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RESUMO 

Este trabalho tem corno~ objeto de investigaao os processos atravs dos quais diferentes 
reces agroanmentares influenciam as trmas de manejo dos agroecossistemas no mbito da 
agncuitura laminar. A pesquisa procura analisar, particularmente, as transforma6es que 
ocorreram na organizaao tias unidades produtivas tmiliares a partir do momento em que 
estas passam a se vincular a redes alternativas, que buscam promover a produao e o 
consumo aeproautos ' orgamcosノノ  ou' ecoigicos". A trajet6ria percorrida no decorrer da 
uecaaa ae Iy iu, por exploraoes agrlcolas familiares vinculadas e nAo vinculadas s redes 
alternativas, foi reconstituIda a partir de um estudo de caso envolvendo dezessete 
comunidades rurais pertencentes aos municpios de Ipe e Ant6nio Prado. situadas na 
Keglao Serrana do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A emergencia de novas formas de 
organizaao da agricultura familiar baseadas em princpios de eiiiidade social e 
sustentabilidade ambiental6 discutida a partir dos resultados do estudo, em seus limites e 
potencialidades. 

Palavras-Chave: agroecologia, agroecossistemas, agricultura alternativa, agricultura 
ecolgica, agricultura org含nica, agricultura familiar, meio ambiente, redes, sociologia, 
sistema agroalimentar, sustentabilidade, tecnologias 



ABSTRACT 

This research investigates the processes through which different agri-food networks 
influence agroecosystem management in the context of family farming. The research 
attempts to analyze social and ecological changes that occur in the organization of family 
farms, when they start to establish connections with alternative networks involved in the 
promotion of production and consumption of "organic" or "ecological" products. The 
trajectory followed during the 1990's, by different farms, connected and not connected to 
the alternative networks, was reconstituted through the study of seventeen rural 
communities located in the municipalities o f Ipê and Antônio Prado, in the Região Serrana 
of Rio Grande do Sul - Brasil. The emergency of new organizational forms of family 
farming, based in principies of social equity and ecological sustainability, its limits and 
potentialities, is discussed through the results o f the study. 

Key-Words: agroecology, agroecosystem, alternative agriculture, ecological agriculture, 
environment, family farming, food system, networks, organic agriculture, technologies, 
socio logy, sustainability 
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INTRODUCAO 

Semnre selecionamos ativamente elementos iertencentes a temDos diferentes. 
inaa poaemos selecionar. t a seie9ao que raz o tempo e nao o tempo que taz a 

sele9豆o. (...) Se mais e mais pessoas recuperarem a capacidade de selecionar, por 
conta prpria, os elementos que fazem parte de nosso tempo, iremos reencontrar 
n1iherdit1e dA mnvimenth ciiw n mMernicnin nns necnv 1iher1nde nne n2 

Em 1940 Albert Howard publicava na Inglaterra o livro An Agricultural Testament 

Era o resultado de mais de quarenta anos de pesquisa acerca dos processos de reposio da 

fertilidade do solo na agricultura e sua rela o com a sade dos seres humanos e dos 

animais. Em seu trabalho, Howard ja alertava para os problemas ambientais gerados pela 

produao intensiva de mat6ria-prima e alimentos destinados a abastecer um mundo 

crescentemente urbanizado e industrializado. Observava entao que: 

...nada de efetivo tem sido feito para substituir as perdas de fertilidade do solo 
envolvidas nesta enorme amplia9ao da produ9ao vegetal e animal. (...) A 
agricultura se tornou desequilibrada e doen9as de todo o tipo esto aumentando: 
em muitas partes do mundo a Natureza est removendo o solo degradado atravs 
da eros豆o. (HOWARD, 1943, s. p.)' 

Howard no foi a nica voz a denunciar os riscos decorrentes do processo de 

industrializa o da agricultura. Diversos trabalhos pioneiros no campo da "agricultura 
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alternativa" datam das primeiras d6cadas do s6culo XX2. Tais id6ias foram por muito 

tempo marginalizadas pelos circuitos dominantes de produ9谷o do conhecimento cientffico, 

mantendo-se vivas, no entanto, nos crculos alternativos. 

A incorpora 豆o da problemtica ambiental ao imaginrio da sociedade capitalista 

tem se acelerado, no entanto, nas duas 丘  ltimas d6cadas. Hoje, a ecologia e, genericamente, 

as "dimens6es ambientais" estao presentes em quase todos os lugares: no planejamento dos 

6rgaos governamentais, na fala dos empresrios, nos projetos das agencias internacionais 

de financiamento e assistencia ao desenvolvimento e na publicidade das grandes empresas 

de biotecnologia. Desta forma, o discurso acerca da necessidade de compatibilizar o 

crescimento econmico com o uso racional dos recursos naturais tornou-se um lugar 

comum. Nao existem evidencias concretas, entretanto, de que esta nova agenda temtica 

ou, talvez, este novo modelo de agricultura devam conduzir, necessariamente,a maior 

democratiza 乞o, seja do acesso aos recursos naturais, seja das decis6es que afetam o meio 

ambiente. 

No campo das cincias naturais, a crise ambiental tem sido acompanhada por um 

crescente aperfeioamento dos instrumentos de pesquisa no sentido de propiciar um 

diagnstico, cada vez mais preciso, da sade dos ecossistemas. A transi9乞o rumo a formas 

de vida econmica, social e ambientalmente sustentdveis, coloca em disputa, no entanto, 

institui 6es, valores e formas de organizaao societ白rias, envolvendo, no seu 

equacionamento, quest6es de natureza filos6fica, tica e poltica, tradicionalmente 

Um resgate histrico destas diferentes vertentes da agricultura alternativa pode ser encontrado em 
EFILERS, Eduardo. O que se entende por agricultura sustentvel? S乞o Paulo: USP, 1994. Disserta9o 
(P6s-Gradua頭o em Ciencia Ambiental). PROCAM - P6s-Gradua車o em Ciencia Ambiental, 
Universidade de Sao Paulo, 1994. p. 37-68. Ver tamb6m: MERRIL, Margaret C. Eco-Agriculture: a 
review of its history and philosophy. Biological Agriculture and Horticulture, n. 1, 1983, p. 181-2 10. 
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estudadas pelas chamadas ciencias humanas. Uma enorme distncia epistemolgica ainda 

separa os diferentes campos do conhecimento, que deveriam atuar de forma conjunta na 

busca de alternativas para os problemas hoje enfrentados pela humanidade. 

Na agricultura, os problemas identificados por Howard, h mais de sessenta anos, 

esto longe de ser superados. Nas mais diversas regies do mundo a atividade agricola 

continua a se estruturar com base nos ordenamentos sociais e ecolgicos caractersticos da 

agricultura moderna. Materiais genticos, recursos energticos, mat6rias primas e formas 

culturais de relaao com os alimentos so hoje intercambiados em um circuito de 

dimens6es planetrias. E6 atravs dessas cadeias de conexes que os riscos associadosa 

utili7aao dos produtos gerados pela biotecnologia agricola vm sendo transferidos, ainda 

que com resistencias, para o cotidiano dos agricultores e consumidores. 

A agricultura e, de uma forma mais ampla, as rela6es ecolgicas e sociais 

envolvidas na produ9乞o, no processamento e no consumo de alimentos constituem um 

espao privilegiado para o estudo da complexa interaao que se estabelece entre os 

problemas sociais e ecolgicos que hoje emergem no mundo contempor含neo. As redes 

agroalimentares atravs das quais os seres humanos se relacionam com o alimento colocam 

em jogo quest6es desafiadoras, envolvendo interesses econmicos, rela6es de poder e 

formas materiais e simb6licas de relaao dos seres humanos com a natureza. 

Longe de constiturem um ordenamento rgido e totalizante, as redes sao, antes de 

mais nada, heterogeneas, contradit6rias e perpassadas por mltiplos conflitos. Entende-se 

aqui que 6 neste espao de visivel diversidade e extrema heterogeneidade que se pode 

encontrar o sonho de uma nova agricultura e, quem sabe, de um mundo rural capaz no 

apenas de reduzir seu impacto sobre os ecossistemas ou de abastecer os consumidores com 
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produtos "livres de agrot6xicos", mas de gerar uma nova tica das rela6es dos humanos, 

entre si e com a natureza, no contexto da produ9ao de alimentos. 

Este trabalho de pesquisa procura inserir-se em um amplo e crescente conjunto de 

estudos que tem buscado, sob diferentes formas, refletir acerca das intera6es que se 

estabelecem entre processos ecol6gicos e processos sociais na agricultura contempor含nea. 

Esta investigaao encontra-se situada no ponto de encontro entre trs campos distintos de 

reflexo que, em sua articulaao, delimitam um foco especifico de investigaao. 

O primeiro deles envolve um conjunto abrangente de indaga6es relativas ao modo 

como se organizam a produ9ao, o processamento e o consumo de alimentos no mundo 

contemporneo. Especial aten 谷o 6 dedicada aqui s novas configura6es sociais e 

ecolgicas que emergem a partir do momento em que redes alternativas, de abrangencia 

local, buscam romper com o modo (ou os modos) de organiza o da agricultura hoje 

dominantes, generalizado a partir de centros de determinaao de natureza global. Entende- 

se que 6 na tenso que emerge neste processo de contextualizaao das redes, nas mais 

diferentes realidades locais, que 6 possivel encontrar espaos de resistenciaa atual ordem 

alimentar, baseada na internacionaliza 乞o dos mercados, na crescente industrializa 谷o da 

produ9乞o de alimentos e em mltiplas formas de exclus乞o social. 

O segundo ncleo de reflexo a partir do qual se constri este trabalho tem como 

referencia uma problemtica de natureza te6rica e diz respeito ao modo como so 

conceitualizadas as rela6es que se estabelecem entre a sociedade e a natureza no 含  mbito 

da teoria social, particularmente no campo da sociologia dos processos agrrios. Busca-se 

aqui avanar, a partir da anlise de uma realidade emprica especffica, na constru9o de um 

novo olhar te6rico acerca dos processos de mudana tecnol6gica na agricultura, onde as 
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rela6es entre o econmico, o ecol6gico e o social possam ser vistas de uma forma menos 

compartlmentali72da. 

Por fim, trata-se de retomar um tema clssico das cincias sociais agr自rias: a 

questo da agricultura familiar, sua reprodu9ao e transforma 乞o no mundo contemporneo 

Este tema tem sido frequentemente abordado a partir de uma leitura que tem como foco os 

processos de subordina9o das formas familiares de organizaao do trabalho da agricultura 

ao mercado capitalista. 

Neste trabalho, procura-se dar uma aten 谷o mais aprofundada ao modo como os 

vnculos que os agricultores estabelecem com as diferentes redes agroalimentares so 

traduzidos no espao das unidades produtivas, influenciando n乞o apenas sua racionalidade 

econmica, mas a forma como os agricultores manejam seus agroecossistemas e organizam 

seu processo de reprodu9o. Parte-se do pressuposto de que os padres de organiza 豆o da 

atividade agricola disseminados pelas redes existentes sao traduzidos de diferentes modos 

pelos agricultores no espao das unidades produtivas, dando origem a variadas formas de 

rela o, tanto com o mercado como com os diferentes elementos, humanos e nao-humanos 

envolvidos na atividade agrcola, dando origem, portanto, a diferentes estilos de 

agricultura. 

Investiga-se neste estudo em que medida os vnculos que os agricultores passam a 

estabelecer com uma rede alternativa - cujos princpios de funcionamento buscam romper, 

tanto do ponto de vista social como em termos tecnol6gicos, com o modo de organiza9o 

da agricultura moderna - afetam os padres de organiza o da atividade produtiva no 

contexto de suas explora6es agrcolas, ampliando as possibilidades de reproduao destas 
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unidades produtivas e permitindo a emergencia de novos estilos de agricultura baseados 

em princpios de sustentabilidade ecolgica e social. 

O dilogo entre os diferentes eixos de interpreta 谷o anteriormente citados tem 

como referncia um universo composto por sete associa6es de agricultores ecologistas 

que se organizaram nos municpios de Ipe e Ant6nio Prado, na Serra Gacha, a partir do 

incio da d6cada de 1990. Gradualmente, essas famlias integraram-se em uma rede 

alternativa de geraao e interc合mbio de tecnologias e de produ9o, processamento e 

comercializaao de produtos "org合nicos" ou "ecolgicos", rede esta que vem 

crescentemente ampliando sua esfera de atua 谷o. 

O trabalho procura fazer uma retrospectiva das transforma6es ocorridas no espao 

das unidades de produ9乞o agrcola pertencentes aos "agricultores ecologistas" cobrindo um 

horizonte um perodo de dez anos (1989-90 a 1998-99). Estas transforma6es sao, ao 

mesmo tempo, contrastadas com a trajet6ria percorrida por um universo mais amplo de 

agricultores, no vinculados え  rede alternativa, mas residentes nas mesmas comunidades 

rurais nas quais se localizam as unidades produtivas dos "agricultores ecologistas". 

A tese encontra-se dividida em seis capftulos, que procuram dar conta do objeto de 

investiga o em suas diferentes dimens6es. O primeiro deles busca organizar campos de 

problematiza o que estiveram presentes na construao do problema de pesquisa, 

incluindo ai a emergencia da agricultura familiar, seja enquanto categoria sociol6gica, seja 

enquanto uma categoria poltica, e o surgimento, no Brasil, dos movimentos de contesta o 

a impactos gerados pela agricultura moderna e, por fim, a referencia a toda uma vertente de 

estudos que busca monitorar os efeitos gerados pela incorporaao de princpios e prticas 
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ecolgicas ao manejo dos sistemas produtivos. Foi a partir desses tres focos de 

investigaao cientffica que se tornou possvel delimitar o objeto de pesquisa. 

No Capftulo 2 procurou-se organizar o marco te6rico a partir do qual foi 

estruturado este trabalho de investiga9o. Conceitos chave como rede, modos de 

organiza ao, reprodu9o e estilos de agricultura foram aqui tratados com um maior nvel 

de detalhamento. A estrat6gia metodolgica do trabalho, bem como as t6cnicas de pesquisa 

utilizadas no levantamento dos dados de campo foram discutidas no Captulo 3. 

Os Captulos 4, 5 e 6 correspondem え  anhlise do caso estudado. A hist6ria 

socioambiental da Regiao Serrana e, particularmente, dos ordenamentos sociais e 

ecolgicos a partir dos quais se organizaram, historicamente, os sistemas produtivos 

existentes na regio, foi reconstituIda no Captulo 4. A seguir, no Captulo 5, procurou-se 

analisar, em um maior nvel de detalhamento, a dinmica das redes agroalimentares com as 

quais os agricultores entrevistados se relacionam na atualidade. Tanto as "redes 

convencionais" como a "rede alternativa", foram caracterizadas em suas dimens6es 

t6cnicas e institucionais. 

No Captulo 6 foram analisados os resultados obtidos atravs da compara 谷o entre 

unidades produtivas vinculadas e no vinculadas s redes alternativas. Atravs deste 

conjunto de dados, buscou-se acompanhar o processo de emergencia de novos estilos de 

agricultura, no atual estgio de consolida o da experincia estudada. Esses dados foram 

debatidos a partir do dilogo com o material emprico levantado. 



1 REDES ALTERNATIVAS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR: O 
PROBLEMA DE PESQUISA E SUA TRAJET6RIA DE CONSTRUCAO 

Este trabalho busca refletir acerca das media6es atrav6s das quais redes sociot6cnicas 

envolvidas na produ9o, processamento e comercializado de produtos agricolas exercem 

influncia sobre as formas de organizaao da agricultura fmiliar, particularmente no que diz 

respeito ao manejo dos agroecossistemas no espao das unidades produtivas. Especial aten o 

6dedicada aos novos arranjos socioambientais que emergem え  medida que agricultores 

familiares passam a se conectar s redes alternativas, incorporando prticas tecnolgicas e 

desenvolvendo estrat6gias de comercializaao que se contrap6em aos ordenamentos sociais e 

ecolgicos caracteristicos da chamada agricultura moderna1. Trata-se, portanto, de investigar 

as novas conexes e formas de organizaao que vo sendo geradas, no contexto dessas redes, 

em um determinado perodo, e o modo como elas se contrap6em s configura6es sociais e 

ecol6gicas hoje dominantes no universo da produ9ao agrcola. 

I Esta expresso, sempre que utilizada neste trabalho, estara se referindo ao modelo tecnolgico que se 
consolida nos paises desenvolvidos, sobretudo no p6s-guerra, e disseminado no Terceiro Mundo atravs da 
Revolu弾o Verde. As variedades genticas de alta produtividade, a motomecaniza9きo, o uso de fertilizantes 
quimicos e agrot6xicos e a cria9きo confinada de animais sao alguns dos componentes desse modelo, 
entendido como um padrao que emerge historicamente, a partir da convergncia entre diferentes processos de 
inova弾o tecnol6gica. Para uma retrospectiva acerca das origens histricas da agricultura moderna ver: 
000DMAND, SORJ, B., WILKII'ISON, J. Da lavoura h s biotecnologias. Rio de Janeiro: Campus, 1990 e 
SALLES FILHO, S. L. M. A dinamica tecnolgica da agricultura: perspectivas da biotecnologia. 
Campinas: UNICAMP, 1993. 264 p. Tese (Doutorado em Economia - Politica Econ6mica) - Instituto de 
Economia, Universidade Estadual de Campinas, 1993. 
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As indaga6es que deram origem a constru9o deste objeto de estudo foram gestadas, 

em grande medida, na primeira metade da d6cada de 1990, periodo no qual tanto a 

problematica da agricultura familiar como a questao dos impactos ambientais da Revolu9o 

Verde passaram a adquirir unia crescente visibilidade nos debates acerca dos rumos do 

desenvolvimento agrrio brasileiro, consolidando-se, tamb6m, como focos de interesse da 

pesquisa academica. 

Ainda que no seja o objetivo desta investigaao resgatar, em maior nvel de 

detalhamento, a abrangente trajet6ria no decorrer da qual tanto o tema da agricultura familiar 

como o problema da sustentabilidade ambiental da agricultura moderna foram se tornando 

"realidades notadas", adquirindo significado e impondo-se aos pesquisadores como objetos 

"legftimos" de investiga 乞o2, avaliou-se como sendo necess自rio explicitar, ainda que 

brevemente, o modo como foi sendo tecida a rede de significados que motivou a formula o 

desta proposta de pesquisa. 

A sucinta narrativa, apresentada a seguir, representa apenas uma das muitas portas de 

entrada capazes de propiciar o enquadramento do universo em questao, estando bastante 

influenciada por uma trajet6ria pessoal de envolvimento, tanto no campo da pesquisa como no 

campo da assessoria, com diferentes organiza96es da sociedade civil com atuaao no meio 

rural do Rio Grande do Sul, particularmente com o movimento sindical de trabalhadores 

rurais e com entidades no-governamentais dedicadas a geraao e dissemina o de prticas 

2 Sobre a constru9ao dos objetos de investiga9ao sociolgica como um processo social ver: BOURDIEU, Pierre. 
Introdu車o a uma sociologia reflexiva. In: BOURDIEU, Pierre. O poder simblico. Lisboa / Rio de Janeiro: 
DIFEL, Editora Bertrand Brasil S.A., 1989. p. 17-58. 

、  
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tecnolgicas alternativas3 

Sero feitas, inicialmente, algumas considera6es relativas a no9o de agricultura 

familiar e sua significaao, seja enquanto objeto de estudo, seja enquanto uma identidade 

politica e social. Apresenta-se, a seguir, um esquemhtico panorama acerca da formaao no 

Brasil, nas 丘  ltimas d6cadas, de um campo de contestaao aos padr6es tecnol6gicos 

caracteristicos da agricultura moderna e sobre o modo como este fenmeno tem sido 

analisado por diferentes autores. Na se9乞o seguinte, por sua vez, foram organizadas, de forma 

sucinta, algumas abordagens, presentes na literatura contempornea, acerca dos processos de 

incorpora o de princpios ecolgicos aos sistemas de produao agrcola. 

1.1 AGRICULTURA FAMILIAR: A CONSTRUCAO DE UMA CATEGORIA 

Como bem observa Wanderley (apud TEDESCO, 1999, p. 23), em um artigo no qual 

procura refletir acerca das razes hist6ricas do campesinato brasileiro, "a agricultura familiar 

A expressao "tecnologias alternativas" tem, no Brasil, raizes histricas, estando associada, a partir do inicio 
dos anos 80, ao trabalho desenvolvido por diferentes organiza9es n乞o-governamentais de assessoria t6cnica, 
com atua弾o junto aos pequenos agricultores. Para essas entidades, sobretudo para os centros de tecnologia 
alternativa vinculados ao assim chamado "Projeto Tecnologias Alternativas", esta designa9谷o abarcava todas 
aquelas tecnologias que refor9assem a capacidade das familias rurais de "resistncia" na terra, de melhorar 
sua organiza車o, seu "poder de enfrentamento"a s for9as econ6micas adversas e tambm visando a melhoria 
de seu padrao de vida. Trata-se, portanto, de uma defini声o bastante abrangente, capaz de abarcar um amplo 
espectro de tecnologias de produao. No presente trabalho, o termo "tecnologias alternativas" ser自  utilizado, 
contudo, em um sentido descritivo, buscando designar prticas tecnolgicas que visam, fundamentalmente: 
(i) otimizar a ciclagem de energia e nutrientes na agricultura; (ii) ampliar a biodiversidade dos sistemas 
agricolas e sua capacidade biolgica de controlar pragas e doen9as a partir de mecanismos naturais; (iii) 
tornar o agricultor menos dependente de insumos provenientes de fora da unidade produtiva. Neste estudo, 
entende-se que procedimentos isolados como o uso de adubos verdes, o aproveitamento do esterco dos 
animais na fertiliza弾o do solo, a pulveriza弾o de biofertilizantes foliares, entre outros, nao s乞o, em si, uma 
tecnologia ou prtica alternativa, adquirindo este estatuto apenas quando inseridos em um sistema de prticas 
que visa a incorpora弾o de principios ecolgicos ao manejo dos sistemas produtivos. Cabe observar, no 
entanto, que as percep96es sobre quais so os princpios que devem nortear a prtica de uma agricultura 
ecol6gica variam bastante nao apenas entre os diferentes estilos de agricultura ecol6gica mas podem variar, 
tambdm, entre t6cnicos e agricultores. No presente momento, a n乞o utiliza9谷o de adubos quimicos, 
agrot6xicos e organismos geneticamente modificados parece ser um consenso no campo da agricultura 
ecolgica. A referencia a "princpios de natureza social e econ6mica", como, por exemplo, a busca de uma 
menor dependencia em rela9ao a insumos externos, parece ser um ponto um pouco mais controvertido. 

27 
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no 6 unia categoria social recente, nem a ela corresponde uma categoria analtica nova na 

sociologia rural ". No Brasil, no entanto, sobretudo nos iiltimos anos, seu significado e 

abrangencia assumem, conforme a autora, "ares de novidade e renovaao ": 

Fala-se de uma agricultura familiar como um novo personagem, diferente do 
campons tradicional, que teria assumido sua condi9谷o de produtor moderno; 
prop6em-se politicas para estimuld-los fundadas em tipologias que se baseiam em 
uma visibilidade econ6mica e social diferenciada (Idem, p. 23-24). 

A d6cada de 90 no Brasil foi marcada, de fato, pelo surgimento deste novo 

personagem social, pelo menos no que diz respeito a sua identidade poltica.E justamente 

neste perodo que o movimento sindical de trabalhadores rurais, com o pioneirismo daqueles 

segmentos mais diretamente ligados a CentralIj nica dos Trabalhadores (CUT), passou a 

identificar os "agricultores familiares" como sua principal base de intervenao4, afirmando ser 

esta categoria socioeconmica portadora de uma identidade singular, no redutivel a s no96es 

antes vigentes, como pequena produao, campesinato, ou mesmo a identidade de trabathador 

rural, tradicionalmente afirmada pelo sindicalismo no campo. 

As reivindica6es caractersticas da d6cada de 80, voltadas a conquista de uma 

poltica agrcola diferenciada para os pequenos agricultores, ou a defesa dos direitos sociais 

do trabalhador rural, adquiriram - neste novo momento da hist6ria das lutas sociais no campo 

- uma maior amplitude, assumindo um significado mais abrangente, de luta por um Projeto 

Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentvel, no mbito do qual a agricultura familiar 

deveria assumir uma posio estrat6gica. 

4 Sobre este processo ver: FAVARETO, Arilson da Silva e BITTENCOIJRT, Gerson Luis. Agricultura e 
sindicalismo nos anos 90 - notas para um balan9o. In: TEDESCO, Joao Carlos. Agricultura familiar: 
realidades e perspectivas. Passo Fundo: EDIUPF, 1999. 349 p.357-380. 
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E evidente que a emerg6ncia deste novo discurso no pode ser compreendida 

unicamente pela 6 tica das organiza6es de trabalhadores rurais. Como ja foi observado 

anteriormente, o debate nas cincias sociais acerca do destino do campesinato nas sociedades 

capitalistas possui uma consolidada tradiao. A reprodu9谷o de formas de organizaao da 

produ 9o agrcola baseadas no trabalho familiar foi vista, no entanto, por muito tempo, como 

sendo incompativel com o desenvolvimento tecnolgico na agricultura: cedo ou tarde, como 

muitos autores afirmaram, a hist6ria mostraria a superioridade das tecnologias modernas e da 

grande explora o. 

Este ceticismo em relaao a viabilidade da pequena produ9ao no contexto de uma 

sociedade capitalista, no deixou de permear o pr6prio imagindrio politico das organiza6es 

de trabalhadores, dos partidos politicos e de muitos pesquisadores brasileiros, que, em 

diferentes contextos, identificaram o "desaparecimento" do trabalho familiar na agricultura, e 

a proletariza o do campesinato como tendencias inevitveis, nao apenas do capitalismo, mas, 

tamb6m,, de uma futura sociedade socialista5. 

A consolida 谷o, nos EUA, na Europa, e em outras regies do mundo, de uma 

agricultura familiar intensiva, altamente produtiva e, sobretudo, extremamente dependente de 

insumos de origem industrial contribuiu, sem duvida, para a emergencia de novas 

interpreta96es acerca deste fenmeno. 

Para uma an自lise informada por, este tipo de enfoque, ver: CiERIVIER, Claus. Perspectivas das lutas sociais 
agrrias nos anos 90. In: STEDILE, Jo豆o Pedro. A questo agr'ria hoje. Porto Alegre: Editora da 
Universidade, UFRGS, 1994. p. 259-284. Neste artigo, o autor refere-se a existencia, no meio rural brasileiro, 
de uma estrutura de classes composta pelos seguintes grupos sociais: grande burguesia, m6dia burguesia, 
pequena burguesia, produtores simples de mercadorias, semi-assalariados, proletrios permanentes e 
proletrios temporrios. Subjacente a esta classifica9含o, encontra-se a id6ia de que a constitui車o de uma 
estrutura de classes bipolar, formada pela burguesia e pelo proletariado, representa um destino histrico 
"inevitavel ". 
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No Brasil, um amplo conjunto de trabalhos de pesquisa, publicados no final dos anos 

oitenta e na primeira metade da d6cada de 90, trouxe uma importante contribuiao ao debate, 

chamando a aten o, por um lado, para a importncia econmica assumida pelas formas de 

organizaao do trabalho agrcola baseadas no trabalho familiar nos mais diferentes pases do 

mundo e, por outro, para o papel desempenhado pelos instrumentos de polticas publicas nos 

processos de transformaao tecnolgica experienciados por estas explora6es agrcolas, 

sobretudo ap6s a Segunda Guerra Mundial6. Posteriormente, outros estudos, elaborados com 

base em dados censit自rios, com destaque aqui para os trabalhos realizados entre 1996 e 1999 

no 合  mbito do Projeto de Cooperaao T6cnica INCRAJTFAO, ajudaram a dimensionar em 

nmeros o significado econmico da agricultura familiar no contexto geral da agricultura 

brasileira7. 

Esta produ9乞o intelectual, assim como o debate que ela foi capaz de gerar, teve, sem 

dvida, unia influencia significativa no pr6prio processo de constitui9ao do agricultor familiar 

como sendo uma categoria especifica no cenrio de disputas polticas no Brasil e na definiao 

de agricultura familiar adotada, no apenas no 含  mbito do movimento sindical de trabalhadores 

do campo, mas, tamb6m, pelas pr6prias agencias governamentais. 

6 Ver, por exemplo: ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agr豆rio em questo. Sao Paulo - 
Rio de Janeiro - Campinas: Editora HUCITEC, ANPOCS, Editora da UNICAMP, 1992; VEIGA, Jos6 Eli. O 
desenvolvimento agrcola: uma viso histrica. Sao Paulo: Editora da Universidade de S乞o Paulo, 
HUCITEC, 1991. 

7 Segundo um destes estudos, publicado no ano de 2000, e elaborado com base no Censo Agropecurio 1995/96, 
existiam, no Brasil, no periodo em que foi realizado o censo, 4.139.369 estabelecimentos agricolas 
familiares. Estes representavam 85,2% do total de estabelecimentos agricolas existentes no pais, ocupando 
30,5% da superficie ocupada por estas unidades produtivas, respondendo por 37,9% do valor bruto da 
produ車o agricola e 76,9% do pessoal ocupado na agricultura. A Regio Sul foi considerada como a regio 
onde a agricultura familiar adquiria uma maior expressao, perfazendo 90,5% do conjunto dos 
estabelecimentos agricolas, 43,8% da rea, produzindo 57,1% do VBPA regional e ocupando 84% da mao- 
de-obra utilizada na agricultura. Ver: INCRA / FAO. Novo retrato da agricultura familiar: o Brasil 
redescoberto. Brasilia, fevereiro de 2000. 74 p. 
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Do ponto de vista analtico, o conceito de agricultura familiar, embora sofrendo 

varia6es decorrentes de sua aplica 乞o em diferentes contextos, engloba hoje pelo menos trs 

referencias fundamentais: (i) a gestao familiar da unidade produtiva; () a preponderncia do 

trabalho familiar sobre o trabalho contratado, cuja mensuraao tem sido objeto de um 

importante debate de natureza metodolgica8; e (iii) a propriedade familiar dos meios de 

produ9 ao (ainda que nem sempre da terra), e sua transmiss乞o ao longo das gera6es 

Trata-se, portanto, de um recorte de natureza geral, que procura abarcar uma grande 

diversidade de situa6es, diversidade esta que reflete, nas palavras de Lamarche (1993, p. 13), 

"as diferentes faces de um mesmo objeto e no objetos intrinsecamente diferentes ", e que no 

exclui de seu campo conceitual, como aponta Wanderley (1999) a agricultura camponesa 

tradicional9. No Brasil, o significado do termo agricultura familiar vem sendo reconstrudo no 

espao das entidades representativas dos trabalhadores do campo, passando a designar uma 

簾難麟鷺議麟議 

簾薫蕪麟鷺麟  
compreensao '. de suas formas de organizaao social. Os agricultores familiares, por sua vez, estariam 



identidade especffica, portadora, no do atraso, mas de um projeto de mudana social. 

No discurso politico dessas organiza6es, o fortalecimento de formas de organizaao 

da produ9ao agrcola baseadas no trabalho familiar no seria um fim em si mesmo, estando 

relacionado a um conjunto mais ampio de proposi6es e objetivos sociais, entre os quais 

figurariam: (i) a ampliaao das oportunidades de emprego e renda no meio rural; (ii) a 

democratizaao da propriedade da terra, atravs da reforma agrria; (iii) a defesa da soberania 

alimentar da popula9o brasileira; e (iv) a constru9ao de "padr6es de desenvolvimento 

agrcola diversificados e sustentdveis, capazes de restaurar as condi6es ecolgicas da 

produ9ao, respeitando o potencial de cada ecossistema e apoiando-se nas bases cientfficas da 

agroecologia" (Contag, http: //www .contag. org.br/principal.php3).  

Foi somente no ano de 1995, no entanto, com a criaao do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)' 0 - quando ocorreu a cu1min含ncia de um 

longo processo de negocia o envolvendo as organiza6es sociais dos trabalhadores rurais e o 

Governo Federal - que a agricultura familiar se tomaria objeto de uma politica pblica 

especifica, centrada principalmente na demanda de cr6dito, cujo alcance tem sido avaliado 

atravs de diferentes trabalhos". Os agricultores familiares haviam vencido, no entanto, uma 

batalha importante: a de seu reconhecimento politico, no Brasil, como uma categoria social 

10 Este programa foi criado em 1995, como uma linha de crdito de custeio, adquirindo, em 1996, o status de 
programa governamental, passando a integrar, ainda que com uma dota車o de recursos bastante restrita (R$ 
10 milh6es), o Or9amento Geral da Unio. Ver: ANDRADE DA SILVA, Enid Rocha. Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Famifiar - relatrio t6cnico das a6es desenvolvidas no periodo 1995- 
1998. Instituto de Pesquisa Econ6mica Aplicada - IPEA. Texto para Discussao N 664. Braslia, agosto de 
1999. 46 p. 

"Ver, por exemplo: CARNEIRO, Maria Jos6. Politica pbblica e agricultura familiar: uma leitura do PRONAF. 
Estudos Sociedade e Agricultura, v. 8, 1997. p. 70-82; ABRAMOVAY, Ricardo, VEIGA, Jos6 Eli. Novas 
institui96es para o desenvolvimento rural: o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF). Brasilia: FIPE / IPEA, 1999. Texto para Discussao 64l. 
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especifica. 

1.2 OS MOVIMENTOS DE CONTESTACAOA AGRICULTURA MODERNA NO 
BRASIL ENQUANTO UM CAMPO DE ESTUDO 

A disputa no campo das politicas p立blicas, particularmente a luta pelo crdito, trazia - 

e em grande medida continua trazendo - para o dia a dia das organiza6es representativas dos 

agricultores familiares, um conjunto importante de questionamentos. 

Teria a obtenao de recursos junto ao Estado, simplesmente, o objetivo de facilitar o 

acesso dos pequenos agricultores s tecnologias modernas, fazendo com que os mesmos 

pudessem competir / sobreviver, frente a um mercado cada vez mais excludente, ou seria esta 

reivindica 乞o, apenas um dos componentes de uma agenda social e ambiental mais ampla, 

voltada a constru9ao de um desenvolvimento sustentvel, baseado em formas de organiza 乞o 

da produ9ao agrcola alternativas ao modelo tecnolgico dominante na agricultura brasileira? 

Em caso afinnativo, qual o espao efetivamente existente para que os agricultores familiares 

reestruturem seus sistemas produtivos, tornando-os econmica, social e ambientalmente 

sustentdveis? Como essa proposta poderia se traduzir nao apenas em formas aut6nomas de 

organizaao dos agricultores, mas tamb6m como em a6es no campo das politicas p丘blicas? 

