminine. 

Para Y4 dos grupos domesticos, as mulheres nao eram consideradas como mao-de-obra 

ativa, embora participassem em todas as atividades na unidade produtiva familiar ("eu f~o de 

urn tudo" [sic]). A particip~ao d.a mulher nas atividades produtivas e domesticas, mesmo em 

condi~ao diferente da exercid.a pelo homem, era fundamental para o grupo donWstico pelo seu 

encargo de conselheira, e pelo seu papel nas atividades de apoio na complementaQiio da forya 

de trabalho e da renda familiar. 

A nao percepyao do papel da mulher no grupo estava associada ao fato de e1as 

assurrrirem atividades produtivas de modo eventual ou apenas em periodos deterrninados 

C'uma vez ou outra"); ativid.ades subsidiiuias (de apoio) e/ou assistetnaticas como as 

"obrig~5es" das mulheres e das crian~, principalmente as do sexo feminine, de "cuidar d.a 

casa" e manter pequenas cria¢es (pato, galinha). 

Observou-se que no Ipor:i· as crianyas de ambos os sexos, principalmente as do sexo 

masculine, assumiam trabalhos auxiliares na agricultura com a idade aproximada de oito 

anos. Essa e a media, na regiilo, para iniciar as atividad.es de "a ajuda ao pai" no royado. 

As crian~ no meio- rural executam tarefas auxiliares, para que nurn. futuro prOximo 

possam desempenh:i-las como produtor principal (a partir de 14 anos). Na condiyao de 

membros de grupos domesticos da pequena producao familiar, o cotidiano das crianyas e dos 

adolescentes, nas corrnmidades do Ipor:i- estava voltado· prioritariamente para o trabalho no 

royado (ver Tabela 02). Em tomo de V3 dos adolescentes assumiam as mesmas fun¢es 

exercidas pelo produtor principaljWlto ao seu grupo domestico. 

Lopes (1991) afirma que as crianyas que vivem no campo "sao muito mais 

trabalhadores que estudam, do que estudantes que traballiam" (p.47). 0 trabalho das criancas 

era visto por todos como trajet6ria obrigat6ria de integra_cao das crianyas no mundo do 
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traba1ho. A import3ncia da integra¢o das criam;as via processo produtivo nao signillca que 

essas farnilias negassem o valor da escola; a escola como uma condic;iio essencial para a 

cidadania era urn valor reconhecido e defendido por eles. Mas o trabalho das crianyas era, 

antes de tudo, uma forma de responder a necessidade de brayos para o trabalho agricola, uma 

vez que, em 94, nao havia registro da pnitica de trabalho- assalariado na area 

Tabela 02- Atividades dos fdhos no interior do grupo domestico13 

I AtiVidad-es doS filhos ·Frequencra -reiativa-(%) I 
Agricultura 30 

Auxilia a mlie nas atividades 04 

Apenas estuda 23 

Nao trabalham 14 

Nio responderam 28 

Muito embora todos fossem "muito iguais", em termos de posses e bens, as 

comunidades apresentavarn oscilayOes demogra±icas devido ao ninnero elevado de 

nascimentos, a ocorrencia de mortalidade infantil, a saida de jovens, principalmente do sexo 

feminine, em direyilo aos centros urbanos para estudar e/ou trabalhar. 

Todavia, havia grupos com for-ca. de trabalho superior a quantidade de trabalho 

requerido nos totes ou dos recursos disponiveis para a produ¢o (sementes, adubos). Estes 

fomeciam membros para ajudar outros grupos em troca de produtos, ou para as areas vizinhas 

como fazendas e sitios, onde atuavam como trabalhadores assalariados. A contrat~ao de 

:mao-de-obra temporaria, para as atividades produtivas, fwlcionava atraves da troca de 

trabalho entre os grupos do:tnesticos. 

0 trabalho assalariado, fora do Assentamento, ocorria de modo esparso e servia para 

complementar a renda familiar e :nao como principal forma de manutenyao do grupo. 

Contudo, aqueles que vendiam sua forya de trabalho fora do assentarnento, nao deixavam de 

contnbuir na roya do seu grupo dotnestico. Deste modo, mantinha-se certo equihbrio na 

produ~ao dos grupos e na distribui980 do trabalho. 

As condi¢es desfavoni.veis para produyao tomavam incipientes as altemativas de 

ajuda entre os grupos e concorriam para manter restrita a escala nas tmidades produtivas, ate 

13 Apenas 1% dos grupos dom;!::sticos e formado pelo casal, pois, no lponi, predominam as familias extensas. 
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mesmo insuficiente para o autoconsumo dos grupos domesticos. A baixa escala era 

detenninada menos pela owao de autoconsumo que por oposiQ3.o a produQ3.o para 0 mercado. 

Entre as condir;Oes desfavoniveis vigentes, em 94, identificou-se o prOprio padrao de 

organizar;ao da produr;ao dos assentados onde prevalecia uma org~ao assistemiltica d.as 

atividades produtivas sem estabelecimento de -metas de produ~ao nos moldes fonnais -

condi~ao que a tomava imprecisa e de certo modo imprevisivel. 

Desde a funda~o do assentamento, mantinhani.-se certas condi¢es que dificultavam 

a produr;ao: a baixa renda familiar dos parceleiros, a insuficiertcia de credito para obter 

insumos para produr;lio (instrumentos,. equipamentos e adubos) e a demora na matura.yao d.as 

culturas permanentes. Em conjWlto, estas condir;Oes restringiam a comercializar;io dos grupos 

ao excedente do consume, e-niio-lhes permitia projetar uma produr;ao em maior escala para 

comercializacOO. 

A renda familiar - Como renda familiar contabilizou-se a totalidade dos ganhos 

monetarios obtidos pelos grupos dotnesticos a partir da venda de produtos agricolas ou de 

outras fonnas de complernentar;ao- desde que resultassem do emprego da forya de trabalho 

deles pr6prios. Em 1994, a renda familiar dos assentados estava assim dimensionada: 43,5% 

dos grupos domElsticos possuiam renda de ate dais salaries minimos mensais, enquanto havia 

umpercentual de 25,7% que nao a possuia A situacao de nao ter renda variava de acordo com 

o periodo do ana. Par ocasiao do plantio aumentava o niunero de familias sem ela e na Elpoca 

da colheita registrava-se wna redu900 - o menor percentual registrado foi 19%. 

Entre as farnllias sem renda na ilrea, 25% aguardava a primeira safra e mais de 27% 

delas recebiam alguma contrihuir;a.o extema na fonna de dinheiro ou alimentar;ao. As familias 

que nao possuiam nem receita monetari.a e nem ajuda externa mantinham-se somente a partir 

da produc;ao de subsistencia Durante o periodo de plantio no ana de 94, as familias nas 

comunidades dos ramais Barcelona I e II passaram varios meses em estado de emergfulcia 

0 nivel de renda dessas familias era critico se comparado aos dados da pesquisa da 

FA0/94 em outros assentamentos da regiao, cuja renda familiar media atingia 3,7 salarios 

minimos. 14 A renda familiar contabilizada pelo grupo de pesquisa, no Ipora, alem de abranger 

a totalidade dos ganhos das farnilias considerou tambem rendirnentos obtidos com o 

desenvolvimento de estrategias de sobrevivencia. 

14 Relat6rio da F AO em debate. Petr6polis: Vozes, 1994. 
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Estratigias de Sobrevivincia - Esse conceito refere-se as atividades de trabalho 

complementares, subsidiarias ao tipo de pr-oduy!o que o grupo ex.erce tradicionahnente. No 

entanto, em termos financeiros, a atividade principal pode render menos que a subsidiaria, ou 

seja, o fator econOmico nao e o iu:rico determinante da represent~ao que o grupo adota para 

eleger sua atividade principal. 

Ao chegar no assentamento, com recursos limitados e em condi¢es muito precarias, a 

maioria dos grupos domesticos recorria ao trabalho acess6rio para assegurar o sustento de sua 

familia Neste contexte, os mecanismos para aumento e/ou complemento de renda e das 

formas de consumo, enfim, o disp@nd.io do grupo dom6stico com alimenta¢<>, vestuario, 

educa~ e habit~ao foram identificados como estrat€gias de sobreviWncia. 

No Ipor3, as atividades apontadas como· estrategias de sobrevivencia variavarn de 

grupo para grupo. As atividades de complementa~ de renda se revestiam de import§ncia 

estrategica para manutencao da familia, como altemativas diversificadas que ao mesmo tempo 

se peculiarizavam em funcao do contexte e dos agentes envolvidos. A represente19ao do que 

seja atividade subsidiaria e principal toma como refer@:ncia variados aspectos de natureza 

social e cultural como tambem os que conformam status quo do grupo na comunidade. 

No Iponi as atividades identificadas como estrategias de sobrevivfucia caracterizavam 

pequenos ganhos sem regularidade, como: 

• A re~ao de tarefas ocasionais nas circwtvizinhan-;as do assentamento; 

• A manutencao de pequenas criacoes (suinos eaves)~ 

• A corn.ercia.lizac3o de produto·s da flora e fauna local (Oleos, alimentos, carvao, produtos 

artesanais, alimentos tipicos da cozinha cabocla); 

• A troca de favores e de produtos com amigos e parentes de fora do assentamento. 

Estas estrategias compuseram uma rede de apoio entre os comunitiuios e embora 

estivessem pouco desenvolvidas em 1994, jli se constituiam num mecanismo importante na 

consoli¥o das rela¢es de vizinhanca nas comunidades. 

No estudo, a ajuda extema tambem foi considerada como estrategia de sobrevivencia 

dos parceleiros porque propiciava nao s6 a reprod~ao das familias assentadas como a 

complement~a:o da renda de familias urbanas empobrecidas. A possibilidade de efetuar esse 

intercfunbio de produtos era facilitada pela relativa proximidade do lpora com a sede de 

alguns municipios. 
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A ajuda extema era feita atraves de mecanismos de troca de produtos entre parentes e 

amigos locais e aqueles radicados nos centros . urbanos. Nesta modalidade, os produtores 

fomeciam alguns gffieros alimenticios (sal, a¢car, 6leo) e objetos pessoais, em geral- jll 

usados (vestuario e calcados), e recebiarn frutas, farinha e rem6dios caseiros (folhas, cascas, 

6leos). Essa forma de troca, em que "cada urn dci o que tern", possibilitou a manuten~ de 

expressiva parcela dos assentados e to mou-se urn mecanisme favorllvel para todos. Vale 

destacar que este tipo de estrategia nao e exclusiva dos commritarios do lporll, mas, tarnb6m, 

dos produtores que estao alocados nos arredores das cidades. 

Assim, o comunitario recebia produtos sem ter que se sujeitar aos aumentos de pr~os 

praticados pelos comerciantes locais, o que era, de fato, uma boa altemativa Sendo 

iguahnente ben6fico para os citadinos os quais, nas trocas, recebiam uma quantidade variada 

de produtos (frutas, essencias e outros). Todavia, para uma parte dos grupos dotnesticos do 

IporS, as atividades de complementag3o da renda eram,. na verdade, a garantia de sua 

manuten~ integral 

No Ipora, a agricultura era indicada como. a forma de produyfio principal, enquanto os 

produtos extrativistas e as pequenas cri~Oes serviam como reserva econOmica para casos de 

mai.or necessidade; como nao havia cria¢o de grande porte, 77% dos grupos dotnesticos 

criavam galinhas e 56% patos. Nas ocasiOes de rnaior necessidade da familia, as criagOes 

eram vendidas ou trocadas, caracterizando uma '"poupam;a" para aquisiciio de hens. 

Mas as estrat6gias de sobrevivCncia, identificadas nas pniticas dos agricultores, 

portavam tamb6m elementos negarivos ao prOprio grupo. Se, por mn lado, fomeciam op~Oes 

altemativas para prod09iio de renda suplementar, por outro, geravam sobrecarga de traballio 

aos integrantes do grupo e "priva¢o de determinadas necessidades bilsicas". 

A renda conseguida, por exemplo, com a venda de produtos de base alimentar do 

grupo dom6stico, como os doces caseiros, o "beiju" e o "p6 de moleque", tomava esses 

produtos escassos aos integrantes do grupo familiar. Portanto, algumas solucOes adotadas 

eram paliativas, conquistas parciais, individuais, e nao comunitarias, coletivas. 

Deve-se reconhecer, todavia., que muitas das iniciativas criadas pelos grupos serviram 

como embriao para a busca de solw;Oes conjuntas, pois a vida connmitaria pennitia que a 

estrategia usada por mn. grupo dom6stico fosse adotada pelos demais comunitarios. A prcitica 

dessas estrategias tambem contribuiu para complementar a manutencao dos grupos que nao 

tinham renda e nao possuiam produtos su:ficientes para comercializar. 
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Comercializa¢-o da produfiio local- A comercializaca.o de produtos no assentamento 

esta relacionada ao tempo de residfficia na cirea, poi&, para tomar-se uma verdadeira unidade 

produtiva, o late precisa incarporar wna grande quantidade de trabalho, tempo, recursos, e 

depende dos ciclos da natureza. 

No lpora, a rela\::00 com o mercado apresentava momentos de rnaior integra¢o e 

outros de relative afastamento e o montante da comerctalizacao era determinante para 

estabelecer o grau dessa integravao. Ate 94, somente 24% dos parceleiros alcan~avam uma 

quantidade de produtos que permitiarn a comercializ.a\:3.o. Enquanto 76% dos parceleiros nao 

conseguiam valwne de produ~ao que llies_ permitisse a comercializa~ao. 

A forma de comercializacao no assentamento era feita de acordo com as condicOes de 

cada familia Em 1994, 27% vendia seus produtos na prOpria irrea, em razao da falta de 

transparte adequado para o escoamento au mesmo pela falta de recursos para custeti-los. 

A traca de produtos, forma transfonnada da retacao de aviamenta, continua a ser bern 

aceita pela papulacao da regiao. No· caso do Ipani, a preferentia pela pnltica da troca tambem 

era condicionada em razao da desvantagem encontrada na- venda dos pradutos na irrea, pais, 

em vista das condicQes :financeiras das familias, os produtores eram obrigados a praticar 

pre~os inferiores aos do mercado. 

A comer~ao em Manaus era feita por 26,27% dos produtores, cuja renda obtida, 

em geral, era maior que ados grupos que vendiam no assentamento enos arredores. A busca 

de tuna solucao que pudesse contemplar o conjunto dos produtores foi encontrada com a 

cri!ll'iio da Cooperativa Agricola Mista !pan\ (CAM!). 

No Iponi .. a baixa escala de produyao devia-se tarribem ao usa da terra, restrito ao 

emprego de adubos e corretivos agrot6xicos, pais a mecaniza.yao, a tracao animal ou outras 

formas rnais modemas para arnpliar]intensificar o usa niio eram praticadas pelos produtores 

locais. Apenas 25% dos produtores utilizavam algum tipo de equipamento eletrico ou 

mecfurico nas atividades produtivas. Esse percentual, todavia, era compativel com as 

condic5es de renda dos assentados naquela coqjmtura 

Entre aqueles que utilizavam algwn tipo de equipamento, 17% sentia dificuldades 

para manipuhi-los devido a falta de escolaridade que tomava dificil o acesso a certas 

tecnalogias, e, tambem, 3. falta de eA1Jerifficia de alguns assentados nas pniticas agricolas. 

Muitos deles recorriam, sempre que possiveL lis prtutcas do trabalho comunitilrio coletivo 

para compensar suas dificuldades. 
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1.2.1. A pr:itica do trabalho comunitario coletivo 

No que se refere ao trabalho comunitario coletivo, em diversos mementos, as 

entidades organizativas coordenavam atividades de natureza cooperativa, grupal, como 

''mutirOes", "ajuris" e ''puxiruns". 

Os assentados, antes de· chegarem ao Iponi, ja haviam passado par variadas 

experiertcias de particip~Bo em mUltiplas formas de org~Oes. A experiertcia anterior 

favorecia a aproximacOO entre eles para estruturarem as modalidades organizativas locais. 

A re~ao de atividades como ''mutirOes", "ajuris" e ''puxinms", com fortes tr~os 

da cultura cabocla, alem de evocarem o sentido de organizayiio, serveD\ inclusive, como 

oportwridade em que os comunitarios mesclam atividades produtivas, organizativas e ate 

mesmo de lazer; na condi'(§o de varia~Oes do trabalho coletivo, auxiliam no processo de 

org~ao politicana area e servem como potentes instrumentos de gestao cornunitaria. 

0 "puxirum" caracteriza a realizacao de atividades em grupos para troca de services, 

no qual todos se juntam para beneficiar urn membra, que em momenta posterior prestani 

serviyo equivalente itqueles que o ajudaram 

A pnitica do ''mutirao", qualificada como servwo para a coletividade,implica no 

traba.Iho cornpartilhado para usufruto de todos os membros da comunidade. Em geral, pratica

se o 'mutirao' em areas e equipamentos da comunidade ( escolas e centros comunitarios). 

No "'ajuri", o trabalho realiz.ado pelos comwritarios, de maneira coletiva, tern seus 

resultados partilhados. Em geral, feito em areas coletivas, destina-se a contemplar as 

necessidades do grupo fazendo-se- a- divis§.o de acordo com elas. 

De modo geral, as modalidades de trabalho coletivo compreendem acc;es de 

cooper~ao para atender is necessidades da cornunidade; embora com pesos relatives 

diferenciados, tais ~Oes sao substanciais para a gestao coillUilitaria e se caracterizam como: 

a) Formas de cooperay§o laboral; 

b) Estrategias de socializay&> dos frutos do trabalho coletivo de acordo com as necessidades 

dos grupos; 

c) Estrategias de <1900 coletiva para potencializar a for~ de trabalho; 

d) Plurais, variarn de acordo com os ciclos dos produtos (plantio, colheita) e da natureza 

(in vema e ver§.o ); 
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e) Potencializadoras das forcas de trabalho, requeridas obrigatoriamente por determinadas 

pniticas produtivas e comunitarias ( constru98-o de equipamentos, constru<;OO de hortas ); 

f) Compensa~ da defasagem entre a mao-de-obra ativa e o tamanho do grupo. 

A coletiviza<;iio do trabalho nas comunidades nao era somente impulsionada de forma 

pra:gm3.tica, em fimcfuJ das necessidades existentes, mas, comandada tambem, pelo imperative 

de estar juntos, de cooper~ao como uma ordem interna it organizar;tio social. 

1.2.2. Forma e natureza politica da organiza~io formal e informal 

Em 1994, havia muitas indeterminay5es no formate das organiza~Oes s6cio

econ0micas e politicas no Ipora, bern como em seus arranjos intemos, aliados e na divisao do 

poder. Durante o processo de luta pela terra, a identi:ficacao entre os agentes tomou-se urn 

mecanismo importante para enfrentar as dificuldades, Ap6s a conquista da terra, muitos 

vinculos e aliancas se estabeleceram, mas tambem afloraram muitas diferenyas. No processo 

de consoli~OO das forcas conrunitarias, as alianyas estabelecidas no momenta da luta, eram, 

com freqo.Cncia, evocadas pelos migrantes. 

Desde o memento de implant~o do Assentamento, surgiram diferentes fonnatos de 

entidades - associa.y5es, cooperativas e grupo de mulheres, nas quais a forma da organizacao 

politica estava voltada para gerir o assentamento e empreender ges!Oes jllilto ao INCRA, as 
institui<;Oes de Assist&.cia Tecnica que atuavam na area e junto aos poderes constituidos dos 

municipios, visando obter acesso aos servi~s sociais. 

Nessa epoca, havia sete associ~Oes comunitarias, dois grl3mios recreativos, dois 

grupos de mulheres, a cooperativa CAI\11 e o Conselho dos Assentados. A caracteristica que 

prevalecia nessas entidades era a rela~ao interpessoal. 0 Conselho de Assentados ~ra a 

entidade de maior representatividade. Formada pelos representantes das diferentes entidades 

dos assentados, seu papel era o de representante legal junto ao INCRA e demais instituiC(")es. 

A fo~ao do Ipon:i. nao ocorreu como uma acao isolada do INCRA A organiza.cao 

dos parceleiros exerceu-se, desde a criacao do assentamento, pelo controle da entrada de 

novas familias pois, os tecnicos do INCRA nao conseguiam acompanhar a dinilmica na area 

Diante disto os pr6prios assentados, atraves do Conselho, faziam o controle elegendo de 

forma participativa as famllias que se enquadravam nos criterios para obten~o de terra e 

incentives. 
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A organizacao dos assentados apresentava nruitas diferen~ intemas. Cada wna delas 

possuia peculiaridades nas formas de mobiliza¥00 e estrategias de a¥3.0, na estrutura e no 

direcionamento politico, na dinarnica dos membros e das lideran~as, em seus objetivos e em 

seu cariter institucional. 

Entre os assentados, 41,8% era membro de alguma das entidades organizativas locais, 

enquanto 40,3% nao participava de nenhwna e 10,4% havia deixado de participar. As razOes 

dessa nao participacao, entre outras, eram a falta de conhecimento e o descredito nas 

organizacOes. Em alguns rromentos, a organiza¢o· politica· ganhava abrangertcia e for~a; em 

outros, a "uniao" fragmentava-se e o recolhimento nos grupos domesticos era a saida mais 

corrrum. 

Desde a fonna.cao do· assentamento, em 1990, predominava uma org~a.o 

articulada aos movimentos sociais e sindicais de esquerda As lideran~as locais mantinham 

vinculos com os movimentos de luta pela terra e participacao na politica partidaria mtmicipal 

e estadual, em seus diferentes matizes. Entre os componentes das entidades, havia nruitos com 

filiayao aos partidos de esquerda (Convergertcia Socialista, PTe PC do B). 

Entre as entidades, a cooperativa CAMI apresentava uma postura mais propositiva em 

relacao a organizacao da producao e a esfera politica Parent, a postura radical de suas 

liderancas (militantes do PC do B) encontrava certa· resist&tcia junto a muitos assentados. 

A referida cooperativa coordenou os esforcos locais em busca de alternativa para 

alterar a situayao existente nas coml.midades em rei~ aos mediadoreslinterlocutores 

institucionais. 
15 

Entre outras acOes, ela foi responsavel pela demanda, apresentada aos 

professores da Universidade do Amazonas, para realizacao da pesquisa na area que resultou 

no trabalho de pesquisa-acao transdisciplinar. 

2. 0 padnio de uso de energeticos e sua inter-rela~o com os aspectos siicio-culturais 

Neste item, apresenta-se o·padrOO·de uso dos energeticos no Ipor<i tomando-se como 

referencia a correl~ao entre os aspectos sociais e o uso dos energeticos pelos conumitarios. 

Na Figura 03, apresenta-se lUil esquema da correlacao entre os luiliitos e o padrAG de conslUilo 

15 Adota-se o tenno interlocutores e mediadores com o mesmo significado para designar os agentes externos que 

atuavam junto aos produtores no assentamento como: tecnicos, assessores, representantes de partidos politicos, 
sindicatos, empresas pU.blicas e privadas. 
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de energeticos e os fatores s6ciO-econ0micos e culturais que influenciam no consumo de 

lenha, carvao e GLP, quando utilizados na coc~o de alimentos. 

Habito de Tempo de 
Alimenta¢o ,.--- Preparo das 

~ 
RefeicOes 

Consumo de 
Energetico p/ Co~ao 

NUmerode 
Refei¢es Diarias 

de Alimentos 

Atividades I Renda Familiar 
Prod uti vas 

Quantidade de 
Pessoas par Refei~ao 

Quantidade de 
Pessoas no GD 

Figura 03 - Fatores relacionados ao consumo de energiticos no preparo de alimentos 

0 niunero de refeiyOes diarias, condicionado pelos h3.bitos de consumo e da renda 

familiar, regula o usa dos energeticos empregados. No Iponl, de modo particular, os grupos 

domesticos requentam a comida no jantar, ou seja, preparam o suficiente para o almoyo e o 

jantar. Observa-se que este- habito e fruto da experi&lcia adquirida na cidade e difundida na 

area Esta diferenl(a representa economia no trabalho domestico das mulheres e adolescentes 

do sexo feminine. 

Estrutura de oferta, trangforma¢o·e uso final de en.ergeticos- Para efetuar a aruilise 

energetica pretendida,. determinau..-se a estr:utura. de oferta. e consurro de fontes de energia na 

area (Figura 04). Observou·se que a diferenca no conswno de energeticos entre assentados e 

aqueles que tern acesso a rede eletrica, ocorreu nas etapas de transforma~ao e no usa final, 

enquanto que, nas op~Oes de oferta, a maioria das fontes de energia identificadas se 

apresentavam em ambos os casas. 16 

16 No Iponi os usu3rios sao considerados residenciais. pois niio existe indUstria ou gran des consumidores na area. 
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0 Quadro 03 apresenta a composi~OO de fontes de energia, usos finais e os percentuais 

de grupos dom!sticos que as utilizam bern como o percentual par usa final no Ipor{L 

Verificou-se que as principais fontes de energia utilizadas sao a pilha (75,82%), o Oleo diesel 

(73,63%), o Gas Liquefeito de Petr6leo (GLP) (65,93%) e alenha (60,44%). 

Observou-se tambem que o radio, o foga.o a gas, a lenha e a lamparina sao os 

equipamentos de maior aceit~ao nos grupos dom6sticos. Em relayao ao usa da lenha, o fogao 

tradicional da regiao, sabidamente de baixa eficiencia, e o maier consumidor dessa energia no 

lponi. 

Quadro 03- Fontes de Energia e Usos Finais no Ipori/1997 

Fonti: de .. :; -u~~:tl;a!O:i:~o~ P~~-: _-
,--,U~o Final . Uso .Final: por Familia 

Erier-uia 
.. 

(%i'' 
Lonha 60,44 C~o de Alimentos 53,00 

Produ~o de Carvao 17,50 

Carvlio 16,00 Coc¢o de Alimentos 15,90 
Comercializa¢o 3,29 

Coc.;lio de Alimentos 63,20 

GLP 65,93 Geladeira 3,29 

Iluminal,!io 1,64 

Forno de padaria 0,60 

RAdio 50,00 

Pilha 75,82 Lmterna 43,40 

Rel6gio 0,60 

Televislio 21,90 

Bateria 26,92 RAdio ll,SO 

lluminaryilo 22,78 

Lamparina 62,10 

61eo Diesel 73,63 Gerador 8,24 

Moto-bomba 2,19 

Carro 0,60 

Vela 28,57 llumina~ 30 

Lamparina 0,60 
Moto-serra 41,20 

Gasolina 51,65 Moto-bomba 6,59 
Motor de Cevar 9,34 

Gerador 6,04 

Royadeiia 5,49 

c,o 2,19 

Quem"'"' 9,89 Lamparina 13,33 

Urn fator importante observado foi que 55,5% dos energeticos utilizados sao 

derivados de petr6leo, e que esse padrao de consumo, no que diz respeito ao tipo de 

11 T odos os percentuais calculados slio relativos a 182 grupos domesticos. 
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energ6tico, foi considerado muito elevado para as familias da area. Na Tabela 03 consta o 

consume per capita. 

Tabela 03- Consumos de Energeticos no Iporil
18 

. . 
Consum~ Fontes d!;!:En.ergia 

mensallfaiili:lia 
Consumo pet" capita 

Lonha 162,5 kg 40,6 kg 

GLP 12,1 kg Jkg 

Oleo diesel 15,7 litros 41 

Qu'm- 4litros 1 I 

Gawlina 182,5 litros 45,61 

Vela 27,4 unidades 7un 

Pilha 12,65 unidades 3,2un 

Bateria 3 ,2 recargas 0,8 recargas 

Somando-se os percentuais de usa final de lenha e carva.o vegetal pelos grupos 

domesticos, a biom.assa representa 76,37% dessas fontes de energia no lpor<i. 0 emprego 

desse recurso foi bastante debatido com os assetltados, com vistas a eleger opcOes 

tecnol6gicas de energia limpa, de custo acessivel, com potencial de renovabilidade e de 

disponibilidade na area 

As discuss5es despertaram o interesse em conhecer as possibilidades de usa racional 

de fontes de energia solar e de biomassa eo desenvolvimento de formas de conservacao e de 

eficiencia energetica compat:iveis com a preservayOO do meio ambiente- com a reduya.o da 

queima de combust:ivel- e adequadas as comunidades locais. 

0 percentual elevado de usa de GLP (65,93%), em relaviio aos demais energeticos, foi 

superado apenas pelo usa de biomassa 0 usa do GLP pode ser urn reflexo do fato de 64% de 

assentados serem oriundos do meio urbana. 