Quais os limites e potencialidades desse processo em diferentes contextos sociais e 

ambientais? 

No perodo em que essas perguntas estavam sendo feitas, ou seja, no momento da 

elabora 乞o do projeto que deu origem a este trabalho de pesquisa, essas quest6es ganhavam 

existencia concreta nas diversas iniciativas existentes, nas mais diferentes regi6es do Brasil, 

envolvendo, de um lado, a produ9ao e o intercmbio das chamadas tecnologias alternativas e, 
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de outro, a produ9ao, o processamento e a comercializa9ao de alimentos identificados como 

"org合nicos", "limpos" ou "ecol6gicos". 

Esse conjunto de experincias, algumas das quais no contam, inclusive, com o 

envolvimento direto de agricultores familiares, mobilizando, muitas vezes, produtores de 

origem urbana, vinculados aos movimentos ambientalistas ou a grupos religiosos, configura 

um universo bastante heterogeneo e geograficamente disperso. Sua expressao poltica mais 

forte havia se materializado, no decorrer da d6cada de 80, na organiza 谷o, por iniciativa da 

Federa o das Associa6es de Engenheiros Agr6nomos do Brasil e dos "EBAAs" (Encontros 

Brasileiros de Agricultura Alternativa), realizados nos anos de 1981, 1984, 1987 e 1988, 

(respectivamente em Curitiba-PR, Petr6polisーRJ, Cuiab-MT e Porto Alegre-RS) (EHLERS, 

1994). 

As manifesta6es de contestaao a agricultura moderna presentes nos EBAAs tinham 

suas origens, em alguns casos, na d6cada de 70, estando vinculadas, por um lado, ao 

surgimento das organiza6es ambientalistas no Brasil'2 e, por outro, postura p立blica adotada 

por diversos destacados profissionais das cincias agrrias, entre os quais cabe mencionar 

pesquisadores como Ana Maria Primavesi, Adilson Paschoal, Lus Carlos Pinheiro Machado, 

bem como o engenheiro agr6nomo e militante ambientalista Jos6 Lutzemberger, os quais, 

naquele periodo, assumiram, de forma pioneira, unia posiao crtica em rela o aos impactos 

ambientais das tecnologias disseminadas pela Revolu9ao Verde, divulgando um conjunto de 

princpios agronmicos e prticas tecnolgicas alternativas a produ9ao agricola 

12 No que diz respeito a luta ambientalista no Brasil, merecem destaque as mobiliza戸es pela aprova9乞o de uma 
legisla9豆o que buscava, se nao proibir, pelo menos regulamentar o uso de agrot6xicos no Brasil. Esse 
movimento, que teve seu inicio no Rio Grande do Sul, no final dos anos 70, acabaria por se transfonnar, no 
inicio da dcada de 80, em um movimento de abrangencia nacional. Sobre este tema ver: PINHEIRO, 
Sebastio; NASR, Nasser Youssef, LUZ, Diocl6cio. A agricultura ecolgica e a m言fia dos agrotxicos no 
BrasiL Porto Alegre: Edi頭o dos Autores, 1993. 
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convencional'3. Algumas dessas iniciativas tinham, como ponto de partida, no uma denncia 

politica dos impactos econ6micos, sociais e ambientais gerados pelo processo de 

moderniza o da agricultura no Brasil'4, mas, pelo contrrio, experincias concretas de 

produ9乞o agricola. 

Como resgata Ehiers (1994), ja em 1972, por exemplo, era implantada no interior de 

So Paulo a "Est含ncia Demtria", destinada a abastecer consumidores, principalmente da 

cidade de Sao Paulo, com produtos agricolas cultivados com base nos princpios da 

agricultura biodinmica, figurando, provavelmente, como uma das primeiras experincias 

deste tipo no Brasil. 

Outras vertentes desse movimento, como os grupos de agricultores e entidades no 

governamentais ligadas ao Projeto Tecnologias Alternativas (VON DER WElD, 1985), 

haviam procurado, desde o inicio da d6cada de 80, criar uma din合mica coletiva de articula o, 

envolvendo entidades no governamentais de assessoria t6cnica, as pastorais das igrejas 

cat6lica e luterana, e distintas organiza6es representativas dos trabathadores do campo15 

13 A expressao produ戸o agricola convencional 6 utilizada aqui com o mesmo sentido que a expresso agricultura 
moderna. 

14 Julgamos desnecessrio reconstituir aqui, em um maior nivel de detalhamento, as caracteristicas gerais 
assumidas pelo processo de moderniza車o da agricultura no Brasil a partir da d6cada de 60. Anlises mais 
detalhadas desse processo podem ser encontradas no trabalho de diferentes autores, podendo-se mencionar, 
entre outros: MARTINE, George; GARCIA, Ronaldo Coutinho. Os impactos sociais da moderniza9o 
agrcola. S乞o Paulo: Editora Caetds, 1987. 271 p. DELGADO, Guilherme da Costa. Capital financeiro e 
agricultura no Brasil: 1965-1985. S谷o Paulo / Campinas: Icone Editora Ltda., Editora da UNICAMP, 1985; 
GRAZIANO DA SILVA, Josd. A moderniza恒o dolorosa: estrutura agr白ria, fronteira agrcola e 
trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

15 0 Projeto Tecnologias Alternativas (Projeto PTA), surgiu no Brasil, no inicio da d6cada de 80, estando 
vinculado originalmente え  FASE (Federa 乞o de Orgaos para Assistencia Social e Educacional). Tinha, como 
motiva9ao inicial, formar uma equipe multidisciplinar de assessoria t6cnica a pequenos agricultores, visando 
"suprir as carncias que estavam inviabガizando 加lImeros assentamentos oriundos de lutas vitoriosasPela 
posse da terra": A preocupaao com a questo tecnolgica logo ganhou corpo, no entanto, na trajetria de 
constitui車o do projeto. Sua equipe passou, ento, a estabelecer contatos, de um lado, com entidades do 
exterior que desenvolviam a96es no campo da tecnologia "alternativa", de outro, com grupos de agricultores, 
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No 6 uma tarefa fcil organizar, em um todo coerente, este conjunto disperso e 

cambiante de manifesta6es de contesta9豆o s chamadas "tecnologias modernas", constitudo 

no Brasil nas u ltimlas d6cadas. Trata-se de um universo em constante mutaao, cujas fronteiras 

se definem por rela6es que nao se circunscrevem apenas ao campo da poltica, incorporando 

tamb6m dimens6es de natureza social, econmica, ambiental e tecnolgica 

No perodo mais recente, o crescimento acelerado do mercado de produtos 

"org anicos", "limpos" ou "sem agrot6xicos", bem como a incorpora9ao da no9o de 

sustentabilidade ao discurso das agencias internacionais de desenvolvimento, tem contribudo 

para que a referencia a uma agricultura baseada em princpios ecolgicos deixasse de se 

restringir ao discurso dos chamados "movimentos rebeldes". 

Surgem, assim, iniciativas de produ9ao ecolgica que passam a envolver um amplo 

conjunto de agentes, cuja adesao a um novo modelo tecnolgico no passa, necessariamente, 

por uma contesta 谷o das rela6es sociais e polticas que possibilitaram a universalizaao da 

chamada agricultura moderna, ou pelo reforo de uma organiza 乞o aut6noma dos agricultores 

frente ao mercado capitalista, mas atendendo a um nicho de mercado hoje em acelerado 

processo de institucionaliza o. Nesta conjuntura, torna-se ainda mais dificil delimitar com 

clareza os contornos assumidos por estes diferentes movimentos de "ecologiza o da 

organiza9es de trabalhadores, universidades e centros de pesquisa, identificados por sua crtica ao modelo 
agricola dominante no pais, iniciando, a partir da, um trabalho de articula9豆o em nivel nacional com o 
objetivo de: (i) criar uma din含mica capaz de identificar, resgatar e difundir solu96es tecnolgicas e 
organizativas geradas pelos prprios agricultores; (ii) construir junto a s organiza9es do (ou ligadas ao) meio 
rural, uma consciencia critica em rela9ao ao modelo agricola dominante, engajando-as na busca e difuso de 
solu96es alternativas e, (iii) construir uma rede de agentes, localizados em diferentes regi6es do pais, capaz 
de pressionar organismos do Estado, centros de forma9谷o e 6 rgaos de pesquisa, for9ando seu engajament na 
busca de solu9es tecnolgicas compativeis com as necessidades dos pequenos agricultores. Esta experincia 
logo amadureceu, dando origem, a partir de 1985, cria9ao de centros de tecnologia alternativa no Ceara, em 
Pernambuco, na Paraiba, em Santa Catarina e em outros Estados do pais. Em 1988 o PTA sofreria uma 
reestrutura車o, desvinculando-se da FASE e passando a constituir a Rede PTA. Ver: VON DER WElD 
(1985). 



agricultura" entendidos como um campo de investigaao. 

As rea6es ao padro t6cnico-produtivo da agricultura moderna tem sido estudadas, no 

Brasil, por diferentes pesquisadores, cujos trabalhos representam uma contribuio 

importante, tanto em termos empricos, na medida que contribuem para caracterizar as 

distintas iniciativas de produ9o ecol6gica e disseminaao de tecnologias alternativas hoje 

existentes no pas, como em termos te6ricos, ao propor diferentes interpreta96es acerca do 

significado econmico, politico e social destas manifesta6es. 

Uma anhlise sociopolitica e socioantropolgica das a6es de contestaao ao processo 

de modernizaao da agricultura na Regio Sul do Brasil pode ser encontrada nos diversos 

trabalhos publicados por Almeida (1994), nos quais o autor busca refletir sobre "quem' e 'o 

que' intervm nos movimentos de contestaao / protesto no espao agrcola e agrrio no sul 

do Brasil, e 'como' estas formas, por vezes marginais e esquecidas, podem servir de modelo a 

uma nova agricultura" (Idem, 1999, p. 18). Especial aten 乞o 6 dedicada nesses estudos aos 

"agentes externos" ou mediadores sociopoifticos que intervm como um elemento de liga 乞o 

entre os agricultores e o contexto social e politico mais abrangente no quail se constroem estas 

diferentes formas de aao coletiva. 

As diferentes express6es de contesta oa agricultura moderna presentes na agricultura 

do Sul do Brasil s乞o analisadas por Almeida a partir de dois arqu6tipos fundamentais: a 

agricultura alternativa e a agricultura organica. O primeiro modelo, a agricultura alternativa, 

tem como fundamento uma leitura social e politica da questo tecnolgica na agricultura, 

encontrando, nas no96es de autonomia e autoconstru9ao (tanto do meio fisico como das 

identidades) um de seus componentes fundamentais. 
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O segundo arqutipo, ou seja, a agricultura orgnica, teria por base um projeto de 

transformaao social calcado em princpios ecol6gicos, estando fortemente influenciado tanto 

pela ecologia cientffica como pelo iderio do movimento ambientalista nascido nos paises 

desenvolvidos nas d6cadas de 60 e 70. Outras proposi96es, envolvendo a cooperaao agricola 

nos assentamentos de reforma agr自ria, os projetos de diversifica 乞o agricola e a atuaao dos 

sindicatos de trabalhadores rurais no campo da organizaao da produ9ao sao tamb6m 

analisadas pelo autor. Esse esfor9o de pesquisa tem, como um de seus aspectos mais 

importantes, o resgate do conceito de autonomia enquanto um elemento chave na estrutura o 

das prticas dos agentes sociais em questao. A perda, pelos agricultores, de sua capacidade de 

auto-regula 乞o, em decorrencia do processo de moderniza o da agricultura, implicaria 

diferentes estrat6gias de resgate dessa autonomia, informadas tanto por elementos modernos 

como antimodernos. 

Iniciativas em agricultura ecol6gica, situadas em diversas regies do pas, foram 

tamb6m analisadas por Canuto (1998), no trabalho intitulado Agricultura ecol6gica no 

Brasil: perspectivas socioecol6gicas. A pesquisa teve por objetivo analisar as distintas 

formas de agricultura ecolgica existentes no Brasil, com base no estudo de oito diferentes 

experiencias de produ9ao envolvendo no apenas agricultores familiares, mas diferentes tipos 

de produtores16. Um dos principais resultados desse estudo 6 a identificaao de grupos e 

estilos de agricultura ecol6gica, atravs de uma tipologia que busca combinar elementos de 

natureza tecnol6gica, ecolgica e de mercado. As diferentes express6es da agricultura 

ecol6gica no Brasil foram divididas em dois grandes grupos, a agricultura ecolgica de 

mercado e a agricultura ecolgica familiar, definidos com base em ama identifica o de 

'6 E importante destacar, aqui, que o Centro de Agricultura Ecolgica de Ipe, um dos mais importantes n6s da 
rede alternativa que devera ser analisada neste trabalho, foi uma das experiencias estudadas pelo autor. 



lgicas diferenciadas, que orientariam as experiencias em questo. 

O primeiro grupo, a agricultura ecolgica de mercado, caracteriza-se, no entender do 

autor, pelo predomnio de uma racionalidade fundamentalmente mercantil, ligada a 

participa 乞o em um mercado diferenciado e especializado. A agricultura ecolgica familiar, 

por sua vez, teria o mercado como uma alternativa de reproduao social, estando baseada em 

uma l6gica voltada para a manutenao do ncleo familiar, cujas necessidades seriam 

atendidas, no apenas pelo mercado, mas, tamb6m, pela produ9o de autoconsumo. 

No interior de cada um desses grandes grupos, a pesquisa identifica, ainda, diferentes 

estilos de agricultura. A agricultura ecolgica de mercado estaria dividida, assim, em diversos 

segmentos, que se distinguiriam uns dos outros por sua adesao aos chamados "estilos 

clssicos de agricultura ecolgica" (agricultura orgnica, agricultura natural, agricultura 

biodinamica etc.), derivados de teorias desenvolvidas por pioneiros como Howard, Okada, 

Steiner, entre outros'7. 

A agricultura ecolgica familiar, ainda que incorporando princpios e prticas 

tecnolgicas derivados das diferentes "escolas" acima referidas, seria dotada de menor grau de 

formalizaao em termos de seus procedimentos tecnol6gicos, dando origem a sistemas 

produtivos mais adaptados s condi96es sociais e ecolgicas brasileiras. Os "sistemas 

tradicionais" (agricultura indgena e camponesa) e os chamados "sistemas emergentes de 

agricultura ecol6gica" sao identificados no trabalho como estilos vinculados a este grupo. 

Esse esquema de classificaao tem, como uma de suas vantagens, sua capacidade de integrar 

17 Uma an自lise mais detalhada acerca das diferentes correntes existentes no campo da agricultura ecolgica pode 
ser encontrada em: EHLERS, op. cit., p. 37-68 e MERRIlL, Margaret C. Eco-Agriculture: a review of its 
history and philosophy. Biological Agriculture and Horticulture, n. 1, 1983, p. 18 1-210. 
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considera6es de natureza ecolgica, social e econmica a an自lise das experi6ncias estudadas, 

colocando em evidencia as distintas lgicas que orientam as diferentes formas de agricultura 

ecolgica existentes no Brasil. Seus limites dizem respeito ao fato de que o recorte a partir do 

qual se constri o trabalho tem, como objetivo principal, propiciar uma viso abrangente das 

experincias, mapeando sua diversidade e no comportando, portanto, uma anlise 

aprofundada dos sistemas produtivos em questきo, cuja descrio detalhada foge ao prprio 

escopo da pesquisa. 

No caso do Rio Grande do Sul, o estudo elaborado por Costabeber (1998) buscou 

identificar, por sua vez, as motiva6es subjacentes a op9ao dos agricultores familiares por 

estilos alternativos de agricultura, tomando como referencia experincias associativas 

desenvolvidas em diferentes municpios do Estado. As organiza6es de agricultores com 

orientaao ecolgica foram divididas pelo autor em dois grandes grupos: (i) "as organiza 6es 

para gesto do solo e da gua"; (ii) as organiza6es orientadas a processos no convencionais 

de produ9o. Essa segunda categoria foi eleita pelo autor enquanto objeto empfrico de 

invest鳩a o. 

O rol de experincias analisadas inclui quatro diferentes associa6es, duas das quais, a 

Associaao dos Agricultores Ecologistas de Ipe e Ant6nio Prado (AECIA) e a Associaao dos 

Produtores Ecologistas da Linha Pereira Lima (APEMA), integram a rede alternativa objeto 

deste estudo. 

A pesquisa realizada busca apreender os diferentes tipos de racionalidade que 

orientam os processos de transi9ao agroecolgica vivenciados pelos agricultores pesquisados, 

entendendo a transi9ao agroecol6gica como "um processo gradual de mudana (...) nas formas 

de manejo e gesto dos agroecossistemas, tendo como meta a passagem de um sistema de 
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produ9 ao 'convencional' (que pode ser mais ou menos intensivo em insumos externos) a um 

outro sistema de produ9ao, que incorpore princpios, mtodos e tecnologias com base 

ecolgica" (COSTABEBER, 1998, p.141). 0 autor identifica nas diferentes formas de a o 

coletiva analisadas a presena, em distintos niveis, tanto de uma racionalidade instrumental, 

orientada por objetivos econ6micos, como de uma racionalidade substantiva "portadora de 

valores que vo mais al6m de uma mera apropria o da natureza como fonte de acumula o 

de capital" (COSTABEBER, 1998, p. 257), delineando, com base nos casos investigados, 

diferentes trajet6rias possiveis de ecologizaao dos sistemas produtivos da agricultura 

魚niiliar. 

Os estudos acima mencionados possuem pelo menos dois pontos importantes de 

convergencia. O primeiro deles diz respeito a percep9o, por parte dos diferentes autores, da 

pluralidade de manifesta6es que caracteriza o fenmeno estudado. As experincias 

analisadas tem, como ponto comum, o fato de assumirem como objetivo a incorpora o de 

princpios ecolgicos ao manejo dos ecossistemas cultivados. Possuem, no entanto, uma 

grande variabilidade, tanto em rela o aos formatos tecnol6gicos adotados, como no que diz 

respeito aos valores sociais e politicos que informam os agricultores e t6cnicos envolvidos 

nestas a6es. As formas de racionalidade que orientam os processos de reestruturaao dos 

sistemas produtivos, as caractersticas de seus mediadores e os tipos de agricultores 

envolvidos nessas iniciativas sao apontadas, pelos pesquisadores, como elementos geradores 

desta diversidade. 

Um segundo elemento que permeia esses trabalhos 6 a preocupa o, que se manifesta 

nos diferentes estudos, com a constru9ao de um enfoque te6rico e metodol6gico capaz de 

apreender, em sua complexidade, as rela6es existentes entre os componentes sociais, 
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ecolgicos e econmicos presentes nestas diferentes manifesta96es de contestaao a 

agricultura moderna. 

Os estudos realizados por Almeida (1994), Canuto (1998) e Costabeber (1998), 

embora sejam fimdamentados como ponto de partida sob uma perspectiva disciplinar, 

situando-se no campo das cincias sociais agr自rias, buscam incorporar o foco ambiental ao 

seu universo de interpreta9o, entendendo o meio ambiente seja como uma constru9ao social, 

seja como uma dimensao material, constitutiva dos processos de mudana tecnol6gica na 

agricultura. Os sistemas produtivos dos agricultores envolvidos nas diferentes experincias e 

sua transformaao ao longo do tempo no chegaram a ser eleitos objetos privilegiados de 

investigaao por nenhum desses autores'8. Esses processos tem sido estudados, no entanto, em 

diferentes pases, inclusive no Brasil, por uma outra vertente de trabalhos, marcados por um 

recorte, na maior parte dos casos, menos vinculado ao campo da sociologia e mais 

estreitamente associado ao estudo dos sistemas de produ9ao 

1.3 A INCORPORACAO DE PRINCiPIOS ECOL6GICOS AO MANEJO DOS SISTEMAS 
DE PRODUCAO AGRiCOLA 

A literatura existente acerca dos processos de incorpora o de princpios e prticas 

ecolgicas ao manejo dos sistemas produtivos 6 bastante ampla e diversificada. O final dos 

anos 70 e inicio dos anos 80 viram surgir, nos EUA e na Europa, uma s6rie de estudos 

comparativos entre sistemas de produ9豆o agrcola convencionais e org含nicos'9, centrados 

18 Com exceao, talvez, do trabalho elaborado por Canuto (1998) que, com base em dados qualitativos, procurou 
construir uma classifica9ao, ainda que preliminar, desses sistemas.. 

19 A referencia a agricultura organica ou a sistemas organicos 6 utilizada em muitos desses trabalhos, sobretudo 
pela literatura de origem americana. O relatrio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 
elaborado em 1980, entende como sistemas de produ9乞o organicos todos aqueles sistemas que evitam ou 
excluem totalmente o uso de fertilizantes sintticos, pesticidas, substncias qumicas reguladoras do 
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tanto em cultivos especficos como na avalia o do desempenho de unidades de produ o 

agricola tomadas enquanto um conjunto20. 

Investiga6es desenvolvidas em nivel local, focalizando estudos de caso ou 

compara6es entre pares de unidades produtivas promovidas, na maior parte das vezes, por 

defensores da agricultura org含nica21, representaram uma contribui 谷o importante no sentido 

de revelar o amplo conjunto de variveis que influenciam a produtividade biol6gica e a 

eficincia econmica dos sistemas produtivos, no tempo e no espa9o, afetando seu processo 

de ecologiza 乞o. 

A redu9ao dos custos de produ9ao, o aumento da eficincia energtica dos sistemas 

agricolas, a diminuio da erosao e a melhoria da fertilidade do solo figuram, em muitos 

desses trabalhos entre os resultados positivos gerados pela incorpora 乞o de prticas de 

agricultura organica22. Estas "propriedades emergentes" dos sistemas organicos tem sido 

crescimento de animais e ra9es contendo aditivos qumicos. Tanto quanto possivel, os sistemas de produ車o 
orgnica encontram-se baseados na rota車o de culturas, no manejo de residuos originrios d分s colheitas, no 
uso do esterco, no cultivo de legumes, no plantio de adubos verdes etc. A produ戸o orgnica 6 atualmente 
regulamentada nos EUA atravs de uma legisla頭o que estabelece os parametros t6cnicos que regem a 
produ9ao org含nica. Ver: USDA. Report and recommendations on organic farming. Washington D.C.: 
U.S. Government Printing Office, 1980. p. XII. 

20 Ver,por exallpb,para o caso dos EUA,os廿aba止os desenvoMdos Dor oemafe LockeretZ.oELHAF. R. p or exemplo, para o caso dos EUA, os trabalhos desenvolvidos nor Oethaf e Lockeretz. OELHAF. R 
Organic agriculture: economic and ecological comparisons with conventional methods. Montclair: 
Osmon and Co, 1978. LOCKERETZ, William. Organic and conventional farming compared: different 
script, same old cast. New Land Review, 1980. Para uma breve reviso dessa literatura ver tamb6m: 
SMITH, Douglas Bryan. Organic and conventional farmers compared: how much do we really know? A 
Study of Organic Farming in New York State. Tese apresentada ao College of Agriculture and Life Science 
da Universidade Cornell como requisito parcial para a obten弾o do grau de Bacharel em Cincias, Abril, 
1986. 

Vale a pebastante霊amar a ateno parmal no espao das器fato de que, nesse per odo, trabalhoiversidades e institutos de pesquisa霊請o octant器'am uma posi os EUA como na 
Euro

pa,
1 constituindo-se

, p
ortanto, en

q
uanto estudos pioneiros

, q
ue foram, em muitos casos, inclusive

,desconsiderados 
pela p

esquisa agronmica convencional. 

22 Pesquisas desta natureza, envolvendo o desempenho de sistemas de cultivo e cria弾o manejados com base em 
principios ecol6gicos, tem sido realizadas, tambdm, nos u ltimos anos, por pesquisadores brasileiros. Ver, por 
exemplo: CLARO, Soei A. Sistemas de transi車o entre o cultivo convencional e o agroecolgico do 
tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.). Porto Alegre: UFRGS, 1997. Disserta9きo (Mestre em 
Fitotecnia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia, Programa de P6s- 
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confirmadas, tambm, por estudos de longo prazo realizados nos Estados Unidos, na Holanda 

e na Alemanha (KAFFKA, 1999), envolvendo reas de cultivo ecolgico instalados em 

esta6es experimentais, monitoradas ao longo dos anos. 

Situando-se no p6lo oposto, uma outra linha de estudos procurou, ainda nos anos 80, 

avaliar os possiveis impactos da ado9ao, em ampla escala, dos formatos t6cnico-produtivos 

propostos pela agricultura org含nica, tendo por base dados obtidos atravs de estudos 

localizados, desenvolvidos em esta96es experimentais, e projetados, para unia escala macro, 

atravs de modelos matemticos. Buscava-se, com isso, inferir as possiveis conseq配ncias 

(em geral tidas como negativas)23 de um processo de mudana tecnol6gica orientado a partir 

dos princpios da agricultura orgnica (BUTTEL, et ai., 1986). 

Entre os problemas comuns a estes dois enfoques, ou seja, tanto aos estudos macro 

como s anlises micro, figuram: (i) a dificuldade em construir uma defini9ao operacional de 

agricultura org含nica ou agricultura sustent自vel, distinguindo-a seja da agricultura 

convencional, seja da agricultura do periodo pr-industrial; (ii) os limites inerentes s 

estrat6gias comparativas, que trabalham, na maior parte dos casos, com recortes empricos 

limitados e, em muitos casos, submetidos s condi96es econmicas e sociais artificializadas 

das esta6es experimentais; (iii) os impasses metodolgicos decorrentes da operacionaliza o 

de uma abordagem baseada em um enfoque interdisciplinar, que busca apreender, 

simultaneamente, no apenas os aspectos t6cnico-agronmicos, mas, tamb6m, as dimens6es 

sociais, econmicas e culturais que integram os diferentes sistemas produtivos; e (iv) a 

Gradua車o em Agronomia, Curso de P6s-Gradua 豆o em Fitotecnia, 1997. 224 p.; BOTTECHIA, Alberto ei' 
ai. Desempenho de animais em sistemas de produ弾o agroecolgica. Anais do III Encontro da Sociedade 
Brasileira de Sistemas de Produ9五o, 26 a 28 de maio de 1998. Florianpolis, Sociedade Brasileira de 
Sistemas de Produ9ao, promo9ao EPAGRI, EMBRAPA, IAPAR, UFSC. 
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dificuldade em produzir generaliza6es a partir de resultados, localmente condicionados, 

obtidos atravs de diferentes estudos de caso e usados como um input em modelos de 

simula o matematica (STANHIELL, 1990). 

Todos esses problemas ainda permeiam as investiga6es hoje desenvolvidas nesta 

rea, inclusive aquelas que buscam, a partir de diferentes enfoques, desenvolver indicadores 

de sustentabilidade, e que representam uma outra vertente de estudos envolvendo sistemas de 

produ9ao agricola24. Para alm destes estudos, que buscam avaliar o desempenho econmico 

e ecolgico dos sistemas de produ9谷o org含nica, 6 possivel identificar um outro grupo de 

trabalhos, alguns deles informados por um recorte mais sociolgico, que tem procurado traar 

o perfil da popula o de agricultores org含nicos existentes em determinados pases ou regies, 

comparando-os, por vezes, com os agricultores convencionais. A preocupaao com as 

motiva6es que levam os agricultores a reestruturar seus sistemas produtivos, bem como com 

a estrutura das unidades produtivas envolvidas na prtica de uma agricultura organica, tem 

sido frequente nessas pesquisas25, algumas das quais apresentam, inclusive, um abordagem 

metodolgica muito semelhante aos estudos sobre a ado9ao de tecnologias realizados na 

d6cada de 70, marcados por um recorte fortemente empiricista. 

23 Incluindo ai proje9es relacionadas a quedas em produtividade, diminui9ao das exporta96es e eleva戸o dos 
pre9os dos produtos agricolas. 

24 Para uma revisao detalhada da literatura existente sobre indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas 
ver: MARZALL, Katia. Indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas. Porto Alegre: IJFRGS, 
1999. 158 f. Disserta9豆o (Mestrado em Fitotecnia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade 
de Agronomia, Programa de P6s-Gradua9谷o em Fitotecnia, UFRGS, 1999. 

25 Ver, por exemplo: MACCANN, Elizabeth et ai. Environmental awareness, economic orientation and farming 
practices: a comparison of organic and conventional farmers. Environmental management, v. 21, n. 5, p. 
747-758.; FAIRWEATHER, John R. Understanding how farmers choose between organic and conventional 
production: results from New Zealand and policy implications. Agriculture and human values, n. 16, 1999, 
p. 5 1-63. OFRF. Final results of the 1995 National Organic Farmer's Survey. Santa Cruz-CA: Organic 
Farming Research Foundation, 1996. BEAUS, C. E. e DUNLAP R. E. Measuring adherence to Alternative 
vs Conventional agricultural paradigms: a proposed scale. Rural Sociology, v. 3, n. 56, p. 432-460, Fall, 
1991. 
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Um numero mais reduzido de autores procurou abordar, por sua vez, as dificuldades 

concretas enfrentadas pelos agricultores na transio para um manejo ecolgico de seus 

sistemas produtivos, com base em um enfoque menos "estrutural" e mais "processual". 

Segundo Dabbert e Madden (op cit. DABBERT, 1986), por exemplo, a renda de uma 

unidade produtiva durante o processo de transio de um manejo qumico-intensivo para um 

manejo organico, seria afetada por cinco tipos diferentes de "efeitos" entre os quais se 

incluem: 

(i) as altera6es geradas pela introdu9谷o de novos sistemas de cultivo e pelas 

mudanas ocorridas nos sistemas de rota9ao de culturas; 

(ii) o "efeito da transio biolgica", ou seja, as perdas em produtividade que ocorrem 

at6 que a fertilidade do solo e os mecanismos de controle natural de pragas e 

doenas sejam restabelecidos no nivel do sistema; 

(iii) as mudanas desencadeadas no nivel dos pre9os recebidos. Essas tanto podem ter 

um impacto positivo, nos casos em que o produto passa a ser vendido a um pre9o 

diferenciado no mercado de produtos org合nicos, como um impacto negativo, 

quando as perdas em produtividade n豆o s谷o compensadas por uma rela o de 

troca mais favorvel com o mercado de produtos agrcolas; 

(iv) o "efeito aprendizagem", ou seja, as perdas em produtividade relacionadas a falta 

de experiencia ou de informaao dos agricultores em rela o aos mtodos de 

agricultura organica; e 
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(v) o "efeito estabilização", obtido a partir da superação dos limites biológicos e 

gerenciais enfrentados pelos agricultores. 

As estratégias desenvolvidas pelos agricultores no processo de reestruturação de seus 

sistemas produtivos foram descritas, por sua vez, por Hill e MacRae (1995), a partir de 

diferentes níveis ou estágios de conversão. O primeiro deles, o "estágio da eficiência", seria 

caracterizado pela busca de um melhor desempenho no âmbito do próprio sistema 

convencional, através de uma redução do consumo ou do desperdício de recursos escassos, 

incluindo aí os agrotóxicos, a água e os fertilizantes químicos e o próprio solo. Numa segunda 

fase, denominada "fase de substituição", insumos danosos à saúde do homem ou dos 

ecossistemas seriam substituídos por produtos e/ou métodos com menor potencial de 

degradação do meio ambiente. Em um último estágio, o sistema produtivo seria inteiramente 

redesenhado e manejado a partir de princípios ecológicos. 

Na prática, se tem observado que os processos de reestruturação dos sistemas 

produtivos sob uma perspectiva ecológica seguem uma trajetória bem mais complexa, que, na 

grande maioria dos casos, não pode ser descrita em termos desses três estágios, podendo 

ocorrer, inclusive, que essas estratégias venham a se tomar mutuamente excludentes, ou seja, 

uma estratégia de substituição de insumos pode, por exemplo, vir a se constituir enquanto um 

obstáculo para o próprio redesenho do sistema como um todo (ROSSET e ALTIERI, 1997). 

Não se nega, aqui, no entanto, a validade dessa classificação, quando se trata de identificar o 

nível de ecologização atingido por sistemas produtivos em ambientes onde predomina uma 

agricultura modernizada, o que não significa, no entanto, que este mesmo sistema tenha que 

passar, necessariamente por essas diferentes etapas. 

Esse conjunto de trabalhos, voltado ao estudo dos sistemas de produção orgânica, traz 
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consigo avanos importantes, tanto no que diz respeito a constru9o de par含metros de 

compara 豆o entre sistemas orgnicos e convencionais, como no que se refere a elaboraao de 

indicadores econmicos, sociais e ambientais, capazes de servir como referencia na 

caracteriza 乞o e monitoramento destes sistemas produtivos. Essas pesquisas sao, no geral 

marcadas, por uma grande riqueza emprica, fazendo com que no96es como 

"sustentabilidade", "prticas alternativas" e "ecologiza 乞o dos sistemas produtivos" deixem de 

ser apenas referencias genricas e/ou te6ricas, passando a ser contextualizadas e 

operacionalizadas. 

O modo como o enfoque sistemico 6 operacionalizado nesses estudos comporta, no 

entanto, alguns problemas de natureza te6rica e metodolgica. Um dos problemas diz respeito 

ao modo como os componentes econmicos, sociais e ambientais presentes nesses sistemas 

so identificados, mensurados e, na medida do possivel, integrados. Verifica-se, em alguns 

trabalhos, uma segmenta o muito grande entre diferentes campos, que sao analisados de uma 

forma fragmentada, e sem que seja estabelecida uma conexo mais direta com o contexto 

onde se encontram inseridos os sistemas de cultivo ou as unidades produtivas estudadas 

Argumenta-se, assim, por exemplo, da efici6ncia econmica de um determinado sistema 

produtivo, aferida a partir de indicadores como produtividade, valor bruto da produao, custos 

de produ9ao por hectare cultivado etc., e, muito pouco, do universo social e cultural onde 

estao inseridos os agricultores em questao, e no mbito do qual esses produtores definem seus 

parmetros de eficincia, que podem, inclusive, no corresponder aos crit6rios de avalia o 

utilizados pelos pesquisadores. A rela9ao existente entre processos sociais e processos 

ecolgicos muitas vezes no 6 explicitada, mantendo-se, em consequencia, a dicotomia 

natureza / sociedade. 
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' 
E possivel identificar, alm disso, um certo nvel de simplifica9ao quando se trata de 

estabelecer quem sao os agricultores organicos e quais as motiva96es que os levaram a adotar 

determinadas prticas. A id6ia de difusao permeia muitos desses estudos refor9ando, portanto, 

um enfoque que v a ecologiza9o dos sistemas produtivos como um processo de conversao, 

ou seja, um processo t6cnico e econmico de mudana tecnolgica, onde o agricultor, visto de 

maneira individualizada, adota ou no determinadas tecnologias. A interface desta an1ise dos 

sistemas de produ9ao agricola com interpreta6es de natureza sociolgica torna-se assim, 

algumas vezes, bastante limitada. 