Em torno de 75% dos entrevistados declararam manterem ainda seus 

eletrodornesticos(televisao, geladeira e outros), como heran~a do periodo em que viveram em 

areas eletri:ficadas. Esse fato expressava a expectativa das familias de terem suprimento de 

energia eletrica a curta ou media prazo em toda a area do Ipora 

18 Os dados do quadro 5 de consumo de energeticos foram tabulados ioicialmente para cada grupo domestico, 

deterrninando-se posteriormente o constuno total dos mesmos e consumo per capita. 
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No entanto, devido a falta de eletrifica.cOO no assentamento, os eletrodotnesticos mais 

utilizados pelos parceleiros, desde que chegaram a area, foram 0 cidio a pilha e a televisiio a 

bateria 

0 elevado percentual de utilizacao da pilha (ver Quadro 03), em rela\:iio as outras 

fontes de energia, pode ser explicado pelo papel que o radio representa para os moradores de 

areas rurais. Como meio de comunicay3.o, o radio nio e apenas o instrumento mais difimdido 

no meio rural, mas possui tambem mllltiplas utilidades. Atraves dele siio enviadas e recebidas 

mensagens, pratica-se o lazer e a comunidade local se mantem informada com noticias sabre a 

sociedade em geral 

A identifi~iio da estrutura de oferta, transfonna~ao e uso final de energ6ticos 

apresentada oeste item, perrnitiram a caracteriza~ do perfil de seu uso e consumo no Ipori. 

Htibitos de uso e consumo de energiticos - Observou-se que no Iponi o uso das 

fontes de energia estava ligado aos luiliitos de uso das tecnologias que utilizam essas fontes. 

Isso ficou patente quando se notou o largo uso do GLP, apesar do custo mais elevado e da 

dificuldade de obten~iio, comparado a lenha 

0 principal indicador para o fato, foi atribuido ao Mbito de fclcil assimila~ao. 

adquirido pelos usuaries do fogao a gils, pela maior comodidade e eficifficia que fazem com 

que o tempo de prepare de alimentos seja reduzide-, comparado ao do fogao a lenha 

tradicional usado nas comunidades. 

0 fogao a lenha tradicional era utilizado no Iponi por 53,33% das farnili.as assentadas. 

A maior parte delas possuia o modelo rnais simples, cern qeatro tijolos ou o feito com barro 

para formar as paredes e grelha de ferro na parte cima A lenha e colocada entre as pru:edes 

processando-se uma queimadireta(fogo aberto). 

Segundo Borges (1994), respirar os produtos da combustao incompleta, da :fuma.va 

saida do foga:o a lenha convencional, e extremamente prejudicial a saUde. A ex:posi~ao diaria, 

de apro:timadamente tres horas, is emissOes de urn fogao a lenha (sem chamin6), em termos 

de mon6xido de carbone, equivale ao fumo de dois ~s de cigarro diaries. E, em termos de 

substftncias orgfu:ricas policiclicas, que sao carcillogenicas, equivale a fumar vinte ma~os por 

dia Os riscos para a sa:Ude atingem todos os membros do grupo domestico, sobretudo 

mulheres, criam;as e adolescentes do sex:o feminino, que tfun a responsabilidade pelo prepare 

daalimen~. 
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Apesar desse energetico estar disponivel o ana inteiro no prOprio late dos assentados, 

nos periodos long as de chuva ocorre urn- aumento no gt:au de urnidade da madeira Este e urn 

fator imperative no sentido de os consurnidores o substituirem pelo GLP. A umidade elevada 

durante os periodos chuvosos dificulta a retirad.a desse recurso e a queima causa excesso de 

~a, sobretudo aumenta os- riscos para sallde. No entanto, para contomar esta situacao, 

apenas 35,41% dos entrevistados arrnazenam a lenha em local abrigado da chuva 

Entre os assentados que utilizam o fogao a lenha, 78,1Z% usa qualquer madeira para a 

preparacao do fogo, enquanto-20,8-3-% tern prefer&leia- pela- madeira conhecida na Area como 

Lacre ou Vismia 

0 usa elevado do fogOO a Ienha resulta do baixo poder aquisitivo dos cornunitiuios. 

Essa condi~ao nao lhes pemrite- maiores gastos com o-utros energeticos, como adquirir urn 

fog3o a gas, e ainda pela dificuldade,.em.algumas. vias daiLrea, de obter a botija de gas. 

0 habito de cozinhar com a lenha, mesmo com desvantagens e bern aceito em fun~¥00 

da crenca de ser "econ6mico". E a tentativa de "fazer uma economia" em relacOO ao GLP, que 

embora seja pnitico, possui custo mais elevado, pais requer recursos monetarios e 

deslocamento para obtf:-lo. 

Os comunitarios tendem a apresentar o usa dos recursos locais como mais vantajosos 

que outros produzidos fora da area Assim, o uso da lenha e considerado acessivel, pais toda a 

lenha usada par eles provem de seu prOprio terrene. Entre as familias que utilizam o fogao a 

lenha, 93,75 % transportam-na nas costas, o que implica em dispendio de mais esfor{X) e 

tempo de trabalho. 

A economia no uso de lenha:, a que se referem _as assentados, evoca uma forte 

preferertcia pela troca de prodUtos, o que denota a rejeicao deles 3s forrnas monetarias de 

troca. Esse tfa\Xl e caracterist:ico das reJ.a¢ies tradicionais nos seringais, onde os produtos 

eram aviados pelo patrao au trocados com outros extrativ~tas. 

Na dificil equiparacao de custos entre o usa do GLP e o da lenha, nota-se que o 

primeiro toma-se cornparativamente mais dispendioso, uma vez que,. para adquirir a lenha, o 

assentado nao precisa pagar, enquanto a compra do GLP representa cerca de 12,5 % do 

on;amento familiar de urn grupo domestico que possui uma renda em torno de wn (0 I) salario 

rninimo (Tabela 04). 

Os habitos de operacao do fog3.o a lenha podem ampliar o conswno da mesma. Entre 

eles destacaMse o costume de deixar a lenha queimar totalmente, rnesmo depois do alimento 
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estar pronto o que acrescenta, indiretamente, custos a familia, em funcao do aumento do 

trabalho na producao da lenha 

0 fogao a lenha tradicional nao e apenas uma tecnologia para atender necessidades, 

porque os comunitarios manejam de forma muito singular; mesmo no modelo mais simples os 

usrnirios imprimem uma variedade de detalhes- que os particularizam Assim, de modo 

diferente daqueles que utilizarn o GLP, os de lenha mantem uma relacOO bastante pessoal com 

o fogao, desde a sua construcao, ate': a maneira de a.cende-Io e openi-lo. 

Notadamente, o uso do fogao· a lenha tradicional- e':· o exemplo tipico de uma tecnologia 

tradicional de baixo custo, com materia-prima de :fii.cil manip~ e cujas t6cnicas de 

construyao sao de dominic das populayOes caboclas. Seu uso na area revelou, porem, possuir 

muitos inconvenientes, como a exigertcia de traballio extenuante no preparo de alimentos e na 

retirada da lenha, aiem de causar problemas a saUde dos usuaries. 

No entanto, no Ipora, a disponibilidade de recursos lenhosos, o fato de os produtores 

terem o dominio sabre o processo de construcao- dos fogOes e de n3.o precisarem dispor de 

recursos financeiros para obte-los, simplifica e c0mpensa o trabalho diario para operit-los. 

Tais condiyOes representam nao apenas economia para seus usuarios, mas tamb6m evocam a 

autonomia dos atores em rela¢o ao contexte externo as comurridades.Dai a necessidade de se 

resgatarem os valores presentes- no use do fogao. a lenha, para se fazer a adapt~ dessa 

tecnologia, como fogao a lenha de queima limpa -, a ser apresentada nas partes subseqiientes. 

0 impacto dos custos com energeticos na renJa familiar - De modo a possibilitar a 

aruilise do impacto causado pelo- eusta- eom energeticos- na renda familiar, apresenta-se na 

Tabela 04, em valor absolute e percentual, o custo media mensa! despendido com energeticos 

pelos grupos domesticos ( distribuidos em :faixas de renda). 

A despesa com energeticos representa mna- pareela significativa do orcamento da 

maioria dos assentados e aJcam;:a em media R$ 25,51 mensais para grupos dom6sticos que 

ganham ate urn (1) salario m:inimo. 0 segundo maior contingente de famllias no Iponi 

{23,89'l/o), que nao tern renda monetfui.a obtida com a produca.o, mesiiK> nessa condicOO, tern 

uma despesa media de R$ 25,67 com energeticos. 

Na realidade do Iporit observou-se que o gasto com energe':ticos na.o aumentava na 

mesma proporcao do nivel de renda dos grupos. Os grupos domesticos de maior renda, ao 

usarem fontes de energia e tecnologias de transforma~ao mais eficientes, como o gerador a 
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Oleo diesel ou a gasolina, conseguiam um custo de utiliza.yao comparativamente menor que 

aquelas menos eficientes, como a vela, a queima do querosene em lamparina e a pilha 

Tabela 04 - Custo medio mensal com energeticos por familias, por faixa de renda no lponi 

' '' 
__ :No. de -C~o mediofnifs com::; Custo.mes C()ln:_ 

Rend3 Familiar:Mensi(l 
'' 

--F~ias· eii:~~tticos ·POl' f~lia ·: energeticps: /: i:i!nda '' 

..... ···. (Rli) ·' -" .. 'familiar (o/o) 
1 Salario Minimo (*) 62 25,51 22,78 

1 a 2 SaliL:rios Mioimos 42 30,39 13,57 

2 a 5 Salarios Minimos 21 39,10 9,97 

5 a 10 Sa18.rios Minimos 4 36,48 7,44 

lOa 15 Salarios Mirrimos 1 24,20 4,34 

Nlio Tern Renda 43 25,67 

Niio Sabe 4 -- --

Sem Resposta 3 --

• -- -( ) Salano Minimo R$ 112,00 

Sendo assim, ao final de lUll determinado periodo, o custo final para se obter o mesmo 

beneficio e consideravehnente menor para as fontes de energia e tecnologias mais eficientes. 

De Gouvello (1995) afirma que, no Brasil, "o watt-hora contido numa pilha do tipo R6 custa 

ao consumidor [ da zona] rural cerca de 8. 000 vezes mais do que a tariJa unijicada cobrada 

pelo servi9o pUblico de energia eletrica ". 

Os custos com energeticos, apresentados na Tabela 04, na.o incluem os custos com 

deslocamento para se obterem os energeticos. Todavia, ao identificar a origem das fontes de 

energia usadas no Iponi (GLP, bateria, pilha, 6leo diese~ vela e gasolina), verificou-se que, 

em genU, estas sao adquiridas em Manaus ou na sede do Rio Preto da Eva 

Contudo, percebeu-se que ao se considerarem os gastos com o deslocamento 

(transporte, aliment~a.o) para a aquisi~ dessas fontes, a despesa aumentava em media duas 

vezes, causando mn impacto consideritvel na renda dos grupos dorn6sticos. A despesa com os 

energeticos derivados de petrOleo (diesel, querosene, gasolina) incide de duas formas sobre a 
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renda dos assentados: pela dist3ncia dos centres distribuidores e pelo custo corn transporte 

para a comercializaylio dos produtos. 19 

No Quadro 04 estao relacionados os principais usos dos energeticos no !pori, bern 

como o total de farnilias que os utilizam e as fonnas de usa. Vale ressaltar que o consumo 

mensal de GLP, vela, querosene e gasolina, tern seu crescimento associado ao tamanho do 

grupo dornestico. Entretanto, o mesmo nao acontece como consumo dos demais energeticos. 

A lenha e o carvao, por exemplo, apresentam urn quadro de consume desproporcional 

ao niunero de pessoas na familia Essa ~ao e consequencia de algumas familias 

praticarem o usa seletivo e esporactico da lenha e do carvao, usados somente para a 

elabor~ de alirnentos que requeiram Iongo tempo de cozimento ou quando ha faha do 

GLP. Verificou-se que o uso de urn energ6tico esta associado tambem a sua disponibilidade 

em condicE>es apropriadas para consumo. 

Quadro 04- Uso Final dos Energetlcos- media entre os anos de 94/97 

.. 
_,,;::':_:Eneigetic~v"' -~Jin~PJil V~llza,.picr ''·::No. FarD~li3:s 

. ::-'%-defainilias*, 
.. . . 

Lenha Cocy[o de .Alimentos 96 53,33 

CarvRo Cocyio de Alimentos 28 15,56 

GLP Coc¢o de Ahmentos 124 68,89 

Pilhas Radio 71 39,44 

Bateria Televisao 41 22,78 

I Oleo Diesel Lamparina 88 48,89 

Vela Iluminayio 54 30 

Querosene Iluminayao 19 10,56 

G-asolina Gerador moto-serra 24 13,33 

- .. * Percentual tornado em relayiio ao total de 180 famihas. 

3. Pesquisa-a(:8o & gestio comunit3ria: as mudan~ geradas no Iponi 

No Ipora, a associa.c!o entre pesquisa-a¢o e gestao connmitlui.a, operou 

transfo~Oes no plano educacional, nas atividades produtivas e organizativas, de maneira 

19 Aspecto destacado por De Gouvello em seu artigo Public regulation of energy prices and agro-pastqral 

specialization in recent frontier areas: the case of the southern Amazon basin. CIRED, Paris, 1999. 
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lenta e gradual. Nao obstante seu alcance ser limitado, as mudan~as foram significativas para 

seus protagonistas. 

Destacarn-se neste estudo, as mudancas no padrao de vida e de produ~tao dos 

assentados no lporit, que tiveram como principal agente motriz o desenvolvimento da 

pesquisa-~ao. Considera-se que esta serviu como instrwnento de apoio para a gestao 

comunitaria de tecnologias apropria.das, principalmente, na producOO de energia eletrica no 

assentamento. 

No desenvolvimento da pesquisa-~ao, em face da variedade de atividades e areas 

abrangidas pelo trabalho, o grupo de pesquisa, Tecalt, contou com diversas parcerias. A 

pesquisa foi concretizada com o forte apoio e colaboracao de urn conjunto de institui¢es, 

c\.!ia participacao perrnitiu consolidar a experiencia de gestOO participativa em seu feitio. 20 

3.1. As mudan~as no padriio de vida e de produ~io 

Mudan~as nas condi¢es de nwradia ~ Com o crescimento das mobiliza¢es nas 

comllllidades locais e com o acesso ao credito habitacao, dois resultados diretos forarn 

observados. 0 primeiro, foi o aumento do tamanho das moradias, com a construc§o de mais 

c6modos, o que as tomou mais confort:iveis. 0 segundo, foi a pennanencia da maior parte dos 

produtores em seus lotes (98%), sendo poucas as familias que se encontram nas Vilas. 