1.4 0 RECORTE DO OBJETO 

Este breve exerccio de navegaao atravs das diferentes rotas cuja convergencia 

possibilitou a constru9乞o do objeto desta pesquisa, permite que sejam traadas, com maior 

preciso, as fronteiras no interior das quais se encontra situado este trabalho. 

Em primeiro lugar 6 importante dizer que esta pesquisa identifica, como parte de seu 

territ6rio de investiga o, o foco da agricultura familiar e seus processos de reprodu o e 

transforma ao. Trata-se, portanto, de estudar a incorpora9乞o de princpios e prticas de 

produ9ao ecolgica, em unidades produtivas onde existe uma predominncia do trabalho 

familiar sobre o trabalho contratado, e onde os recursos produtivos sao gerenciados pelo 

agricultor e sua famlia. 

O caso estudado foi selecionado, entre outras raz6es, pelo fato de envolver agricultores 

familiares situados em uma regio do pas fortemente marcada pelo processo de 

moderniza o da agricultura, e onde a persistencia de formas de organizaao do trabalho 
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agricola baseadas no trabalho familiar dificilmente poderia ser vista como o resduo de uma 

agricultura tradicional em vias de desaparecimento26. 

Procura-se, no entanto, n谷o imputar a esses agricultores e aos sistemas produtivos por 

eles manejados uma racionalidade a priori, descrevendo-os, de antemo, como sistemas 

movidos por uma "lgica de reprodu9ao familiar"27. Mesmo reconhecendo as especificidades 

que marcam o que identificamos como unidades produtivas familiares, sobretudo pelo modo 

como as necessidades simb6licas e materiais do grupo familiar influenciam a gestao do 

empreendimento agrcola, prefere-se, aqui, retardar a utiliza 乞o de qualquer tipo de 

classificaao, tomando como objeto de estudo os processos concretos de mudana 

socioambiental e buscando entender o modo como esses se do em um contexto especifico. A 

identifica o das diferentes vis6es de mundo, lgicas, padr6es culturais ou formas de 

racionalidade que orientam a reestrutura o dos sistemas produtivos estudados, devera se 

configurar, portanto, como um ponto de chegada, e no como um ponto de partida da anlise. 

Este trabalho encontra-se, al6m disso, situado em um campo de estudos que v a 

cincia e a tecnologia como um espao conflitual, perpassado por rela6es de for9a e 

constitudo por extensas redes, atravs das quais agentes humanos e artefatos no-humanos 

26lornar-se um agricultor ecologista nao 6 , portanto, pelo menos em princpio, a uinica alternativa tecnol6gica 
que se apresenta a estes agricultores. 

27 No9es como "lgica" ou "racionalidade" tm sido utilizadas, no campo das ciencias sociais, com diferentes 
sentidos. Este trabalho procura distanciar-se das abordagens que atribuem aos agentes sociais uma 
racionalidade imanente, cujas raizes poderiam ser encontradas em uma estrutura, exterior a a車o humana, que 
atuaria de forma coercitiva sobre os sujeitos. Tomam-se como ponto de partida as prticas dos diferentes 
agentes, e o modo como estas est乞o imbricadas em extensas cadeias compostas tanto por agentes humanos e 
no-humanos. N乞o se nega aqui o fato de que as rela戸es sociais e os arranjos materiais nos quais estas se 
encontram inseridas possam assumir uma padroniza戸o no tempo e no espao, envolvendo tanto a 
reprodu頭o de prticas localizadas como uma ordem virtual de modos de estrutura9ao, recursivamente 
implicados em tal reprodu車o. Essas propriedades estruturais, princpios estruturais ou institui96es, para usar 
a conceitua9ao proposta por Giddens, n豆o existem, no entanto fora das prticas e de sua produ夢o e 
reprodu弾o ao longo do tempo, envolvendo um intenso processo de negocia9ao entre agentes, os quais vo 
produzindo diferentes teorias da a9ao social. Ver: GIDDENS, Anthony. A constitui戸o da sociedade. So 
Paulo: Martins Fontes, 1989. p. 13-22. 
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sao produzidos e conectados Discursos, regras, procedimentos, instrumentos de trabalho, 

itinerrios t6cnicos e recursos naturais28, so gerados e transformados no contexto dessaas 

intera6es. 

A perspectiva aqui adotada, traz, portanto, como uma de suas marcas, a necessidade de 

compreender os processos atravs dos quais determinados padres tecnolgicos so 

construdos e reproduzidos ao longo do tempo. A pesquisa busca refletir acerca de uma 

experincia especfica, que surge como uma rea o aos padr6es tecnolgicos dominantes na 

agricultura moderna, procurando compreender seus limites e potencialidades do ponto de 

vista da gera o de formas de organiza o da produ9o agricola capazes de incorporar 

princpios de equidade social e sustentabilidade ambientaL 

Entende-se, alm disso, que a rede alternativa aqui referida e suas formas de 

estrutura o no tempo e no espao s6 podem ser compreendidas pelas rela6es que 

estabelecem com outras redes sociot6cnicas, no sendo um objeto que se define de maneira 

isolada. Procurou-se, neste sentido, no restringir este estudo apenas aos agricultores 

vinculados s iniciativas de produ9ao, processamento e comercializa o de produtos 

ecolgicos, mas compreender, tamb6m, a trajet6ria percorrida por outros agricultores em sua 

vinculaao com as diferentes redes presentes na regio29. 

Por fim,6 importante dizer que a pesquisa elegeu como principal foco de investiga9ao 

28観烏篇鳴J器誌際器轟nvelividadI器驚姦器麗篇漂急認二認票黒急農 

轟農諜認麗窓撫篇器嵩窯器器；篇臨ニ嵩 trans釦rma9ao em componentおque 

29 A referencia a esses agricultores como agricultores convencionais 6 utilizada, nesta investiga9ao, apenas como 
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as unidades produtivas familiares e sua transformação ao longo do tempo, entendendo-as 

como um espaço privilegiado para que se possa investigar aquilo que se considera como o 

centro desta reflexão, ou seja, a interface que se estabelece entre as redes sociotécnicas e o 

manejo dos agroecossistemas, ou, ainda, entre as redes e aquilo que dualisticamente costuma

se designar relações homem-natureza. 



2 QUADRO DE INTERPRETACAO TE6RICA 

A transforma 乞o do problema de pesquisa, na forma como foi descrito no captulo 

anterior, em uni objeto de investigaao sociolgica fundamenta-se em uma s6rie de op96es, 

tanto de natureza te6rica como de carter metodol6gico, que foram sendo feitas ao longo do 

processo de pesquisa. 

Como registra a tradi 豆o metodolgica das Ciencias Sociais, o recorte de uma 

mvestiga9ao e sua constru9ao no plano conceitual nunca 6 feito "de um golpe s6", sendo o 

resultado de aproxima6es sucessivas, atravs das quais o pesquisador vai ajustando seus 

instrumentos de anlise e dando forma ao conjunto de elementos que fazem parte de seu 

campo de interpreta9谷o. A l6gica de exposi9ao no corresponde, na maior parte das vezes,a 

l6gica de investiga 乞o, e este trabalho no foge a essa regra. 

Neste captulo, buscou-se dar coerncia a um longo percurso, repleto de idas e vindas, 

atravs do qual diferentes abordagens te6ricas foram sendo assimiladas, desconstrudas, 

reconstruIdas e, acima de tudo, tensionadas pelos agentes "humanos" e "nao-humanos" com 

os quais fomos interagindo durante o trabalho de pesquisa. Este 6 , como toda a constru o 

te6rica, um arranjo provis6rio, que busca dialogar com - e n豆o suplantar - as teorias que so 

formuladas pelos pr6prios agentes sociais, principalmente t6cnicos e agricultores envolvidos 

nos processos concretos de mudana socioambiental na agricultura. Procurou-se neste estudo, 
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no entanto, real9ar algumas conex6es presentes no objeto estudado, sugerir novas formas de 

interpretd-lo e, na medida do possivel, construir pontes capazes de oportunizar um dilogo 

mais estreito com a realidade estudada e com os sujeitos nela presentes. 

2.1 SOCIEDADE, NATUREZA E TEORIA SOCIAL 

Sociedade e natureza sao conceitos que, desde o s6culo XIX, tem servido para 

demarcar as fronteiras que separam o objeto de estudo das cincias sociais, do campo de 

investiga9o das demais ciencias1. No caso da sociologia2, a singularidade dos fenmenos 

sociais e sua diferenciaao, seja em rela o aos fenmenos biolgicos, seja em relaao ao 

estudo das condutas individuais, normalmente visto como pertencendo ao universo de 

investiga 乞o da psicologia, figura como um dos pressupostos fundamentais da disciplina, 

desde os estudos classicos de Marx, Weber e Durkheim. 

Nunca 6 demais lembrar, no entanto, que esta diviso entre o conhecimento do mundo 

natural e o conhecimento acerca dos homens e suas formas de organiza 乞o social, com base 

na qual se encontra estruturada a cincia moderna,6 uma invenao relativamente recente na 

hist6ria da humanidade, utilizando, como matriz, o pensamento ocidental dos 丘  ltimos 

quatrocentos anos. Homens, deuses e for9as da natureza sempre interagiram livremente no 

1 Sobre esquemas de classifica弾o das diferentes disciplinas do conhecimento cientifico ver: ROHDE, Geraldo 
Mario. Epistemologia Ambiental: uma abordagem filos6fico-cientifica sobre a efetua車o humana 
alopotica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. P. 7-13. 

2 Concorda-se aqui com Giddens quando define a sociologia como sendo um "ramo da cincia social que 
concentra seu foco particularmente sobre as sociedades modernas ou avan9adas ", n乞o fazendo sentido, 
portanto, separar de forma rigida a teoria sociolgica dos "conceitos e preocupa戸es mais gerais da teoria 
social ", o que nao impede, no entanto, que se delimite historicamente a emergencia da sociologia como um 
campo de estudos, distinguindo sua trajetria da trajetria de outras cincias. Nesta seao, utiliza-se a 
sociologia enquanto uma esp6cie de fio condutor de uma discussao mais ampla acerca das rela9es que se 
estabelecem entre os conceitos de sociedade e natureza na teoria social. A referncia a outros campos 
disciplinares sera feita quando isto for necessario do ponto de vista da constru車o do trabalho. Ver: 
GIDDENS, Anthony. A constitui9o da sociedade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989. p. XIV. 
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universo simb6lico das culturas pr-modernas3, fazendo com que a experincia humana 

estivesse imersa em uma teia de rela6es onde a separaao ontolgica entre a ordem natural e 

a ordem social, a divindade e o mundo material fosse praticamente impossivel. 

A representa o da natureza como um conjunto unificado, dotado de racionalidade 

pr6pria e capaz de existir "sem a assistencia dos homens ou dos deuses", remonta, ao que tudo 

indica,a filosofia grega dos s6culos VII e VI a. C., encontrando sua formula o mais 

amadurecida com o pensamento de Arist6teles 4 . No mundo grego, o "ser para sempre" da 

physis, com seus movimentos cclicos e regulares, contrap6e-se a transitoriedade do mundo 

humano, onde tudo 6 passageiro. Os homens, no entanto, ao entrar para a hist6ria atravs da 

memria de sulas realiza6es, podem ter acesso a imortalidade e, portanto, a uma condio 

semethante a da natureza. 

'A identifica車o de um universo simb6lico pr-moderno, passivel de ser contraposto a uma forma moderna de 
ordenamento do mundo, ndo significa aqui a adesao a uma concep車o linear do tempo e da histria. No 
estamos contrapondo, portanto, uma cultura "menos avan9ada", pr-moderna, incapaz de estabelecer uma 
distin弾o clara entre natureza e sociedade, a uma cultura mais avan9ada ou moderna, dotada de instrumentos 
que lhe possibilitariam tra9ar uma fronteira mais definida entre estas duas dimenses da realidade. Sabemos 
que a pr6-modernidade, a modernidade e, no periodo mais recente, a modernidade tardia ou p6s-modernidade 
podem coexistir no tempo e no espa9o, n豆o apenas enquanto representa96es simblicas distintas mas, 
tamb6m, como formas diferenciadas de ordenamento do mundo material. Essa mistura entre diferentes 
tempos histricos encontra-se fortemente presente em paises como o Brasil. Como afirma Jos6 de Souza 
Martins, aqui "os tempos histricos estao mesclados e confundidos no dia-a-dia, como est谷o confundidos e 
invertidos os estilos cognitivos dos diferentes mundos que demarcam a vida social. E como se jd fssemos 
p6s- modernos antes mesmo de chegarmos a modernidade, h豆  muito misturando, numa colagem 
desarticulada tempos histricos e realidades sociais". Ver: MARTINS, Jos6 de Souza. As hesita6es do 
moderno e as contradi9es da modernidade no Brasil. In: MARTINS, J. S. A sociabilidade do homem 
simples: cotidiano e histria na modernidade an6mala. Sao Paulo: Hucitec, 2000. p. 17-54. Sobre a 
coexistencia entre o moderno, o pr6-moderno e o p6s-moderno enquanto lgicas de estrutura車o do campo 
religioso no Brasil ver: SANCHIS, Pierre. O campo religioso contemporneo no Brasil. In: ORO, A. P. e 
STEIL, C. Globaliza戸o e religi豆o. Petrpolis: Vozes, 1997. 103-115 

' Sobre este tema ver: CASINT, Paolo. As filosofias da natureza. Lisboa: Editorial Presen9a, 1987; GLACKEN, 
Clarence J. Introdutory Essay in Traces on the Rhodian Shore, Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 66-77 In: REDCLIFT, Michael and WOODGATE, Graham. The sociology of the 
environment. Brookfield and Aldershot: Edward Elgar Publishing Limited, 1995. 
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A cosmologia grega5, embora ja evidencie uma primeira divis乞o entre a ordem natural 

e a ordem social, encontra-se ainda bastante distante das concep96es mecanicistas que 

caracterizariam a filosofia europ6ia do perodo p6s-renascentista. A physis grega 6 dotada de 

alma, vitalidade e inteligencia, animada por uma for9a que the6 imanente, e que estd presente 

em todas as suas manifesta6es, no existindo, portanto, "nenhum mundo material destitudo 

de esprito e nenhum mundo espiritual destituido de materialidade" (COL1NGWOOD, 1986 

p. 124). 0 pensamento grego do periodo clssico, em suas diferentes matizes, ir permear a 

filosofia medieval e renascentista da Europa Ocidental at6 os s6culos XVI e XVII da nossa 

era, momento em que sofre uma ruptura profunda, com o advento da concep9きo mecanicista 

da natureza. 

Na filosofia de Descartes, no mtodo indutivo proposto por Bacon, na fisica de 

Newton, a natureza "perde sua alma", passando a ser representada como um conjunto de 

partes mecanicamente articuladas, animadas por uma inteligencia exterior e governadas por 

leis, passiveis de serem conhecidas pela intelig6ncia humana a partir do calculo matemtico e 

do mtodo experimentai6. O conhecimento te6rico torna-se cada vez menos uma atividade 

contemplativa e cada vez mais um fazer voltado a manipula9ao racional das foras da 

natureza. A antiga separa o entre a cincia (epistme) e a t6cnica (techn) dd lugar a uma 

nova sntese, passivel de ser traduzida atravs do conceito de tecnologia (DUARTE, 1986. p 

30). 

5 Nao se tem a inten弾o aqui de sugerir que a cosmologia grega, em toda a sua diversidade temporal e espacial, 
possa ser reduzida a um conjunto de afirma96es generalizantes. Entendemos, no entanto, como um 
procedimento valido, destacar alguns tra9os constitutivos do pensamento grego em rela車o a natureza, 
contrastando-os com visao de mundo caracteristica da modernidade. 

6 Esta emergncia da viso moderna do mundo tem sido descrita em iniimeros trabalhos. Para uma abordagem 
desta transi9乞o enquanto uma ruptura paradigmtica ver: CAPRA, Fritjof. O ponto de muta戸o: a cincia, a 
sociedade e a cultura emergente. Sをo Paulo: Editora Cultrix, 1982. P. 49-91 A abordagem do autor da crise 
contempor含nea como sendo, essencialmente, uma crise de percep弾o, nao 6 compartilhada, no entanto, pela 
autora deste trabalho. 
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No entanto, como demonstra Latour (1994), a cincia moderna nunca chegou a ser 

plenamente vitoriosa em sua tentativa de impor formas de classificaao que permitissem 

distinguir, de forma inequivoca, "as coisas em si" dos "homens entre eles". Essas linhas de 

demarcaao foram permanentemente tensionadas, de um lado, pela constante prolifera o de 

objetos hbridos, mistos de natureza e cultura, cuja produ9ao assume, no mundo moderno, 

uma escala sem precedentes, gra9as ao avano cientffico e tecnolgico; de outro lado, pelo 

fato de que as classifica96es modernas, em que pese seu esfor9o por agrupar e sistematizar 

elementos contemporneos, suprimindo prticas e formas de pensamento nao pertencentes ao 

ordenamento dominante, nunca conseguiram impedir a vigencia de tempos mltiplos e de 

formas alternativas de conceituaao das rela6es entre o mundo social e do mundo natural. 

A sociologia surge, no s6culo XIX, como um produto da conscincia reflexiva da 

prpria modernidade. Ao contrrio de outras disciplinas pertencentes s chamadas ciencias 

sociais, como a antropologia e a geografia, que nunca deixaram de integrar em seu universo 

explicativo as dimens6es biolgicas e ecolgicas da atividade humana, esta nova ciencia 

procurou, desde o inicio, fugir a qualquer tipo de determinismo biolgico, reivindicando a 

autonomia explicativa dos fenmenos sociais e a singularidade de seu objeto de investigaao. 

A interlocu9ao com as chamadas "ciencias naturais", particularmente com a biologia, 

foi, no entanto, um ingrediente fundamental no processo de constitui 乞o da sociologia como 

um campo disciplinar, dotado de um objeto de estudo e de um mtodo (ou mtodos) 

especifico. To importante quanto o reconhecimento do corte radical entre o natural e o social 

que funda a disciplina, simbolizado pela c6lebre afirma o de Durkheim (1978) de que6 

preciso explicar "o social pelo social", percebe-se a forte influencia exercida sobre a teoria 

social, tanto pelas analogias biol6gicas, como pelos mtodos de investigaao das cincias da 



natureza. 

E se 6 verdade que a visao de natureza estabelecida pela fisica newtoniana influenciou 

fortemente a sociologia, fazendo, por exemplo, com que Comte (apud MORAES FILHO, 

1983), se referisse a nova cincia como sendo a "Fsica Sociar', no 6 menos verdade que as 

id6ias evolucionistas de Darwin, e sua aplica9ao no estudo das sociedades humanas por 

Spencer e outros pensadores tiveram uma import含ncia decisiva nos trabalhos dos autores 

clssicos da teoria social. O fundamental aqui 6 perceber que a visao de sociedade que da 

origem a sociologia no s6culo XIX no pode ser dissociada da concep9o de natureza 

dominante neste periodo. 

Este legado do pensamento social do s6culo XIX tem sido freqentemente apontado 

como antropocentrico, tecnologicamente otimista e antiecolgico por autores dedicadosa 

anlise sociolgica dos problemas ambientais. Segundo Dunlap e Cation (1979a), por 

exemplo, a sociologia estaria presa a um conjunto de pressupostos que teriam limitado, 

historicamente, sua capacidade de perceber a importncia social dos recursos naturais e o 

significado dos problemas ambientais. Outros autores, no entanto, como Buttel, acreditam que 

existe todo um legado na sociologia clssica a ser resgatado sob a 6 tica dos estudos 

ambientais. Nas palavras do pr6prio autor: 

58 
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．・． uma observa更o freqientemente feita pelos soci6logos ambientais modernos [6 a 
de que] uma sociologia expressiva, com bases ecolgicas, est自  limitada pela tradi真o 
sociolgica classica. Esta idia tem um certo elemento de verdade. Erroneamente, 
Marx negligenciou as implica9es ecolgicas do avan9o das foras de produ弾o sob 
o capitalismo e, eventualmente, sob o socialismo. Durkheim moldou a sociologia 
como a disciplina que deveria concentrar-se na explica弾o social dos fatos sociais. O 
mtodo weberiano rejeitou as id6ias de evolu弾o unilinear atravs de estagios 
baseados em analogias baseados com o crescimento orgnico. A tradi弾o classica 
tem certos aspectos antropocntricos e uma postura ctica com rela o ao 
biologismo. Contudo (...) quando examinada em seu contexto histrico no qual 
estavam inseridos os tericos que formularam sua sociologia, pode ser vista como 
um avan9o na rejei車o das id6ias simplificadas das rela96es sociedade ambiente e no 
estabelecimento de quadros comparativos que possibilitam analises mais 
significativas destas rela96es. (BUTTEL, 1986, p.79) 

A opinio de Buttel relativa a importncia do legado da sociologia clssica como um 

instrumento importante no estudo da problemtica ambiental contempornea 6 aqui 

compartilhada. Entende-se que os limites epistemolgicos que hoje se colocam para uma 

anlise menos compartimentalizada das rela96es entre processos ecolgicos e processos 

sociais s6 sero superados na medida que for estabelecido um dilogo entre os novos campos 

de investiga 豆o, as novas ontologias, e os conhecimentos acumulados pelas cincias humanas 

ao longo de sua hist6ria. Este novo olhar sobre as rela6es sociedade/natureza ainda se 

encontra em constru9乞o, e 6 na circularidade entre o aprofundamento de casos empfricos e a 

formulaao de novas abordagens te6ricas que poderemos, como pesquisadores, desenvolver 

novos instrumentos de leitura da realidade. 

Este trabalho tem como uma de suas premissas fundamentais a id6ia de que a vida 

social se constr6i com base em uma interaao permanente entre processos ecolgicos e 

processos sociais. Sabe-se, no entanto, que esta postura analtica estd longe de ser um 

consenso no campo da teoria social. A controvrsia entre "construtivistas", por um lado, e 

"realistas", por outro, por um bom tempo dividiu e, de certa forma, ainda divide a sociologia 
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ambiental americana7, permeando, tamb6m, a literatura de origem europ6ia relacionadaa 

problematica ambiental. 

A presente investigaao procura alinhar-se com a vertente de trabalhos que buscam 

apreender ambiente humano no apenas como uma constru9ao simb6lica mas, tamb6m, como 

o substrato material da atividade social. Nas palavras de Woodgate e Reddlift: 

Como seres humanos somos "inevitavelmente dotados de um corpo, org含nico e 
ecologicamente imbricado" (BENTON in REDCLIFT e BENTON 1994:41) de 
forma que nossas necessidades intelectuais co-evolvem com nossas necessidades 
fisicas. Ao mesmo tempo, no entanto, fomos equipados, de uma forma 自  nica, para 
regular e remodelar o ambiente, tornando-o mais adequado s nossas necessidades. 
Portanto, nao existe uma maneira pela qual n6s, como seres humanos, possamos nos 
relacionar com uma natureza externa. A aceita弾o do carter complexo e interativo 
da mudan9a socioambiental, significa que distin96es simplificadas entre o social e o 
natural se tornam inaceitveis. A dificuldade em fazer este tipo de distin弾o pode ser 
bem ilustrada se considerarmos que a sociedade, incluindo o construtivismo social, 
pode, ela mesma, ser abordada sob uma perspectiva ecolgica. (REDCLIFT e 
WOODGATE, 1994, p.9) 

Uma posi9ao semelhante pode ser encontrada em Harvey quanto afirma: 

7 Um posicionamento claro em favor do construtivismo social pode ser encontrado em HANNIGAN, John A. 
Environmental sociology: a social constructionist perspective. London and New York: Routledge, 1995. A 
posi夢o realista tem sido sistematicamente defendida por W. R Caton e RE. Dunlap em diferentes 
trabalhos. Ver, por exemplo: CATTON, Jr. W. R., DUNLAP, R. E. Environmental Sociology: a new 
paradigm? The American Sociologist, v. 13, p. 41-9, 1978.; CATTON, Jr. W. R, DUNLAP, R E. Towards 
an ecological sociology: the development, current status and probable future of environmental sociology. In: 
GIDDENS, A. Para um balan9o desta discusso ver: BUTTEL, F. A sociologia e o meio ambiente: um 
caminho tortuoso rumo え  ecologia humana. Perspectivas: Revista de Ciencias Sociais. S乞o Paulo: UNESP, 
1992, v. 15, 70-94. 
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As constru96es sociais do tempo e do espa9o nao surgem do ar, mas sao formadas a 
partir das vrias formas de espa9o e tempo que os seres humanos encontram em sua 
luta pela sobrevivencia material. Por exemplo, o dia e a noite, os ciclos de vida do 
mundo animal e vegetal, os processos biolgicos que regulam a reprodu弾o humana 
e o corpo, sao encontros caracteristicos de vrios tipos de temporalidades. Mas cada 
um destes tempos pode ser modificado ou mesmo transcendido, a medida que 
buscamos fontes de energia para transformar o dia na noite, no momento em que 
utilizamos uma divis谷o internacional do trabalho para colocar produtos frescos no 
comrcio todas as pocas do ano, quando aceleramos o ciclo de vida das galinhas ou 
dos porcos atravs da engenharia gentica, ou ampliamos a expectativa de vida dos 
seres humanos com a melhoria das condi96es de vida e um maior conhecimento 
mdico. A descoberta das propriedades mut自veis do tempo e do espa9o presentes no 
mundo material (atrav6s do estudo da fisica, da ecologia, da biologia, da geologia, 
etc.)d , portanto, fundamental. Este conhecimento permite escolher socialmente se 
desejamos determinados processos ou se certos processos devem ser usados para 
construir o tempo e o espa9o. (...) Dizer que o tempo e o espao so constru96es 
sociais nao implica negar sua imbrica9oh ltima no mundo material... (HARVEY, D. 
1996, p. 211) 

Assim, a perspectiva dotada neste estudo procura apreender a dualidade inerente aos 

seres humanos enquanto "um fio na trama da vida da biosfera" e, ao mesmo tempo, enquanto 

"construtores de ambientes singulares e socialmente distintos" (BUTTEL, 1992, p. 69), 

evitando, ao mesmo tempo, refor9ar qualquer tipo de determinismo de natureza biolgica. 

Concorda-se aqui com Benton (1994, p. 41) quando afirma que os conceitos da ecologia, 

embora possam ser aplicados aos seres humanos, "nao devem ser utilizados, no estudo das 

sociedades, de uma forma desqualificada ou inespecfica". 

O mesmo autor chama a atenao tamb6m para o fato de que os obstculos intelectuais 

existentes na constru9ao de um dilogo entre as cincias sociais e as ciencias biolgicas 

(incluindo a a ecologia) nao poder乞o ser removidos atravs de uma integraao reducionista 

das cincias sociais s ciencias biolgicas, como ocorre, por exemplo, no caso da 

sociobiologia em sua defesa do determinismo gentico (BENTON, 1991). Trata-se, portanto, 

de estabelecer um dilogo, na medida do possivel, simtrico, principalmente com aquelas 

disciplinas do campo das ciencias biolgicas comprometidas com abordagens te6ricas e 
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O trabalho de investiga 乞o aqui apresentado, embora mantendo um enfoque 

disciplinar, situando-se no 含  mbito das cincias sociais, busca explorar, com base no estudo de 

urna problem自tica especifica, algumas possibilidades de interface com outros campos do 

conhecimento cientfico. Os esfor9os neste sentido caminharam, por um lado, no sentido de 

buscar, no campo das ciencias sociais, aquelas abordagens te6ricas que hoje procuram 

romper, de diferentes maneiras, com a dicotomia sociedade versus natureza que perpassa estas 

disciplinas desde o seu surgimento. Por outro lado, na busca de um dilogo mais pr6ximo com 

as chamadas cincias naturais, particularmente com a ecologia e sua aplicaao ao estudo dos 

sistemas agrcolas, ou seja, com a agroecologia. 

A experincia vivenciada ao longo deste trabalho contribuiu para que fosse possvel 

dimensionar, com um pouco mais de clareza, o longo caminho a ser percorrido neste processo 

de constru9o de anis capazes de ligar aquilo que foi dissociado pelos processos de 

constru9乞o do conhecimento, tomando mais permeaveis as fronteiras que separam as 

diferentes disciplinas cientfficas. Mas, como afirma Morin (1977), "a complexidade 6 um 

progresso do conhecimento que traz o desconhecido e o mist6rio, libertando-nos da pretenso 

de reduzir o real a id6ia, e colocando-nos frente a incompletude e a imperfeiao de nosso 

saber ". E, como se costuma dizer, urna aventura sempre come9a em algum ponto. 

8 Como exemplos de disciplinas comprometidas com uma abordagem holistica o autor menciona, por exemplo, a 
etologia animal, a ecologia e neurofisiologia. Ver: BENTON, 1991, op. cit. 
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2.2 0 CONCEITO DE REDE ENQUANTO UM INSTRUMENTO DE iNTERPRETA7AO 
SOCIOLOGICA 

2.2.1 Sobre o conceito de rede 

O conceito de rede no 6 um conceito novo no campo da teoria social. Na 

antropologia, a no9乞o de rede, aplicada, por exemplo, s redes de parentesco, possui uma 

longa tradi 谷o. Na sociologia a anlise de rede (network analysis), que ganha impulso 

sobretudo a partir dos anos 70, vem constituindo, tanto te6rica como metodologicamente, um 

campo prprio de investiga 豆o9. A imagem de uma sociedade em rede tem inspirado, 

tambm, toda uma linha de reflexo acerca da sociedade p6s-industrial, funcionando como 

uma esp6cie de tipo ideal, atravs do qual, busca-se interpretar as transforma6es sociais e 

culturais do capitalismo contemporneo. 

Cientistas sociais como Castells (1999), falam da emergencia, nas ltimas d6cadas do 

s6culo XX, de uma sociedade em rede, capitalista, globalizada, regida por ncleos de poder 

descentralizados e estruturada com base nas tecnologias da informa 乞o'0. Para o autor, estas 

novas tecnologias seriam o substrato material que possibilitaria a expansao das redes por toda 

a estrutura social. Assim, "a inclusao I exclusao em redes e a arquitetura das rela6es entre 

redes" configurariam "os processos e fun6es predominantes em nossa sociedade" 

9 A an自lise de rede busca romper tanto com a id6ia de papel, caracteristica do estrutural funcionalismo, como 
com a teoria da escolha racional. Os atores sociais n乞o s豆o vistos, portanto, como individuos aut6nomos, 
independentes ou solitarios, e sim, a partir das rela96es que estabelecem entre si atrav6s de diferentes 
processos de intera弾o social. Metodologias de natureza quantitativa vem sendo amplamente aplicadas pelos 
pesquisadores vinculados a esta escola, de forma a analisar a freqencia, distribui9o, homogeneidade e 
proximidade das rela es que se estabelecem entre os atores. Para uma retrospectiva da trajetria deste 
campo de estudos, de sua cria9ao at6 os anos 90 ver: GALASKIEWICZ, J.; WASSERMAN, Stanley. Social 
network analysis: concepts, methodology, and directions for the 1990's. Sociological Methods & Research. 
Vol. 22, n.l, August, l993.p. 3-22. 

1o Sob esta designa弾o o autor inclui um conjunto convergente de tecnologias composto pela microeletr6nica, 
pela computa弾o (hardware e software), pelas telecomunica9es I radiodifuso, pela optoeletr6nica 
(transmisso por fibra tica e laser) e pelas bioteenologias. CASTELLS, op. cit., p. 49. 

' 
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(CASTELLS, 1999, P. 498). Entendida desta forma, a l6gica das redes daria origem a urna 

"determina 乞o social em nvel mais alto do que a dos interesses sociais especfficos, expressos 

por meio das redes "(idem). O poder dos fluxos seria mais importante do que os fluxos do 

poder, verificando-se, portanto, uma primazia da morfologia social sobre a a9ao social 

A humanidade estaria ingressando em uma era dividida entre o instrumentalismo 

universal abstrato, incorporado nas redes, e um conjunto heterogeneo de identidades 

particularistas, historicamente enraizadas, passando a viver em um mundo marcado pela 

oposio bipolar entre a Rede e o Ser. 

Ao longo de sua an自lise, o autor fala da fragmentaao dos movimentos sociais, da 

ampliaao indiscriminada do poder das redes, da constru9乞o de buracos negros de mis6ria 

humana na economia global e da crise dos padr6es de comunicaao. Sua abordagem6 

marcada, no entanto, por um forte triunfalismo tecnolgico, que torna as formas de poder e os 

c6digos de comunicaao, impostos pelas redes, um destino inescapavel, em uma sociedade 

dominada por fluxos, e onde a cultura teria, finalmente, se emancipado de suas bases 

materiais: 

Estamos entrando em um novo estgio em que Cultura refere-se え  Cultura, tendo 
suplantado a Natureza a ponto de a Natureza ser renovada ("preservada") 
artificialmente como uma forma cultural: de fato, este 6 o sentido do movimento 
ambiental, reconstruir a Natureza como uma forma cultural ideal. Em razao da 
convergencia da evolu頭o histrica e da transformaao tecnolgica, entramos em um 
modelo genuinamente cultural de intera車o e organiza9ao social. Por isso6 que a 
informa9o representa o principal ingrediente de nossa organiza弾o social, e os 
fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento bsico de 
nossa estrutura social. N谷o quer dizer que a hist6ria terminou em uma feliz 
reconcilia9ao da Humanidade consigo mesma. Na verdade 6 o oposto: a histria est 
apenas comeando, se por histria entendermos o momento em que, ap6s milenios 
de uma batalha pr6-hist6rica com a natureza, primeiro para sobreviver, depois para 
conquist-la, nossa espcie tenha alcancado o nivel de conhecimento e oruanizaco 
sociai que nos permitira viver em um mundo predominantemente social. E o comeo 
de uma nova existencia, e, sem dvida, o inicio de unia nova era, a era da 
informa弾o, marcada pela autonomia da cultura vis-a-vis as bases materiais de nossa 
existencia. (idem, p. 505) 
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Mas seriam as redes, de fato, a expresso do triunfo da cultura sobre a natureza, da 

morfologia sobre a aao social? Muitas considera6es poderiam ser feitas em rela oa 

abordagem proposta por Castells e sobre o mundo tecnologizado descrito em sua obra. Pouca 

atenao 6 dada em seu trabalho, por exemplo,a crise ambiental, e a todos aqueles grupos que 

s乞o os excludos da revolu9含o informacional. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, 

optou-se, unicamente, por tecer algumas breves considera6es acerca do modo como o 

conceito de rede foi utilizado pelo autor. 