As construyOes de madeira que, em 94, totalizavarn 69% das moradias da area, 
passaram a representar 80% no segundo semestre de 1997 - atingindo o mesmo percentual das 

comtmidades da regiao. Este fato representa uma ampliacOO do uso dos recursos locais e do 

dominic adquirido sobre as ti:cnicas de manejo da mata existente nos lotes - gerado pela 

adapta~ao dos migrantes as condi~5es ambientais e s6cio-culturais tradicionais. 

A preserva~iio ambiental das tireas de jloreslll - A valorizaciio das praticas de uso 

dos recursos naturais, de acordo com os padr5es tradicionais, abriu caminho para que as 

comunidades locais inaugurassem estrategias de conserva~ do meio ambiente. Dentre 

diversos exemplos destacam-se, primeiro, o caso da comunidade do Igarape Grande que, em 

95, iniciou a delirnit~OO de uma {u-ea de 60 ha para preserv~ estrita Com a proposta de 

criay§.o de uma Unidade de Conservayao de uso indireto, a prOpria connmidade coordenou 

todo o processo na area 0 segundo exemplo a ser destacado na preservacao ambiental foi o 

20 Relayao das institui~ no anexo 01. 
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caso da comunidade de ManB.polis, que tambem iniciou a produyao coletivizad.a, nwna area 

com vista a preservar varios sitios nos lotes individuais. Essa iniciativa, alem do fato objetivo 

da preserv~ao, possibilitava a potencializac;ao do trabalho coletivo da Cooperativa de 

Manapolis, bern como sua institucion~ao. 

A mudanca no uso dos recursos locais foi incentivada a partir da pesquisa-a~ com o 

trabalho de Educa¢o Ambiental realizado atraves de palestras informativas e cursos sobre o 

uso racional dos recursos naturais. Urn outro fator extemo tambem contribuiui para 

implementar iniciativas de preservayOO: a nrudan~Ya na legisl~ ambiental para 

assentamentos que ampliou, em ate 50%, o tarnanho das areas a serem preservadas nos lotes. 

A melhoria na situa~iio dos transportes na drea - Como parte das B-96es propostas 

pela pesquisa-acao, a realiz~o de assessoria is organizacoes tomou possivel a contribuic3o, 

atraves de gestOes junto is institui~YOes, para o alcance das reivindica¢es dos assentados em 

rela~ ao transporte para a escola e para o escoamento da produ~YOO para comercializacOO. 

Em 1997, a Prefeitura do Rio Preto da Eva colocou urn Onibus na area do 

Assentamento para fazer o transporte escolar das criancas que residem nos ramais mais 

distantes.Z1 Tarnbem fomeceu um caminhao r.ara fazer o escoamento da produr;iio do 

Assentamento. 

A re~ao entre os asseatados. e a Prefuitura Qo. Municipio passou por alterayOes 

significativas, criando-se urn canal de corrnmica¢<> para o atendimento das demandas dos 

assentados, inclusive com representantes das Secretarias Municipais participando nas 

atividades de pesquisa-acao (reuniOes e cursos). 

• Area Educacional 

No sistema educacional do Iponl, entr.e 1995 e 1999, ocorreram diversas 

rnudanyas. Com o apoio das a¢es da pesquisa-acOO, que promoveu a irnplant.acao de 

subsistemas de g~ de energia eletrica com paineis fotovoltaicos ern 04 (quatro) escolas, 

foi garantido o atendimento de 500/o das escolas da area Em wna delas foi implantado urn 

sistema ln'brido, com motor a diesel, para estudo comparative da e:ficiencia e custo. 

21 Infonnar;Oes cedidas pela Secretaria de Educa9Ao do Municipio do Rio Preto da Eva - Sra. Gorete Souza. 
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Dessa maneira, foi propiciada a realiza(:ful da Alfabetiza\iio de Adultos (40 alunos) e 

aulas notumas e cursos (350 ahmos) para os assentados que desenvolvem atividades 

produtivas durante o honirio escolar. 

0 quadro que se apresentava no ano de 94 fez perceber a necessidade de se repensar o 

regime de ensino, os conteUdos dos curriculos escolares e, principalmente, a precariedade da 

infra-estrutura para a realizacOO das atividades - a falta de energia e 3.gua nas escolas. 

0 fato de se alcan~ a soluC[o por meio dos mecanismos da pesquisa-a~, como as 

tecnologias para produr;OO de energia, motivou a prOpria comunidade a tomar a :iniciativa de 

se mobilizar para encontrar soluyOes que garantisse a contratacio de professores para as 

escolas. 

0 acesSO 3s tecnologias para produ.;a:o de energ:ta, via pesqUISa-acao, n3.o fez OS 

assentados desistirem das suas reivindicacGes junto ao Estado, em relaciio as 
responsabilidades de promover a melhoria das escolas. Mas, ao contriuio, arnpliou a 

motiva~ao dos comunitarios para dialogar com as instituiyOes, apresentando, inclusive, 

propostas de parcerias em projetos cujos dados foram fomecidos pela pesquisa-acao. 

Nas estradas e ramais mais distantes, a fo~ de cormmidades foi o me10 

encontrado para irnplantar escolas mantidas pelo municipio. Os assentados se organizaram 

para que os membros mais letrados das comunidades assumissem o papel de educadores das 

crianyas. 

A alianfil entre pais, mestres e estudantes - A pesquisa-a~ propiciou uma alianya 

entre pais e professores com apoio e assessoria da equipe de pesquisa A abordagem dos 

problemas ultrapassou o momenta de individualizacio (predominante em 1994) e de 

intoler§ncia mUtua entre pais e mestres, avancaruto para urn momenta de divisao de 

responsabilidades. 

Professores, alm1os e pms passaram a partilhar a preocupa¢o e a questionar 

abertamente a modalidade de ensino adotada nas escolas - o multi-seriado ~ no qual as 

especificidades de cada serie nao eram contempladas, fato que tomava d.ificil a r~ do 

processo ensino-aprendizagem com boa qualidade. 

A posiyao apresentada estava latente desde 94, mas todos tinham d.i:ficuldade de 

expressci-la e de assilllli-la como responsabilidade coletiva Os esforyos convergiram para 

assegurar a instaurayao de um processo ensino-aprendizagem inovador, no qual os 

conhecimentos formais contribuissem de fato, para a aprendizagem das crianyas. 
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Diante da possibilidade de se ter acesso a energia eletrica, a demanda por curses de 

educa~t!Io para adultos fora do horario de traballw, oonstituiu-se num forte apelo. A luta pela 

escola para o atendimento de adultos nao alfabetizados tomou-se urn fator mobilizador das 

for~t35 comunitarias incentivada pela pesquisa-~. 

Os cursos noturnos de Educafiio de Adultos· - 0 fomecimento de energia eletrica 

com paineis fotovoltaicos, motivou os assentados a ernpreenderem gestOes para o 

funcionarnento notmno das escolas, bern como para a re~ao de curses de Educa¢o de 

Adultos. 

A prof'. Nilza, 22 comunitiuia da Barcelona I, explicou como surgiu a ideia de formar 

urn grupo para Alfabetiz~ao de Adultos na conrunidade: '"Essa ideia surgiu pela necessidade 

da comunidade. A maioria dos adultos, eles nao sabiarn ler e nem escrever ... ai a gente foi 

conversando e chegou a urn acordo que poderia fazer essa Educa,cao de Adultos a noite. Ai 

n6s falamos com o Presidente da cornunidade, ele aceitou, e jWitamente com o pessoal de 

voces [Tecalt], no caso foi a Debora [coordenadora da equipe], ela aceitou ( ... )". 

A escola da Vila Manllpolis que era antes, a Unica que funcionava no periodo notwno 

com urn gru.po gerador a gasolina, enfrentava todo roes problemas, para dar continuidade ao 

trabalho em raz8o da falta de recursos. Assim. unindo as tecnologias disponiveis, montou-se 

um sistema lubrido _ associa¢o entre o grupo Diesel e o sistema de paineis fotovoltaicos _ 

com prod~OO de energia eletrica e bombeamento de Agua 23 

Arregimentando novas parcerias para ampliar o plano educacional - Para o 

funcionamento do projeto educacional houve uma divisao de responsabilidades e tarefas entre 

todos os atores (assentados e parceiros institucionais). Essa iniciativa tambem indica a 

import§ncia de se considerar os mementos em que se gestam as reivindicacQes - produto de 

urn encontro particular de condi~Oes (Medeiros & Esterci, 1994:23). 

Outra iniciativa que vale registro 6 o programa. de educa.yOO it dist§ncia, Teleposto, 

que foi iniciado pelo convenio com o Institute Euvaldo Lodi - IEL /Govemo do Estado do 

Amazonas e Prefeitura do Municipio de Rio Preto da Eva. A divisao de responsabilidades 

ficou definida da seguinte maneira: o Institute Euvaldo Lodi fomeceu os equipamentos 

(televis3.o, video e material didatico); os assentados encarregaram-se da gestao do 

22 A prof'. Nilza que participou de viuias atividades desenvolvidas no projeto tais como os cursos de 
Alimentayao, Plantas Medicinais e Planejamento Familiar e trabalba com o grupo de Educay§o de Adultos. 
23 A montagem do sistema hibrido proporcionou tam 'bern o estudo comparative de custos e eficifulcia do sistema 

(esse estudo Diio consta da T ese ). 
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equipamento; a Prefeitura do municipio se responsabilizou pelo combustive} para o gerador a 

gasolina do sistema hibrido com paineis fotovoltaicos, o transporte escolar, o 

desenvolvirnento de atividades de apoio ao ensino, a contrataciio de 09 professores para 

atender aos 350 alwms e a fonna¢o desses professores. 

A articulafiio com os IIWl'imentos regionais e nacionais - No plano regional os 

assentados fonnaram alianyas com os movimentos de Educ~o Popular e EducayRo 

Ambiental para populayOes tradicionais do Acre e do Amazonas (Funday§.o Vit6ria 

AmazOnica) visando: intercfunbio de experiencias e desenvolvirnento de trabalhos 

educacionais conjuntos; produyAo de material didatico; utilizaciio dos recursos didaticos 

destas entidades com desenvolvimento de adapta¢0 a realidade local; cursos e atividades 

forrnativas; adaptayao de tecnologias e tf:cnicas educacionais para os professores locais. 

A fonna~ii.o dos jovens para assistencia ticnica - Os comunitiuios promoveram por 

dois anos a mobilizacOes para criarem uma escola Familiar Rural cujo objetivo principal era 

fonnar os filhos dos agricultores p-ara · o manejo· sustentavel na area associado a valorizacao 

dos saberes locais. 

Neste projeto, eles contam com a parceria da Escola Agrot&nica de Manaus, do 

Instituto de Pennacultura do Amazonas e assessoria do pesquisador Pedro Miranda da ONG 

Pobreza e Meio Ambiente na AmazOnia do Para- POEMA 

• Area de saitde 

Os dois Postos de SaUde da area passaram a fimcionar para atender OS 450 

grupos domesticos do Assentamento, com subsistemas de produyio de energia eletrica e 

paineis fotovoltaicos implantados de acordo com a progr8IJla93o da pesquisa-alf!o. 

AfOes de saiule tradicional e curativa - Aiem do atendimento realizado nos Postos, 

que alcam;a toda a extens§.o da area, os conrunitarios recorreram a fo~§.o de Agentes de 

SaUde Comunitarios. Outra estrategia foi o trabalho desenvolvido pela equipe de pesquisa 

sobre o conhecimento dos assentados acerca de plantas medicinais. 

Durante dois ar10s, a Etnofarmacologia praticada pelos assentados foi analisada por 

tecnicos e pesquisadores. Esse estudo permitiu a identificayOO das plantas locais usadas pelos 

produtores, o conhecimento do modo de emprego e suas utilidades atraves do resgate de 

tecnicas tradicionais e a valo~ao dos saberes sobre a flora local. 0 trabalho foi 
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sistematizado na public~ao de urna cartilha :financiada pelo SEBRAE, com o titulo 

Tecnologias de Plantas Medicinais. 

Iniciativas sobre a saU.de reprodutiva - Os cursos de Planejamento Familiar (PF) 

realizados em parceria com o Centro de Planejamento Familiar do Amazonas -

CENPLAF AM, tratavam da saUde reprodutiva da mu1her e do planejamento familiar, e teve a 

particip~ de homens, mulheres e adolescentes. 

Esses cursos foram desenvolvidos a partir de dinfunicas de grupo, t6cnicas de 

sociabilidade, entre outras, e permitiram o debate aberto no tratamento de diversos temas 

respaldados pelo relata de experiertcias. Dentre os assuntos abordados destacam-se a 

sexualidade, o fimcionamento do aparelho reprodutor masculine e ferninino, os metodos 

anticoncepcionais artificiais e o metoda natural de planejamento familiar (Metoda Billings). 

Situa~Oes consideradas tabus, como e o caso do aborto, tambern for am debatidas. 

Houve o preparo de formadores para urna difusOO ampla dos cursos nas comunidades 

do Assentamento. 0 acompanhamento das familias foi feito pela Assistente Social e pelas 

estagifuias de Service Social, atraves de visitas domiciliares e entrevistas. 

Entre as familias acompanhadas no usa de metodos de planejamento familiar, duas 

efetuaram com sucesso a progr~§o de fillies, e muitas outras registraram a aplica¢o das 

tecnicas e dos conhecimentos obtidos nos cursos. 

0 movimento de valorizll¢.o dos saberes tradicionais- Esse movimento propiciou a 

organizac!o das parteiras locais, que comecaram a se articular, participar e trocar experifulcias 

com o Movimento de Mulheres no Amazonas, o Movimento de Parteiras Regional e o 

Movimento Nacional de Parteiras. A particip~o em eventos locais, estaduais e regionais deu 

impulse e revalorizou os conhecim.entos dessas rnulheres. 

• As atividades produtivas 

Uso de tecnologias apropriadas, "a ecologia dos novos usos"24 -No lponi, ilrea 

voltada para produ¢o, destacou-se, entre os produtores, urn forte interesse em desenvolver 

novos manejos, novos usos dos recursos locais. Assim, com a pesquisa-a¢o, percebeu-se 

neles o desejo de conb.ecer outras tecnologias de insumo renov3.vel 

24 De Gouvello, L 'ecolqp."e de ces nouveaux usages, 1992 
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A gestae participativa exercitada pelos corrn.mitarios durante a pesquisa-~o, 

expressou a competencia dos grupos para a ger~ao de solu~es, com propostas de projetos de 

produyao de renda, integrando diversas ayOes. 