Como foi destacado anteriormente, as redes, juntamente com as tecnologias que lhes 

servem de base, sinalizam, na interpretaao de Castells, a existencia de uma nova morfologia 

do social, de uma ordem capaz de se sobrepor aos interesses individuais, aos condicionantes 

biolgicos, ao tempo e ao espao. Como observa o autor, no se trata de dizer que as pessoas, 

locais e atividades desapare9am, "mas seu sentido estrutural deixa de existir, includo na 

lgica invisvel da metarrede, em que se produz o valor, criam-se c6digos culturais, decide-se 

o poder" (idem, ibidem). 

A rede constitui um sistema cultural e tecnolgico capaz de incorporar, em sua 

estrutura, uma dinmica permanente de inova9o. Este dinamismo 6 produzido, no pelos 

atores sociais, mas pela rede e seus fluxos, atrav6s de um permanente trabalho de constru9ao e 

desconstru9o da realidade, criando um mundo onde as identidades se tornam cada vez mais 

especificas e dificeis de compartilhar. E neste novo territ6rio, e no em nenhuma utopia para 

alm da rede, que o ser humano ter que achar o sentido de sua existencia. 

O conceito de rede, tal como empregado neste trabalho, se distancia em muito da 

rgida teia informacional desenhada por Castells. A no9ao de rede aqui utilizada, encontra 

uma maior proximidade com a abordagem que vem sendo desenvolvida no 含  mbito dos 
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estudos da cincia e da tecnologia por autores como Law, Latour, Callon, entre outros, e que 

tem por base unia perspectiva de interpretaao comumente designada como "actor network 

theory" (ANT) ou teoria da rede de atores". 

Esta abordagem, surgida no final dos anos 70 e inicio dos anos 8012, rei'ine hoje um 

amplo conjunto de trabalhos, envolvendo temas t谷o diversos como o sucesso da navega o 

portuguesa de longa distancia no s6culo XV'3, as descobertas de Pasteur'4, ou a vida cotidiana 

em um laborat6rio nuclear (LAW, 1994). Para esses autores, as redes no correspondem, 

como prop6e Castells, a unia nova morfologia do social. Na verdade, a prpria referncia a 

uma morfologia, como uma estrutura geradora de determinados processos sociais, parece ser 

avessa a este enfoque. 

A sociologia da tradu9ao no toma, como ponto de partida em seu trabalho de 

investigaao, a ordem social instituida, buscando focalizar, ao contrrio, todo um conjunto de 

processos plurais e incompletos, atravs dos quais a ordem social 6 construda. Nas palavras 

de Law: 

' A teoria da rede de atores tem sido denominada, tambm, de sociologia da tradu9ao. 

12 Em sua bibliografia anotada acerca da teoria da rede de atores, John Law aponta como um primeiro marco, 
no apenas da obra de Latour, mas da prpria actor-network theory, o estudo publicado por Latour e Woolgar 
(1979) intitulado A vida no laboratrio: a constru o social dos fatos cient(fIcos. Escrito antes que o termo 
actor-network fosse inventado, e utilizando uma ampla gama de recursos, incluindo ai a semitica e a 
etnometodologia, o trabalho foi capaz de apreender importantes aspectos da ANT, ao captar a forma como os 
fatos movem-se por diferentes modalidades, え  medida que ganham aliados, tomando-se mais e mais s6lidos e 
cada vez menos vinculados 乞  s contingncias que lhes deram origem. ANT- Resource (Thematic List) - ANT 
LIST. http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/ant.html.  

13 Ver: LAW, John. On the methods of long distance control: vessels, navigation and the Portuguese route to 
India. In: LAW, John (ed.) Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London, Boston, 
Henley: Routledge and Kegan Paul, 1986, p. 234-263. 

14 Ver: LATOUR, Bruno. Give me a laboratory and I will raise the world. In: KNORR-CETINA K. D., 
MULKAY, M. (eds.) Science observed: perspective on the social study of science. London: Sage, 1983. p. 
14 1-170. 
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Sempre houve uma tensao na sociologia entre aqueles que se dedicaram a explorar 
"porque as coisas se tornaram do modo como sao", e aqueles que preferem falar de 
estruturas: aqueles, em outras palavras, que preferem crer em uma ordem e acreditar 
que a manuten夢o desta ordem 6 um problema qualitativamente diferente, a ser 
deixado em segundo plano. Karl Marx estava do lado daqueles que esto 
interessados nos processos de constru9ao da ordem, comprometido com uma 
sociologia de verbos, vendo o capital como um processo, um movimento, um 
conjunto de rela6es desprendidas do tempo. Mas a percep弾o de que a sociedade6 
um processo encontra-se ainda mais profundamente enraizada nas sociologias 
interpretativas. (...) Uma sociologia modesta deverd procurar se tomar uma 
sociologia de verbos, e nきo uma sociologia de nomes. (...) Mesmo que pare9am 
existir "ilhas de ordem", elas serao tratadas como resultado de um processo de 
ordenamento, como ilus6es. Tentar-se- pensar nelas como efeitos que, por um 
momento, foram capazes de esconder os processos atravs dos quais foram gerados. 
(LAW, 1994, p. 15) 

O enfoque proposto pela teoria das redes de atores afasta-se, portanto, de uma 

abordagem sociol6gica tradicional, centrada em conceitos como estrutura, sistema social, 

institui6es, normas ou pap6is. A sociedade, as organiza 6es, os agentes, as maquinas, sao 

vistos como o efeito das redes, e no como fatores que determinariam sua constitui 乞o. O que 

a teoria da rede de atores busca compreender sao, justamente, os mecanismos atravs dos 

quais determinados padr6es de intera o conseguem se estabilizar e se reproduzir, rompendo 

resistencias e aparecendo como se fossem macrossociais (LAW, 1992). 

A palavra rede tem sua origem, segundo Latour, na obra de Diderot, tendo sido 

empregada, inicialmente, como uma forma de descrever a mat6ria e os corpos, evitando, ao 

mesmo tempo, a divisao cartesiana entre corpo e esprito, possuindo, portanto, um forte 

componente ontolgico. Sua utiliza 乞o no campo da sociologia traz consigo uma mudana de 

topologia: "ao invs de pensarmos em termos de superficies, duas dimens6es, ou esferas, trs 

dimens6es, somos convidados a pensar em termos de ns, que possuem tantas dimens6es 

quanto possuirem conex6es" (LATOTJR, s. d., p. 2). 

Rompe-se aqui, portanto, com toda uma arquitetura conceitual associada a no96es 
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como nivel, camada, territ6rio, esfera, estrutura, sistema, entre outras, largamente empregadas 

no campo das cincias humanas. A 'sociologia da traduao nao nega a existencia dessas 

diferentes geometrias, mas busca compreend-las como um efeito das redes, explicando sua 

emergencia a partir de uma perspectiva simtrica, sem estabelecer a priori uma diferena 

、 entre fatores determinantes e fatores determinados. Os processos sociais no sao causados, 

portanto, por nveis, esferas, sistemas, mas dao origem a conformaao de niveis, esferas e 

sistemas, na medida que organizam determinados padr6es, no tempo e no espao. Este tipo de 

leitura do social encontra uma afinidade, na forma como 6 visto aqui, com o posicionamento 

te6rico adotado por Giddens, quando afirma: 

...o domnio bsico de estudo das cincias sociais, de acordo com a teoria da 
estrutura車o, nao 6 a experincia do ator individual, nem a existncia de qualquer 
forma de totalidade social, mas as prticas sociais ordenadas no espa9o e no tempo. 
As atividades sociais humanas,a semelhan9a de alguns itens auto-reprodutores na 
natureza, sをo recursivas. Quer dizer, elas nao s乞o criadas por atores sociais, mas 
continuamente recriadas pr eles atrav6s dos prprios meios pelos quais eles se 
expressam como atores. Entretanto, a espcie de "cognoscitividade" apresentada na 
natureza, na forma de programas codificados, 6 distante das aptides cognitivas 
exibidas pr agentes humanos. (GIDDENS, 1989, p. 2) 

Para Giddens, no entanto, parece existir uma distancia maior entre as prticas dos 

agentes humanos e sulas forma de reflexividade, e as express6es de cogniao que podem ser 

encontradas no mundo natural. Estas diferenas sero discutidas, com um maior nvel de 

detalhamento, em item posterior. 

Para os autores da sociologia da tradu9o, uma rede pode ser entendida como um 

conjunto de associa6es entre agentes "humanos" e "no-humanos", que se encontram 

conectados entre si atrav6s de diferentes processos de tradu9谷o, formando arranjos que 

assumem diferentes conforma6es. 
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Uma rede t6cnico-econmica, por exemplo, segundo Callon, pode ser entendida 

enquanto um conjunto coordenado de atores heterogeneos, que interagem de uma forma mais 

ou menos bem sucedida, no sentido de desenvolver, produzir, distribuir e difundir mtodos de 

geraao de produtos e servio.(CALLON apudM1JRDOCH, 1995, p. 731). 

Aquilo que chamamos de ciencia6 , da mesma forma, o resultado de um intenso 

trabalho atravs do qual tubos de ensaio, reagentes, organismos, maos habilidosas, 

microsc6pios eletrnicos, outros cientistas, terminais de computador, e tudo mais, so 

conectados entre si, atravs de diferentes processos de agenciamento, surgindo, no entanto, 

diante de ns, como representa6es estdveis e enunciados objetivos acerca da realidade'5. 

Este mesmo raciocnio pode ser aplicado ao mercado. Esta esfera corresponde, 

segundo Callon, a unia forma especifica de agenciamento em rede, onde as rela6es entre 

"humanos" e "no-humanos" sao produzidas por determinadas formas de enquadramento, que 

fazem com que sejam mediadas por clculos de natureza econmica'6. O mundo dos pre9os, 

dos contratos, das trocas mercantis, no6 , no entanto, um universo a parte, povoado por seres 

atomizados, movidos por uma racionalidade dissociada de seus contextos de intera 乞o social. 

Encontra-se, ao contrrio, fortemente imbricado em uma teia muito mais ampla de rela6es, 

emergindo enquanto uma esfera aut6noma como resultado de mltiplas opera6es de 

dissocia9o, enquadramento, internali7aao e externalizaao17. 

15 Para uma discussao aprofundada sobre este processo de fabrica9言o da ciencia ver: LATOUR, Bruno. La 
science en action: introduction a la sociologie des sciences. Paris: Gallimard, 1989. 

16 Callon, M. Actor-Network Theory: the Market Test. In J. Law and J. Hassard (Eds.) Actor Network and After 
Oxford and Keele: Blackwell and the Sociological Review, 1999. p. 18 1-195 

17 Esta forma de perceber o mercado, encontra-se, como o pr6prio Callon observa, muito pr6xima do enfoque 
proposto por Granovetter, baseado na iddia de uma imbrica9ao social do mercado ("ernbeddednes'9. Ver: 
GRANOVETTER, Mark. Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American 
Journal of Sociology. v. 91, n.3, 1985, p. 481-5 10. 
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A metafora das redes, ao tomar, como objeto de estudo, estes diferentes arranjos entre 

seres humanos e artefatos nao-humanos, prop6e, portanto, uma nova ontologia, que busca 

romper com a dicotomia entre a natureza e a sociedade, a partir de uma abordagem simtrica, 

onde tudo deve ser objeto de explica9o, inclusive a separaao entre natureza e cultura que 

emerge na modernidade. Nas palavras de Latour: 

・・・ a prpria no9ao de cultura 6 um artefato criado por nosso afastamento da natureza. 
Ora, nao existem nem culturas - diferentes ou universais - nem uma natureza 
universal. Existem apenas naturezas-culturas, as quais constituem a nica base 
possivel para compara96es. A partir do momento em que levamos em conta tanto as 
prticas de media弾o quanto as prticas de purifica頭o, percebemos que nem bem os 
modernos separam os "humanos" dos "n乞o humanos", nem bem os "outros" 
superpe totalmente os signos e as coisas. (LATOUR, 1994, p. 102) 

A separa o entre natureza e sociedade, longe de ser um princpio fundador da teoria, 

toma-se, assim, objeto de interpreta o. 

2.2.2 As associa96es entre "humanos" e "n豆o-humanos": qual o lugar da a車o social? 

Como foi falado anteriormente, a leitura feita por Castells da chamada "sociedade em 

rede", atribui a sociedade contempornea uma primazia da lgica das redes sobre a lgica da 

aao social. Na sociologia da tradu9o, os atores sociais, com seus pap6is, fun6es, interesses 

e representa6es do mundo, no existem "em si", podendo ser apreendidos, unicamente, com 

base em uma perspectiva relaciona!, ou seja, a partir das rela96es que estabelecem com 

agentes "humanos" e "nao-humanos", atravs das quais vo sendo produzidos determinados 

contextos de intera o. A a9きo social no 6 dominada pelas redes, ela s6 existe no 含  mbito das 

redes. 
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A aao no 6 considerada, alm disso, por estes autores, como um atributo 

essencialmente humano. A sociologia da tradu9言o no parte de uma diferena ontolgica entre 

pessoas a objetos: "ela nega, portanto, que as pessoas sejam necessariamente especiais. Na 

verdade, ela levanta uma questきo bsica, ou seja, o que estamos querendo dizer quanto 

falamos de pessoas" (LAW, 1992, p. 3). Uma pessoa, na defni9乞o de Law,6 um efeito gerado 

por uma rede de materiais heterogeneos em interaao: 

Se voce retirar meu computador, meus colegas, meu escritrio, meus livros, minha 
mesa, meu telefone eu n乞o seria um soci6logo escrevendo artigos, dando palestras e 
produzindo conhecimento. Eu seria outra coisa - e o mesmo 6 verdadeiro para todos 
n6s. Portanto, a questo analtica 6 esta: um agente 6 um agente porque possui um 
corpo que carrega conhecimentos, habilidades, valores e todo o resto? Ou um agente 
6um agente porque habita um conjunto de elementos (inclusive,6 claro, um corpo) 
que se estende atrav6s de uma rede de materiais, corpreos ou outros, que rodeiam 
este corpo?pdem, ibide司  

Para um socilogo, pensar a sociedade sem referencia a esta unidade que normalmente 

chamamos de sujeito parece uma tarefa impossivel. A no9ao de humanidade encontra-se 

permeada, inclusive, por considera6es de natureza 6 tica, que se encontram fortemente 

imbricadas no pensamento social. 

A nega o de uma diferena ontol6gica entre seres humanos e objetos no6 , no 

entanto, para os autores da sociologia da tradu9ao, uma posio 6 tica, mas, sim, uma postura 

analitica. Um ator nao 6 um ser humano, individual, dotado de intencionalidade, o que existe, 

segundo Latour (html, p. 5),6 o "actante", ou seja, algu6m que age ou cuja atividade6 

atribuIda por outros no contexto das redes. No existe, portanto, uma primazia da rede sobre a 

aao social ou da a o social sobre a rede. A aao, tanto dos "humanos" como dos "no- 

humanos",6 uma propriedade emergente das redes, que humanizam aquilo que chamamos de 

objetos e coisificam o que chamamos de seres humanos, dando origem a inimeros hbridos 
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difidilmente classific自veis, seja no mundo das pessoas, seja no mundo das coisas. 

Sao as rela6es que se estabelecem no 白  mbito das redes que definem a natureza dos 

actantes. Especial atenao 6 dedicada, neste sentido, aos mltiplos processos atravs dos quais 

as alianas entre agentes "humanos" e "no humanos" vo sendo estabelecidas. O conceito de 

tradu9乞o torna-se, aqui, uma pe9a chave. 

A id6ia de traduao procura se contrapor, na anlise das redes, ao conceito de difuso. 

Tem como foco as prticas atravs das quais o poder 6 exercido. O poder sobre algo ou 

algum 6 entendido como a capacidade de produzir determinadas associa6es, que no 

dependem apenas de intera6es sociais, mas que podem se dar atravs de recursos materiais 

ou extra-somticos. Estudar rela6es de poder significa, portanto, estudar mtodos de 

associa o (LATOUR, 1986). 

Dentro de uma concep9o difiisionista, o deslocamento no tempo e no espao de uma 

ordem, de um pedido, de um artefato 6 compreendido como uma esp6cie de fenmeno natural. 

Uma for9a inicial 6 exercida, difundindo-se "naturalmente" a partir deste primeiro impulso. O 

que precisa ser explicado no6 a irradia 谷o desta for9a, mas o ritmo desta irradia9ao: "o 

progresso cientffico6 frequentemente entendido dentro deste modelo difusionista. No6 a 

irradia 乞o de determinados fatos acerca da natureza que precisa ser explicada, mas sua 

lentido ou sua distorao causada por mentes, pases, culturas reacionrias" (idem, p. 266). 

Na visao dos autores da actor-network theory, esse modelo pode ser contrastado com 

um outro, baseado na id6ia de tradu o. Dentro deste enfoque, o deslocamento de qualquer 

coisa (pedidos, ordens, artefatos, mercadorias) encontra-se nas mos das pessoas, entendidas, 

6claro, enquanto parte de uma rede. Cada uma delas pode agir de uma forma diferente, 
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deixando cair a fora, modificando-a, desviando-a, traindo-a, aderindo a ela, apropriando-se 

dela. O poder no se difunde por inrcia: sem o engajamento dos atores, ele deixa de existir.E 

muito raro, no entanto, que este engajamento signifique unia obedincia total. " mais 

provvel que a ordem inicial seja modificada e composta por vrias pessoas que, lentamente, 

vo transformando-a em algo completamente diferente a medida em que buscam atingir seus 

prprios objetivos" (idem, p. 268). 

As rela6es entre os atores em uma rede sao performativas, sendo pernianentemente 

definidas e redefinidas. Existem, no entanto, diversos mecanismos atravs dos quais as redes 

procuram se estabilizar, tomando consensuais suas defini6es de realidade e transformando 

sua natureza complexa, em um conjunto de rotinas simplificadas. O termo "caixa preta", 

oriundo da ciberntica, 6 utilizado pela sociologia da tradu9乞o como forma de designar o 

efeito atravs do qual determinados processos s谷o reduzidos e transformados em 

procedimentos estandardizados, assumindo uma caracterstica de opacidade frente aos agentes 

que participam das redes. 

A sociologia da tradu 谷o, em seu esfor9o por romper com a dicotomia sociedade / 

natureza prop6e, como ponto de partida, unia simetria radical entre "humanos" e "no- 

humanos". Suas anlises so, no entanto, povoadas por pessoas, artefatos e processos naturais, 

que vo sendo construdos a medida que os autores navegam pelas redes. Esta ruptura com as 

"velhas ontologias" das cincias sociais no,6 , no entanto, um projeto de fcil execu9谷o. A 

id6ia de simetria remete, necessariamente, え  necessidade de perseguir, na trama das redes, os 

inmeros processos que dao origem a divisao entre o mundo natural e o mundo social, 

tornando-se, por vezes, de dificil operacionaliza9ao. 

Esta nova forma de perceber o mundo social esbarra, tamb6m, na dificuldade em 
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atribuir, aos seres humanos e aos objetos, o mesmo estatuto ontol6gico. Essa dificuldade foi 

sentida em diferentes momentos do trabalho, fazendo com que se tomasse necess白rio buscar 

uma resposta prpria a esta questo, que escapa, de certa forma, ao modo como muitos dos 

autores da sociologia da tradu9ao abordam a questao do sujeito na sociologia. 

Considera-se como vlida, no 含  mbito deste trabalho, a distinao proposta por 

Pickering'8, entre aao e intencionalidade. Concorda-se com a id6ia de que existe na a o 

humana uma qualidade diferente, a intencionalidade, que a distingue das formas de atua o 

dos no-humanos, e que 一  se encontra associada, como sugere Giddens, s formas de 

cognoscitividade especificas dos seres humanos. Entretanto, isto no significa que esta 

intencionalidade deva ser vista como um agregado de motiva6es, razes ou motivos isolados: 

E a forma especificamente reflexiva da cognoscitividade dos agentes humanos que 
esta mais profundamente envolvida na ordena弾o recursiva das prticas sociais (...) a 
reflexividade deve ser entendida nきo meramente como "autoconsci encia", mas como 
o carter monitorado do fluxo contnuo da vida social. Ser um ser humano 6 ser um 
agente intencional, que tem razes para suas atividades e tambm est apto, se 
solicitado, a elaborar discursivamente estas raz6es (inclusive mentindo a respeito 
delas). Mas termos tais como "prop6sito" ou "inten 戸o", "razao", "motivo" etc tem 
de ser encarados com cautela, porquanto o seu uso na literatura filos6fica em sido 
freqentemente associado a um voluntarismo hermeneutico, e porque eles retiram a 
a弾o humana da contextualidade espa9otempo. (...) Assim, 6 til falar de 
reflexividade como algo assentado na monitora9ao contnua da a9ao que os seres 
humanos, esperando o mesmo dos outros. (GDDENS, 1989, p. 2-3) 

Por fim, cabe dizer que a utiliza9o feita neste trabalho da no9ao de rede busca torn- 

la, antes de mais nada, um instrumento til na andlise da situaao emprica estudada. Buscou- 

se, neste sentido, no reduzir nosso campo de interpretaao ao enquadramento analtico 

proposto pela sociologia da tradu9乞o, buscando estabelecer uma interface com distintas 

'8PICKERfNG, Andrew. The mangle of practice: agency and emergency in the sociology of science. American 
Journal of Sociology, v. 99, n. 3, p. 559-89. 
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vertentes de estudo, muitas das quais constroem sua base conceitual a partir de ontologias que 

tm por base a dicotomia sociedade-natureza. Procurou-se, no entanto, sempre que possivel, 

desconstruir, ou, pelo menos historicizar, os conceitos utilizados por estas teorias, sem 

invalidar, no entanto, seu poder de iluminar certos aspectos do real. 

2.3 SOCIEDADE, NATUREZA E REDES AGROALIMENTARES 

2.3.1 A agricultura moderna enquanto um modo de organiza9o 

A agricultura moderna e as tecnologias geradas pela Revolu9ao Verde sきo uma 

referencia constante quando se trata de discutir a emergencia de formas de agricultura 

"alternativas", "ecolgicas" ou "sustentdveis". 

Parte da literatura mais recente acerca do tema da sustentabilidade na agricultura tem 

concentrado esfor9os no sentido de sistematizar as diferenas existentes entre o paradigma 

cientifico e tecnolgico subjacente a Revolu 乞o Verde, e o novo paradigma que dever 

informar a constru9o de uma nova agricultura, capaz de incorporar critrios de natureza 

econmica, social e ambiental ao desenho dos sistemas de produ9ao agricola'9. 

N乞o desconsiderando a importncia do debate que vem sendo travado no campo da 

epistemologia, visto aqui como de fundamental import合ncia, tanto para o desenvolvimento da 

19 Uma referencia importante neste sentido, inclusive pelo grau de penetra弾o que tem tido junto aos agentes 
envolvidos na constru弾o desta nova agricultura, pelo menos no Brasil,6 o artigo publicado por Norgaard e 
Sikor sob o titulo A metodologia e a prtica da agroecologia. Os autores contrapem as premissas 
dominantes na cincia moderna, incluindo ai o atomismo, o mecanicismo, o universalismo, o objetivismo e o 
monismo, a um conjunto alternativo de princpios (holismo, contextualismo, subjetivismo, pluralismo) que 
estariam na base da agroecologia enquanto ciencia. Ver: NORGAARD, R.B.; SIKOR, Thomas O. The 
metodology and practice of agroecology. In: ALTIERI, M. A. Agroecology: the science of sustainable 
agriculture. Boulder-CO: Westview Press, 1995. p. 21-39. 
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cincia agronmica, como das cincias sociais agrrias, optou-se por tentar construir, no 

含mbito desta pesquisa, uma perspectiva analtica a partir da qual fosse possivel apreender, no 

decorrer do trabalho de campo, o modo como este processo de constru9ao de um novo 

paradigma vem sendo vivenciado, concretamente, pelos agricultores familiares. 

Neste estudo, a agricultura moderna ser referida, principalmente, enquanto um modo 

de organizaao, que se configura historicamente no periodo posterior a Segunda Guerra 

Mundial, a partir da associa 乞o de diversos componentes (esta6es experimentais, adubos 

qumicos, empresas, sementes hibridas, t6cnicos da extens谷o rural, entre diversos outros 

fatores), mas cuja hist6ria remonta ao final do S6culo XIX e s primeiras d6cadas do S6culo 

XX. 

Como tem sido abordado por uma ampla literatura, 6 justamente a partir da d6cada de 

1950 que determinados centros de poder - incluindo a os centros internacionais de pesquisa 

agrcola, as grandes empresas produtoras de sementes, a indstria qumica, os servios de 

extenso rural dos diferentes pases, a ind立stria de alimentos, e todas as institui6es que 

costumamos identificar como os "agentes da Revolu 含o Verde" - passam a formar um 

circuito integrado, potencializando sua capacidade de agira longa dist含ncia, atravs de uma 

fina rede de prticas, instrumentos e institui6es (GOODMAN, 1990). 

O processo de consolidaao deste novo modo de organizaao tem sido descrito, sob a 

perspectiva da economia poltica, enquanto um movimento descontnuo atravs do qual 

capitais de origens diversas passaram a se apropriar, de um modo parcial e fragmentado, de 

diferentes etapas do processo de produ9谷o agricola, deslocando-as para fora das unidades 

produtivas propriamente ditas e transformando-as em inputs ou meios de produ9o. Este 

movimento 6 acompanhado por urna crescente substitui9豆o, pelos setores envolvidos no 
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processamento de alimentos e fibras, das matrias primas de origem agrcola por insumos 

industriais (idem). 

O processo acima descrito s6 ganha existencia efetiva, no entanto, nos processos 

concretos de interaao entre agentes "humanos" e "no-humanos", atrav6s dos quais a 

agricultura moderna foi se constituindo enquanto forma de agricultura dominante em muitas 

partes do mundo. E atravs deles que 6 possivel identificar alguns padr6es comuns, que 

constituem o que se chamar aqui, utilizando a conceituaao desenvolvida por Law (1994), de 

modo ou modos de organiza o da agricultura moderna. A utiliza o deste termo merece 

algumas breves considera6es, que sero feitas a seguir. 

A identifica9ao de determinados modos de organizaao, que estariam presentes no 

tecido das redes, no visa, como mostra Law (idem), aprision-las em nenhuma totalidade ou 

hierarquia de determina96es situada em seu exterior. Trata-se de um recurso analtico que 

serve, ao contrrio, como um instrumento, para que se possa perceber a domina o como um 

processo interativo, no qual determinados agentes conseguem "congelar as redes", impondo, 

ainda que de forma provis6ria, determinados ordenamentos. 

Os modos de organizaao podem ser descritos como estrat6gias intencionais, ainda 

que muitas vezes no subjetivas, mas sempre auto-reflexivas, atravs das quais alguns ns 

centrais (eles mesmos um efeito das redes) conseguem impor determinados discursos ou 

padres de organiza9乞o da realidade, que no so apenas assimilados por outros agentes, 

enquanto representa6es simb6licas, mas que possuem uma dimensきo material incorporada 

em textos, seres humanos, insumos, instrumentos de trabalho, procedimentos laboratoriais etc. 

Uma semente ou um saco de adubo sao exemplos de como um objeto pode sintetizar todo um 

conjunto de rela6es, gerando, pelo menos por um tempo, determinados efeitos, entre eles o 
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de afetar o pr6prio modo como os agricultores conceitualizam a atividade agrcola. 

E claro que as "instru9 6es" que s乞o transmitidas pelos "centros de tradu9ao", em suas 

diferentes estrat6gias de ordenamento da realidade, sao contingentes, podendo ser 

reinterpretadas pelos agentes "humanos" e "nao-humanos", sob distintas formas. Um modo de 

organiza 乞o s6 consegue se impor, no entanto, se puder contar com estrat6gias eficazes de 

tradu9谷o, mobilizando, para isso, diferentes mecanismos. Este parece ter sido o caso da 

Revolu9ao Verde, com seu ambicioso discurso produtivista e uma influente simbologia. 

As estrat6gias utilizadas pelos "centros de traduao" encarregam-se, muitas vezes, de 

suprimir, real ou virtualmente, determinadas por96es de uma rede, impondo uma pauta de 

problemas, estruturando determinadas formas de distribui 乞o de excedentes e passando a 

representar ou agir em nome de segmentos da rede. Os mecanismos utilizados para isso s谷o 

mltiplos e variam no centro e no espao, podendo dar origem a ordenamentos passiveis de 

serem identificados enquanto "modos de organizaao regionais". 

A generalizaao de um determinado modo de organiza 乞o pode dar origem a vrios 

efeitos, que agem recursivamente sobre as pr6prias estrat6gias de domina9谷o. No caso da 

agricultura moderna, esses efeitos tem sido amplamente descritos na literatura, formando uma 

ampla lista, na qual cabe destacar: (i) a artificializa o do processo de produ9ao na 

agricultura, que passa a assumir caracteristicas industriais, tornando-se menos dependente, 

pelo menos em nivel da exploraao agrcola, dos chamados processos eco-regulat 6rios; (ii) a 

elevaao, tanto da produtividade fisica de algumas culturas, como da produtividade do 

trabalho; (iii) a concentra o de capitais e recursos naturais nas mos de um nmero reduzido 

de agentes; (iv) a tend6ncia a uma especializaao dos estabelecimentos agricolas em 

determinados produtos ou linhas de produtos; (v) a homogeneizaao dos sistemas produtivos 
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tanto em termos biolgicos como em nvel sociocultural; (vi) a descontextualiza 乞o do 

conhecimento acerca da agricultura de seus lugares de aplicaao; (vii) o distanciamento entre 

o local de produ9ao e o local de consumo; e (viii) o refor9o a dicotomia entre os seres 

humanos e a natureza. 

Cada um destes efeitos mereceria unia discussきo aprofundada. Uma anhlise mais 

concreta acerca do modo de organiza9o da agricultura moderna ser remetida, no entanto, 

aos captulos 4 a 6, onde sera aprofundada a anlise emprica do caso estudado. Cabe apenas 

ressaltar, nesta parte, alguns aspectos relativos a agricultura moderna que o conceito de modo 

de organiza 豆o contribui para iluminar. 

O primeiro deles diz respeito a constata o, de certa forma 6 bvia, de que o modelo 

tecnolgico da Revolu9乞o Verde no surge a partir de um imperativo econmico e 

tecnolgico, ou da a 乞o de foras estruturais situadas para alm dos processos concretos de 

intera 谷o social. Surge, ao contrrio, como resultado prtico do processo de constru9ao de 

redes, que possibilitaram a generaliza o, para diferentes partes do mundo, de uma 

determinada forma de "fazer agricultura". 

O conceito de modo de organiza o ajuda a perceber, tamb6m, que este processo no 

poderia ter sido, como de fato nao foi, de forma alguma unilinear pois, como aponta Remmers 

(1998, p. 16), "as pessoas incorporam a estrutura vertical de organizaao agroalimentar 

dominante, mas, em um segundo plano, desenvolvem modos distintos de gestionar as rela6es 

com o mercado, com a administraao e com o meio ambiente". 

Por fim, nos traz a id6ia, do universo da produ9o agrcola enquanto um espao 

conflitual, constituido nao apenas pelos seres humanos mas, tamb6m, por artefatos materiais, 
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que, muitas vezes, erroneamente, chamamos de tecnologias.E justamente essa dimenso 

material da agricultura moderna que no pode ser abstraida quando se trata de construir 

modos alternativos de organizaao da agricultura. 

2.3.2 A agricultura e suas transforma96es em um mundo globalizado 

A id6ia de que vivemos em uma sociedade global parece ter se integrado aos quadros 

de referencia que orientam grande parte da humanidade neste final do S6culo XX. A 

emerg6ncia de um mundo globalizado tem sido associada a um amplo conjunto de 

transforma6es que vm ocorrendo, de forma bastante acelerada, nas ltimas d6cadas, e cujos 

desdobramentos se estendem aos mais diversos niveis da experincia humana, da organiza o 

do mundo empresarial s rela6es de intimidade entre as pessoas. 

Muitas s乞o as maneira de descrever essas mudanas. Existe, no entanto, um relativo 

consenso, de que elas incluem: (i) a progressiva internacionaliza9ao dos mercados e uma 

intensa mobilidade do capital financeiro ao redor do globo; (ii) a crescente desterritorializaao 

dos processos produtivos e sua estruturaao em bases transnacionais; (iii) o enfraquecimento 

do Estado-Naao e o fortalecimento de novos centros de poder que passam a operar em uma 

escala global; (iv) a reestrutura きo do mundo do trabalho e da produ9o, possibilitada pelas 

novas tecnologias de gera9o, processamento e transmisso de informa6es, e, mais 

recentemente, pelas aplica6es da engenharia gentica ao processo produtivo; e (v) a 

emerg6ncia de novas formas de subjetividade humana construdas a partir da vivncia em urna 
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"aldeia global"20. 

Todas estas mudanas tem afetado, sem dvida, as configura6es assumidas pela 

agricultura no perodo mais recente, dando origem a uma literatura que pretende, a partir de 

diferentes enfoques, refletir acerca das transforma6es que hoje afetam a produ o agricola e 

o mundo rural. 

Segundo Buttel21, as perspectivas existentes em relaao aos rumos do 

desenvolvimento agr白rio contemporaneo podem ser enquadradas em duas grandes linhas de 

interpreta ao. A primeira delas organiza-se em torno do eixo globalizaao I regulaao ノ  

regime de alimentos, e tem por base a id6ia de que 6 nas formas globais de domina きo que 

podemos encontrar os elementos capazes de explicar a din含mica assumida pelas 

transforma6es que atingem a agricultura contempornea22. A partir dessa concep9乞o, a 

estrutura da agricultura no poderia mais ser considerada como uma for9a capaz de moldar o 

sistema agroalimentar e a sociedade rural, tendo perdido seu dinamismo politico, ideol6gico e 

econmico. Como enfoque alternativo a esta primeira viso, o autor identifica um outro 

conjunto de trabalhos que tem como ponto de nuclea 谷o, as no96es de localiza 谷o e 

diversidade23. 

20 Para uma descri弾o de algumas destas mudan9as ver: IANNI, Octavio. A era do globalisma Rio de Janeiro: 
Civiliza9ao Brasileira, 1996. 

21 BUTTEL, F. H. Agricultural change, rural society and the State in the late twentieth century: some theoretical 
observations. In: SYMES, D. and JANSEN, A. J. (eds). Agricultural restructuring and rural change in 
Europe. Wageningen Studies in Sociology, 37. Wageningen Agricultural University, Wageningen, pp. 13- 
31 

22 Autores como Bonanno, entre outros, sao geralmente citados como estando filiados ao primeiro conjunto de 
abordagens mencionado por Butte!. Ver: BONANNO, A. et ai .(eds.). From Columbus to ConAgra: the 
globalization of agriculture and food. Lawrence: 1994, University Press of Kansas. 

23 Van der Ploeg aparece mencionado como o autor mais representativo desta segunda linha de interpreta弾o 
Ver trabalhos como: PLOEG, J. D. V. Patterns of farming logic, structuration of labor and impact of 
externalization. Sociologia Ruralis, v. 25, n. 1, 1985, p. 5-25. PLOEG, J. D. V. Labour, markets and 
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Dentro da divis乞o proposta por Buttel, referente a produ9o cientffica no campo dos 

estudos agrrios, julgamos importante agregar ainda um terceiro ncleo de interpreta6es, que 

se desenvolve, principalmente a partir dos anos 80, centrado nas id6ias de reestruturaao e 

localidade. Entende-se que esta vertente de interpretaao, representada por autores como 

Teny Marsden, Phillip Lowe e outros24, no se encaixa, de uma forma adequada, em 

nenhuma das divis6es anteriores. 

' 

E sempre bom lembrar que este esfor9o por dividir a literatura em linhagens ou escolas 

de pensamento no pode ser confundido com uma tentativa de "engessar" a produ o 

cientffica existente em compartimentos estanques. Existe, na verdade, um processo bastante 

dinmico de interaao entre essas diferentes perspectivas, que se revela muito mais rico do 

que a delimita o de campos aqui apresentada, que tem por objetivo, unicamente, facilitar a 

compreensao de cada um desses enfoques. 

A imagem da globaliza 谷o como um fenmeno unificado e unificante tem fomentado, 

no a mbito dos estudos agroalimentares, o surgimento de diferentes no96es - "sistemas globais 

de commodities", "regimes agroalimentares", "sistemas de provis乞o" (WHATMORE, 1997, p 

287) - que buscam ordenar, do ponto de vista analitico, as mltiplas dimens6es que integram 

a produao, o processamento e o consumo de alimentos no capitalismo contemporneo. Tais 

abordagens tem sua raiz, na grande maioria dos casos, no campo da economia poltica 

marxista, e tomam como objeto de an豆lise as rela6es que se estabelecem entre a agricultura e 

綴挙ai production. Boulder-CO: Westview Press, 1990.; PLOEG, J. D. V. Revitalizing agriculture:onomically as starting ground for rural development. Sociologia Ruralis, v. 40, n. 4, oct. 2000. p. 

24鴬DEN, Teny ei ai.t Constructing the countryside Boulder-CO: Westview Press, 1993.; MARSDEN,ei ai. Rural reestructuring: global processes and their responses. London: David Fulton Publishers, 
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a industria nas sociedades capitalistas, particularmente a internacionaliza9ao-globaliza o 

destas rela6es no contexto do moderno sistema agroalimentar. 

Esses autores, embora reconhecendo especificidades no nivel das diferentes cadeias 

produtivas e, eventualmente, at6 mesmo no modo como essas cadeias atuam em diferentes 

locais, identificam nesses sistemas globais determinados princpios de organizaao que, 

presentes em diferentes contextos e situa96es produtivas, permitem fazer generaliza6es em 

rela 乞o a evolu9きo do conjunto do sistema. 

A ampliaao do poder das transnacionais, a globalizaao dos mercados e a crescente 

similaridade entre processos de produ9o agricola e processos de produ9谷o industriais so 

vistos, por esta corrente, como tendencias planet白rias. Empresas como a Cargill e a rede 

MacDonalds aparecem, assim, como casos exemplares de generaliza9o, em nvel mundial, 

de uma mesma racionalidade, o que se torna reafirmado, por exemplo, no surgimento de 

express6es como "McDonaldizaぐdo"25. 

As abordagens "globalizantes" variam em muitos pontos, mas tem em comum sua 

enfase em uma perspectiva estrutural do desenvolvimento capitalista. A mudana social na 

agricultura 6 analisada a partir de sua relaao com o modo de produ9含o dominante. A tensao 

existente entre as chamadas tendencias globais do desenvolvimento capitalista e os 

desdobramentos diferenciados que este processo vem assumindo em diferentes partes do 

mundo recebe, no geral, pouca aten o. O mesmo ocorre no que diz respeito s lutas sociais e 

a emergencia de modos de organizaao alternativos (MARSDEN, 1990). A domina o global 

25 Para uma critica a este termo ver: WF{ATMORE, Sarah e THORNE, Lorraine. Nourishing networks: 
alternative geographies of food. In: GOODMAN, David, WATTS, Michael. Globalising food: agrarian 
questions and global restructuring. London / New York: Routledge, 1997. P. 287-303. P. 287. 
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6vista como um movimento sistemico, movido por uma lgica totalizante, e no como um 

processo parcial e contestado. Este recorte encontra-se, alm disso, excessivamente limitadoa 

esfera da produ 谷o, no explorando as conexes existentes entre a agricultura e outros setores 

econmicos, que tem como base o meio rural. Nas palavras de Marsden (idem, p. 6), "o 

estudo da agricultura tornou-se, assim, divorciado do rural, e isto tem limitado um anlise 

mais ampla da influencia dos processos de reestrutura 乞o econmica ocorridos neste espao" 

A abordagem proposta pelos estudiosos da "reestruturaao do mundo rural" como 6 o 

caso de Marsden (1992)., distancia-se das anlises "globalizantes" anteriormente mencionadas 

em diversos aspectos. O argumento central destes autores 6 o de que o sistema fordista, 

entendido enquanto um modelo de desenvolvimento capitalista baseado na produ9o, no 

consumo de massas e na interven o reguladora do Estado na esfera econmica, encontra-se 

em refluxo, seno em efetivo colapso. A emergencia, a partir do final dos anos 70, de novas 

formas de organiza 乞o econmica, expressa esta transio para uma nova fase ou uma nova 

ordem capitalista. 

Para compreender esse processo de uma forma mais plena, toma-se necess白rio, 

segundo Marsden, ir al6m de uma anlise meramente econmica, direcionando esfor9os no 

sentido de analisar as novas formas de regulaao social e poltica que emergem, em nvel 

local, nacional e internacional, neste novo quadro (idem, p. 212). Mais importante do que 

tentar construir o p6s-fordismo, enquanto um modelo geral de acumulaao e regula o do 

capitalismo,6 aplicar este quadro conceitual a diferentes nveis de anlise - local, regional, 

nacional, internacional - identificando as formas de articula 乞o social e poltica que se 

estabelecem entre essas diversas esferas. 

No caso da agricultura, trata-se de explorar as novas configura6es assumidas pelo 
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espao rural, em sua relaao com processos de flexibiliza9o e descentraliza9ao industrial. 

Nos paises desenvolvidos, as mudanas ocorridas no sentido de uma maior segmentaao do 

mercado de consumo, associadas ao refluxo das polticas de apoio a produ9ao agrcola, bem 

como ao surgimento de novas formas de organiza o da indhstria e do setor de servios, tem 

gerado processos heterogeneos de mercantilizaao e diversifica9ao do espao rural. Este no 

pode mais, neste contexto "ser definido apenas em termos de suas rela6es de produ9ao ou 

outros elementos (particularmente o uso da terra). Ao invs disso, surge unia ampla gama de 

combina6es potenciais de rela6es de produ9ao e consumo, geradas externamente, e que 

passam a conferir valor a diferentes dimens6es do espao rural" (idem, p. 218) 

Esse enfoque traz, portanto, avanos significativos no que diz respeito え  valoriza o 

(ou revalorizaao, se pensarmos aqui nos estudos de comunidade que caracterizaram o 

surgimento da sociologia rural) da "dimenso local", em sua heterogeneidade e diversidade, 

contribuindo tamb6m no sentido de quebrar com a rigidez das anlises centradas unicamente 

na dimens豆o econmica, valorizando os componentes sociais e politicos presentes neste 

processo de reestrutura o. 

Os fatores econmicos ainda se constituem, no entanto, enquanto um elemento 

explicativo importante neste movimento de redefini 乞o da localidade. Pouca aten o6 dada 

aos componentes ecolgicos presentes neste processo de localizaao, a nao ser quando o 

ambiente se torna uma mercadoria, tendo seus servi9os consumidos de diferentes formas. A 

mercantiliza o do espao rural altamente valorizada por esses autores enquanto um elemento 

capaz de explicar as transforma6es da agricultura no perodo p6s-fordista. As dimens6es no 

mercantis ou no mercantilizaveis do espao rural praticamente n豆o so, no geral, abordadas. 

Um terceiro ponto de vista acerca das rela96es que se estabelecem entre mudanas 
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globais e espaos locais no mundo rural pode ser encontrado em autores como Van der Ploeg, 

Norman Long, Gaston Remmers, entre outros, que vm se debru9ando sobre o estudo dos 

processos de localizaao do desenvolvimento agrrio e, sobretudo, analisando as formas 

atravs das quais os atores sociais constroem, historicamente, seus prprios estilos de 

agricultura. 

Esta vertente de estudos tem como um momento importante de sua trajet6ria os 

debates travados em meados da d6cada de 80 acerca dos processos de mercantiliza きo na 

agricultura. Contrapondo-se s vis6es marxistas mais ortodoxas relativas ao desenvolvimento 

das reas rurais, centradas na an1ise do avano da acumula o capitalista e seus impactos 

sobre a agricultura familiar, estes pesquisadores iro elaborar toda uma argumentaao que 

busca valorizar: (i) as dimens6es no mercantilizadas do processo de trabalho na agricultura, 

passando a tratar essas dimens6es no como um resduo, mas como um elemento chave na 

compreenso dos processos de desenvolvimento; (ii) o papel dos agricultores na produao e 

reprodu9ao de estilos de agricultura; e (iii) a heterogeneidade enquanto uma manifesta 乞o das 

mltiplas formas atravs das quais os agricultores lidam com as variveis tecnolgicas e de 

mercado. 

Sob tal perspectiva, tanto os modelos te6ricos propostos pela sociologia da 

modernizaao quanto as anlises marxistas tradicionais sao vistos como padecendo de uma 

fragilidade te6rica comum. Essas duas vias de interpreta 谷o, embora situadas em campos 

opostos do espectro poltico, vem o desenvolvimento e a mudana social como uma for9a 

externa que, irradiando-se a partir de determinados centros de poder, encapsula a vida dos 

povos do Terceiro Mundo, "reduzindo sua autonomia e minando suas formas locais de 

coopera9ao e solidariedade, resultando em uma crescente diferencia9ao socioeconmica e no 
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controle, cada vez mais centralizado, de grupos politicos, institui96es e empresas" (LONG, 

1992, p. 16). Em oposio a esta viso "linear, determinista e externalista da mudana social" 

(idem, p. 20), esses autores iro propor uma anhlise centrada nos atores sociais. Nas palavras 

de Long: 

Uma das vantagens desta abordagem baseada no ator 6 a de que comeamos, tendo 
como ponto de partida, o interesse em explicar diferentes respostas a circunstancias 
estruturais semelhantes, mesmo se estas condi9es nos parecem relativamente 
homogeneas. Assume-se que os diferentes padr6es que surgem s乞o, em parte, uma 
cria9ao dos prprios atores. Os atores sociais nao sao, simplesmente, categorias 
sociais despersonalizadas (baseadas em uma estratifica弾o de classe ou em qualquer 
outro critrio de classifica9乞o), ou recipientes passivos de processos de interven9o, 
mas participantes ativos, que processam informa9es e constroem estratgias em sua 
rela9ao com diferentes atores locais ou com institui96es e agentes vindos de fora. 
(idem, p. 21) 

As rela6es entre o local e o global tornam-se, assim, o resultado do entrecruzamento 

dos projetos dos diferentes atores, construindo-se atravs de encontros, negocia6es e 

processos de acomoda o, o que no pressup6e, necessariamente, uma intera o face a face. 

Agenciamento, poder e conhecimento tornam-se, em conseqencia, componentes chave na 

compreensao das trajet6rias de desenvolvimento em sua pluralidade (GIDDENS, 1989). Os 

diferentes padr6es de desenvolvimento agr白rio passam a ser vistos, portanto, como resultado 

de uma combina車o de efeitos de localiza 乞o e efeitos de globalizaao: 

...situa96es locais sao transformadas, tomando-se parte de arenas e processos mais 
amplos, ao mesmo tempo em que dimens6es globais tornam-se significativas na sua 
rela9ao com condi戸es locais especificas e atrav6s da vis乞o de mundo e das 
estratgias dos atores locais. Isso produz uma grande diversidade de respostas, com 
algumas unidades ou setores produtivos orientando-se para mercados internacionais, 
enquanto que outros aumentam seu compromisso, com padres locais especificos de 
produ9含o, consumo e distribui9ao. (LONG, 1994, p. 8) 

O mesmo autor chama aten きo para o fato de que esta abordagem das rela6es entre o 
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global e o local pode revelar-se muito promissora, nao apenas em nivel te6rico, mas tambm 

enquanto uma referencia prtica s a6es de desenvolvimento, incluindo aquelas interven 6es 

que visam promover o manejo sustentavel dos recursos naturais. Estas a6es precisam, no 

entender de Long, ser localizadas, tomando-se compativeis com as habilidades, os 

conhecimentos, as potencialidades e as limita6es dos atores locais. 

O carter plural e interativo dos processos de desenvolvimento agrrio, e a forma 

como este se manifesta na organiza9乞o dos sistemas produtivos, pode ser melhor 

compreendido na obra de Van der Ploeg. Esta tem, como um de seus focos principais, a 

organizaao do trabalho na agricultura e sua heterogeneidade emprica, sob distintas formas 

de reprodu9乞o e transforma 谷o. 

Criticando as abordagens que vem a organiza 乞o do trabalho na agricultura como 

uma varivel dependente, determinada pelo mercado ou pelas tecnologias, esse autor 

fundamenta sua anlise na id6ia de que cada agricultor organiza, de forma ativa, n含o apenas o 

processo de trabalho no espao de sua unidade produtiva, mas tambm as rela6es que ir 

estabelecer com o ambiente econmico e institucional mais amplo que o cerca. Para Van der 

Ploeg (1995)., os agricultores s谷o, portanto, agentes dotados de conhecimento, e nao meros 

executores de uma l6gica que lhes 6 exterior. Constroem, em conseqiiencia, seus pr6prios 

projetos de desenvolvimento 

A heterogeneidade da agricultura, que pode ser empiricamente observada nos mais 

diferentes ambientes agrrios26, no 6 o resultado, portanto, de varia96es ambientais, do custo 

26 Entre os grupos de agricultores estudados pelo autor figuram agricultores holandeses, pequenos cultivadores 
de batata do Sul do Peru, produtores modernizados de leite da EmIlia Romana na Italia, entre outros Ver: 
PLOEG, op. cit., p. 1990.; PLOEG, op. cit., 2000 



89 

dos fatores de produ9 ao, dos distintos ritmos de inova 乞o tecnol6gica, nem do fato de que 

alguns indivduos s乞o mais capacitados para a atividade agricola do que outros. Ela6 o 

resultado, sim, da existencia de diferentes padres de desenvolvimento agricola, ou "estilos de 

agricultura". 

Um estilo de agricultura pode ser definido como uma estrutura vlida de rela96es entre 

o produtor e seus objetos e meios de trabalho, reproduzida atravs do tempo (PLOEG, 1990). 

Trata-se, assim, de um conjunto compartilhado de no96es, id6ias, experincias e percep96es, 

que dao forma a um determinado conjunto de prticas agricolas. Em cada um destes estilos de 

agricultura encontra-se implicito, tamb6m, um juzo de valor sobre o que 6 uma rela o 

desejdvel ou saudavel com o mercado. Mas como se estabelece esta interface entre a 

organiza o do processo de trabalho na unidade produtiva e o ambiente econmico e 

institucional que a cerca? E como sao construdos os diferentes estilos de agricultura? Trata-se 

de uma questao fundamental do ponto de vista da constru9o do objeto desta pesquisa, que 

busca apreender, justamente, as media6es que se estabelecem entre as redes sociot6cnicas e 

as formas de organiza o da agricultura familiar 

Desta forma, Van der Ploeg demonstra que as fronteiras que delimitam "o que est 

dentro" e o que "esta fora da unidade produtiva" inexistem enquanto um traado pr6-definido, 

sendo o resultado de um permanente processo de negociaao que se estabelece entre os 

agricultores e os agentes sociais com os quais se relaciona. Essas intera6es sao regidas nao 

por uma nica l6gica, como por exemplo o esforo por atingir um determinado nvel de 

produtividade, mas por mltiplas lgicas. O autor identifica, neste sentido, para o caso dos 

agricultores italianos da Emilia Romana, a presena de duas lgicas diferenciadas que 

correspondem, cada uma delas, a um padro determinado padro de desenvolvimento das 
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unidades produtivas. 

Os agricultores vinculados a uma lgica de intensificaao buscam, na atividade 

agricola, o maior retorno econmico possivel por unidade - monet白ria ou de trabalho - 

investida, organizando o processo produtivo em suas propriedades com base nesta premissa 

Os produtores que organizam suas explora6es agricolas fundados em uma lgica de 

"extensifica ao" tem como meta diminuir custos, mesmo que isso signifique perdas de 

produtividade, que sao compensadas, eventualmente, atravs de uma ampliaao da escala do 

empreendimento. Cada uma destas lgicas implica, ao mesmo tempo, um nvel diferenciado 

de incorporaao ao mercado. 

Para melhor entender a relaao que se estabelece entre os agricultores e o mercado, o 

autor desenvolve dois conceitos distintos de reproduao, que, tomados enquanto tipos ideais, 

permitem apreender, com maior clareza, as estrat6gias desenvolvidas pelos agricultores. 

No primeiro tipo de reprodu9ao, identificado como "reprodu9ao relativamente 

aut6noma e historicamente garantida", a fora de trabalho e os objetos e meios de trabalho 

utilizados em um determinado ciclo produtivo s乞o o resultado do ciclo precedente. Esta 

modalidade no exclui, ao contrrio do que se poderia pensar, a existencia uma relaao com o 

mercado. Orienta-se, no entanto, a partir de uma racionalidade que busca assegurar, no 

apenas a produ9ao de mercadorias, mas a reprodu9ao de todo um conjunto de valores de uso 

que deverao garantir a continuidade do processo produtivo no pr6ximo ciclo. 

No caso da reprodu9ao dependente do mercado, os insumos e fatores de produ9o 

aparecem no processo produtivo como mercadorias. A unidade produtiva no mais se 

organiza em funao da necessidade de assegurar, na forma de valores de uso, as condi6es de 
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produ9ao do ciclo seguinte. Os recursos monetrios obtidos ap6s a colheita 6 que iro 

determinar o modo como dever se organizar a produ9ao no ano agrcola subsequente. 

Os dois tipos ideais definidos anteriormente no correspondem a unia seqilencia 

evolutiva, ou seja, a reprodu9ao historicamente garantida no da lugar, necessariamente, a um 

tipo de reproduao dependente do mercado. O nivel de mercantiliza o do processo de 

trabalho e o grau em que o mercado se torna um fator coercitivo na agricultura varia, tanto no 

tempo como no espao (PLOEG, 1990). 0 que existe sao nveis diferenciados de 

incorpora 谷o a diferentes mercados, incluindo o mercado de mo-de-obra, o mercado de 

insumos e o mercado de sementes, entre outros. Essa incorpora 乞o aos circuitos mercantis 

encontra-se associada, no geral, a um processo de externalizaao da agricultura, atravs do 

qual um conjunto de tarefas, antes desenvolvidas no espao da unidade produtiva, so 

externalizadas, ou seja, remetidas s institui96es externas. 

Este conjunto de processos de incorporaao ao mercado e externaliza9ao de tarefas 

agricolas faz com que a gestao da unidade produtiva se torne um processo permanente de 

coordena 乞o entre diferentes domnios, que 6 orientado no por uma racionalidade nica, mas 

por diferentes tipos de racionalidade. As tecnologias e o mercado no constituem, portanto, 

fatores que determinam o processo de desenvolvimento da agricultura, mas um espao de 

manobra, no interior do qual diferentes posi96es se tornam possiveis. O equilibrio que se 

estabelece em cada unidade produtiva entre circuitos mercantis e no-mercantis 6 , para o 

autor, um elemento chave na definiao destas posi6es. 

Entretanto, se no 6 apenas o mercado, mas sao tamb6m as tecnologias que definem, 

em um dado momento hist6rico, o espao de manobra existente para que os agricultores 

possam produzir e reproduzir determinados estilos de agricultura, qual a posio de Van der 
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Ploeg em rela9oa "questo tecnol6gica"? 

As tecnologias modernas, ao tornarem os processos produtivos cada vez menos 

dependentes das condi6es locais, teriam, segundo o autor, urna tendencia a homogeneizar a 

agricultura, fazendo com que ela se tome cada vez mais desconectada do ecossistema local. 

Este fenmeno acaba por permitir, por exemplo, que atividades agrcolas sejam rapidamente 

realocadas: a supresso da hist6ria, da sociedade e dos pr6prios agricultores, parece ter se 

tornado, inclusive, uma vantagem comparativa no contexto deste novo modelo tecnolgico 

(PLOEG apudMARSDEN, 1992). 

Essa no6 , no entanto, a nica forma de desconexo gerada pela moderniza9乞o do 

setor agricola. O processo de trabalho na agricultura constitui uma unidade complexa, mas 

cuidadosamente integrada, composta por um grande nmero de tarefas e "subtarefas". Na 

agricultura moderna, no entanto, muitas destas tarefas sao delegadas a institui96es externas, o 

que faz com que a organiza o da unidade produtiva se tome cada vez mais fragmentada. 

Atividades como, por exemplo, a reprodu9o da fertilidade do solo e a criaao de animais, 

deixam de estar ligadas entre si. O mesmo ocorre com aspectos mais diretamente ligadosa 

gestao das unidades produtivas, como a reprodu9ao dos fatores econmicos e a socializa o 

da fora de trabalho, que tamb6m deixam de fazer parte de uma mesma unidade. Resumindo, 

como acentua o autor: 

(...) a agricultura como uma prtica social torna-se cada vez mais (ainda que nem em 
todos os lugares e nem no mesmo ritmo) desconectada: (i) da natureza e da ecologia; 
(ii) da, uma vez, integrada e aut6noma, estrutura do processo de trabalho; (iii) da 
qualidade da m乞o-de-obra; (iv) de formas especificas de organiza9ao do tempo e do 
espa9o; (v) de seus vnculos com qualidades especificas contidas em produtos 
especificos; (vi) da familia como um principio organizacional. (idem, p. 25) 
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Neste contexto, a ampliaao da capacidade de manobra dos agricultores encontra-se 

estreitamente relacionada a relocalizaao dos processos de desenvolvimento. Nas palavras do 

autor: 

A crise ecolgica se d豆  na mesma dimenso do que a dependncia da agricultura em 
rela戸o ao mercado de insumos. E devido a este padr谷o de dependencia que grandes 
quantidades de nutrientes, ra9es, produtos quimicos e energia encontram-se 
concentrados em um s6 lugar. E atrav6s desta estandardiza弾o do processo de 
trabalho que a eficiencia tcnica 6 diminuida. Quer dizer, a importa弾o massiva de 
elementos contaminantes 6 combinada com a baixa eficincia t6cnica no que diz 
respeito a sua convers豆o. A conseqincia disso so os altos niveis de perda destes 
elementos - no solo, no len9ol fretico, no ar ou em produtos finais com alta 
concentra車o de aditivos ou residuos. A religa9o da agricultura com fatores de 
crescimento naturais (e nao artificiais) requer a sua re-localiza頭o. A crescente 
importncia das preferencias especficas dos consumidores, as novas atitudes dos 
agricultores e as novas rela9es entre produtores e consumidores tem enltizado a 
localidade. Em sntese, a localidade se torna novamente importante, se no 
estratgica. (idem, p. 37) 

Na anlise de Van der Ploeg existe um lugar, portanto, para estilos de agricultura que 

no sejam orientados pelo princpio da intensfficaao. Assim, toma-se preciso buscar, nos 

estilos de agricultura historicamente constitudos, caractersticas que possam ser 

potencializadas enquanto alternativas de desenvolvimento. Em um artigo intitulado 

R evitalizando a agricultura a Produ9do econ6mたa enquanto um Ponto de PartidaParao 

desenvolvimento rural, o autor apresenta uma tabela onde procura sintetizar as caractersticas 

de dois estilos diferentes de agricultores, construdos com base em pesquisa realizada junto 

aos produtores de leite de uma regio da Holanda. Entende-se que a definiao desses estilos, 

embora tenha por base contextos especfficos, possui um grau de generalidade bastante grande, 

que a toma de extrema relevncia do ponto de vista deste trabalho de pesquisa: 



AGRICULTURA ECONOMICA 
1. Sustentar ou melhorar os niveis de renda a 

partir do desenvolvimento e da combina頭o 
de recursos controlados pelo agricultor 

2. Uso flexivel e multiplo dos recursos 
3. Desenvolvimento passo a passo propor-

cional (construido a partir dos recursos 
disponiveis) 

4. Alto nivel de ganho por unidade de produto 
fmal 

5. Tendencia rumo a um empreendimento 
multifuncional 

6. Capacidade de inova9ao local 

7. Mudan9as passo a passo. Aprender fazendo 
8. Centralidade do trabalho e das redes 

9. Pre9os podem variar, constru9ao ativa do 
mercado 

10. Baixo nivel de utiliza9ao de insumos 
externos, custos financeiros baixos 

11. Sustentabilidade baseada nos itens 6, 8, 10 
12. Reconex豆o da agricultura ao ecossistema 

local 
13. A base de recursos necessria para que seja 

gerada uma renda aceitdvel 6 pequena 

AGRICULTURA MODERNA  
1. Sustentar ou melhorar os nveis de renda 

pela mobiliza頭o de novos recursos atrav6s 
do mercado 

2. Rigidez no uso e na aloca9ao dos recursos; 
3. Aumentos de escala continuos e des-

proporcionais 

4. Ganho reduzido por unidade de produto 
final; 

5. Alto grau de especializa9o 

6. Dependencia em rela9谷o a disponibilidade de 
novas tecnologias 

7. Mudan9as baseadas em "projetos-chave" 
8. A trajet6ria tecnol6gica e as institui96es sao 

dominantes 
9. Os pre9os e os mercados sao fixos, e devem 

ser seguidos passivamente 
10. trabalho 6 substituido por insumos e novas 

tecnologias 
11. Sustentabilidade baseada nos itens 7 e 8 
12. A agricultura encontra-se desconectada em 

rela9乞o ao ecossistema local 
13. Uma ampla base de recursos 6 necessdria 

para que urna renda aceitvel possa ser 
gerada 
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TABELA 1~ Agricultura econ6mica X Agricultura moderna - Distin9es 
Fonte: Van Der Ploeg, 2000, p. 501. 

Na tabela acima o autor procura traar, com base em estilos de agricultura 

empiricamente existentes, alguns parmetros concretos que podem ajudar a identificar, em 

outros ambientes agrcolas, a emergencia de novas formas de racionalidade que possam 

indicar a emerg6ncia de novos estilos de agricultura ou, quem sabe, de um modo, ou modos 

de organiza o alternativos a agricultura moderna. A contribui車o especifica deste autor, na 

formulaao do quadro te6rico que orienta este trabalho, sera melhor detalhada, no entanto, no 

item que se segue. 
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2.4 PROCESSOS DE MUDANCA SOCIOAMBIENTAL NA AGRICULTURA: AS 
REDES E A PRODUCAO DA HETEROGENEIDADE 

No item anterior foram trabalhadas algumas abordagens que buscam dar conta do 

desenvolvimento da agricultura e das transforma96es do mundo rural na contemporaneidade 

Praticamente todas elas situam-se no terreno daquilo que se poderia chamar de uma anlise 

social e econmica, incorporando, de uma forma mais restrita, variveis de natureza ecolgica 

ao seu campo de interpreta o. 

Nao se trata de dizer que o meio ambiente, enquanto tal, se encontre ausente destas 

anlises. Autores como Marsden, por exemplo, que buscam interpretar os processos de 

reestruturaao do mundo rural no capitalismo contemporneo, fazem referncia em seus 

trabalhos a problemdtica ambiental27.E , no entanto, enquanto uma nova mercadoria, ou como 

objeto de regulamenta9ao por parte das polticas de planejamento, que o meio ambiente 

aparece na constru9o das novas ruralidades. Poucas sao as referencias ao mundo natural em 

sua dimenso propriamente ecol6gica, ou seja, enquanto uma realidade materialmente 

presente na constituio destes novos espa9os sociais. 

No periodo mais recente, o campo dos chamados "estudos agroalimentares" tem sido 

enriquecido por todo um novo conjunto de abordagens que buscam romper com a divisao 

Este autor se refere, por exemplo,a redefini弾o, nas chamadas sociedades avan9adas, da fun9ao social do 
espao rural, que se torna um lugar destinado nao apenas a produ 乞o agricola, mas tamb6m um local de 
residencia, lazer, preserva弾o ambiental, ou base de outras atividades produtivas como a indstria e a 
mineraao. Uma das riquezas desta abordagem 6 , justamente, seu esfor9o no sentido de investigar as rela96es 
existentes entre os processos de reestrutura9ao capitalista, o surgimento de novos sistemas locais e regionais 
de regula車o poltica e a emergencia destas formas diferenciadas de uso da terra. Os conflitos que se 
estabelecem entre os diferentes atores, o papel desempenhado pelas institui96es governamentais e pela 
legisla9乞o, bem como as mudan9as culturais que perpassam esta nova conceitualiza車o do espa9o rural, 
tornam-se, assim, objeto de investiga弾o. N乞o foi possivel encontrar, no entanto, em seus escritos, um 
tratamento mais detalhado acerca dos processos ecolgicos subjacentes a este movimento de reestrutura9o 
das 自  reas rurais.Ver: MARSDEN, Terry et ai. Rural restructuring: global processes and their responses. 
London: David Fulton Publishers, 1990. MARSDEN, Terry et ai. Constructing the countryside. Boulder- 
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sociedade/natureza, na forma com esta aparece historicamente na ontologia das cincias 

sociais, utilizando-se, para isso, do instrumental te6rico e metodolgico desenvolvido pela 

teoria da rede de atores28. 

Esses autores tomam, como ponto de partida, aquilo que identificam como sendo as 

propriedades especfficas das redes agroalimentares, ou seja, o fato de estas estarem inseridas 

em um duplo conjunto de rela6es metab6licas: as rela6es ecossociais que permeiam o 

processo de produ9o agricola e as rela96es metab6licas envolvidas no consumo de 

alimentos29. O termo corporealidade 6 utilizado como uma forma de designar a dimens谷o 

material presente nestes processos: 

Em qualquer conjuntura, as prticas envolvidas na produ更o e no consumo de 
alimentos podem ser descritas como prticas e processos de metabolismo e 
incorpora9きo que se constituem mutuamente, envolvendo a a9谷o dupla e combinada 
de processos biofisicos e do trabalho social envolvido em sua produ きo e 
reproduao. Esta noao de corporealidade compartilhada busca refor9ar, de forma 
explicita, a id6ia de que tanto as rela96es ecol6gicas como as sociais, a produ更o e a 
reprodu9きo da natureza e da sociedade, devem ser localizadas em um quadro 
analtico unificado. (FITZSIMMONS e GOODMAN, 1998 p. 195) 

O recurso a nova ontologia proposta pelos autores da sociologia da tradu9ao busca, 

CO: Westview Press, 1993.; MURDOCH, Jonathan.; MARSDEN, Terry. Reconstituting rurality: class, 
community and power in the development process. London: UCL Press, 1994. 

28 Ver. FITZSIMMONS, Margaret. GOODMAN, David. Incorporating nature: environmental narratives and the 
reproduction of food. In: BRAUN, B.; CASTREE, N. (eds.) Remaking reality: nature at the millenium. 
London: Routledge, 1998. p. 194-220. GOODMAN, David. Agro-food studies in the "Age of Ecology": 
nature, corporality, bio-politics. Sociologia Ruralis, v. 39, n.1, 1999, p. 17-38. GOODMAN, David. 
Ontoloty matters: the relational materiality of nature and agro-food studies. Sociologia Ruralis, v. 41, n.2, 
April 2001. p. 182-200. WHATMORE, THORNE, op. cit., 1997. Com  exemplo de um trabalho elaborado no 
Brasil que busca aplicar a teoria das redes de atores ao estudo do mundo rural ver: DORIGON, Clovis. 
Microbacias como redes sociot6cnicas. UFRRJ, 1997. DORIGON, Clovis. Microbacias como redes socio- 
tcnicas. Rio de Janeiro: UFRRJ, 1997. Disserta9乞o (Curso de P6s-Gradua9ao em Desenvolvimento e 
Agricultura) - Instituto de Cincias Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1997. 

29 Sobre a aplica戸o da no9豆o de metabolismo na an自lise dos processos industriais ver: AYRES, Robert, 
SIMONIS, Udo E. Industrial metabolism: restructuring for sustainable development Tokyo I New York 
/ Paris: United Nations University Press, 1994. 
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segundo Fitzsimmons e Goodman, no apenas superar o dualismo de uma vis乞o modernista 

das rela6es entre o homem e o mundo natural, mas, mais do que isso, ir alm daquelas 

abordagens dialticas centradas nas id6ias de "limite natural", "adaptaao" ou "reciprocidade" 

entre os seres humanos e a natureza. Estas anlises, "mesmo colocando a quest乞o de uma 

rela9きo dialtica entre a natureza e a sociedade - com sua linhagem hegeliana de dissolu9ao 

dos dualismos - parecem ainda reproduzir o dualismo que se busca resolver" 

(FITZSIMMONS e GOODMAN, 1998, p. 207). 

Afirma 豆o semelhante 6 feita em outro trabalho publicado por Goodman, onde o autor 

revisa diversas abordagens recentes no mbito dos estudos agroalimentares, incluindo a o 

conceito de "sistemas de proviso" de Fine, as criticas de Arce e Marsden em relaaoa 

economia politica estruturalista e s an豆lises centradas no ator propostas pelos socilogos de 

Wageningen, ao que se acescenta trabalho de Van der Ploeg (GOODMAN, 1999). 

De uma forma ampla estas perspectivas representam as redes agroalimentares 
atravs de processos interativos entre o mundo dos objetos produzidos e o mundo do 
trabalho social. No entanto, estas abordagens partilham da idia de que alguma 
capacidade ou poder ainda se encontra nas maos de uma natureza desconhecida, 
impenetr自vel, uma dimensao imut自vel de ordem que se encontra al6m do alcance 
dos seres humanos e de seus artefatos. Nestas intera es, a agricultura e os 
agroecossistemas estao sendo reificados e considerados como atributos de uma 
natureza externa - paradoxalmente, a natureza agricola 6 teorizada como parte do 
mundo social mas, estando, em certa medida, fora dele. (GOODMAN, 1999, p.19) 

Trata-se aqui de um debate, envolvendo no apenas as linhas de interpreta o relativas 

aagricultura e え  s transforma6es do espao rural anteriormente mencionadas, mas tamb6m a 

hist6ria ambiental e as diferentes abordagens que buscam pensar a questao ambiental tendo 

como base o pensamento marxista. 