Ante a necessidade de arnpliar as possibilidades de sustentabilidade econ6roica e 

sOcio-cultural de seu grupo, eles buscavam se adaptar a-certas regras do mercado. Em 1996, 

passou a ser discutida na Cooperativa, a necessidade de se identificarem nichos no mercado 

regional para os produtos da flora local 

A relacao de integracao dos pequenos produtores ao mercado, mesmo que parcial, 

implica na interface entre 16gicas diferentes, e em certos aspectos opostas, na qual se 

defrontam as unidades de produyao de cunho familiar (nio-capitalista), e a sociedade 

capitalista 

A mobiliz~ no Assentamento, nos anos de 97 e 98, grrou em tomo do 

beneficiamento dos produtos (abacaxi, cupuacu, maracujA), para a obtem;:ao de urn pr~o 

mellior no rnercado a partir das t6cnicas tradicionais usadas pelas mulheres doceiras. 

A organiza¢<1 desse grupo co~u em 97 para discutir a montagem de uma milli

indUstria de doces, cuja infra-estrutura integrarit diversos objetivos: 

•!• A producao de frutas para a fabrics a partir do cultivo coletivo baseado na Permacultura, 

que alem de promover a correcao dos- problemas- ambientais locais,25 servira para obter 0 

selo de produto natural; 

•!• 0 apoio a organiz~ao politica lOcal atraves cia montagem de uma central de fol1ll<iCao; 

•!• 0 apoio aos grupos dom6sticos- com a cria¢6- de uma creche; 

•!• A fol11'lRC00 de jovens ( cursos de educacao ambiental e capacitayOO de monitores); 

•!• A producan de embalagens artesanais com o aproveitamento de rejeitos da agricultura 

(cascas, folhas e sementes); 

•!• A utiliza¢o de tecnologias adaptadas para pmduy[o de energia eletrica com u.so de fontes 

renovaveis - paineis fotovoltaicos; 

•!• A produ~OO coletiva de doces e licores pelas mullieres. 

Esse projeto representa a tentativa de implementar novas formas de cultivo, 

revalorizar as tecnicas tradicionais e busca run nicho de mercado. A fiibrica comunitaria tern 

25 Entre elas a acidez do solo causado pelo uso do agente laranja em momento anterior a forma¢o do 
assentamento. 
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por objetivos reduzir os custos do produto, criar novas empregos e servir de fonte de renda 

para as mulheres que tern filhos pequenos e nao podem se deslocar para o ro-;acio. 

A cornpatibilidade entre a produ-;00 e a sustentabilidade ecolOgica, ganhou 

importfulcia no projeto da fiibrica pela adoyao de U:cnicas de Permacultura no plantio (manejo 

tradicional de culturas sem uso de agrot6xico) que, aiem de expressar uma preocupa.yao com a 

prate-rae dos recursos naturals locais, e tambem uma forma de obter tun produto de boa 

qualidade que podeni alcancar urn preco rnelhor no mercado.Essa iniciativa denota uma nova 

forma de usa dos recursos naturals, sob parfunetros locais de gestio racional. 

A divisiio do trabalho nos grupos domesticos - Para desenvolver as atividades de 

pesquisas e as sOcio-educativas no contexto comunitario, mostrou-se pertinente buscar 

conhecimento sabre os d.iferentes papeis exercidos pelos membros dos grupos dotnesticos 

(rela¢es de gfutero) e os criterios locais de divis~ do trabalho, baseado nas diferen~as entre 

homens, rrmlheres, crian~as e jovens. 

Nos primeiros meses de instalacOO dos equipamentos, apenas os homens asswniam a 

responsabilidade pela manuten-;~. Pouco a pouco, por.em o trabalho passou a ser dividido. A 

adocao de tecnologias irnpulsionou mudancyas na divisao do trabalho em muitos grupos. No 

usa do gasogenio, as mulheres participaram ativamente na gest~ dos equiparnentos, fazendo 

pequenos reparos e monitorando o :fimcionamento. 

A aceittu;§.o de novas tecnologias se baseou tanto na adapt~OO dos assentados aos 

equipamentos d.isponiveis - como moto-serra e ro-;adeiras - quanta na busca de outras 

alternativas. 

0 aproveitamento dos rejeitos para prod~iio de alimenta¢o - Os Cursos de 

Aliment~ao Alternativa propiciaram o incentive e capacitaeao dos assentados para a 

produ-;ao de alimentos naturais (alternatives), visando o constuno dos grupos domesticos e 

tambem para a comercializa.yao,. caso da multi-mistura feita com a folha da macaxeira 

Diversos casas de crian-ras desnutridas foram identificados na area As maes foram 

convidadas a participar dos curses, o que resultou na supefa\:B:o do problema para as criancas 

que utilizaram a multi-mistura 

Urn aspecto relevante que extrapolou a proposta do curso, de maneira extremamente 

positiva, foi a possibilidade que surgiu de comercializa9io da multi-mistura pelos assentados. 

A divulgacao desse produto no Balcao de Agroneg6cios do SEBRAE, desencadeou a procura 

jWlto a esse 6rg00 pelas empresas do Distrito Industrial, para o preparo de alimento nas 
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creches. Diante dessa demanda, o SEBRAE passou a comprar toda a produr;ao de muhi

mistura dos assentados. 

Portanto, a comercial~ao da multi-mistura proporcionou a produyiio de renda 

suplementar para os grupos dotnesticos, o aproveitamento de recmsos natmais, que antes 

eram desperdiyados (follia da macaxeira), e ainda wna- aliment~ saudavel para as crianyas. 

De certa forma, por ser tnn produto de fiicil manipul~ao. sua produyiio exige pouco esfor~ e 

uso de instrumentos simples. 

Ao preco de R$2,00 o quilo, -esse produto alcan~ urn valor mercadol6gico de 

aproximadamente 200% acima dos demais produtos de origem agricola e extrativista 

comercializa.dos na area e mesmo na regiao. Vale destacar que o produto tern demanda com 

tendfutcia crescente. 

A necessidade de incentivar a estrutur~a.o de novos Mbitos de consume, com 

alimenta¢o altemativa e plantas medicinais, objetivava reverter algumas tendencias 

II1imeticas predorninantes de seguir habitos incornpativeis com suas condiyOes s6cio-culturais. 

Por outro lado, a produy3.o de alimentos proporcionou o encontro sistematico dos 

moradores para a re~§.o de almoyos comunitarios onde se discutiram novas bases de 

consumo com a utilizac§.o eficiente dos recursos agricolas e florestais. 

0 crescimento e a -vario.~iio nas formas de comercializJl.fijo da produfiiO agricola -

A partir de 1997 verificou-se a tendOOcia de crescimento e a variayao das formas de 

comercializayiio da produyao agricola no Iponi. 

Em 1997, a comercia.lizayao era realizada por apenas 39,44% dos grupos domesticos, 

atnnentando para 48% no final de 1998. Em 1999, a produc3o comercializada atingiu o dobro 

da conseguida em 94. Nesse periodo, se ampliou a variedade de produtos para rnais de trinta 

tipos de frutas, da mesma forma que ampliou o processo de coletivizaciio para comercializar 

os produtos locais. 

Todavia, se o padr§.o produtivo e proporcional ao grau de integravao dos produtores, 

as mudan~as observadas no Iponi nao afastaram os assentados da condic3-o de pequenos 

produtores. Condicionado pela forc;a de trabalho da familia, o anmento da produr;§.o decorreu 

do emprego de tecnicas tradicionais. 

Desde 1994, observou-se que a comerci~OO no Iporit era feita de d.iferentes 

formas (ver Gnifico 02). Mas o que se destacou, a partir de 1997, alemdagrandevariedade de 

produtos, foi o aumento das formas de comerci~ao nas cidades pr6ximas. Vale ressaltar o 
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fato de nao haver coincidencia entre aqueles que comerciali7.am fora e os que vendem no 

proprio assentamerrto. Esse Cato caracteriza uma estrategia de nao concorrencia com aqueles 

que tern menor producao e condicao para comercializar seus produtos fora do lpori 

29% 

32% 

O( 381 ) . Vende em Man aus 

O( 382 ). Vende no Rio Preto 

da Eva 

O( 383 ). Vende na area 
(IPORA) 

0 ( 384 ). Vende na area e na 

cidade 

1!1 ( 385 ) . Troca por ranc ho 

0 ( 386 ). Outros 

Gr:ifico 02- Formas de Comcrcializa~,:ao da Produ~tao no 1porii/9H 

0 recebimento de credito e assistencia tecllica- 0 credito para producao propiciou a 

obtencao de mudas variadas, a ampliacao das areas de cuJtivo (fruteiras e royado) em cada 

lote. o crescirrrerrto da variedade de culturas. do volume dos produtos e das benfeitorias 

implernentadas na area. 

1.2. As mudan~as no padrao de organiza.;ao politica 

Entende-se que as mudarrcas no padrao de organizacao politica no lpora, sao 

compostas pela articulacao entre o esforcolengajamento dos agentes locais e pelo impuJso 

gerado como resultado da experiencia de pesquisa-acao. 

A genese da maior parte das entidades organizativas locais se deu pela mobilizar;ao 

dos grupos domesticos que partilhavam uma relayao de viz inhanca. 0 fortalecimento destes 

elos permitiu o estabelecimento de urn arco de alianyas, que se ampliou, sempre baseado na 

identificacao de interesses comuns. 

A forma~o das comunidades se concretizou quando os assentados implementaram 

solucoes coletivas para obter bens e servicos sociais, principalmente, escola, trabalho nas 

unidades de producao, criacao de espacos comunitarios, organizativos e de lazer. Se antes da 
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forrna.cao do Ipor3, os moradores viviam isolados nos ramais e estradas, 26 
o assentamento de 

novas familias com variadas experiencias de vida comunitaria e de luta politica, fomentou a 

organiza¢0 colll1lllitaria na cirea 

A generalizay§o das re~Oes de vizinhanca, de compadrio e coml.mititrias direcionou 

os assentados para a vida coletivizada permitindo maior disseminayao de habitos e valores -

determinando diferenci~Oes nos padrOes culturais anteriores. Por certo que muitos elementos 

culturais apreendidos na vida pregressa se conservam e se :fundem aos predominantes no 

plano local constituindo novos saberes e habitos.Da mesma maneira, permaneceram muitas 

resistfficias, em forma de conflitos e dificuldades de adaptac§.o aos novos detemrinantes, 

principalmente na pratica do trabalho coletivo/commritario. 

Crescimento e transformaflio das entidades organizativas - Ao Iongo dos Ultimos 

cinco ar10s (1994-1999), a org~ao politica no assentamento passou por muitas altera¢es 

no padrao de mobiliz~ nas diretrizes para a~ao. que ao mesmo tempo forarn resultado e 

geradores de mudan~as. 0 processo de transfo~ao organizativa impOs urn reordenamento 

intemo que altemou extiny§o, cl"ia¢o e mudan~ no perfil de vfuias org~es de acordo 

com a necessidade, organicidade e relacOes de poder na area 

Em 1994, havia sete assoc~Oes, dois gremios, o Conselho dos Assentados, urn grupo 

de mulheres e wna Cooperativa ( CAMl). Entre 95 e 99 foram criadas ma.is sete associayOes 

comunrtarias, uma cooperativa (COO MAN) e urn grupo de mulheres. Extinguiram-se os dois 

gTemios recreativos e o Conselho de Assentados. 

As referidas mudam;as implicaram em modi:ficayOes qualitativas no padrao 

organizativo no Ipora, tais como: a prioriz~§o da org~ intema, a ampliacao do leque 

de parceiros, e a ctiscussao sabre alternativas de sustentabilidade econOmica No quadro de 

reivindi~es e nas fontes de recursos, observou~se a busca pela de diversifi~ao das fontes 

de capta¢o de recursos, uma vez que, antes as ag6ncias de cred:tto eram vistas como Unica 

op~iio. 

No Iponi, a entidade organizativa, seja qual for a sua estrutura e o seu objetivo, tern 

sempre como meta a busca de servi~s sociais, de recursos para o desenvolvimento das 

atividades produtivas, a amplia~ da produtividade e a comerci~o da produ~§o(Quadro 

05). 

2 ~ Essa era a situayiio das 60 familias que eram moradores e trabalhadores do empreendimento empresarial 

"'Fazendas Unidas", c~a ilrea foi desapropriada para formar o Assentamento Iponi. 
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Quadro 05- 0 perfil das entidades- politiclH!rganizativas do Ipori 

E:litidades Mot:i_vos· '<le :Cria~iiO ~a- -· 
-o~~ 7 ,:~~::¥n~~~~-~::::·:··;·.:. 

____ , __ 

-- -->Aiirldades .. OlJI....i..;v.,.· • ·.· . . . • . Enfldi.J.. . .. ·. . •.• i ... ·.. . ..... . ..... 

Associaftio 
Necessidade de uni.io; Captar recursos; Reunilies 

Ampliay.io da comunica¢o entre Garantir interlocu~o extema ao Assembh~ias 
Comunitliria Sio 

comunitarios; assentamento; Conveni.os 
Jorge 

Busca de recursos para melhorar a Organizar a participa9iio dos 
situa~o de infra-estrutura da ilrea. associados. 

Criar espar;o de discussio. 

Auocia~iio Necessidade do uniao 0 Proporcionar a comercializ~o ReuniB.o 
Comunitaria comunicayio na Area; deprodutos 

Nossa Senbora da Captar recursos e melhorar a infra-

Concei.,-:iio estrutura comunitilria. 

Cooperativa 
Como alternativa a associay.io e a Resolver problemas qwmto a RetmiOes 

Agricola Mista 
comissao do colonos (esvaziada produyio e comercializayio; Mutir.io 
em campanha eleitoral). Investir P"a melhorar as Elabora~o do 

lpori-CAMI 
Superar as di:ficuldades do condiy(!es do vida doo projetos P"• 
obteo~o de recursos para criai)Ao associados; captayio do 
de alternativas de renda. 

'"'"'"" Assembleias 

Associa.,-:iio 
Organiza~o com unitaria. Desenvolver mutiroes; ReWliOes 
Avaliayio dos problemas Captar recursos (serviyos Debate. 0 

Comunitiria 
Sugestao do Prefeito de formar a sociais). discussOes 

SantaLuzia "com.unidade". Ampliar a prod~o. democniticas 

Ter representa~o. 

Associa~o Necessidade de organizay!o Organizar para melliorar a infra- Retmiaes 
Comunitaria estrutura do assentamento. Debates 
Manlipolls Assembleia. 