No que diz respeitoa hist6ria ambiental, trata-se de dialogar com autores como 
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Worster, Merchant, Cronon e Crosby30, que trabalham, de distintas maneiras, no sentido de 

romper com a dicotomia sociedade / natureza a partir de um resgate da natureza enquanto um 

agente hist6rico. Nas palavras de Merchant: 

(...) como parte do todo, os seres humanos possuem o poder de alterar as redes nas 
quais se encontram imbricados. A natureza, como um agente ativo "aceita" as 
interven96es humanas com resiliencia e adapta戸o, ou "resiste" s a9es humanas 
atrav6s de muta車o e evolu車o. A natureza nao humana 6 um ator; a intera戸o entre 
atores "humanos" e "nao humanos" constitui o drama. (MERCHANT, 1989, p. 25) 

Na hist6ria ambiental, a natureza 6 , portanto, como aponta Cronon (apud 

FITZSIMMONS e GOODMAN, 1998) um agente ativo, possuindo, ao mesmo tempo, uma 

hist6ria e uma temporalidade que the so prprias31.E justamente essa relativa autonomia do 

mundo natural em rela 谷o aos eventos hist6ricos que 6 questionada por Fitzsimmons e 

Goodman. 

Um segundo p6lo de produao te6rica com o qual os autores envolvidos nesta 

reincorpora o da natureza aos estudos agroalimentares atravs da perspectiva das redes tem 

travado um di自logo mais constante 6 , justamente, com aqueles estudos, que, tendo suas razes 

na teoria marxista, buscam incorporar uma dimensao ecol6gica a anlise dos processos de 

mudana social. Esses trabalhos tomam, implcita ou explicitamente como ponto de partida, a 

’議麟麟鷺難麟  
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afirma 乞o marxista de que a vida social tem, como seu principal fundamento, as rela6es que 

os homens estabelecem com a natureza e entre si no processo de produao de sua vida 

material. E, portanto, atravs de categorias como processo de trabalho, cincia, tecnologia, 

mercado, que a natureza encontra, sob uma 6 tica marxista, seu caminho de volta ao mundo 

social. 

Para os autores vinculados a economia ecolgica,6 a partir do estudo dos fluxos de 

energia e materiais que se estabelecem na economia que 6 possivel romper a dicotomia entre o 

mundo social e o mundo natural, presente nas vers6es dominantes do marxismo. A economia 

humana 6 vista, aqui, como um sistema aberto a entrada de energia, constituindo-se enquanto 

um subsistema de um sistema maior, o ecossistema global, este sim fechado a entrada de 

energia e materiais32 

Segundo O'Connor (1993)., a incorporaao de um olhar ecolgico ao pensamento 

marxista passa por uma discussao acerca da contradio existente entre a "lei geral de 

acumulaao capitalista" e a "lei absoluta da degrada 谷o ambiental sob o capitalismo" 

Cientistas sociais, como Benton, apontam, por sua vez, para a necessidade de 

reconceitualizar o processo de trabalho dentro da teoria marxista, de forma a incorporar ao seu 

horizonte de interpreta9ao o estudo das condi96es nas quais ocorre o processo de intera o 

dos homens com a natureza, nos diferentes contextos hist6rico-sociais (BENTON, 1989) 

32 A ecologia humana d entendida, no entanto, como sendo diferente da ecologia das plantas e dos animais, uma 
vez que a humanidade possui uma caracteristica especial: "a possibilidade de enormes diferen9as no uso (e 
degrada弾o) da energia e materiais entre as pessoas e entre territrios". Ainda que o consumo endossomtico 
dos seres humanos, em termos de calorias dirias, seja bastante semelhante, seu consumo (e degrada弾o) 
exossomtico pode variar muito. O mesmo ocorre com sua distribui9乞o espacial, que tambm pode apresentar 
ampla varia頭o, sendo permeada por m立ltiplos conflitos politicos e ecol6gicos. ALIER, Joan MartInez y 
SCHLで〕PMAN, Klaus. La ecologia y la economIa. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1993. p. 13 
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Ge6grafos como Harvey, sinalizam para unia reconstru9ao da meta-teoria marxista, 

com base em um enfoque centrado nos processos de produ 谷o do espao e da natureza, 

buscando romper com a teoria social clssica, tanto em sua vers乞o marxista como em sua 

versao weberiana, e sua e nfase nos processos de mudana temporal33. 

Como 6 possivel perceber, pelas breves cita6es feitas acima, tanto a hist6ria 

ambiental como o marxismo ecolgico constituem hoje enquanto um rico campo de debates, 

acerca dos possiveis caminhos a serem seguidos pela teoria social em seu processo de 

ecologiza9ao. O estudo do "sistema agroalimentar" ou das "redes agroalimentares" sob unia 

perspectiva socioecolgica conta, hoje, portanto, com um ambiente de teorizaao bastante 

rico, que vem possibilitando, entre outras coisas, a construao de um dilogo um pouco mais 

aberto com as cincias naturais. 

O cenrio atual parece apontar, entretanto, muito menos para a consolida9ao de uma 

via nica de interpretaao acerca "do lugar da natureza na teoria social" e, muito mais, para 

um intenso trabalho de experimenta9ao te6rica, no qual diferentes caminhos de integra o 

sociedade/natureza vem sendo explorados. Procurar-se- sintetizar aqui, tao explicitamente 

quanto possivel, a aproxima 乞o que orienta esta pesquisa, a qual, longe de seguir uma 丘  nica 

escola de pensamento, foi, na verdade, influenciada pelas diferentes posi6es presentes neste 

campo de discusso. 

Como jd foi mencionado anteriormente, este trabalho parte de um enfoque que busca 

compreender a agricultura moderna enquanto um modo de organiza9乞o, ou seja, como a 

3 3HARVEY, David. Justice, nature and the geography of difference. Oxford-UK: Blackwell Publishers 
Ltd.. 1996. 
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cristaliza 乞o das estrat6gias de aao de determinados centros de tradu9o, em padres de 

organizaao que se consolidam, nao apenas no plano simblico, mas, tamb6m, no plano 

material34. 

O presente trabalho, procura, neste sentido, entender o modo como algumas destas 

redes, particularmente aquilo que chamamos de redes agroalimentares, conseguem impor 

formas especfficas de ordenamento da realidade, fazendo com que certos arranjos 

natureza/cultura adquiram uma relativa persistencia no tempo e no espao, cristalizando-se 

em determinadas formas de organiza o do processo de trabalho, em formas especfficas de 

rela o entre a produ o e o consumo, e em diferentes niveis de co-produ o entre processos 

ecol6gicos e processos sociais. 

' 

E justamente na compreenso das diferentes media6es atravs das quais um 

determinado modo de organizaao da agricultura 6 traduzido para o espao das unidades de 

produ9ao agrcola, influenciando, portanto, as rela6es que se estabelecem entre os seres 

humanos e a natureza em um ponto especffico das redes agroalimentares, que se buscou 

acessar a contribui9谷o de Van der Ploeg atravs de conceitos como processo de trabalho, 

coordena 乞o, espao de manobra, estilos de agricultura e reproduao35. 

34 Como j自  foi observado anteriormente, o modo de organiza9ao nao pode ser visto como uma racionalidade 
externa aos padr6es de intera声o concretamente existentes, os quais possuem toda uma dimenso de 
contingncia. As estrat6gias formuladas pelos centros de clculo s6 existem, na prtica, por interm6dio de 
toda uma rede de significados, prticas e institui96es, atrav6s das quais agentes humanos e nao-humanos vo 
sendo associados, atravs de distintas prticas de tradu9ao, e onde existe tanto a possibilidade de reprodu戸o 
de um determinado modo de organiza弾o como a possibilidade de subverso em rela9ao a este mesmo 
padrao. 

35 .O conceito de estilo de agricultura nao se confunde, no entender da autora, com a id6ia de modo de 
organiza9乞o da agricultura, ainda que ambas as no96es estejam bastante pr6ximas. O estilo de agricultura diz 
respeito, especificamente,a produ9ao e reproduao de determinados padr6es de organiza9きo da produ9谷o e, 
portanto, de organizaao das rela96es socioecolgicas no espa9o das unidades produtivas. Quando se faz 
referencia a um modo de organiza戸o da agricultura, tal referencia 6 feita a ordenamentos mais amplos, que, 
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Atribui-se aqui, no entanto, a produ9ao da heterogeneidade na agricultura, no apenas 

apresena ativa dos atores sociais - seja na intera o com as redes agroalimentares, seja na 

organiza 乞o da produ9ao no espa9o no nivel da exploraao agricola - mas, tambm, aos 

diferentes arranjos socioecolgicos que vo sendo construdos, tanto no espao das unidades 

produtivas como no a mbito das redes. 

Os dois tipos ideais de reprodu o, tal como construdos por Van der Ploeg, sugerem, 

portanto, no apenas formas de ordenamento das rela6es econmicas mas, tamb6m, um certo 

tipo de ordenamento ecol6gico. A constata 谷o do autor de que a agricultura moderna tende a 

criar uma desconexo da atividade agrcola em rela 谷o ao ecossistema local revela-se de 

extrema importncia, tendo em vista os objetivos deste trabalho. 

Trata-se de compreender, portanto, a emergencia de novos estilos de agricultura e, 

eventualmente, de um novo modo de organizaao da agricultura, como parte deste processo 

de produ9ao da heterogeneidade. Se, como afirma Van der Ploeg, os mercados e as 

tecnologias estabelecem, do ponto de vista dos agricultores um determinado espao de 

manobra, no interior do qual muitas posi6es s谷o possiveis, cabe perguntar o que acontece 

com as posi6es desses agricultores quando uma varivel como a tecnologia 6 modificada, 

buscando entender, ao mesmo tempo, quais os entraves que surgem quando se trata de 

transformar as redes a partir das quais este componente tecnol6gico 6 construdo. 

O modo como a pesquisa buscou vencer as barreiras que separam os seres humanos da 

natureza recebeu urna forte influencia, no apenas da teoria das redes de atores mas, tamb6m, 

ainda que se materializem em pontos especificos de uma determinada rede, como, por exemplo, em nivel das 
explora96es agricolas, possuem uma base mais ampla, perpassando as intera96es que se estabelecem na rede 
em seus diferentes niveis. 
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do marxismo ecolgico. Em muitos momentos do texto deixou-se transparecer, inclusive de 

maneira intencional, uma percep9ao de que aquilo que se costuma chamar de natureza, 

transcende, de certa forma, os processos sociais. Concorda-se aqui com Remmers quanto 

afirma: 

・・・ o sistema social inclui, ao menos em parte, o meio biofisico; entretanto, nao 6 que 
o meio biofisico s6 tenha vida atravs da interaao social. Sim, podemos falar de um 
sistema biofisico. Os elementos do meio biofisico tambm engendram rela96es e 
criam suas pr6prias propriedades emergentes, n乞o necessariamente sendo mediados 
pela percep9ao humana - por nao ser conhecidos. Esta 6 outra fonte de parcialidade 
de conhecimento dos atores de seu contexto. (REMMERS, 1998, p. 33) 

As pr6prias intera6es que os atores estabelecem com seu contexto produzem. 

portanto, esse sentimento de exterioridade em relaao ao meio biofisico. Isso ocorre inclusive, 

porque as prprias a6es humanas produzem aquilo que Giddens identifica enquanto 

conseq6ncias no intencionais36. Esta percep9ao no afeta somente os agricultores e demais 

sujeitos da pesquisa, mas estd presente no pr6prio olhar do pesquisador. Entende-se aqui, no 

entanto que essa abordagem, talvez um pouco mais dialtica do que simtrica, no limita a 

utiliza 谷o neste trabalho do conceito de rede, contribuindo, inclusive no prprio dilogo com 

as ciencias naturais, que vem sendo mediado, em grande medida, por conceitos como 

ecossistema - ou agroecossistema ー, que sero melhor discutidos no captulo que segue, 

quando sera exposta a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho. 

36 . Ver: GIDDENS, op.cit., 1989, p. 8-9 



3 ESTRAT豆GIA METODOL6GICA 

A sociologia relativista (...) n谷o sabe do que a sociedade 6 composta, e 6 por isso que 
sai a campo para aprender com os outros, com aqueles que estきo construindo a 
sociedade. Ela adiciona suas prprias interpreta6es s interpreta96es dos atores, 

cujo destino ela compartilha (...) e confronta, de modo fraternal, a opiniao contrria 
aopiniao daqueles a quem estuda. (LATOUR, 1996, p. 200) 

No Brasil a palavra "experincia" 6 freqentemente utilizada quando se trata de 

designar as iniciativas de produ9ao ecolgica hoje em andamento nas diferentes regies do 

pas. "Experincias alternativas", "experiencias de agricultura ecolgica", "experincias de 

produ9o e comercializa 谷o de produtos org合nicos" sao algumas das express6es que povoam 

o vocabulrio dos diferentes agentes envolvidos nestas a6es. 

A autora recorda, inclusive, de ter ouvido um agricultor - j五  h muitos anos envolvido 

na implantaao de prticas tecnol6gicas alternativas em sua propriedade - perguntar, em um 

encontro promovido pelo movimento sindical rural: "at6 quando vamos continuar chamando 

isso que a gente faz de 'experiencias'?" Essa pergunta 6 , de fato, bastante interessante, na 

medida que ajuda a revelar algumas caracteristicas inerentes ao objeto desta pesquisa, que 

acabaram, sem d丘vida, influenciando a estrat6gia de investigaao utilizada no decorrer do 

trabalho. 
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A palavra experincia, no dicionrio, possui diferentes significados. Vale a pena 

mencionar alguns deles, na medida que ajudam a refletir acerca das razes que fizeram com 

que esta categoria passasse a ser utilizada, de urna forma cada vez mais frequente, quando se 

trata de designar as iniciativas de produ o ecolgica desenvolvidas em nivel local: 

Experincia: 1. Ato ou efeito de experimentar (-se); experimento. 2. Prtica da vida 
(...) 3. Habilidade, pericia, prtica, adquiridas com o exercicio constante duma 
profiss豆o, duma arte ou oficio (...) 4. Prova, demonstra9ao, tentativa, ensaio: 
experincia qumica (...) 7. Fibos. Conjunto de conhecimentos individuais ou 
especficos que constituem aquisies vantajosas acumuladas historicamente pela 
humanidade. (FERREIRA, 1975, p. 602) 

Como 6 possivel observar a partir dessas defini6es, a no9o de experincia traz 

consigo uma dualidade. Por um lado, serve para designar um conhecimento, acumulado ao 

longo do tempo, e que se encontra consolidado, na forma de tradi6es, valores, id6ias, prticas 

tecnolgicas e formas institucionais, na cultura de um determinado grupo social. Historiadores 

como Thompson (1987), por exemplo, falam a respeito do carter descontnuo e, ao mesmo 

tempo, compartilhado da experincia coletiva, e sobre o modo como estas vivncias se 

articulam, em um determinado momento, na forma de identidades. 

No caso especffico da agricultura, esta interpretaao do conceito de experiencia como 

habilidade ou prtica de vida, encontra uma significativa proximidade com o conceito de 

estilo(s) de agricultura, tal como formulado por Van der Ploeg citado no capitulo anterior 

Fala-se aqui, portanto, de um repert6rio comum de no96es, experincias e percep96es que do 

forma a um conjunto de prticas agrcolas e, portanto, a determinadas modalidades de rela o 

entre os seres humanos e o ambiente. 

Em um mundo globalizado, a valoriza o das experincias pode ser vista, tambm, 
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como parte de um movimento social e politico mais amplo, atravs do qual tradi96es so 

remventadas e determinadas localidades se tornam significativas na medida que passam a 

interagir com outras localidades tamb6m engajadas neste processo de re-identifica o 

(LONG, 1994). Nao 6 a toa que os relatos de experincias se tornaram unia prtica tao comum 

nos encontros que tem como tema a agricultura ou o desenvolvimento sustent自vel. 

Mas a palavra experiencia, ou experimento, principalmente no campo cientffico, nos 

faz pensar tamb6m em um ensaio, uma tentativa, um conhecimento ou uma prtica ainda no 

comprovados. Trata-se, portanto, de desvendar o mundo da produ 谷o enquanto um local de 

conflito entre distintas concep96es de cincia, tecnologia, organiza 乞o social e meio ambiente, 

e onde a agricultura vem se tornando cada vez menos unia arte e cada vez mais um campo 

especffico de atua o de diferentes foras econmicas, incluindo a a cincia. Para a cincia 

moderna, a "agricultura alternativa", "ecol6gica" ou "org含nica", ainda seria um experimento, 

cuja eficincia ainda nao teria sido comprovada pelos mtodos da cincia. O que esta em 

questo, aqui, no6 , portanto, a reprodu9谷o de um determinado ordenamento mas, sim, o 

prprio processo atrav6s do qual a ordem 6 construda, fazendo com que aquilo que 

"cientffico" se torne "cientffico", e aquilo que 6 "alternativo" se torne "alternativo". 

A tensao entre uma agricultura em constru9豆o e uma agricultura ja construda, entre 

estilos de agricultura definidos no plano local e modos de organiza o de abrangencia global, 

entre uma concep9do irradiada a partir de determinados "centros de tradu9ao" e um 

conhecimento incorporado em um conjunto de experincias coletivas acompanhou este 

trabalho, em suas diferentes fases de execu9ao. 

1 Um centro de tradu9乞o6 , resumidamente, um n丘cleo central de uma rede de onde emanam determinados 
arranjos entre "humanos e nao-humanos", que vo sendo reproduzidos ao longo das redes 
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Buscava-se, por um lado, captar um conjunto bastante dinmico de processos atravs 

dos quais uma determinada forma de organizaao da produ 乞o agrcola, a agricultura 

moderna, passou a ser contestada no apenas no campo politico mas, tambdm, no campo 

tecnolgico, por "redes alternativas" empenhadas na construao de uma agricultura social e 

ecologicamente diferenciada. Por outro lado, tratava-se de compreender o modo como estas 

novas associa6es entre "seres humanos" e "objetos no-humanos", que iam sendo construdas 

no 含  mbito das "redes alternativas", interagiam, principalmente no espao das unidades 

produtivas, com ordenamentos pr-existentes, materializando-se, ou no, em novos formatos 

sociais e ecolgicos de organiza 言o da atividade agricola. 

Tornava-se necess自rio, portanto, apreender esta dupla dimenso das experincias de 

alternativas, como um processo concreto de produ9ao e reprodu9ao de determinados arranjos 

sociais e ecol6gicos, sobretudo no espao das unidades produtivas, e como um espao 

conflitual, de disputa entre diferentes modos de organizaao da agricultura. 

Este capitulo tem por objetivo explicitar o modo como esta pesquisa, em sua estrat6gia 

metodolgica, procurou dar conta destes dois nveis de interpretaao. A primeira se9ao (3.1) 

apresenta o modo como a no9o de rede foi operacionalizada neste trabalho e quais os 

critrios utilizados para que se pudesse estabelecer uma distinao entre as "redes 

convencionais" e a "rede alternativa". A seguir, discute-se o conceito de unidade produtiva e 

sua utiliza 乞o nesta pesquisa como instncia empfrica de investiga 乞o. Seguem-entao os 

objetivos da pesquisa, seu quadro de hip6teses, uma breve descri o do caso estudado e uma 

discuss乞o, um pouco mais detalhada, acerca da metodologia e das t6cnicas de investiga o 

utilizadas no decorrer do trabalho de campo. 



3.1 SEGUNDO AS REDES 

As no96es "agricultura convencional" e "agricultura alternativa", ou "redes 

convencionais" e "redes alternativas", tem como referencia arranjos que possuem niveis 

distintos de consolida 乞o. Um determinado tipo de agricultura s6 pode ser chamado de 

"convencional"a medida que se torna dominante, instituindo formas de organiza 乞o que no 

s6 assumem um certo grau de generalidade, mas que sao capazes de se reproduzir, ao longo 

do tempo, impondo determinados ordenamentos e defini6es de realidade. O convencional, o 

instituido, no caso especifico deste trabalho, a agricultura moderna, um dia tambdm foi o 

novo, o instituinte, que buscava se afirmar frente a um padrao anterior. 

J a referencia a uma "agricultura alternativa" ou a "redes alternativas" remete muito 

mais a id6ia de transformaao do que a id6ia de reprodu9o. Como nos lembra Almeida 

(1999), a palavra "alternativa" possui sua prpria hist6ria: surgida no discurso politico da 

Europa dos anos 60, esta no9乞o referia-se, inicialmente, a constru9o de solu6es econmicas, 

e s6 posteriormente, principalmente a partir da ecloso do movimento estudantil de 68, passou 

a designar formas especfficas de contesta 乞o, reunindo o ecologismo, a desobedincia civil e 

as lutas anticapitalistas (ALMEIDA, 1999). 

Quando se pensa aqui em uma "rede alternativa", se est自  falando, portanto, de arranjos 

que buscam contestar uma determinada ordem social e ecolgica e que tem como base valores 

que procuram se distanciar das concep96es de sociedade e natureza que fundamentam a 

agricultura moderna. "Agricultura convencional" e "agricultura alternativa" ou "redes 

convencionais" e "redes alternativas" correspondem, assim, a realidades hist6ricas, que se 

produzem e se transformam mutuamente. 

108 



109 

Esses breves comentrios apontam para um dos principais desafios metodolgicos 

deste trabalho:6 qulase impossivel "congelar as redes", apreendendo-as como urna realidade 

substantiva. O prprio conceito de rede, na forma como 6 utilizado pela sociologia da 

traduao, desafia a perceber para alm dos ordenamentos instituidos, e esta 6 uma postura 

metodolgica. Nas palavras de Latour (1996, p. IX): "6 preciso restaurar a liberdade de todas 

as realidades envolvidas, antes que uma delas tenha sucesso em unificar as demais". 

As redes s existem, portanto, em um universo relacional. E mesmo as chamadas 

"redes convencionais", embora apresentem padr6es um pouco mais regulares, encontram-se 

em um estado permanente de transforma ao, produzindo, a todo momento, novas conexes, e 

alterando neste processo sua prpria configura o. 

O principal instrumento utilizado neste trabalho para impedir que as redes fossem 

cristalizadas, perdendo sua dinamicidade no decorrer da anlise, foi o recurso a um mtodo 

hist6rico-gentico, a partir do qual se procurou resgatar sua trajet6ria hist6rica de 

constitui9ao, particularmente no que diz respeito aos vnculos estabelecidos pelos diferentes 

agentes com os agricultores e suas unidades produtivas. Este trabalho de reconstituio 

hist6rica ajudou a mostrar, por exemplo, o quanto 6 difidil falar de uma "rede convencional" 

como urna realidade 自  nica, uma vez que o modo - ou os modos - de organizaao da 

agricultura moderna, encontram sua expressao atravs de um mapa heterogeneo, composto 

por mltiplas redes, que buscam se adaptar aos novos cenrios que caracterizam estes tempos 

de globaliza o. 

Essa perspectiva diacrnica permitiu tambm que se pudesse rastrear, no tempo, as 

principais conex6es que possibilitaram a emerg6ncia da "rede alternativa", ajudando a 

compregnder alguns impasses recentes que vm sendo enfrentados pela rede,a medida que se 



ampliam as press6es para que a mesma avance em seu processo de institucionaliza ao. 

Para que se pudesse seguir essas redes, ao mesmo tempo "reais como a natureza, 

narradas como o discurso e coletivas como a sociedade" (LATOUR, 1991, p. 12), era preciso 

optar por algum "observat 6ria" que pudesse servir no apenas como um ponto de partida para 

a anlise mas, tamb6m, como uma esp6cie de 含  ncora, evitando que o estudo acabasse por se 

tornar excessivamente abrangente. Optou-se, neste sentido, por apreender o trabalho das redes 

a partir de sua vinculaao com as unidades produtivas familiares, compreendidas aqui como 

um ponto de encontro entre diferentes cadeias de conexes. Este enfoque permitiu que 

pud6ssemos navegar pelas redes de uma forma um pouco menos dispersa, buscando explorar, 

sobretudo, aquelas conex6es que se apresentavam como sendo mais relevantes para o 

conjunto da andlise. 

Procurou-se, alm disso, ao longo do trabalho (na medida do possivel) unificar o 

vocabulrio utilizado quando se tratava de descrever as redes. As express6es "redes 

agroalimentares" e "redes sociot6cnicas" aparecem em diferentes partes do texto. A primeira 

delas, remete sobretudo s rela6es que se estabelecem na produ9o, processamento e 

consumo de alimentos. O termo "redes sociot6cnicas" apresenta, por sua vez, um acento mais 

forte no campo tecnolgico, buscando designar associa6es que se estabelecem entre seres 

humanos e elementos no humanos nos processos de gera 谷o e disseminaao de tecnologias. 

Em outros momentos, fala-se apenas em mercados ou circuitos mercantis, tomando como 

referncia formas especificas de agenciamento de rede, mediadas, como foi visto no captulo 

anterior, pelo calculo econmico. Em muitos momentos, essas distintas formas se superp6em, 

gerando configura96es que sao ao mesmo tempo sociais, ecol6gicas, econmicas e 

tecnolgicas. 
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A pesquisa se organiza a partir de um desenho que classifica as unidades produtivas 

como pertencendo ou nao pertencendo s "redes alternativas". Como ser explicitado no 

decorrer deste captulo, trata-se aqui apenas de ama porta de entrada, que tem por objetivo 

possibilitar um contraste entre dois grupos distintos de unidades produtivas. Nem as "redes 

convencionais" nem a "rede alternativa" funcionam de forma paralela, havendo, na prtica, 

urna profunda imbricaao entre estas diferentes cadeias de conexes, o que ficar evidente 

quando procedermos a anlise do material emprico gerado no decorrer deste processo de 

invest鳩aao. 

3.2 A UNIDADE PRODUTIVA FAMILIAR ENQUANTO UM OBJETO DE 
INVESTIGACAO 

O conceito de unidade produtiva tem sido, historicamente, um conceito-chave na 

sociologia dos processos sociais agrrios. A reprodu 言o das unidades de produ9ao agrcola e 

seus mltiplos processos de subordinaao ao desenvolvimento capitalista sao um tema chave 

na economia poltica marxista. 

A unidade produtiva aparece descrita, sob esse enfoque, a partir de urna 6 tica 

principalmente produtiva: trata-se de um arranjo t6cnico e social atravs do qual determinados 

meios de produ9ao s乞o renovados e o produto do trabalho 6 distribudo entre os que trabalham 

e os que controlam os meios de produ 乞o, permitindo que essas opera6es reiniciem, no 

perodo seguinte, tendo como base o ciclo anterior. 

No caso da agricultura familiar, como ja foi comentado no captulo 1, esta produ9o de 

organiza com base no trabalho da famlia, a qual no s6 d proprietria dos meios de produ9o 

como tamb6m se encarrega da gesto e operacionaliza9ao do processo produtivo. Para muitos 
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autores, esse tipo de unidade produtiva organizar-se-ia com racionalidade produtiva 

especifica, relacionando-se com o mercado a partir de uma l6gica de reprodu9乞o familiar 

Trabalhos mais recentes apontam, no entanto, para a existencia de projetos diversos de 

inser o dos membros da famlia na sociedade (NEVES, 1997) e para as mltiplas formas 

atravs das quais os agricultores traduzem, do ponto de vista da organiza ao - tanto do 

processo de trabalho como das rela6es com seu ncleo domstico - os vnculos que 

estabelecem com redes que se estendem para al6m dos limites de suas unidades produtivas 

Mas se a unidade produtiva 6 sede do processo de trabalho, ela tamb6m 6 um local de 

interface com o "mundo exterior't, podendo ser vista como um universo relacional, que se 

constri na interse9ao entre diferentes fluxos de tempo e espao. Pode ser entendida, neste 

sentido, como um lugar, ou seja, como um conjunto significativo de rela6es que apresentam, 

enquanto tal, certos niveis de permanncia. Os lugares, como nos mostra Harvey 

...sao construidos e experienciados como artefatos ecolgicos materiais, e redes 
intrincadas de rela⑩es sociais. Sao o foco do imaginrio, de cren9as, pertencimentos 
e desejos (...) so um intenso foco de atividade discursiva, estando repletos de 
significados simb6licos e representativos, sendo tambm um produto distintivo do 
poder social, poltico e econ6mico. A inter-relaao dialtica entre estes diferentes 
momentos do processo social6 intrincada e confusa. Mas 6 precisamente o modo 
como estes momentos sao apreendidos no fluxo comum dos processos sociais que, 
ao final, determina os processos conflitivos (e muitas vezes internamente 
contraditrios) da constru真o, sustenta9乞o e desconstru弾o dos lugares." 
(HARVEY, l996,p. 316) 

Os lugares possuem uma relativa estabilidade, tanto em sua delimita 乞o como no 

ordenamento interno de seus processos, criando, portanto, espao (por um tempo). Estas 

permanncias ocupam unia por9ao de espao, de uma forma exclusiva (por um tempo) e, 

desta forma, definem um lugar - seu lugar (por um tempo) (HARVEY, 1996) 
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As unidades produtivas s乞o tamb6m um espao de rela6es, dos seres humanos com a 

natureza, podendo ser entendidas tamb6m, sob uma perspectiva agroecolgica, como um 

agroecossistema. Segundo Gliessman (1998), um agroecossistema pode ser compreendido 

como um local de produao agrcola, visto enquanto um ecossistema. Um instrumento chave 

para a compreenso desse conceito 6 , portanto, a prpria no9谷o de ecossistema. Um 

ecossistema pode ser definido como: 

...um sistema funcional de rela9es complementares entre os organismos vivos e seu 
ambiente, delimitado por barreiras arbitrariamente escolhidas, no interior das quais 
parece manter, no tempo e no espa9o, um equilibrio estavel, porm dinmico. Um 
ecossistema possui, portanto, componentes fisicos, relacionados entre si - a estrutura 
do sistema - que, juntos, participam de processos que sao din合micos - o 
funcionamento do sistema (GLIESSMAN, 1998, p. 17) 

Quando um ecossistema 6 transformado pela a o humana, particularmente pela 

atividade agrcola, seus equilibrios naturais primrios so substituidos por equilbrios 

secundrios instdveis (DELEAGE, 1993, p. 283), passando a depender, em diferentes nveis, 

da interven 含o humana. A atividade antrpica influencia hoje, no entanto, todos os 

ecossistemas, mesmo os mais isolados. Cabe aqui reforar, no entanto, que tanto os 

ecossistemas naturais como os manejados - podendo ser includos nesta u ltima categoria nao 

apenas os ecossistemas agrcolas, mas tamb6m as florestas, as pastagens, alguns ecossistemas 

aquticos e outros ambientes manejados - sao sistemas vivos, que prestam aos seres humanos 

um amplo conjunto de servios, fundamentais para sua sobrevivncia. 

Entende-se aqui que a referencia ao conceito de sistema n乞o 6 contradit6ria com um 

enfoque analtico baseado na no9o de rede. Os sistemas podem ser entendidos como um 

efeito das redes, ou seja, como um determinado arranjo que se consolidou a ponto de poder se 

reproduzir ao longo do tempo. Utilizar-se-, portanto, neste trabalho, no apenas o conceito de 
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agroecossistema, mas tamb6m o conceito de sistema produtivo e seus derivados (sistema de 

cultivo, sistema de criaao etc), designando, neste caso, determinados conjuntos de prticas 

t6cnico-produtivas que se estruturam no espao da unidade produtiva e que remetem, 

portanto, ao modo como se organiza o processo de trabalho nesses estabelecimentos agrcolas. 

3.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos que nortearam este processo de investigaao foram sendo redefinidos ao 

longo do tempo. Optou-se aqui, no entanto, por apresentar as metas do trabalho na forma 

como foram definidas inicialmente no projeto de pesquisa e que ajudaram a nortear seu 

desenvolvimento. A pesquisa buscava, originalmente: 

(D reconstituir os processos sociais e ecolgicos que possibilitaram o surgimento, nos 

municpios de Ipe e Ant6nio Prado, de uma "rede alternativa" de geraao e 

interc合mbio de tecnologias e de produ9谷o, processamento e comercializa 谷o de 

produtos orgnicos, investigando os princpios e prticas que dao sustenta o ao 

funcionamento desta rede e o modo como se transformam ao longo do tempo; 

(ii) construir um sistema de indicadores capaz de possibilitar a compara o 

entre as formas de manejo dos recursos naturais utilizadas por diferentes 

popula6es de agricultores (ligados e no ligados s "redes alternativas" de 

intercmbio de tecnologias) e seus efeitos no nivel dos agroecossistemas; 

(iii) determinar em que medida a participa きo nas "redes alternativas" leva os 

agricultores a construfrem formatos tecnol6gicos mais fortemente baseados 

na renovaao da base natural de recursos existentes no nivel das unidades 
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produtivas, em detrimento do uso de inputs externos. Parte-se do 

pressuposto de que padres mais "intemalizados" de reprodu9乞o dos 

recursos necessrios ao processo de produ9乞o agrcola revelam-se mais 

sustent豆veis a mdio e longo prazo; 

(iv) identfficar variveis econmicas, sociais e ambientais capazes de 

impulsionar ou limitar o processo de transio de sistemas agricolas 

"convencionais" rumo a sistemas agricolas sustentaveis; 

(v) sistematizar um conjunto de informa6es capazes de potencializar o trabalho 

de gera o e intercmbio de prticas tecnolgicas que vem sendo 

desenvolvido no 合  mbito das "redes alternativas", fortalecendo a base de 

conhecimentos existentes acerca dos problemas e oportunidades vivenciados 

pelos agricultores familiares na incorporaao de princpios ecolgicos ao 

manejo dos agroecossistemas. 

3.4 QUADRO DE HIP6TESES 

Os objetivos anteriormente levantados foram operacionalizados com base nas 

seguintes hip6teses, que refletem, sobretudo, as indaga6es levantadas na fase inicial da 

pesquisa: 

H1 - As prticas de manejo dos agroecossistemas utilizadas pelos agricultores 

vinculados s "redes alternativas" de intercmbio de tecnologias e comercializa o de 

produtos ecol6gicos possibilitam: 



(i) o aumento da diversidade biol6gica destes sistemas; 

(ii) uma maior intemaliza 乞o dos fluxos de energia e nutrientes no nvel das unidades 

produtivas; 

(iii) uma menor dependencia em relaao a inputs externos no que diz respeitoa 

reposi9ao da fertilidade do solo; 

(iv) uma maior conexo dos diferentes componentes que constituem o 

agroecossistema no nivel das unidades produtivas e destas unidades com seu 

entorno local. 

H2 - A vincula 乞o s "redes alternativas" de interc含mbio de tecnologias possibilita aos 

agricultores a reestrutura きo de suas rela6es com agentes externos s unidades produtivas. 