Associa.,-:iio Organizay!o P"• soluyao do Conseguir financiamento; Reuniao, 

Comunibiria problemas; Consegait infra-.oestrutura (igua, Gestao jtu1to aos 

Nova Uniio A distancia da A.-C. Siio·Jorge. luz): Org.§os 

Obter melhoria para Area. oompetent" 
Cooperativa A realizagio de mutiroes- gerou a Melh0f8:f 0 transporte e 0 ReuniOes 
Agrioola de necessidade de criay!o. cultivo; Cursos 
Manapolis - Em vista da dificuldade de se Conseguir financiamento Seminilrios 

COOAMAN conseguir mudas e. financiamento. Elaborar_projetos Mutiroes 

Ckgani= um mercadinho 
(comercializayao) 

Associa~io 0 incentive do ex-Prefeito Unir a comunidade para buscar ReuniOes 

Comunitliria recocso financeiro aos 
Casteliio comunitilrios. 

Associa.,-:iio c. Garantir direitos, recursos. Sem atividade 

Maroae:a Potencializay!o de forr;a 
. 

Fonte. 1 Levantamento.socw-ecanormco 98 
* Categorias construidas a partir da arullise do discurso dos assentados entrevistados. 

De urn modo geral, os objetivos assurr:ridos pelas entidades organizativas locais estao 

voltados para melhorar as condif.i:Oes de vida e de infra-estrutura das comunidades a partir da 

busca de solucfies coletivas e da obtencao de recursos. 
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Na representacao dos assentados sobre as entidades organizativas no Iponl, 

sistematizadas no Quadro 05, estas sao vistas como espayos propicios aos enfrentamentos da 

realidade. Todavia, no acompanhamento de sua dinfunica e de seus rnembros, observou-se 

que esse caminho nem sempre possui uma ordem linear, pais, apesar de portarem as mesmos 

parfunetros de org~ao comunitaria,. partilharem o reconhecimento de enfrentarem a 

mesma situ~ao de carfucia, serem portadores dos mesmos direitos sociais, essa convergfulcia 

de fatores nao determina a existencia de urn padrao indiferenciado entre eles, embora 

contribua para que percebam a necessidade de atuarem como coletividade. 

0 envolvimento dos assentados nas entidades organizativas estit associado tanto ao 

potencial de atendimento das suas demandas quanta a necessidade de enfrentarem os 

problemas de maneira coletiva e- de se aliarern em· face da dinfunica complexa que as 

desigualdades vigentes na sociedade llies impOem 

A defini~iio que cada urn apresenta sabre as :finalidades/objetivos das org~es, 

explicita suas preocup~Oes em termo-g- de acesso ao crf:dito agricola,. infra-estrutura e 

melhores condi~Oes de vida 

Em meados de 94 a particip~ao dos assentados em entidades organizativas era de 

42% e no final de 98 foi registrado o montante de 72%. 0 elevado percentual de assentados 

que atuam de forma ativa nas organizacDes existentes na area,. refuta a idf:ia de que sao 

passives :frente a sua situa~ao de vida ou incapazes de fonnular seus prOprios interesses. 

A particip~ilo massiva nas entidades associativas figurou como furca motriz para a 

construcao de altemativas ante a situa~ao concreta (Souza, 1991: 84), urn processo dinfunico 

que consolidou urn espaco de discussao critica acerca da realidade. Essa participac§o 

desencadeou ~es, bern como mecanismos subjetivos como responsabilidade e criatividade, 

entre outros, que favoreceram o cornpromisso com as escolhas e a tomada de decisao, a 

continuidade das acoes encaminhadas e a sustentabilidade das solucOes. 

A estnrtura¢io desses mecanismos nio se fez apenas em fun~ao das pressOes 

exercidas pela busca da satisfa.ciio das necessidades imediatas de sobrevivfulcia, mas, decorreu 

tambem, das represent~Oes que perpassavam todo o tecido social do universe de valores e 

cren~, dos quais estes agentes sao portadores. 

Na organizacao sOcio-cultural, a identidade dos agentes cotYuga as condicOes 

materiais e a percepeao sabre o processo vivido, ou seja, as representacoes do real. No 
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processo organizativo do Iponi, esse elemento subjetivo e o papel diferenciado de homens e 

mulheres tern uma import8ncia significativa 

A organizafiio das mulheres no assentamento - A atua.yOO das mulheres contribuiu 

de modo detemrinante para o fortalecimento das organ:iza):Oes locais na forrnuJ.acao e 

operacionaliz~OO dos objetivos e metas de desenvolvimento, tr~ados na pesquisa-~ao, 

pelos grupos locais. 

Em reiacOO a mobiliz~ao das mulheres, a partir de 96, destacou-se o Grupe de 

Mullieres da Diretoria da COOl\1AN que, com uma postura propositiva, tornou-se uma 

entidade praticamente aut6noma em rela~ao a Cooperativa -dando, inclusive, direcionamento 

para a gestae desta 

Em todas as entidades conn.mitarias as muJheres exerciam cargos de direcao e 

lideram;a (formal e informal), participavam dos debates. e contribuiam com propostas. Essa 

a.rua.vao ultrapassou o ambito local com a participacao das mulheres nos mov:imentos de 

articulayao delas na esfera estadual, regional e nacional. 

A interlocu¢o entre assentados e instituifOes - 0 perfil que se traya nas instfulcias 

institucionais a respeito do produtor assentado e, freqiientemente, marcado pela visOO de 

descredito na capacidade desses atores de levar a efeito e/ou executar soluy()es aut6nomas e 

competentes. 

Com o estudo realizado so bre a postura de interlocutores, pode-se afumar que na cena 

interna as cooumidades do Ipora, essa posiyOO tambem esta presente e deriva da visao de 

tecnicos que tern. uma rela~OO distanciada e vanguardista com os produtores. 

Tal interpremcao emerge como justificativa ao fracasso de alguns empreendimentos 

implantados pelas instituicOes que atuam no Assentamento, cuja culpa e atribuida somente 

aos produtores. Essa justificativa serve para mascarar o fato de, muitas vezes, as institui~Oes 

imporem projetos desconhecidos aos produtores ou.mesmo opostos aos seus interesses. 

A particip~ao em projetos dessa natureza e compuls6ria e, nao raro, incompativel 

com os ordenamentos locais. Os produtores muitas vezes, por nao identificarem de fonna 

imediata seus interesses no projeto, deixam de assumi-lo ou entao criam barreiras como forma 

de resistencia explicita ou velada 

No que diz respeito a interlocu~ao dos assentados do Iponl com as instituicOes 

responsaveis pela gestiio do Assentamento, muitas mudan~as foram registradas. Para tamar 

- 174-



. Capimlo IV -I'} experiBncia de f'esq~~a~o nas comunidades ~o lpor<i 

didatico o entendimento das mudan~as ocorridas no plano organizativo do Iponl, apresenta-se 

o seguinte esquema: 

• Ate 1994, as reivindicayOes dos assentados junto ao 6rg00 gerenciador da politica de 

assentamento - INCRA - e os de assistfucia tecnica e pesquisa agron6mica -

EMATER!AM e EMBRAP A - eram tratadas- a partir de mecanismos de pressao 

politica 

• A dirtll'i!o do INCRA ni!o reconhecia a legitimidade de algumas lideran1"'5 dos 

assentados e negava-se a estabelecer dialogo, exigi.ndo a mudan~a dos 

representantes dos parceleiros. 

• A correl~ao de forc;:as entre asentados e INCRA resultou ern conflitos nas 

conumidades e na extim;:ao do Conselho de Assentados, o que enfraqueceu 

sobremodo a org~ao local. No final de 94, o canal de coiilWlicayao entre 

INCRA e assentados foi fechado em razao da radicaliza_¢o das posi~Oes. 

•Nas negoci~es os assentados eram apoiados pela Fetagri- Am, do STR de Rio Preto 

da Eva e pelo Diret6rio Municipal do PTe PC do B. Havia no assentamento uma 

grande mo~o em tomo dos partidos e seus candidates; tendo sido indicados 

urn total de onze para concorrerem as elei~Oes - ligados a partidos de esquerda e de 

direita; 

• As d.iverg&lcias politico-partidarias geraram nas entidades e, par conseqU&lci~ no 

Assentarnento, alguns con:flitos.-

• A rela.yao orgfurica entre as entidades (cooperativas e associa¢es), criadas para 

efetivar as demand.as de hens e servicos coletivos da categoria, foi pouco a pouco 

perdendo for~ 

• A reducOO dos pleitos e das intermedia.c5es, relegou as entidades representativas a 

cantatas esparsos e individualizados junto as instituicOes; 

• Algmnas lideran~ buscaram a equipe para ''pensar juntos" as estrategias para 

mobilizar os assentados e remover harreiras de ordem pessoal e politica existentes 

entre eles. 

• 0 "localismo", que atingiu varias entidades, :fragilizou o intercfunbio dos assentados 

com outros movimentos sociais de fora do Assentamento. Ocorreu uma retirada da 

luta geral para uma at~iio restrita ao lpor8, centrando-se nas mobilizacOes locais; 
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• Durante o ana de 95, com apoio das ~Oes de pesquisa-acao, as entidades 

organizativas retomaram a rnobiliza~ao interna a partir de cobran~as com 

apresent~ao de propostas, em termos de capacit~OO, de discussao de altemativas 

de recursos para a producao e do estabelecimento de novas parcerias; 

• Em meados de 96, foram retomadas as aliancas com o movimento estadual e regional 

•Entre os anos de 97/99, ampliou-se o estabelecimento de parcerias e a modelagem de 

natureza participativa dos projetos visando obter reclU'Sos para 

fonnacao/capacit~ao e producao de renda; 

• A mobiliz~ao intema e a articul~ao com os rnovimentos reg10nais mostraram-se 

e:ficazes, instrumentos fundamentais para fortalecer as entidades locais, a :fun de 

iniciarem novas pleitos jtmto as instituicOes respons!iveis pela viab~ao de 

politicas pilblicas (em ed~. sailde, outros). 

A perman&cia de muillls dijiculdades no Assentamento - Muitas mudancas foram 

verificadas nas areas produtivas, de services sociais e de m.obilizacQes organizativas, como 

resultado da associacao entre gestao comunita.ria e pesquisa-ay8.o. No entanto, prevalecem 

ainda nruitos entraves para a realizac!o das praticas produtivas dos grupos domesticos e para 

o acesso aos services sociais. Desde a falta de maior organicidade das entidades de assistencia 

tecnica ate a mudanr;a na dinfunica das politicas pitbhcas- no plano regionaL 

As dificuldades de infra-estrutura prevalecentes no Iponl (Gnifico 03), nao 

invalidaram a referencia de vida melhor para urn contingente da pop~ao que descende de 

pequenos produtores, alguns nascidos na cidade, filhos de migrantes, ou oritmdos de farnilias 

ernpobrecidas do meio urbane. 

A organizacao politica dos assentados, na regilio, apareceu como uma estrategia 

importante para a valorizacOO e otimizru;:ao dos recursos produtivos locais, ao mesmo tempo 

em que consistiu num dispositive de reconhecimento social dos pequenos produtores como 

sujeitos. A gestao comunitaria acionada derivou da participacao sisterruirica atravC:s de ~Oes 

que objetivaram conquistar fins coletivos. 

Urn grupo mes100 sem organizacao fonnal e sob condi¢es adversas pode reverter a 

sit~ao vigente e organizar-se?
7 

Este foi o caso de 50% das comunidades do Iponi. 

27 Helena V. de Andrade. La construction de l'actian collective dans le cadre des organisations paysannes : le 
cas des associations de petits producteurs il Silwinia (BrtSsil), 1998. Nesta expli<:ayao a autora toma como 
referencia os estudos de Olson. 
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o ( 331 )_ FaHa de Assis!Mcia 
Te<lnica 

13 ( 332 l- Como comerclai!Zar os 
produtos 

0(333).FaHade 

cu!d~O/financiamento 

D ( 334 ). Falta de infra-estrulura 

(energia, agua, transporte ) 

a ( 335 ). FaHa de equipamenlos 
modernos 

0 ( 336 ) Outros 

Griifico 03- As dificuldades para desenvolver as atividades produtivas no Iporil (FONTE: 
Levantamcnto s6cio-econfunico /out.l998) 

0 Iportl conw pOlo de atrafii.o de populafOes das cidades - Em 94, periodo do 

primeiro levantamento de dados no Iponi, havia em tomo de 15% de assentados com 

expectativa de sair da area. No inicio de 98 houve uma redu9M nesse montante para 10%. 

Assim, registrou-se o maior percentual de assentados que nao pretendiam sair da area (90%). 

Nas entrevistas, entre as raz5es que justificavam a decisOO de manterem-se na itrea, 

destacavam-se a importiincia das mudarwas relativas, a amplia~tao dos serviyos soc1rus no 

Assentamento e o fortalecimento do processo organizativo das cormmidades. 

A amplia~ do acesso aos serviyos nos Ultimos cinco ar10s resultou em diversas 

melhorias nas condiy5es de vida e de produ~ao e redlilldou em novas raz5es para a 

pertnanencia das familias. Ao mesmo tempo, o processo organizativo, em seus avanyos, gerou 

autoconfian~ta e pennitiu a valoriza.yao da capacidade prOpria de empreender solu~tOes. 

De certa maneira, essa posiyOO revela que eles reconhecem viverem em condic5es 

melhores que em outros contextos. E, principalmente, que os produtores passaram a ter mais 

confianya nas pnlticas coletivas de organiza.yilo. Em que pese a existfulcia de muitas 

limitayOes, as melhorias nas condi!;Oes intemas do Assentamento foram bern visiveis, mesmo 

no contexto extemo. 

Se, em 94, muitas familias saiam do Iporit em direyao as cidades, a partir de 1997 

observou-se a mudanya no p6lo de migra¢o, com afluencia de membros orhmdos dos centros 

urbanos, uns retornando e outros vindo pela primeira vez para morar e trabalhar nos lotes. 
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Os assentados oriillldos de outras regiOes do Brasil, principalmente, do Nordeste, 

aumentou de 19% em 94, para 24% no segtmdo semestre de 1997. Esse acr6scimo nao 

irnplica aumento da rnigrayOO em direyao a AmazOnia, que se encontra em processo de 

desaceler~ao desde o inicio da decada de 90. Mas pode-se afirmar que se processa o retorno 

ao campo, dos produtores rurais que estavam vivendo-na cidade ap6s a migr~iio. 

Do total de 450 famllias de assentados que compaem o Assentamento, 64% viviam 

ern Manaus antes de para ele se dirigirem,_ e, somente 21% moravam em outros mruricipios do 

Estado, em localidades ribeirinhas. 

Com a rnellioria da infra-estrutura do Assentamento, registrou-se o crescimento da 

presenya de sitiantes (5%), na condic;:ao de representantes de proprietaries "'ausentes", que 

vern apenas para o lazer nos :finais de semana e, portanto, adentram a area somente para 

usufruir de sua infra-estrutura 

Os sitiantes, par nao atuarem como produtores, mas sim na fimcac> de ''caseiros", nao 

se enquadram nos crit6rios oficiais de clientes da reforrna agn'uia Desta forma, observou-se a 

forrnac;:§o de chacaras, na area que oficialmente esta destinada exclusivamente para 

produtores. H<l ainda urn contingente de 10% dos assentados que exercem outras func;:Oes as 

quais os distanciam da pequena produc;:ao. 

A experi@n.cia desenvolvida no lpora indicou que os instrumentos de pesquisa-~o, se 

bern dimensionados ao contex:to, podem ser utilizados para fomentar e orientar a constru~o 

de solu~Oes coletivas viaveis. A dina.mica organizativa intema a comunidade ( o padrOO de 

gestao comunitaria) e condic;:ao essencial para a concretiza~ deste tipo de empreitada 

+ Sintese do Capitulo 

No presente capitulo, fez-se a caracterizac;:lio das oondi~Oes de vida dos assentados, da 

cl.infunica d.as rel890es comunitarias, produtivas e organizativas, baseadas no estudo 

diagn6stico do lporil, realizado durante o ana de 1994, momento anterior a implant~&> das 

tecnologias apropriadas. 

0 quadro do assentamento, em 1994, era de precaria infra-estrutura pela carencia de 

servi~os sociais. Passados os primeiros quatro anos da regularizac3-o, a in:fra-estrutura era 

infima diante das necessidades existentes para produ~ e sobreviv@n.cia dos parceleiros. 
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Constatou-se que os objetivos previstos no Anteprojeto de fo~o do 

Assentarnento, em sua maioria, nao haviam sido implementados e percebia-se, de forma 

explicita, a incompatibilidade entre o plano tr~o e a realidade de nao cumprimento dos 

compromissos politico-institucionais das instituic5es responsciveis. Verificou-se que tal 

situacao comprometia a satis~ das necessidades dos grupos domesticos e sendo enfatizada 

nas falas dos agricultores assentados como expressao da nega.cao de seus direitos sociais. 

A con:figurac§o cia situacao predominante no lporR, ate 1994, passou par urn processo 

de transformacao Iento e complexo sern, contudo, gerar soluc5es simples para os problemas 

existentes. A participacaa das errtidades organizativas e dos coiilllilitarios, em todos os 

mementos, possibilitou a nego~ coletiva para a d.ivisao do traballio, a d.istribuicao de 

responsabilidades e a definicao da ordem de prioridade das acOes e da natureza das soluc5es. 

0 somat6rio dessas acOes fortaleceu sobremaneira a gestae comunitaria de tecnologias 

apropriadas, dando-Ihe o caciter de lU11R efetiva gestao participativa 

As tecnologias do projeto de pesquisa-acao atenderam prioritariamente as escolas e 

pastas de sa.Ude, em razOO da decisao tomada pelos co:munitiuios de priorizar o atendimento 

das necessidades coletivas na area Essa experi&tcia foi resultado da dernanda e da 

participacao dos assentados, e expressou a busca de solu~es diante da carertcia de infra-

estrutma de hens e services, expressa no papel hist6rico, de "ausfulcias" e "presen~as," 

assurnidas pelas politicas pllblicas na vida dos assentados. 

Para os produtores :familiares, a ausfulcia das politicas pllblicas e not6ria na prestacao 

dos services, enquanto sua presen~ e forte na imposicao de direcionamentos que geram 

agravamento das problematicas existentes. Esse duple movimento deriva-se da feic8.o do 

Estado
28 

em sua relacRo com os setores empobrecidos e de sua a~ao no plano social. 

Segtmdo depoimerrto de algumas liderancas comunitilrias, a presenca das politicas 

pllblicas se expressa na determina.cRo de criterios excludentes de politica agricola, crectito, 

desenvolvimento regional e de acesso a tena Essas presencas acontecem com o :fim de 

estabelecer limites para a gestao comun.itaria. na Srea, como par exemplo, a c~ao de 

critE:rios para o reconhecimento de representantes junto as institui~es - nem sempre 

compativeis como modele de org~ao dos assentados. 

28 No estudo toma-se como referencia o terrno Estad.o no sentido de regime estabelecido que ordena a na9fio. 
Enquanto a acepyao de Govemo trata dos agentes detentores do poder, em confurmidade com o regime politico 

estatal (Demo, 1999). 
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Em que pesem as presen~as e ausencias das politicas pUblicas, a cena comunitaria 

propicia wna base de relativa estabilidade e autonornia em tomo de objetivos, necessidades e 

interesses, que podem habilitar seus membros a consolidar projetos com\DlS para a gestOO dos 

recursos existentes. Por esse prisma, as politicas pUblicas passam a ser reivindicadas coroo 

clireito e passam a signifi.car conquistas e nao concessiio pois os agentes dispOem de canais de 

comunica¢o e, principalmente, sabern como expressar suas demandas e interesses. 

A experiencia dos assentados com tecnologias apropriadas no Iporil. pontua lUll projeto 

politico em construcAo, similar a outros na regiao (Resex, Reforma Aquatica) e caracteriza lUll 

outro modelo de desenvolvimento sob a orientay§.o de principios coerentes corn a diversidade 

sOcio-cultural e ambiental daregiao. 

0 referido projeto apresenta unrconjtmto-de·proposic5es, tais como: o acesso aos bens 

e servi~os sociais de forma universalizada, a necessidade de articul~ao dos saberes 

tradicionais aos conhecimentos tecnol6gicos e a exigful.cia de melhoria no padrao de vida com 

condi~Oes adequadas para preserv~ao da: econornia· de- base· familiar, ern seu «secular sistema 

de manejo sustentavel" (Furtado, 1994). 

Na experiencia desenvolvida, a1em de obter subsidies para a discussao sobre o acesso 

aos servi~s sociais, sobre o uso de tecnologias apropriadas e o acesso a energia eletrica em 

comwridades, tambem tomou possivel obter elementos para o debate atual sobre o acesso a 

terra e o assentamento de populayOes via reforma agniria na Amaz6nia. 

Entende-se que a sustentabilidade dessa experifutcia depende da continuidade, na 

pnltica, de: eqiridade no acesso· aos recursos, particip~o democdtica, capacidad.e dos 

coml.Hlitarios para gestae dos sistemas de produ~ao de energia e apropria~OO de novas saberes 

e tecnicas; enfun, da capacidade de continuar gerando solm;:Oes inovadoras. 

Alem das mudan~as vivenciadas pelos comunitarios, a partir da associa¢o entre 

pesquisa-a¢o e gestiio comunitilria, no plano academico-cientifi.co acredita-se que essa 

modalidade de pesquisa conseguiu, apesar de nOO ter atingido todas as metas, 
29 

captar 

subsidies importantes para o debate sobre a organiza900 comunitaria 

Os ganhos obtidos no Iponi ultrapassaram seus limites com a difusao, para outras 

comunidades da regiao, de tecnologias, tecnicas e :metodos ai desenvolvidos e/ou 

29 ReferOOcia a nao implantagiio do sistema de comunicagiio com paineis fotovoltaicos programado para ser 

instalado em tres pontos interligados, I.Ull na sede do municipio e dois nas vilas. 0 atraso na libera¢o da licenya 

pelo DENTEL obstaculizou o prosseguimento dos traba.lhos. 
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aperfei~Yoados. Os pesquisadores do grupo Tecalt estao desenvolvendo consultorialassessoria a 

outros grupos de pesquisa e entidades (prefeituras, associa¥Ses de pequenos produtores, 

ONGs), que atuam em Unidades de Conservacao
30 

ou trabalham com planejamento 

energ6tico e organiz.a¢o conumitaria. Inclusive, no estado do Amazonas foi criado, no inicio 

do ano 2000, o Programa Ribeirinho, do govemo do- Estado do Amazonas, que adota o 

modele Iponi. 
31 

No plano interne ao grupo de pesquisa Tecalt, constituem tamb6m indicadores dos 

aprendizados construidos no Iponi, a realizacao· de seis trabalhos de conclusOO de cursos, duas 

dissertacOes de mestrado e duas teses de doutorado alem da divulgaciio de inUm.eros artigos 

atraves de public~Oes e congresses nacionais e internaclonais e a producao de sete manuais e 

dez cartilhas. 
32 

30 Funda~o Vit6ria Amaz6nica na gestiio do Parque Nacional do Jati, a metodologia esta sendo adotada pela 

equipe S6cio-Ambiental, relatada no livro "0 Estudo de Caso do Par que Nacional do JaU" Funda~o Ford, 1998. 
31 Diversas comunidades estio sendo selecionadas para atendimento. 
32Do total oito estao com circulayiio restrita aos grupos de pesquisa da regiao e duas foram publicadas 

"Tecnologias Altemativas no Projeto de Assentamento Jponi". 1995; "Tecnologias Caseira de Utilizayao de 

Plantas Medicinais". Universidade do Amazonas, Co-ediyiio SEBRAE, 1999. 
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CAPiTULOV 

A ASSOCIA<;AO ENTRE OS 

CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS 

E OS TECNICO-CIENTIFICOS: 

uma alian~a necessaria 

"E ui um novo ceu e uma nova terra. Porque jd o primeiro ceu e 

aprimeira terra passaram, eo mar jd nao existe". (Ap 21: 1) 
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' 
CAPITULOV 

A ASSOCIAC;.Ao ENTRE OS 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E OS 

' ' 
TECNICO-CIENTIFICOS: uma aliam;a necessaria 

No percurso deste estudo, foram expostas varias conside~Oes em relacao aos 

a bstaculos para o atendimento das demandas de servir;os sociais dos segment as rurais de 

baixa renda na AmazOnia, como resultado da l6gica das politicas pUblicas (interesses 

dominantes) e da :inoper§ncia destas; em relacao a gestae comunittuia, enquanto capacidade 

que os agentes sociais possuem para contribuirem na estruturacao de mecanismos para o 

enfrentamento das problerruiticas vigentes; assim como, sabre a faha de reconhecirnento desta 

capacidade par parte das institui~es pUblicas na regiao. 

Par certo que outras questOes, embora sinalizadas, nao foram abordadas nas suas 

mUltiplas implicatyi)es neste estudo - o que demandariam novas pesquisas. Todavia, com base 

no exposto anteriormente, neste capitulo serao delineados algllllS aspectos relevantes que 

prevalecem na combinacAo entre gestao comunitaria e conhecimentos tecnico-cientificos para 

o acesso aos servir;os sociais; de modo especifico, no uso da energia, com o objetivo de 

esbocar wna metodologia de gestao participativa, par considerar que esta poderil contribuir 

para superar a pobreza e suas conseqUfficias nefastas em comunidades rurais. 

A partir do tratamento analitico dos dados da pesquisa-a¢0, verificou-se que: 

primeiro, as acaes de pesquisa-~ao associadas a capacidade de organizacao dos assentados, 

serviram como fator mobilizador para que eles, aletn de fomrularem suas reivindicacaes, 

atuassem na sua concretizay!o; segundo, essas reivindi~Oes incictiram na esfera das politicas 

pUblicas, na busca de parcerias para ter acesso aos services coletivos, na condicao de 

imperatives para melhoria do padriio de vida; terceiro, este padrao, historicamente 

negligenciado, precisa tomar-se refer&tcia para o desenvolvimento s6cio-econ0mico da 

regiao. 
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Neste sentido, faz-se urgente a constru~ao, em tennos democniticos e 

universalizantes, de mecanismos para o acesso a hens e servi~os sociais, com a participa~iio 

dos setores empobrecidos do campo. 0 aprendizado obtido na experifficia do lpora, mesmo 

lirnitado, podeni vir a tornar-se urn destes mecanismos, pois traz varias indicacOes de que a 

implant~!io de tecnologias adaptadas para popula.cOes de baixa renda, pode ter sua 

operacionalizacao otimizada com a participa~o dos pr6prios produtores - emprego das 

competencias locais. 

Essa forma de participacAo poder3. contribuir para urn controle mais democnitico do 

servi!):o de energia e para a superacOO das condi~Oes hist6ricas enfrentadas por estas 

populayOes de esHio a merce de interesses incompativeis com os seus e tern negado de suas 

reais necessidades. 1 Se, historicamente, na produyio de energia eletrica, partiu-se de pequenos 

para grandes sistemas centralizados, na regiao, o retorno aos pequenos sistemas pode ser 

viilvel dentro de novas premissas (De Gouvello, 1992). 

0 grau de desenvolvimento tecnol6gico vigente e a perspectiva de reduyao dos custos, 

correspondentes aos servi~os de energia no meio rural amazOnico, sinalizam oportunidades 

para o estabelecimento de um mercado energetico voltado para a geracao descentralizada, 

com pequenos sistemas, baseados em fontes energ6ticas renovaveis. 

Se a eletrifica¢o rural tende a gerar impacto positivo na vida dos grupos comunitario 

da zona rural em razao de propiciar conforto, incremento das arividades comunitarias e de 

lazer, awnento da produyio e do nivel de consumo dos grupos domesticos, essa tendfficia 

pode ser ampliada pela implant~ao de sistemas de prodm;:ao de energia com tecnologias 

adaptadas, uma vez que, na AmazOnia, aiem da extensa rede fluvial, que apresenta grande 

potencial para micro e pequenas centrais hidrel6tricas, lui tambem uma variedade de outras 

fontes de energia renov<iveis. 

Apesar disso, depara-se hoje, na regiao, com o paradoxa de carencia de atendimento 

energetico adequado as comunidades rurais em presem;:a de grande desperdicio de residuos 

florestais. 0 potencial de explor~ao da madeira na Amaz&nia, resguardadas as medidas de 

conserv~ao dos recursos via manejo connmitario, representa tuna expressiva oportunidade 

para ado'(iio da biomassa na producao de energia (Oleos e rejeitos vegetais ). 2 

1 Adota-se a n~iio de stakeholders ou detentores de interesses. 
2 Helvio N. Guerra & :tvlarcos Aurelio V. de. Freitas (org.) Perspectivas Energeticas para o Desenvolvimento 
Sustentavel do Amazonas. m: Sistemas Energeticos. Manaus; Editora da Uoiversidade do Amazonas/EFEI, 

1997. 
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0 usa de tecnologias apropriadas e a produ~ao de energia eletrica no meio rural 

dependem de uma conjunr;ao de hens e servicos sociais para virem a ser urn vetor de 

desenvolvimento s6cio-econ0mico. E muito dificil obter acesso aos servicos coletivos sem 

fontes de energia adequadas que atendam as exigSncias de suprimento de uma energia limpa e 

de baixo custo com disponibilidade de fomecimento, com o minimo de falhas de 

continuidade, e quantidade que atenda a demanda dos usuilrios; que promova, enfun, urn 

atendimento voltado para continua melhoria de qualidade. 