Nos casos em que isso no ocorre, o processo de mudana tecnolgica baseado na 

incorpora o de prticas sustentveis de manejo dos agroecossistemas v-se limitado, 

restringindo-se a uma incorporaao de t6cnicas produtivas isoladas. 

H3 - As prticas produtivas e organizacionais disseminadas pelas "redes alternativas" 

s6 produzem efeitos significativos do ponto de vista da conservaao dos recursos naturais 

quando os agricultores conseguem manter unia independencia, pelo menos relativa, frente a s 

press6es geradas pelo mercado. 

116 
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3.5 A METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO E A UTILIZA O DE UMA 
ESTRATEGIA COMPARATIVA 

O caso estudado, ou seja, a experincia das associa6es de agricultores ecologistas de 

Ipe e Ant6nio Prado, foi selecionado por trs diferentes razes: (i) os agricultores em questo 

j tinham uma trajet6ria relativamente longa de incorporaao de prticas tecnolgicas em suas 

unidades produtivas, sendo que os mais antigos haviam come9ado a trabalhar com agricultura 

ecol6gica h dez anos; (ii) tratava-se de uma regio atingida pela moderniza o da 

agricultura, onde os agricultores tinham acesso a diferentes tipos de tecnologias; (iii) o 

nmero de agricultores pertencentes a essas associa6es era numericamente significativo, o 

que possibilitava urna compara o efetiva com os agricultores convencionais. 

O enfoque adotado por este trabalho procura combinar o mtodo do estudo de caso s 

possibilidades abertas pela compara9ao enquanto estrat6gia metodol6gica. O estudo de caso6 

entendido aqui, como uma forma de enquadramento do objeto de pesquisa que busca, a partir 

de uma abordagem hist6rico-gentica, apreender, de forma holistica, urna combina9ao de 

fatores inter-relacionados, estudando, ao mesmo tempo, a conduta individual, (ou de unidades 

individuais) dentro deste cenrio (YOUNG, 1960; STOECKER, 1991). 

A organizaao da "rede alternativa" envolvendo os agricultores familiares dos 

municpios de Ipe e Ant6nio Prado foi considerada, aqui, como um caso, servindo de 

referencia, tambm, para a delimita 豆o do horizonte temporal da pesquisa, que abarca um 

periodo de dez anos, iniciando-se na safra de 1989-1990, que foi a primeira safra em que a 

"rede alternativa" passou a se organizar como urna rede de comercializa o de produtos 

"organicos" ou "ecol6gicos". 

Procurou-se enfocar a ?Irede alternativa", seu funcionamento e sua trajet6ria, como um 
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fenmeno singular, acompanhando seus desdobramentos, no tempo e no espao, desde seu 

surgimento at6 o momento da realiza 乞o da pesquisa. Ao mesmo tempo, buscou-se analisar, 

em maior detalhe, alguns dos ns constitutivos desta rede, particularmente, as unidades de 

produ9o agrcola pertencentes aos "agricultores ecologistas", concentrando esfor9os no 

sentido de compreender as media6es sociais e ambientais atrav6s das quais estes agricultores 

engajam-se nestas redes, modfficando, a partir desta nova vinculaao, o modo como manejam 

seus agroecossistemas. 

Para melhor estudar esses ns, trabalhou-se aqui com base em uma estrat6gia 

comparativa, entendida no como um fim em si mesma, mas como uma porta de entrada para 

a an豆lise dos diferentes processos atravs dos quais os agricultores reinventam as "prticas 

alternativas" em suas unidades produtivas e materializam, no seu dia-a-dia, sua participa o 

na rede (ou nas redes). Nao se trata, portanto. de comparar a eficincia t6cnica ou econmica 

destas mesmas unidades, o que seria muito difidil dada a sua grande heterogeneidade. Busca- 

se aqui, acima de todo, dar visibilidade a um processo de mudana, sem cair na tentaao de 

fazer uma anlise atemporal destes resultados. O esfor9o da pesquisa orienta-se, portanto, no 

sentido de uma contraposio entre diferentes trajet 6rias. 

A compara9乞o estruturou-se em distintos nveis, de forma a possibilitar um contraste: 

(i) dos agricultores vinculados s "redes alternativas" "entre eles"; (ii) dos agricultores 

vinculados a s "redes alternativas" com outros agricultores, no vinculados a estas redes; (iii) 

dos dois grupos de agricultores ao longo do tempo. 

Foram identificadas, nesse sentido, tanto em Ipe como em Ant6nio Prado, as 17 

comunidades onde existiam agricultores vinculados え  "rede alternativa" h pelo menos trs 

anos. O crit6rio de pertencimento a rede utilizado no trabalho foi a filia 谷o do agricultor e sua 
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famlia a uma associaao ou grupo informal de agricultores ecologistas e seu envolvimento 

com a comercializa o de produtos ecolgicos. 

Esses grupos ou associa96es, que se organizam em nivel local (numa comunidade, 

entre comunidades ou mesmo entre municpios), adotam um conjunto de normas, mais ou 

menos formalizadas e por eles pr6prios definidas, que estabelecem determinados par合metros 

(ainda que flexiveis), tanto em rela9ao a s formas de manejo do agroecossistema a serem 

adotadas nas unidades produtivas como sobre as atividades desenvolvidas pela associaao, no 

processamento e na comercializaao de produtos org合nicos. Aceitar as normas vigentes nesses 

grupos foi entendido, aqui, como uma esp6cie de rito de filia きoa "rede alternativa". 

Nessas 17 comunidades buscou-se reconstituir, nao apenas a trajet6ria dos agricultores 

ecologistas ao longo dos dez anos mas, tamb6m, a trajet6ria percorrida pelos demais 

agricultores da comunidade, nao vinculados s associa6es. 

3.6 AS TECNICAS DE PESQUISA 

O trabalho de campo realizado estruturou-se com base em t6cnicas quantitativas e 

qualitativas de coleta de dados incluindo: 

a implementaao de um survey nas 17 comunidades, envolvendo um universo 

composto por 149 unidades produtivas, 92 delas gestionadas por agricultores "no 

vinculados a rede alternativa" (16% do universo total), e 56 delas pertencentes a 

"agricultores ecologistas". A partir deste survey foi possivel construir 3 diferentes 

bases de dados. A primeira delas foi organizada atravs do pacote estatistico 

SPSS, provendo uma s6rie de informa6es, principalmente quantitativas, relativas 

(D 
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aorganizaao social e ecol6gica da explora o agricola, buscando resgatar a 

situaao da unidade na safra 89/90 e comparando-a com o momento da entrevista. 

A segunda base de dados foi construda a partir do breve relato que os agricultores 

iam fazendo acerca de sua trajet6ria durante a aplicaao do question自rio. Esses 

pequenos "resumos de trajet6ria" possibilitaram unia comparaao mais qualitativa 

entre os diferentes casos. Por fim, foi organizado, no sistema Access, um banco de 

dados contendo informa6es referentes aos diferentes sistemas de cultivo 

existentes nas unidades produtivas na safra 1998-99; 

(ii) a realiza9ao de entrevistas semi-estruturadas com 11 agricultores ecologistas 

acerca das transforma6es ocorridas em sua unidade produtiva e em sua prpria 

vida a partir do engajamento na "rede alternativa". Essas entrevistas serviram para 

complementar um conjunto mais amplo de informa6es qualitativas recothidas 

atravs de mtodos de observaao participante, envolvendo, entre outros aspectos, 

as rela6es entre os agentes integrados ou no a "rede alternativa"; 

(iii) a sistematiza o de um amplo conjunto de informa6es relativas ao hist6rico da 

"rede alternativa" e a sua inserao no mercado. 

3.7 A UTILIZACAO DE TECNICAS QUANTITATIVAS DE LEVANTAMENTO DE 
DADOS DE CAMPO 

O estudo aqui apresentado busca combinar a utilizaao de t6cnicas qualitativas e 

quantitativas no levantamento dos dados de campo. No nivel quantitativo, optou-se pela 

realiza9ao de um survey que tornasse possivel o contraste entre as duas popula6es estudadas, 

ou seja, os agricultores vinculados e no vinculados a s "redes alternativas", a partir de 
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diferentes variaveis de natureza econmica, social e agroecolgica. 

A utilizaao desta t6cnica tinha como objetivo romper com a limita 豆o inerente s 

abordagens baseadas unicamente em informa6es de natureza qualitativa, no que se referea 

generaliza ao, para um universo mais abrangente, dos resultados cothidos a campo. Avaliou- 

se, neste sentido, que um contraponto entre dados qualitativos e quantitativos, ajudaria a 

minimizar os riscos de uma abordagem excessivamente localizada, centrada unicamente nos 

agricultores vinculados a "rede alternativa", ou, eventualmente, em uma comparaao 

numencamente mais restrita entre "unidades produtivas ecologistas" e "unidades produtivas 

convencionais". 

A deciso de incluir a realizaao de um survey como parte da estrat6gia metodolgica 

do trabalho foi norteada por diferentes fatores. O mais forte deles, talvez, tenha sido a grande 

heterogeneidade existente na regio no que diz respeito え  organiza o dos sistemas 

produtivos. Essa variabilidade era resultado, por um lado, das prprias caracteristicas dos 

ecossistemas locais, marcados por uma grande diversidade de condi6es de solo, de clima e 

de vegetaao; por outro lado, das diferentes trajet6rias percorridas pelas famlias de 

agricultores, nao apenas em termos das formas de manejo do agroecossistema no espao das 

unidades produtivas, como na sua rela o com as diferentes redes sociot6cnicas existentes na 

regiao. 

Trabalhou-se com base em uma amostra estratificada incluindo dois grupos de 

agricultores, vinculados e no vinculados a "rede alternativa". Dentro de cada grupo foi 

selecionada uma amostra aleat6ria envolvendo 95% dos produtores ecologistas e 16% dos 

produtores convencionais existentes nas comunidades. O cadastro geral dos agricultores foi 

organizado a partir de dados fornecidos pelo Centro Ecol6gico, pela parquia local e pela 



122 

EMATER (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural). Os dados foram 

analisados com base em testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos. 



4 A AGRICULTURA FAMILIAR E A HISTORIA SOCIOAMBIENTAL DA REGIAO 
SERRANA 

4.1 A PAISAGEM NO SBCULO XXI: ALGUMAS ANOTAC6ES DE CAMPO 

4.1.1 Um breve olhar sobre a regio 

O viajante que, saindo de Porto Alegre e subindo a Encosta da Serra Geral, dirige-se 

para Noroeste, rumo aos atuais municpios de Ipe e Ant6nio Prado, depara-se hoje com um 

cen白rio profundamente marcado pela aao antr6pica. Um dos sinais mais visiveis da 

importncia assumida pelas atividades humanas na construao da paisagem da regio 6 , 

justamente, as altas densidades populacionais, que caracterizam esta porao do territ6rio 

gacho. 

O eixo Porto AlegreCaxias do Sul, onde historicamente se concentrou o 

desenvolvimento industrial do Estado, configura-se atualmente como a mais extensa rea de 

continuidade urbana existente no Rio Grande do Sul. As maiores densidades demogrficas 

deste continuum urbano encontram-se situadas na Regio Metropolitana de Porto Alegre. Ali, 

segundo dados censit自rios, diversos municpios como Porto Alegre, Esteio, Canoas e 

Alvorada, entre outros, atingiam, ja na segunda metade dos anos 90, concentra6es 
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populacionais superiores a 2.000 habitantes por km2 

Percorrendo as estradas que levam ao topo do Planalto Meridional2, e cruzando a 

Regiao Metropolitana de Porto Alegre em dire9o ao Norte, com destino a Caxias do Sul, este 

mesmo viajante poder observar, s margens das rodovias, uma rpida altern含ncia entre 白  reas 

de povoamento mais denso, com caracteristicas que, no senso comum, costumamos identificar 

como "urbanas", e reas de povoamento mais rarefeito, onde a paisagem assume fei6es 

rurais. Os traos urbanos presentes neste cenrio (aglomera6es de casas, sistemas de 

iluminaao p丘blica, alguns ncleos comerciais) persistem, com intensidade variada, ao longo 

de todo o caminho, tornando-se, talvez, um pouco menos visiveis nas encostas mais ngremes 

da Serra Geral. 

O municpio de Caxias do Sul, situado cerca de 800 m acima do nivel do mar, 

comp6e, juntamente com um conjunto mais amplo de unidades administrativas, localizadas 

em seu entorno, a chamada Aglomeraao Urbana do Nordeste (AUNE)3. 

O processo de urbaniza 乞o e industrializa9ao desses municpios remonta s primeiras 

Segundo o IBGE, a popula戸o residente no municipio de Porto Alegre, no ano 2000, era de 1.360.033 
habitantes, sendo que 97% deste total residia em reas urbanas. A densidade demogrdfica da popula9ao do 
municipio, incluindo reas urbanas e rurais, era de 2.744,5 8 hablkm2. Este ndice de distribui9乞o da 
popula戸o no espao era seguido de perto por outros municpios da Regiao Metropolitana, como Alvorada 
(2.522,44 hab/km2), Cachoeirinha (2.459,95 hab/km2) e Canoas (2.333.86 habfkm2l' sendo inclusive 
superado pelo municpio de Esteio (2.904,02 habfkm2). Ver: http://www.ibge.gov.br  / estatistica / populacao / 
censo2000. 

2 Para uma melhor visualiza 乞o da regi乞o, ver mapas em anexo. 

'Segundo Borba, a Aglomera弾o Urbana do Nordeste (AUNE)6 composta pelos municipios de Caxias do Sul, 
Bento Gon9alves, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, Sao Marcos, Monte Belo, Santa 
Tereza e Nova Pddua. Ver: BORBA, Sheila Villanova. Impacto urbano das transforma9es da economia 
industrial na regiao Nordeste do Rio Grande do Sul. In: CASTILHOS et ai. Impactos sociais e territoriais 
da reestrutura恒o econ6mica no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FEE: FINEP, 1999. 270. p. 115-146. 
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125 

d6cadas do s6culo XX4. A melhoria ocorrida na rede de transportes, com a construao da 

ferrovia Caxias do SulMontenegro, em 1910, as possibilidades abertas pelo uso de novas 

fontes de energia, como a energia eltrica, que foi instalada em Caxias do Sul em 1913, 

juntamente com a conjuntura poltica e econmica favorvel ao desenvolvimento das 

atividades industriais, que marcou o perodo das duas grandes guerras mundiais, sao alguns 

dos elementos que contriburam para a criaao de um ambiente no qual os capitais gerados 

pelo comrcio colonial passaram a ser direcionados, de fonna crescente, para atividades como 

a fabrica 言o do vinho, a moagem de cereais, a extraao e beneficiamento da madeira, a 

metalurgia e o setor textil, entre outras. 

A configura 谷o desses municpios enquanto um "p6lo de desenvolvimento", com 

ndices de crescimento urbano e industrial comparveis aos da Regio Metropolitana de Porto 

Alegre,6 , no entanto, um fenmeno relativamente recente, datando dos h ltimos trinta anos. O 

desenvolvimento de novas atividades produtivas, como a fabricaao de mveis, materiais 

eltricos e materiais de transportes, somado a um movimento de moderniza o dos ramos 

industriais ja tradicionais na regio, como o metal-mecnico e a indstria de alimentos, tem 

sido um componente fundamental neste processo de mudana. 

Assim, no final da d6cada de 90, a regio ja abrigava uma popula 乞o de cerca de 550 

mil habitantes, respondendo por 13,64% do PIB industrial do Estado e 6,01% da populaao 

'urbana gacha (BORBA, 1999). 

4 Sobre o processo de industrializa弾o da regi乞o, ver: HERDIA, Vnia B. M. Processo de industrializa9豆o da 
zona colonial italiana: estudo de caso da primeira indstria textil do Nordeste do Estado do Rio Grande do 
Sul. Caxias do Sul: EDUC, 1997. 240p. TAVARES DOS SANTOS, J. V. Cantineiros e colonos - a indstria 
do vinho no Rio Grande do Sul. In: DACANAL, J. H. e GONZAGA, S. (org.). Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1980. p. 135-155. 
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As atividades industriais localizadas usualmente no permetro urbano tem se deslocado 

nas h ltimas duas d6cadas para alm dos limites das cidades. Verifica-se, com isso, a instala9o 

de unidades fabris n豆o apenas nos distritos industriais ja implantados, mas, tamb6m., em 白  reas 

de menor densidade populacional, situadas s margens das rodovias, fato que tem contribudo 

em muito para a ampliaao das conexes existentes entre os municpios e para o surgimento 

de novas atividades econmicas em reas tradicionalmente agrcolas. 

A presena destas redes urbanas vai se tornando, no entanto, um pouco menos densa, 

medida que o trajeto percorrido prossegue, na dire9ao noroeste, atravs da estrada que conduz 

ao municpio de Flores da Cunha. Na segunda metade da d6cada de 1990, esta unidade 

administrativa ainda mantinha um grau de urbanizaao inferior a 50%. Em 1990, no entanto, 

65,36% de seu PIBcf ja era proveniente do setor industrial, com o setor agrcola respondendo 

por apenas 18,16% da renda gerada no municpio (BORBA 1999). 

A concentra きo de atividades urbanas nos arredores de Flores da Cunha 6 , no entanto, 

significativamente menos densa do que no entorno da cidade de Caxias do Sul. Ali, as 

aglomera6es de casas vo ficando mais rarefeitas e a paisagem se torna, cada vez mais, uma 

paisagem tipicamente rural. 

Fragmentos florestais com predominancia de esp6cies nativas, onde se destaca a 

Araucria, sao recortados por reas de pastoreio, cercadas por taipas feitas de pedras 

sobrepostas. Parreirais em latada, de colora o verde ou acinzentada, conforme a poca do 

ano, ocupam encostas decivosas, geralmente pr6ximos a casas, galp6es, avirios e outras 

constru6es rurais. Pomares compostos por frutferas de clima temperado, lavouras de milho, 

5 1、ーーエー」一一  ！一‘一  ，一一‘ー 	ー  エ  h一  rrouulo irnerno orurn ao cusio ue ratores. 
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e reas dedicadas ao plantio de olercolas ajudam a compor o cenrio. Esse 6 um visual 

bastante caracteristico da chamada "Colnia Velha Italiana", uma por o do espao agrrio 

gacho fortemente marcada pela presena da imigraao italiana, e que vem sendo ocupada, h 

mais de cem anos, por unidades de produ9ao agricola organizadas com base no trabalho 

魚nu瑚r. 

' 
E justamente em um dos pontos mais extremos da rea originalmente povoada pelos 

italianos, ja na transio para os chamados Campos de Cima da Serra, que se localizam as 

dezessete comunidades rurais que comp6em o universo emprico de investigaao deste 

trabalho. 

4.1.2 Os municipios de Ipe e Ant6nio Prado 

Ipe e Ant6nio Prado sao municpios contguos, com sedes municipais distantes apenas 

6 km uma da outra, ligadas por uma estrada asfaltada. Em que pese sua proximidade 

geogrdfica, suas hist6rias administrativas sao bastante diferentes. 

O Decreto de Criaao da colnia de Ant6nio Prado, pelo Governo Imperial, data do 

ano de 1886 (BARBOSA, 1980). A ocupa9ao da Encosta Superior do Nordeste pelos 

imigrantes italianos, iniciada em 1875, com a implantaao quase simultanea das Colnias 

Caxias, Dona Isabel e Conde DVEu, prosseguiu, na d6cada de 1880, rumo ao noroeste, 

atingindo a margem direita do Rio das Antas (FROZI e MORANZA, 1975), onde foram 

fundados dois novos ncleos coloniais, Alfredo Chaves e Ant6nio Prado. 

Em 1899, a nova col6nia seria elevada a categoria de vila e reconhecida, 

administrativamente como municpio, integrando-se, dessa forma,a comarca de Vacaria 



(BARBOSA, 1980). Neste mesmo ano, ocorreram as primeiras elei6es municipais 

No inicio do s6culo XX, Ant6nio Prado j figurava como um centro comercial 

importante, tornando-se referencia, inclusive, para os fazendeiros pecuaristas do municpio 

vizinho de Vacaria, que ali se abasteciam de produtos agrcolas, especiarias, tecidos e outros 

manufaturados. 

Seu papel, enquanto centro econmico da regio, se tornaria ainda mais significativo 

com a construao da "Estrada Jlio de Castilhos", ligando a colnia de Nova Vicenza, atual 

municpio de Farroupilha, aos Campos de Vacaria. A construao da BR-i 16, no entanto, na 

d6cada de 1940, ao propiciar unia conexo rodoviria direta entre Caxias do Sul e Vacaria, 

desviaria boa parte do fluxo rodovinrio para alm dos limites do municpio. 

Se contrastada a trajet6ria percorrida por Ant6nio Prado, a hist6ria do municpio de 

Ip6, como unia unidade administrativa independente,6 extremamente recente. A emancipa o 

das localidades de Vila Ipe, Vila Segredo e Vila Sao Paulo, e seu reconhecimento como 

municpio, data de dezembro de 19876. At6 entao, esses ncleos de povoamento eram distritos 

de Vacaria; Ipe, o mais antigo deles, foi criado no ano de 1890. 

A relaao dessas localidades com Vacaria, situada a aproximadamente 66 km do 

permetro urbano do atual municpio de Ip6, parece ter sido afetada historicamente pela 

precariedade do sistema de transporte e comunica96es. Ant6nio Prado tomou-se, assim, uma 

referncia primordial, tanto em termos comerciais, como no que diz respeito ao acesso a 

6 Emancipado em 1987, o municipio de Ip6 teve sua primeira administra車o empossada em janeiro de 1989. 
EMATER. Estudo de situa戸o do municipio de Ipe. Ip6, Escritrio Municipal da EMATER de Ipe-RS, 
setembro de 1992. 36 p. 
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servios de sade, extens乞o rural, educaao e outros. Vacaria continuou mantendo, no entanto, 

uma influencia significativa na vida politica do municpio de Ipe, fI.mcionando, no caso de 

algumas comunidades geograficamente mais pr6ximas, como um p6lo de presta o de 

servi9os urbanos. 

Segundo os crit6rios de regionalizaao utili7ados pelo IBGE, Ipe e Ant6nio Prado 

pertencem a duas microrregies distintas. O municpio de Ipe, com 600,2 km2, integra a 

Microrregio de Vacaria (MR-43015), enquanto que Ant6nio Prado, com uma rea territorial 

significativamente menor (342,7 Km2), faz parte da Microrregio de Caxias do Sul (MR- 

43016). 

No6 apenas do ponto de vista censit白rio, no entanto, que esses dois territ6rios tem 

sido identificados como se fizessem parte de agrupamentos diferentes. Embora participem do 

mesmo Conselho Regional de Desenvolvimento (o COREDE Serra) foram incorporados, do 

ponto de vista da estrutura administrativa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a coordenadorias regionais distintas (Lagoa 

Vermelha e Caxias do Sul), no fazendo parte, tamb6m, da mesma Delegacia Regional de 

Ensino. 

O Macrozoneamento Agroecolgico e Econ6mico do Estado do Rio Grande do Sul, 

publicado em 1994 (Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Rio Grande do 

Sul, 1994), tambm se refere a Ipe e Ant6nio Prado como pertencendo a regies distintas. Os 

crit6rios utilizados neste zoneamento identificam o municpio de Ant6nio Prado como parte 

da Regio 4 - Serra do Nordeste, sub-regi谷o 4a (Caxias - Bento Gonalves); o territ6rio de 

Ip6, por sua vez, foi mapeado como pertencendo a Regi谷o 3 - Planalto Superior, sub-regio 

3h, (Vacaria - Lagoa Vermelha). 
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A dificuldade de associar os dois municpios sob um enquadramento regional preciso 

se torna ainda mais presente se considerarmos a divisao feita pela Igreja Cat6lica em sua 

organizaao diocesana. Algumas comunidades de ip6, por exemplo, pertencem a Diocese de 

Vacaria, enquanto outras foram vinculadas え  Diocese de Caxias do Sul. No entanto, 

percorrendo as comunidades rurais dos dois municpios,6 dificil perceber, de forma clara, as 

diferenas econmicas, sociais e ecolgicas capazes de justificar sua filia9ao a unidades 

regionais distintas. 

A populaao rural residente nestas comunidades 6 praticamente toda composta por 

agricultores familiares, propriet白rios de suas terras, descendentes de italianos e, na sua grande 

maioria, cat6licos. Cerca de 99% dos entrevistados deste estudo eram de origem italiana, tanto 

pelo lado materno como pelo lado paterno, e apenas seis agricultores, de uma amostra total de 

149 entrevistados, trabalhavam terras em regime de parceria ou arrendamento. Todos os 

demais manejavam reas pertencentes exciusivamente a familia, o que refora sua 

identifica o como parte de uma mesma categoria de produtores rurais. Suas unidades 

produtivas encontravam-se, na grande maioria, localizadas em reas dedivosas, em terras 

originalmente cobertas por florestas ou na zona limitrofe entre a floresta e o "campo"7. 

Tanto do ponto de vista agroecolgico como do ponto de vista econmico e social, a 

regio colonial de Ipe, embora apresentando algumas caracteristicas que lhe so pr6prias, 

guarda uma semethana muito maior com as comunidades compostas por agricultores 

familiares, situadas em Ant6nio Prado, do que com as d reas de "campo" do municpio de Ip, 

7 Este termo aparece entre aspas por ser uma denomina9乞o gen6rica e utilizada, muitas vezes, de forma ambigua 
No caso do Rio Grande do Sul serve para caracterizar, s vezes, um tipo de vegeta9ao marcado por uma fraca 
presen9a de espcies arbreas, com a domin含ncia do estrato herb自ceo; outras vezes, um agroecossistema 
especifico, onde o pastoreio 6 uma das principais atividades. 
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ocupadas por grandes propriedades dedicadas a cria o de gado e, eventua]mente, a lavoura 

mecanizada de gros. 

Foram estas evidencias que permitiram que as dezessete comunidades selecionadas 

fossem consideradas como parte de um mesmo universo de anlise, independente das divis6es 

feitas pelos organismos oficiais. Optou-se por seguir, portanto, o "mapa" que foi sendo 

desenhado, ao longo do tempo, pela chamada "rede alternativa", entendendo, no entanto, que 

sua configuraao no 6 aleat6ria, mas fimdamenta-se em todo conjunto de elementos comuns 

que aproximam e coesionam a hist6ria destas comunidades, tanto em termos sociais como do 

ponto de vista ambiental. 

Cabe aqui chamar a aten o para o fato de que cada uma das divis6es regionais 

mencionadas foi criada com um objetivo especffico, sendo resultado de uma determinada 

correla 谷o de for9as polticas e de um determinado estgio de desenvolvimento do 

conhecimento cientifico. Utilizando as palavras de Bourdieu (1989, p. 115), poder-se-ia dizer 

que "a fronteira, enquanto produto de um ato politico de delimita o, produz a diferena 

cultura"l, e, na perspectiva deste trabalho, tamb6m socioambiental, "do mesmo modo que6 

produto desta". 

Neste sentido, parece interessante o fato de que nenhum destes esquemas de 

classifica9ao regional tenha conseguido se sobrepor aos demais, consolidando uma tradio 

politica e administrativa, enquanto unidade de planejamento das a6es de desenvolvimento a 

partir de um recorte regional. 

Esse fato pode ser interpretado, tanto em seus aspectos negativos quanto positivos. Por 

um lado, parece apontar para a fragmenta 乞o e a fragilidade da aao estatal, mas por outro 
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lado, sugere tamb6m a existencia de urna identidade regional ainda em constru 乞o, capaz de 

mcorporar em seu processo de defini 豆o, valores e prticas sociais e ecolgicas alternativas, 

potencializando novas identidades e gerando, talvez, uma outra cartografia. 

No que diz respeito aos objetivos deste captulo, optou-se por delimitar a regio 

estudada de forma bastante abrangente, a partir do territ6rio hoje ocupado pelas duas 

microrregi6es censit自rias, tal como definidas pelo IBGE: a Microrregio de Vacaria e a 

Microrregio de Caxias do Sul, intituladas neste estudo como "Regio Serrana". Entende-se 

que 6 justamente no eixo espacial formado por esses dois municpios que se articulam os 

processos sociais e ecolgicos mais importantes, do ponto de vista da hist6ria socioambiental 

da agricultura familiar em nosso universo de investiga o. Especial aten o ser dada, aqui, 

hist6ria dos municpios de Ipe e Ant6nio Prado, onde foi realizado o trabalho de campo que 

dd sustenta o a este estudo. 

No entanto, como ficar claro ao longo da narrativa, as conexes que se estabelecem 

entre humanos e no-humanos, em um determinado contexto social e ambiental, no precisam 

ser lidas, necessariamente, como se sua constru9谷o estivesse associada a um espao 

tridimensional especifico, delimitado por fronteiras previamente circunscritas. O espao, tal 

como definido pelos ge6grafos, pode ser entendido, ao contrrio, como sendo o efeito de um 

feixe de conex6es, sociais e ambientais, que se estabelecem em diferentes niveis, podendo ser 

descrito de muitas maneiras, inclusive, mas no s6, em termos geogrficos8. A geografia, a 

ecologia e a sociologia s乞o algumas das muitas linguagens que podemos utilizar, buscando 

dar sentido a realidades que, em sua complexidade, frequentemente escapam ao olhar 

8 Sobre este tema ver: LATOUR, Bruno. On actor network theory: a few clarifications. Center for Social 
Theory and Technology (CSTT), Keele University, UK. Home: STOT Resources - ANT Resource - Bruno 
Latour's Paper. 13 p. 



caracterstico de cada uma dessas disciplinas. 

Tais conexes no se produzem, no entanto, no interior de um tempo, um espao ou 

uma natureza passiveis de serem considerados enquanto par含metros fixos. Como nos alerta 

Harvey (1996), o tempo, o espao e a hist6ria sao produzidos no encontro entre os seres 

humanos e outras formas de tempo, espao e hist6ria presentes em sua luta pela sobrevivncia 

material. E justamente essa interpenetraao entre tempos hist6ricos e tempos biolgicos que 

procuraremos apreender aqui (TIEZZI, 1990). 

Este captulo busca reconstituir as intera6es que se estabelecem entre processos 

sociais e processos ecolgicos no desenvolvimento da agricultura da Regio Serrana. O foco 

principal de anhlise sao as unidades produtivas familiares que se estruturam nas chamadas 

"terras de mato" da regio, a partir do final do s6culo Xlix. Atenao especial sera dada s 

rela6es que foram sendo construdas entre o ecossistema natural, o ecossistema cultivado, as 

prticas de manejo implementadas pelos agricultores e as redes sociot6cnicas s quais se 

encontram vinculados. 

Nきo se trata, acentue-se, de uma narrativa de fatos passados, mas sim de uma 

investiga きo acerca da genese do conjunto de configura6es ecol6gicas e sociais que hoje se 

fazem presentes na agricultura familiar da Regio Serrana, constituindo uma dimensao 

fundamental de nosso objeto de investigaao. 

Coloca-se aqui em relevo o horizonte temporal que se inicia, no final do s6culo XIX, 

com a chegada a regiao dos primeiros imigrantes italianos, e que se estende at6 o inicio da 

d6cada de 1960, quando se intensifica, no Sul do Brasil, o processo de dissemina9ao das 

tecnologias geradas pela Revolu9ao Verde. 

133 



134 

4.2 AS RELAC6ES ENTRE "HUMANOS" E "N O HUMANOS" NO PERODO 
ANTERIOR AO PROCESSO DE COLONIZAAO 

O encontro dos imigrantes europeus com uma natureza "intocada", "selvagem" e 

"hostil" permeia os relatos acerca da chegada dos colonizadores s terras do Novo Mundo. Os 

textos que narram os primeiros contatos dos imigrantes com as matas da Regio Serrana no 

fogem a esta tradio. Referindo-se ao territ6rio onde hoje se localiza o municpio de Ip, 

Orth e Lucatelli afirmam: 

As florestas milenares que revestiam a quase totalidade das terras ipeenses 
permaneceram intocveis atd 1880, quando os fazendeiros dos campos de Vacaria 
comearam a penetrar a mata que rodeava o campo, para fazer pequenas lavouras e, 
raras vezes, fazer invernadas. Ento, s6 o indigena tape e coroado percorria as 
montanhosas paragens, cobertas de imensos pinhais de cujo fruto se 
alimentavam. (ORTH e LUCATELLI, 1986, p.5) 

Os relatos hist6ricos acerca da instala 乞o da Col6nia de Ant6nio Prado, parecem 

seguir a mesma linha interpretativa: 

A saga dos imigrantes que escalaram os penhascos, desbravando o escabroso serto, 
para fundar Ant6nio Prado, constitui sublime epop6ia, digna de ser cantada em prosa 
e verso. Sert乞o bravio, aterrador, isolado por rios caudalosos, rolando 
encachoeirados em vales profundos, assoberbados por trgicos fragaredos, na nova 
terra destinada aos her6icos imigrantes lま  se postavam num gigantesco desafio. 
(BARBOSA, 1980, p. 29) 

Ao que tudo indica, no eram apenas os vales escarpados, as encostas ngremes e a 

densidade da vegetaao que separavam o colonizador europeu dos componentes humanos e 

no-humanos presentes na paisagem que ia sendo lentamente desbravada. 

A contraposi9谷o entre uma natureza inculta, irracional e se1vagem, e uma natureza 
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domesticada, posta a servio da esp6cie humana, encontra-se profundamente enraizada na 

cultura europ6ia, sobretudo a partir do s6culo XVI, permeando, portanto, o imaginrio que 

cercou o deslocamento destas popula96es para alm-mar 

Muito tem sido discutido acerca das matrizes interpretativas sobre as quais se assenta 

essa id6ia de natureza, suas origens, seu desenvolvimento9, O que parece fundamental 

perceber 6 que esta vis含o, ocidental e antropocentrica, acerca das rela6es dos seres humanos 

com o mundo natural, permeou o processo de colonizaao em suas mltiplas dimens6es, 

estando presente, portanto, nos modelos de ocupa o do territ6rio adotados no Brasil 

Meridional pelos imigrantes provenientes do Velho Mundo. 

A hist6ria das rela6es entre humanos e no-humanos no espao da Regio Serrana, 

inicia-se, no entanto, muito antes da chegada dos primeiros povoadores europeus. As 

evidencias mais antigas da presena humana na Bacia do Rio da Prata, no territ6rio situado 

entre os vales dos rios Paraguai, Paran, Uruguai e o Oceano Atlntico, no interior do qual se 

encontra situado o atual Estado do Rio Grande do Sul, datam de aproximadamente 12.500 AP. 