Considerando-se a existfulcia de uma forte correiacao entre o acesso a energia e o 

desenvolvimento s6cio-econ6mico rural, as comunidades, para alem de constituirem, em 

tennos potenciais, urn vasto mercado de consume a ser atendido, guardam mUltiplas 

oportunidades (MMEIPRODEEM, 1999). No entanto, a concretiz~!io delas depende da 

estrut~ao de soluyOes integradas para atenderem as necessidades produtivas, domesticas e 

corrnmitarias, em forrnato de urn programa social, cujas ~Oes sejam otimizadas a partir de 

arranjos institucionais de cooper~ao entre os diferentes parceiros, com a definicao de linhas 

de credito especificas, monitoramento, apoio tecnico e capacita~ dos produtores. 

No intuito de apresentar sugest!io viavel nesta dir~ao, far-se-a urn esboco de uma 

proposta metodol6gica baseada na experi&lcia do Iponi, doravante nomeada de metodologia 

de gestao participativa, cuja meta e pleitear sua adaptar;ao a contextos connmitarios, similares 

as comunidades do lpora. 

1. Uma proposta metodolligica de gestio participativa 

Esta proposta de metodologia participativa representa tuna tentativa de articular 

gestae corrnmitaria e servic;os sociais, em carater similar a urn programa social, composto por 

uma sequencia de etapas vinculadas entre si: 

t' Etapa- 0 Diagn6stico Local concretiza-se mediante urn levantamento complexo com a 

:finalidade de se obterem infonnac5es sabre os fatores (necessidades e interesses) que 

intervem no plano local, entre eles: os aspectos politico-institucionais, s6cio-culturais, 

produtivos (relar;Oes de produ~ao, processes de trabalho), econOrrricos, ambientais (sistemas 

de manejo ecol6gicos) e energeticos; as demandas impostas pelo contexte externo, os 
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entraves, e as possibilidades (tecnicas e comunitarias)- mediante a selec§o de urn conjunto de 

instrumentos e tecnicas. 3 

Os procedimentos e as t6cnicas de coleta servem tambem para desencadear a 

participa_cao eo engajamento dos envolvidos, considerando as particularidades da organizac§o 

local (forrnas de mobilizal(iio, natureza politica, atuaclio das lideran9as). Os atores, de modo 

democril.tico e cooperative, projetam suas expectativas ern rela~o a produ~ e as inovayOes 

tecnicas /tecnol6gicas para o desenvolvimento s6cio-econ0mico local. A sistematiz~iio da 

totalidade dessas informayOes serve para a formacao de urn Banco de Dacios que ira subsidiar 

as fases subseqiientes do trabalho. 

z" Etapa -A elaborar;tlo do Plano de Ar;tlo, com base na aruilise realizad.a na etapa anterior, 

envolve equipe tecnica e usuarios, no esforyo para ordenar e delirnitar, por ordem de 

prioridade, as soluy()es realistas e pniticas a serem implementadas. 

Para assegurar as condiyOes de compatibilidade com os objetivos do Plano, nesta 

parte, a partir da avali~ tecnica dos recursos para investimentos, das condiy{)es e do 

horizonte temporal disponiveis, faz-se a montagern da estrutura operacional, com a elaborayiio 

de instrumentos e tecnicas para acao, e a definiyiio dos criterios para avaliaclio sistemiltica 

0 desenvolvimento do Plano decorre do encadeamento entre os processes s6cio

educativo, de monitoramento (acompanhamento e apoio nas a_cOes) e de Contratualizacfu/ 

(Organograma 03-Apendice). Esta consiste na regulayao da relaciio entre todos os agentes 

(usuiuios, concessioniuia, administracao municipal, estadual, parcerias e etc.)
5 

que incide na; 

• 

• 

• 

Cria.cao de urn sistema de pagamento da conta de energia, compativel com a organizayff.o e 

o poder aquisitivo dos comunitarios; 

Montagem de urn conjlUlto de proceclimentos de escolha dos participes (da defini9iio do 

papel da cada at or at6 3. delimitayff.o precisa do campo de <1.9iiO ); 

Instituic;iio das obrigayOes da concessionaria na real.i.za¢o do service pUblico e na relayiio 

com os usuarios, assim como a de:finic§o das responsabilidades deles; 

• Defini~o dos criterios de gestOO tecnica e financeira para controle de execu~ao dos 

contratos em termos de performance, manutenyff.o e qualidade dos serv1yos; 

3 No capitulo TV estil.o relacionados os instrumentos utilizados nas comunidades do Iponi e que podem passar por 

urna triagem e serem adaptados conforme as caracteristicas do contexto a ser trabalhado. 
4 Cf. De Gouvello, 1999. 
5 N. Curien. 1994 apud J. Girod. Les industries electriques en Afrique Subsaharienne. CGE:MP-IEPE, 1997. 
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• Estabelecimento de regulamentos para o caso de desvirtuamento dos comprorrnssos 

assurnidos pelos envolvidos com arbitragem entre os interesses presentes. 

3" Etapa- A execu9ti.o do Plano de A9ilo aciona, sinrultaneamente, a negoci~ao entre os 

atores, 0 estimulo a participa.yRoiengajamento dos agentes locais, a implem.ent~ao das 

ativid.ades t6cnicas (que variam de acordo com o projeto em pauta), o processo de for1lll1900 

para cri~OO de competencia tecnica e fortalecimento (empowerment) das capacidades locais, 

a ativa.yao dos mecanismos de monitoramento e de avalia~ao (Organograma 01 - Ap&ldice). 

Durante o desenvolvimento do Plano, de acordo com a dinfunica posta em prlitca, 

outras demandas podem aflorar. A partir de wna avalia9iio criteriosa dos envolvidos, a 

incorpora¢0 das demandas emergentes pode determinar ganhos irnportantes no trabalho. 

A articulayao entre as viuias frentes, ou esferas de ~ao que compOem o Plano, 

propicia a otimizay§o de instrwnentos, a¢es e tecnicas, a simplificacOO de operacOes e 

autonomia de produy§o e gestao local 

0 rn6rito dessa metodologia consiste em apoiar a gestae comunitaria e, ao mesmo 

tempo, captar alguns de seus principios e toma-los como orientayiio de trabalho (rede de ajuda 

mUtua, coleti'Viz.a\:00 do trabafuo). Seu- molde~ similar a· urn programa social (com a.{::Oes 

integradas de servi~os sociais), requer a particip~ao dos usufuios n3.o de modo secundirrio, 

mas como protagonistas na determinacOO dos rumos a serem assumidos. 

Apesar disso, a falta de organi~ao formal" e· de participacao em detenninado 

contexte, nao inviabiliza a implemerrtayOO dessa orient~iio metodol6gica Ao contnlrio, seus 

recursos tecrricos podem ser acionados para tratar tal sit~ de modo a configurar uma 

mobiliza~ao irnportante para viabilizli-la No prOximo item, sao apresentadas as virtualidades 

geradas pela aplica.y3o dessa modalidade de metodologia, para uso e produ~o de energia em 

conumidades. 

2. Possibilidades geradas pelo acesso a energia, em comunidades rorais, via metodologia 

participativa 

Na esfera econiJmica, a prestacao do servtco de energia, com apoto da gestae 

participativa, oportw:riza: 

• A realizaciio de parcerias com 6rg00s pUblicos, ONGs e iniciativa privada, para projetos 

de ampJ.iacao e recupera¢0 da infra-estrutura comtmitaria 
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• A estrutur~o de projetos de gerayao de renda, instalayiio e otimizayiio de processes de 

beneficiarnento local de produtos que, por sua vez, favorecem a agreg~ao de valor e a 

competitividade dos produtos no mercado e, conseqfientemente, acarretam o aurnento da 

renda familiar. 

0 baixo poder aquisitivo das populayOes awnenta a relev<incia da reiacao entre renda 

familiar e o gasto com energia No entanto, para eles, o acesso ao servi~ final e rnais 

importante que o custo (veja-se o exernplo do uso de pilhas). 6 Nesta perspectiva, deve-se 

considerar que o valor (social e econ6mico) da energia para as comunidades baseia-se nos 

beneficios que ela pede gerar para atenuar o grave quadro de carencias vigente, e nao em 

funyao de esquemas de mercado. A relev<incia da eletricidade faz-se menos como inslUTio 

bilsico nos processes de produc;:§o e, mais, como condic;:ao essencial para manter e elevar a 

qualidade de vida da popula¢lo. 

Na esfera eduCilcional, o fornecimento de energia via gestae participativa, cna 

oportunidades para a capacitac;:ao tecnica de mao-de-obra e a instaurac;:ao de ~Oes s6cio

educativas que, em conjlDlto, ampliam a importfmcia das organiz~Oes locais para a prestac;:ao 

desse service em diferentes fonnas de atu~io: 

• Na dete~ao e solucao de pequenas falhas dos equipamentos; 

• Na cri~ao de uma base de operacao flexivel; 

• No desenvolvimento de estrategias de inov~Oes incrementais; 

• Na substituic;:ao de pecas e ta.:mbem na m3xima diversidade de usos com o aumento da 

efi.ciencia t6cnica e vida Util dos equiparnentos; 

• No monitoramento continuo (procedimentos de avali~ao simples e exercicio de prfl.ticas 

nillTI plano de contingfficias); 

• Na acomodacao do sistema as alteracOes planejadas ou acidentais. 

Na esfera tecnolOgica e tecnica, a metodologia participativa, em razOO de sua 

abrangencia, pode ser aplicada conjugada a metodologias de planejarnento energetico de 

comunidades, contribuindo para: 

• A difusOO de tecnologias apropriadas que adotem fontes de energia renovfl.ve1s 

compativeis com os ecossistemas locais. 

• A seler;B.o de sistemas de produr;Ro de energia com capacidade de restaurar, em tempo 

hibil, o fomecimerrto e funcionar como minima de tempo nao-operativo; 

6 De Gouvello, 1994: 6. 
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• A estrutur~o de pianos de redu~ do custo da energia, atraves do gerenciarnento local 

de programas de eficiencia energetica, para aprimoramento e otirniza~ dos mecanismos 

de gestao comunitaria no usa de energeticos. 

• 0 conhecimento do padrao comWI.itario de consumo de energia atraves da aruilise da 

demanda energetica b8sica (identi:fica~ao dos recursos existentes e da capacidade de gerir 

recursos tecnol6gicos) e dos sistemas de oferta de energia 

• A busca de mudan~as e inova~Oes t0Cnicasltecnol6gicas relacionadas aos processes 

produtivos, de organiza¢o social e de manutencao dos ecossistemas com a inclusao ativa 

das populacOes locais. 

• A pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de producao de energia, com pequenos 

sistemas; 

• As op~Oes-piloto para irnplementacao em larga escala com estrategias de redes para 

comunidades. 

• A resoluy§.o de possiveis conflitos envolvendo a oferta de energia ou implantw;ao de 

sistemas energeticos atraves da identificacao e remocao das barreiras (existentes ou 

potenciais). 

• A red~iioleliminayOO dos riscos de perdas, pelo usa clandestine com ligacOes ilegais ou 

danos nos equipamentos, par operay5es erradas devido a fal.ta de conhecimento, de 

cuidado ou responsabilidade. 

Na esfera eco/Ogica, a gestae participativa pode auxiliar no planejamento do usa de 

energia e no aproveitamento dos recursos naturais, orientados pelos principios de preservacao 

dos ecossistemas locais. Desse modo faz-se mister a inser~ao de novas tecrucas e o 

aperfeicoamento das existentes, com a adaptacao e o resgate de tecnicas simples, de usa 

corrente dos recursos naturais, praticados pelas populacOes tradicionais. 

Na AmazOnia, particulannente, a adocao de tecnologias adaptadas para produyao de 

energia com uso de inslUllos renovitveis em comunidades pode configurar o desenvolvimento 

de lUll amplo pacta de respeito as peculiaridades ambientais regionais. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa-acao, observou-se a enfase dos conrunitarios 

sabre novas usos de energeticos e de tecnologias guiados nao somente par aspectos objetivos, 

mas tambem per urn sistema de valores e principios que orientaram o processo de difusao de 

novas pniticas nas comunidades e da valoriza¢o dos saberes locais. Portanto, infere-se que os 
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agentes comunitarios estao abertos para novas conhecimentos e pnlticas, desde que num ritmo 

prOprio e de acordo com sua alteridade. 

Se a gestao comtmitiui.a deriva das forcas internas ao convivio comunitWio, das acOes 

cotidianas e das lutas politicas, parece plausivel que as possibilidades que emergiram nas 

comunidades do lponi possam ser encontradas em outros contextos sirnilares. A capacidade 

de lidar com o complexo ecossistema amazOnico niio se restringe ao patamar do usa dos 

recursos locais, mas tambem se expressa na habilidade de adapt~ local dos elementos 

oritmdos do contexte extemo. 

Condui-se que a gestae comunitaria e urn atributo importante para a busca de 

mudancas nos padrOes atuais de acesso aos bens coletivos de consume, principalmente para o 

usa de energia eletrica no interior de comunidades isoladas na AmazOnia Como tal, 

considera-se que, com a gesttio parttcipattva, de urn modo geral, as comunidades, mediante 

as desafios en:frentados, acionem suas fon;as e conhecimentos e, de formas diversas, 

manifestem sua criatividade em favor da melhoria de suas condicOes de vida 

Vale ressaltar que a metodologia de gestae participativa proposta nao se constitui 

solucao Unica e infalivel, entretanto, em que pese a permanfulcia de muitos entraves para o 

fomecimento de energia nas connmidades de produtores farniliares, o engajamento desses 

usuiuios e a rela_c§o com as concessionarias, por meio da gestae participativa, poderao atenuar 

diversas das desvantagens vigentes, principabnente no caso da AmazOnia 

Ao contemplar as arnplas mobilizacOes no meio rural amaz6nico, percebe-se que em 

me10 as mudancas nos modos de vida, .. a ecologia dos novas usos", sobressaem novas 

caminhos, trilhas, atalhos, que emergem, pouco a pouco, desvendados a luz dos saberes que 

se ampliam 
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