Os primeiros grupos de caadores-coletores-pescadores que aqui chegaram durante a 

丘ltima glacia 谷o viviam em um espao geogrfico onde as condi96es ambientais eram muito 

diferentes das atuais. O clima era frio e seco, e o nivel do mar, muito mais baixo do que o 

atual, tomava visivel a plataforma continental. Com  o fim do perodo glacial (entre 13.000 e 

9 Em rela9乞o a esta temtica ver: THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudan9as de atitude em 
rela9ao s plantas e aos animais (1500-1800). S谷o Paulo: Companhia das Letras, 1988. 452 p.; ATKINSON, 
A. A critique of enlightnment. In: REDCLIFT, Michael and WOODGATE, Graham. Aldershot-UK / 
Brookfield-US: Edward Elgar Publishing Limited, 1995. p. 107-149.; ELIAS, N. O processo civilizador: 
uma histria dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990; CARVALHO, I. O educador como 
interprete: introdu9ao a uma abordagem hermeneutica da educa弾o ambiental. Colet. Programa de Ps- 
Gradua恒o em Educa戸o. Porto Alegre, vol. 4, n. 11, p.20-26, Mar./Abr. 1997. 
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10.000 AP), em que pese a progressiva elevaao da temperatura, o clima manteve-se seco, 

impedindo, portanto, a recoloniza o da paisagem por esp6cies florestais. E somente a partir 

de 7.000 AP, com a altera o das condi6es de umidade existentes na regio, que as florestas 

subtropicais, caracterizadas pela presena da Arauc自ria, puderam se expandir em dire9o ao 

Planalto. Os primeiros grupos de caadores, pescadores e coletores parecem ter chegadoa 

regio acompanhando o processo de expanso da floresta e ali sobrevivendo por cerca de 

quatro mil anos (6.000 - 2.000 AP). 

O surgimento da agricultura no Rio Grande do Sul6 , no entanto, relativamente 

recente, tendo ocorrido ha cerca de 2.000 anos e estando associado a chegada, a este territ6rio, 

de uma corrente migrat6ria formada por horticultores guaranis. Estes, deslocando-se da 

Amaz6nia em dire9ao ao Sul, passaram a ocupar os vales quentes e 丘  midos localizados s 

margens dos rios. Sua subsistencia encontrava-se baseada na pesca, na caa, na coleta e 

tamb6m na agricultura. Cultivavam uma grande variedade de esp6cies, em clareiras abertas no 

meio da mata, produzindo alimentos ricos em carboidratos, como o milho, a mandioca doce, o 

feijo, a ab6bora e a batata. Plantavam tamb6m o algod言o, utilizado para tecelagem, e o fumo, 

cujo consumo tinha fun6es rituais. Porongos ou cabaas figuravam tambm entre as plantas 

domesticadas, servindo como recipientes. 

A partir do contato com os guaranis, a popula o do Planalto adotou tambm a 

agricultura como parte de suas estrat6gias de sobrevivncia. Nem todas as esp6cies 

domesticadas pelos guaranis puderam ser cultivadas, no entanto, pelas popula6es do 

Planalto. Evidencias arqueolgicas indicam que tanto o cultivo do milho como do porongo foi 

adotado por estes grupos. Sua dieta nunca foi baseada, entretanto, exclusivamente nas plantas 

domesticadas: a caa, a coleta e a pesca continuaram sendo fontes importantes de sustenta o 
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Inova6es surgidas neste mesmo perodo, nas formas de armazenamento dos alimentos, 

tornaram, possivelmente, menos penosa a sobrevivncia desses agrupamentos humanos, 

sobretudo durante a esta 乞o fria 

4.3 OS ECOSSISTEMAS NATURAIS E SUAS CARACTERSTICAS 

Como vimos anteriormente a presena dos seres humanos no Planalto Meridional6 

bastante antiga, coincidindo com o avano das florestas depois do t6rmino da ltima 

glacia o. O perodo compreendido entre 6.000 e 2.000 AP, caracterizou-se, no entanto, pela 

ocorrncia de unia s6rie de flutua6es clim豆ticas. E somente em 2.000 AP que se instalam, 

nesta regio, as condi6es ambientais atuais (KERN, 1994). 

O universo no-humano, quando visto sob uma escala temporal mais ampla, deixa de 

parecer esttico, um mero cen豆rio onde se desenvolvem os eventos humanos, revelando-se 

como um universo em permanente transforma o. A temporalidade que se manifesta nestes 

arranjos materiais,6 , no entanto, muito diferente das perspectivas de tempo que orientam o 

agir humano, sobretudo no mundo capitalista'0. Como nos lembra Delage (1993, p. 281), "o 

que caracteriza a temporalidade ecol6gica 6 o infinitamente curto ou o extremamente amplo, 

da a impress乞o de uma grande estabilidade que tem caracterizado todas as gera6es, at6 o 

momento, no que diz respeito s suas rela6es com o meio que as rodeava". 

Essa aparente estabilidade esconde, no entanto, o fato de que no existe uma 

10 Harvey refere-se, em seus trabalhos a compressao do tempo e do espa9o ocorrida com o advento da sociedade 
capitalista e industrial. Ver: HARVEY, D., op. cit., p.242-247. Estamos hoje, portanto, muito distantes da 
perspectiva defendida pelos indigenas norte-americanos de que todas as decises dos seres humanos 
deveriam ter, como parametro, seus possiveis efeitos durante, pelo menos, sete gera96es 
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reversibilidade absoluta na escala de tempo da natureza. "A hist6ria dos ecossistemas 

apresenta profundas descontinuidades entre os perodos de acumula9o dos elementos, de seu 

desequilbrio e os momentos de ruptura brusca e pontual de sua estrutura constitutiva" (Idem) 

E, quando os efeitos gerados pelas perturba6es produzidas pelos seres humanos se somam 

aos fatores fisicos end6genos de degradaao dos ecossistemas, podem gerar transforma 6es 

de carter irreversvel. Da a importncia de se perceber, cada vez mais, a temporalidade que 

rege os processos ecolgicos, no apenas em sua dimensao cclica, mas tamb6m enquanto um 

tempo marcado por rupturas e descontinuidades. 

A descri9乞o que segue, das caractersticas ambientais da regiao em estudo, procura ver 

os ecossistemas naturais no como um conjunto imutavel de ordenamentos, mas sim na forma 

de um sistemas de rela6es, envolvendo fatores biticos e abi6ticos, que apresentam, no 

tempo e no espao, determinados niveis de equilbrio e estabilidade (GLIESSMAN, 1997). 

No caso dos ecossistemas naturais, a organiza o destes arranjos e sua produ9ao e 

reprodu9o ao longo do tempo nao dependem, a priori, da interven o direta dos seres 

humanos. Esta dicotomia entre ecossistemas naturais e ecossistemas manejados tem sido, no 

entanto, frequentemente questionada e, em alguns casos, substituIda pela id6ia de um 

gradiente de impacto humano (WILLIAMS 曜 udMCDONNEL e PICKETT, 1993) 

A referncia a um gradiente de impacto 6 , sem d丘vida, uma id6ia bastante interessante, 

na medida que possibilita a identificaao, na paisagem, de niveis diferenciados de perturba o 

gerados pela ocupaao humana. A no9ao de impacto apresenta, porm, algumas limita6es 

por estar fortemente centrada em unia 6 tica na qual a presena dos seres humanos aparece, 

sobretudo, como uma fora externa, que age sobre os ecossistemas, alterando seu equilbrio e 

sua estabilidade. 
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As dimens6es de co-evolu 乞o, que tamb6m so constitutivas da rela9ao dos homens 

com a natureza", acabam, neste tipo de abordagem, sendo muitas vezes deixadas de lado. O 

princpio de co-evolu9ao, tal como 6 entendido neste trabalho,6 , no entanto, fundamental, 

seja na interpretaao das rela96es sociedade / natureza, seja no estudo de ambientes 

especificos, particularmente no caso dos agroecossistemas. Como foi demonstrado na se9o 

anterior, estas duas dimens6es, ou seja, perturbaao e co-evolu9 ao, jd estavam presentes nas 

associa6es estabelecidas entre componentes humanos e no-humanos, no espao da Regio 

Serrana, antes da chegada dos povos europeus. Um olhar mais detalhado, no entanto, ser 

dirigido, neste momento, aos componentes no-humanos da paisagem e sua organizaao em 

determinados arranjos especficos: os ecossistemas naturais. 

O territ6rio hoje ocupado pelas Microrregies de Caxias do Sul e Vacaria encontra-se 

localizado em uma unidade de relevo denominada pelos ge6grafos como Planalto 

Meridional'2. Este plat6, que chega a abrigar altitudes de at6 1.300 m, tem seu inicio no 

Estado do Mato Grosso do Sul, estendendo-se na dire9ao Sudeste, dominando a por きo 

Setentrional do Estado do Rio Grande do Sul. 

Se considerado em toda a sua extenso, o Planalto Meridional apresenta caractersticas 

geomorfolgicas diferenciadas, cuja descri9ao foge aos objetivos deste estudo. Torna-se 

Para uma abordagem acerca das rela6es de co-evolu9谷o que se estabelecem entre os seres humanos e a 
natureza no processo de domestica弾o de plantas e animais ver: RINDOS, David. Symbiosis, instability and 
the origins and spread of agriculture: a new model. Current Anthropology. Vol 21, ti. 6, Dec. 1980. p. 12- 
33. Uma perspectiva filos6fica e epistemolgica deste conceito pode ser encontrada em: NORGAARD, R. B. 
Beyond materialism: a coevolutionary reinterpretation of the environmental crisis. Review of Social 
Economy, v. 53, n.4, Winter 1995. Para uma abordagem sociolgica desta mesma no9ao ver: REDCLIFT, 
M.; WOODGATE, G. Sociology and the environment: discordant discourse? In: REDCLIFT, M.; BENTON, 
T. Social theory and the global environment London / New York: Routledge, 1994. 

Algumas publica戸es utilizam uni conceitua戸o ligeiramente diferente, referindo-se ao Planalto das 
Araucrias. Ver: I-1ERRMANN, Maria Lhcia de Paula e ROSA, Rogrio de Oliveira. Relevo. In: 
FUNDACAO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, Diretoria de Geociencias. Geografia do Brasil: Regio 
Sul. Rio de Janeiro: IBGE, 1990. p. 55-84. 

n 
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necess白rio, apenas, um olhar mais detalhado sobre aquela porao do planalto onde se 

localizam as comunidades pesquisadas: a Serra Geral. 

A Formaao Serra Geral encontra-se situada no extremo sul do plat6.E constituda por 

camadas bas豆lticas seqiienciadas, esparramadas na forma de sucessivos len6is, sobre uma 

base de arenitos trissicos. Sua litologia pode ser dividida em dois grupos: a Sequencia Bdsica 

e SequenciaA cida. Boa parte dos municpios situados no eixo Caxias do SulVacaria, 

inclusive Ipe e Ant6nio Prado, encontra-se na rea ocupada por rochas cidas.E este substrato 

composto sobretudo por basalto e submetido a ini'imeras transforma6es pela aao do clima e 

dos organismos vivos que se encontra na origem dos solos cultivados pelos agricultores nas 

comunidades estudadas'3. 

Foi possvel constatar, durante o trabalho de campo, a existencia de uma considervel 

varia o no que diz respeito aos tipos de solo existentes nos municpios de Ipe e Ant6nio 

Prado. A topografia acidentada, com altitudes que oscilam entre 400 m acima do nivel do mar 

(nos vales encaixados do rio Turvo e do rio das Antas), a mais de 800 m (nas reas de 

"campo" do municpio de Ip6), contribui, sem duvida, para a exist6ncia deste mosaico. 

Os solos da Encosta Basaltica apresentam, no geral, um conjunto de caractersticas 

mais ou menos comuns: acentuada dedividade, pouca profundidade, presena de 

aforamentos de rocha e de pedras na superficie (CASSOL, 1994). Existem, no entanto, 

varia6es importantes entre eles, nao apenas na Encosta da Serra Geral como um todo, mas 

tambm no interior dos municpios pesquisados. Nas altitudes mais baixas destes municpios, 

13 Para um estudo das caracteristicas morfol6gicas, quimicas e mineral 6gicas das Encostas Superior e Inferior do 
Nordeste, no Rio Grande do Sul ver: CURI,N.; KAMPF, N.; RESENDE, M. Mineralogia, qumica, 
morfologia e geomorfologia de solos originados de rochas efusivas das Encostas Superior e Inferior do 
Nordeste no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Ciencias do Solo. n. 8, 1984, p. 269-276. 



141 

como, por exemplo, o Vale do Rio das Antas e o Vale do Rio Turvo, predomina a associa o 

entre dois tipos de solo: 

(i) CHERNOSSOLO ARGILTYVICO F6nico tpico: no hidromrfico, com horizonte 

B textural e argila de alta atividade; 

(ii) NEOSSOLO LIT6LICO Eutr6fico chernoss6lico: n豆o hidromrfico, pouco 

desenvolvido e formado por argila de atividade alta'4. 

Nos municpios de Ipe e Ant6nio Prado, estes solos ocupam, em geral, aquelas por6es 

mais i ngremes do relevo, sobretudo os vales encaixados dos rios. Essas terras, em que pese 

sua fertilidade quimica em compara o com os demais tipos de solo existentes nestes 

municpios, tem sido, nas 丘  ltimas d6cadas, cada vez menos ocupadas por atividades agricolas, 

estando freqientemente cobertas por uma vegeta 乞o secund台ria, composta por esp6cies 

nativas apresentando diferentes estgios de crescimento. A maioria das comunidades rurais 

pesquisadas encontra-se situada em 白  reas ocupadas por uma segunda associaao, composta 

pelos seguintes tipos de solo: 

(i) NEOSSOLO LIT6LICO Distrfico tpico; 

(ii) CAMBISSOLO H 〕M1ICO Aluminico tpico; 

14 
No Levantamento 庇  Reconhecimento de Solos do Estado do Rio Grande do Sul esta associa9ao aparece 
descrita como ASSOCiACAO CIRACO-CHARRUA. Utiliza-se aqui, a nomenclatura atual, tal como 
aparece no Sistema Brasileiro de Classifica9谷o de Solos, trabalhando, no entanto, com as informa9es 
compiladas pelo Levantamento de Reconhec伽ento de Solos do Fstado do i<lo (jranae aoさu1, tenao em vista 
seu alto nivel de detalhamento. Ver: MINISTERIO DA AGRICULTURA, DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PESQUISA AGROPECUARIA, DIVISAO DE PESQUISA PEDOL6GICA, op.cil.; EMIBRABA, 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, Ri). Sistema brasileiro de classifica9自o de solos. 
Brasilia: Embrapa Produ9ao de Informa9ao; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 
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(iii) ALISSOLO HIPOCRMICO o rtico nitoss6lico - com horizonte B incipiente, 

argila de atividade baixa e no hidromrfico'5. 

Os NEOSSOLO LIT6LICOS Distr6ficos sao o tipo predominante, estando presentes 

em 40% da rea ocupada pela associaao'6. Possuem um horizonte A de espessura varivel, 

geralmente em tomo de 40 cm, assentado sobre um horizonte C constitudo pela rocha 

original, o basalto. Ocupam, em geral, terras de relevo forte ondulado, com altitudes 

superiores a 500 m e declives acima de 15%. 

Durante o trabalho de campo, p6de-se observar a utiliza 豆o desses solos sobretudo no 

plantio de culturas perenes. Estes apresentam, entretanto, unia srie de restri96es, tanto em 

termos de sua fertilidade qumica como por serem solos rasos, situados em reas de relevo 

forte ondulado, quase sempre pedregosas'7 

Localizados nas partes mais altas e menos movimentadas do relevo, com altitudes que 

variam entre 700 e 850 m e decividades entre 5 e 8%, situam-se os solos do tipo 

CAMBISSOLO HMTCO Alumunico. 

Estes solos sao conhecidos pelos agricultores como caractersticos de 自  reas de 

15 

Esta associaodo Sul como A篤ece classiCIA O麗no LevantaIAS. FARB畿需RecoAeC競mento de SolosOS BARBOSA霊ado do RkM1NIST需ndeDA 
AGRICULTURA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PES

QUISA AGROPECUARTA, DIVISAO DE
PES

QUISA PEDOLOGICA, op. cit. 

16 E importante chamar aten戸o aqui para o fato de que a rea total ocupada por esta associa9ao de solos6 
significativamente mais extensa do que a rea ocupada pelos municipios de Ipe e Ant6nio Prado.E bem 
provvel que a propor声o ocupada por cada um dos diferentes tipos de solo no conjunto da associa9ao no 
seja a mesma em uma rea geogrfica menor. 

17 Solos deste tipo n言o sao inadequados para a atividade agricola, mas possuem limita96es importantes que 
precisam ser manejadas pelo agricultor, nao apenas atrav6s de prticas de redu9ao dos problemas existentes, 
ou seja, buscando modificar de diferentes maneiras as caracteristicas do solo, de forma a superar estas 
restri 96es, mas, tambm, atrav6s de prticas de convivencia, como, por exemplo, a seleao de espcies e 
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"campo" e considerados, no geral, menos frteis que as terras da colnia, em que pese seus 

elevados teores de mat6ria organica18. Ainda que no seja possivel saber a propor 豆o que cada 

um dos solos se encontra presente nas comunidades estudadas, acredita-se que o 

CAMBISSOLO H 〕MICO Alumnico, que corresponde a 40% das reas mapeadas enquanto 

parte da associa 谷o, seja relativamente raro em Ant6nio Prado, tornando-se mais 

caracterstico das localidades mais pr6ximas s reas de "campo" do municpio de Ip 

O terceiro tipo de solo descritos llo Levantamento de Reconhecimento de Solos do 

Estado do Rio Grande do Sul como parte da associaao CAXIAS-FARROUPILHA-C ApJ, os 

BARBOSA'9,6 o ALISSOLO HIPOCRMICO() rtico Nitoss6lico 

Sua incidencia, no conjunto da rea ocupada pela associaao,6 menor que a do tipo 

anterior, ou seja, de aproximadamente 20%, sendo geralmente encontrado em uma situa o 

geogrfca intermediria em rela9谷o aos outros dois tipos que comp6em a associa 乞o, 

ocupando reas de relevo ondulado e forte ondulado, com declives mdios em torno de 12%, 

e altitudes que variam entre 500 e 700 metros. 

' 

E importante compreender que estes diversos tipos de solo existem, muito 

frequentemente, dentro de uma mesma comunidade, e mesmo dentro de uma mesma unidade 

produtiva. A topografia acidentada contribui fortemente para a existencia desta variabilidade, 

fazendo tambm com que a extenso de terras mecanizdveis seja, no geral, pequena. As 

varRE留轟霊Se麗鴛競蕊黒青蕊器 Para um maior apre ambientes. Viosa:窓綴務 d7.等no7-1竃s ver 

誉器器器；書器鷲器言 nica presente no solo encontra-se sobilizao de nutrientes para a planta. 皿a釦rma mais estvel・ possuindo 
'9 MINISTRIO DA AGRICULTURA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUARIA,

DIVIS O DE PESQUISA PEDOLOGICA, op. cit 
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parcelas constitudas por terras de menor decividade e pr6prias para a mecaniza9乞o so, na 

maior parte dos casos, bastante descontinuas, sendo interrompidas pela ocorrncia de solos 

mais rasos, aforamentos de rocha, trechos do terreno de maior decividade ou banhados. 

As caractersticas do relevo propiciam, tambm, a existencia de diversos microclimas, 

com varia6es significativas no que diz respeitoa incidencia de ventos, de geadas, ea 

exposio solar. Por este motivo, os imigrantes italianos, desde o incio da coloniza o, se 

preocuparam em mapear as reas ensolaradas, onde o sol ja come9a a bater durante a manh, 

e as chamadas reas de posterno, que recebem sol somente mais para o final do dia. 

A complexidade que caracteriza esta paisagem, refor9a a id6ia de que as caracteristicas 

apresentadas por estes diferentes tipos de solo n豆o podem ser tomadas como se fossem um 

fragmento a parte, capaz de determinar a produtividade biolgica dos ecossistemas naturais. 

Esta 6 o resultado de um conjunto infinitamente mais amplo de intera6es que se 

desenvolvem acima e abaixo do solo, possibilitando os fluxos de energia e nutrientes. A 

modificaao ocorrida em um dos componentes deste sistema, como, por exemplo, a retirada 

da cobertura vegetal, altera a estrutura e o fimcionamento do todo, afetando, portanto, as 

caractersticas qumicas, fisicas e biolgicas do solo (BROWN, 1994). Da a import含ncia de 

compreender as inter-rela6es que se estabelecem entre o solo, o clima e a vegeta o. 

Na Regio Sul do Brasil, verifica-se a predomin合ncia de um clima Mesot6rmico do 

tipo Temperado (NIMER, 1990). Nesta por9ao do territ6rio brasileiro, a proximidade com o 

Oceano Atlntico favorece a ocorrncia de chuvas, tomando, ao mesmo tempo, as 

temperaturas mais elevadas se comparadas com outras regies do globo situadas em latitudes 

semelhantes. Este fator impede, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a ocorr6ncia de 

um clima com neve e gelo. A Regio Serrana 6 uma das reas mais frias e de maior 
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precipitaao pluviomtrica do Estado do Rio Grande do Sul. Possui um clima temperado, com 

chuvas bem distribudas ao longo do ano, veres amenos e invernos rigorosos, com ocorrncia 

de geadas20 

precipitação pluviométrica do Estado do Rio Grande do Sul. Possui um clima temperado, com 

chuvas bem distribuidas ao longo do ano, verões amenos e invernos rigorosos, com ocorrência 

de geadas2°. 

Os limites de varia o dos valores de temperatura, chuva, dias de chuva, umidade 

relativa do ar, insola 言o e radia9ao solar, do perodo 1931-1960, referentes s regi6es e sub- 

regi6es agroclimticas onde se localizam os municpios de Ipe e Ant6nio Prado, aparecem 

descritos no quadro abaixo21. 

Os limites de variação dos valores de temperatura, chuva, dias de chuva, umidade 

relativa do ar, insolação e radiação solar, do periodo 1931-1960, referentes As regiões e sub- 

regiões agroclimáticas onde se localizam os municipios de Ipe e Antônio Prado, aparecem 

descritos no quadro abaixo21. 

Limites de Variação 
Regido 3 — Planalto Superior 

Sub-região 3 b — (Ipê) 
Regido 4— Serra do Nordeste 

Sub-região 4 a (Antônio 
Prado) 

Temperatura média em °C 15 < a < 18 15 < a < 18 
Temperatura média máxima °C  21 <a <24 21 <a < 25 
Temperatura média minima °C  10 <a < 13 11 <a < 13 
Chuva mm (soma)  1.400 <a < 1.800 1.600 <a< 2.100 
Dias de chuva (soma)  90 < a < 130 110 < a < 145 
Umidade relativa % (média)  75 < a < 80 75 <a < 80 
Insolação hh:dd (soma) *  2.200 <a < 2.400 2.000 <a <2.400 
Radiação solar 2-1 (cal.cm  dia) **  350 <a < 375 300 <a < 375 

ABELA 2- LIMITES DE VARIAÇÃO DOS VALORES DE TEMPERATURA. CHIJVA_ DIAS nv 
CHUVA, UMIDADE RELATIVA DO AR, INSOLA O E RADIA AO SOlAR DO 
PERIODO 1931-1960 DAS REGIOES E SUB-REGI ES AGROECOL6ICAS 3b e 4' -RI0 
GRANDE DO SUL 
FONTE: RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DA AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO, 1994. 
Notas: (*) hh:dd: horas e d6cimos; (**) Calorias por centimetro dia. 

CHUVA, UNMADE RELATTVA DO AR, INSOLAÇÃO E RADIAÇÃO SOLAR DO 
PERtODO 1931-1960 DAS REGIÕES E SUB-REGIÕES AGROECOLÓICAS 3b e 4a - RIO 
GRANDE DO SUL 
FONTE: RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DA AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO, 1994. 
Notas: (*) hh:dd: horas e décimos; (**) Calorias por centimetro dia. 

' 
E difidil aferir a correspondencia exata entre estes dados e os limites de varia o 

climtica com os quais os agricultores efetivamente trabalham, em cada um dos municpios 

pesquisados. As medi96es aqui apresentadas encontram-se condicionadas pela distribuio 

t dificil aferir a correspondência exata entre estes dados e os limites de variação 

climática com os quais os agricultores efetivamente trabalham, em cada um dos municipios 

pesquisados. As medições aqui apresentadas encontram-se condicionadas pela distribuição 

20 Ocorrem em m6dia, na regio, entre 20 e 30 dias de geada por ano. Ver: NIMER, op. cit., p.179 2° Ocorrem em média, na regido, entre 20 e 30 dias de geada por ano. Ver: NIMER, op. cit., p.179. 
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espacial das esta6es meteorolgicas existentes no Estado, no sendo possivel apreender, 

portanto, varia6es que ocorrem no interior de um mesmo municpio, ou mesmo entre 

unidades administrativas vizinhas. 

Ipe e Ant6nio Prado foram enquadrados, neste caso, em regi6es e sub-regies 

agroecolgicas distintas, o que pode levar a uma valorizaao excessiva das diferenas 

existentes entre os dois municpios. Mesmo assim, algumas das informa6es apresentadas na 

tabela acima, parecem encontrar confirma 乞o nas observa6es dos agricultores sobre o clima 

da regio e suas varia6es espaciais. 

Ipe6 , de fato, considerado pelos agricultores da regio como sendo um municpio 

onde as temperaturas sao, no geral, mais baixas do que em Ant6nio Prado, sobretudo nas 

自reas de "campo". As geadas come9am mais cedo, no outono, e terminam mais tarde, 

podendo ocorrer inclusive nos meses de primavera e, eventualmente, at6 no verao. Os nveis 

de exposio a geada das 白  reas cultivadas sao, no entanto, muito diferenciados em funao da 

topografia. 

O clima de Ipe, pelo menos na col6nia, no parece ser, no entanto, ao contrrio do que 

aparece na tabela, menos chuvoso do que o de Ant6nio Prado.E possivel que a diferena 

entre os ndices pluviomtricos registrados pelo Macrozoneamento Agroecolgico do Estado 

para estas duas sub-regies se torne mais ntida em reas situadas um pouco mais perto de 

Vacaria, onde se localizava, inclusive, at6 muito recentemente, uma das esta6es 

21 Foram utilizados, aqui, os critrios de enquadramento regional do Macrozoneamento Agroecolgico e 
Econ6mico do Rio Grande do Sul. Ver: RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO, op. cit., p.28. 
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Um dado importante, e que no aparece com tanta clareza nas informa 6es 

organizadas na tabela, sao os extremos de temperatura que ocorrem ao longo do ano e, s 

vezes, durante um mesmo dia, tanto em Ipe como em Ant6nio Prado. Essas oscila6es fazem 

com que as plantas cultivadas, sobretudo aquelas variedades n乞o adaptadas a este tipo de 

clima, sofram altera6es muito bruscas em seu metabolismo, o que pode resultar, 

eventualmerite, em perdas de produtividade23, ou, at6 mesmo, na frustraao de uma safra. 

Os ecossistemas naturais, em geral, conseguem persistir por longos perodos de tempo 

sobrevivendo a estas varia6es climticas, na medida que sua estrutura e seu funcionamento 

sao selecionados pelo ambiente, no apenas pelas perturba6es que ocorrem ao longo das 

esta6es do ano, mas, inclusive, por eventos que ocorrem de uma forma mais espordica. 

Como nos ensinam Brown et ai: 

A sustentabilidade do funcionamento de um ecossistema, em resposta a perturba es 
ambientais, depende da capacidade do sub-sistema solo e do sub-sistema planta de 
filtrar ou acomodar a perda de nutrientes chave depois da perturba恒o. Esta 
capacidade est自  ligada a escala ou intensidade do evento. Climas fortemente 
sazonais produzem grandes perturba96es no conjunto do sistema, na transi弾o de um 
regime muito seco para um regime extremamente カ  mido. O estresse 6 , no entanto, 
um evento regular e previsivel, e estes sistemas foram selecionados por atributos 
funcionais que garantem sua permanncia. Eventos estocsticos produzem um 
impacto maior, que6 , no entanto, dependente de sua escala. (...) Se uma perturba戸o, 
tal como incndios naturais freqentes, ou uma agricultura itinerante, excedem a 
capacidade do sistema de acumular e reter seu capital de nutrientes, ento, a 
biomassa sustentvel declinar自. (BROWM ez' ai., 1996, p 2 1-22) 

Os sistemas produtivos dos agricultores de Ipe e Ant6nio Prado, por exemplo, 

convivem com varia96es climaticas bastante acentuadas, tanto dentro de um mesmo ciclo 

agrcola como de um ano para outro. Formas de manejo que produzem um bom resultado em 

147 

22 A 一一‘一一！，一一  一！ 	！一・ 	」 	1 	. 	一  i- じ  sしayao mais proxima, atuaimente em tuncionamento, encontra-se localizada no municipio de Veran6polis. 



148 

um ano podem significar o fracasso de uma safra no outro. Esta variabilidade 6 um dado do 

sistema com o qual 6 preciso lidar24. No Capitulo 7, as diferentes estrat6gias encontradas 

pelos agricultores no sentido de conviver com esta instabilidade das condi6es climhticas 

sero discutidas com um maior nivel de aprofundamento. 

Um terceiro elemento que merece cuidadosa atenao, quando se trata de descrever os 

ecossistemas naturais existentes na Regio Serrana,6 a vegetaao. 

Os primeiros estudos acerca da cobertura vegetal existente na regiao Sul do Brasil 

foram realizados, ainda no s6culo XIX, por naturalistas europeus. Estes pesquisadores, 

percorrendo os estados meridionais em um perodo em que o povoamento do territ6rio apenas 

se iniciava, organizaram descri6es sistemticas acerca das esp6cies vegetais e animais 

caractersticas desta por 谷o do espao brasileiro. Os relatos de Saint-Hilaire (1820 em diante), 

Sellow (1823-1827), Lindman (1892-1894) e outros, embora tenham sido revistos com base 

em estudos mais recentes, s乞o, ainda, uma importante fonte de informa6es, sobretudo pelo 

fato de que, em suas viagens, estes pesquisadores puderam ter contato com um ambiente cujas 

caractersticas seriam, logo a seguir, profundamente impactadas pela aao humana. 

Do caminho percorrido desde esses estudos pioneiros at6 os mapeamentos mais 

atualizados, elaborados a partir de imagens de sat6lite, e nos Sistemas de Informa9o 

23 Entendida aqui enquanto a produtividade fisica dos cultivos. 

24 Este tipo de constata9ao nos proporciona, inclusive, um outro olhar sobre a no頭o de produtividade, tal como 
tem sido abordada pela ciencia agron6mica na sua vertente tributria da Revolu戸o Verde. Nem sempre as 
prticas que aumentam a produtividade fsica das culturas sao aquelas que permitem um aumento da 
produtividade biolgica dos agroecossistemas ao longo do tempo. Prticas "produtivistas", por outro lado, 
podem contribuir para aumentar os riscos dos agricultores, forando-os a abrir m言o de estratgias que foram 
sendo desenvolvidas ao longo de muitos anos, e que visavam, justamente, dar conta deste tipo de 
instabilidade climtica, como, por exemplo, o plantio de lavouras consorciadas. Sobre esta questo ver: 
ALTIERI, Miguel. Agroecology: the science of sustainable agriculture. Boulder-CO: Westview Press, 1995. 
Chapter III. p. 4 1-68. 
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Geogrfica, ocorreram muitas transforma6es, tanto no campo cientffico como na pr6pria 

paisagem estudada. Alteraram-se, por um lado, as classifica6es que embasam o estudo da 

vegeta o e, por outro, os prprios ecossistemas naturais enquanto objeto emprico de 

investiga 乞o,a medida que se estruturam, no Sul do Brasil, diferentes agroecossistemas que 

passam a representar uma por9きo cada vez mais significativa de seu territ6rio. 

O zoneamento de vegetaao mais detalhado a que tivemos acesso data do inicio da 

d6cada de 80, tendo sido elaborado nos marcos do projeto RADAM-BRASIL entre 1978 e 

1982. As fronteiras entre os diversos ambientes ecolgicos e comunidades vegetais a eles 

correspondentes foram estabelecidas a partir do cruzamento entre imagens de sat6lite, 

levantamentos aerofotomtricos e sistematiza6es organizadas por pesquisas anteriores. 

Do ponto de vista conceitual, o mapeamento realizado opera com base em um sistema 

de classifica o no qual a no9o de regiao fltoecolgica 6 definida nos seguintes termos: "... a 

regio fitoecolgica 6 uma 自  rea floristica tpica, com formas biolgicas caractersticas, 

submetida a um mesmo clima, podendo ocorrer em litologias variadas, porm com relevo bem 

demarcado" (Projeto RADAM Brasil, 1982, p. .54 1). 

E importante destacar que, tendo sido a paisagem profundamente alterada pela a きo 

antr6pica, os limites ocupados pela vegeta o original foram reconstitudos tendo como 

referencia, por um lado, os relatos hist6ricos daqueles autores que visitaram as reas em 

estudo em perodos mais remotos e, por outro, reconhecimentos de campo atuais, nos quais 

caractersticas geolgicas, pedol6gicas e climticas foram associadas a ocorrencia de 

determinados ambientes vegetais. 

Como resultado desse trabalho,6 possvel identificar a existencia, na Regio Serrana 
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do Rio Grande do Sul, de trs regi6es fitoecolgicas distintas, com transi6es por vezes 

abruptas: 

(i) a regio dos chamados Campos de Cima da Serra, classificados, segundo a 

terminologia elaborada pelo projeto RADAM-BRASIL, como Savana Parque; 

(ii) a Floresta Ombrfila Mista ou Mata de Araucrias, presente nos municpios 

pesquisados em sua formaao Montana; 

(iii) a Floresta Estaciona! Decidual, que ocorre, nos municpios de Ipe e Ant6nio 

Prado, tamb6m em sua forma9ao Montana25. 

A regio fitoecol6gica identificada sob o nome de Savana Parque corresponde s 

chamadas 白  reas de "campo", que podem ser encontradas sobretudo no municpio de Ipe, em 

altitudes, no geral, acima de 800 m. Caracteriza-se pela presena de um estrato herbceo, 

composto, basicamente, por gramneas cespitosas (capins) e rizomatozas (gramas), s quais se 

somam cipirceas, leguminosas, verbenceas, entre outras, que se distribuem de maneira 

diferente conforme o tipo de terreno. 

Acredita-se que essa vegeta 乞o de "campos" era, originalmente, muito mais rstica e 

bem desenvolvida, com uma biodiversidade maior, sendo dominada por gregarismos entre 

esp6cies lignificadas, pouco adequadas a alimentaao do gado. O pastoreio e a queima 

peridica dos "campos" para o aproveitamento do rebrote, modificaram, sem duvida, tanto sua 

composiao floristica (passando a haver uma predominncia das esp6cies rizomatozas) como 

25 0 conceito de forma9乞o refere-se aqui a unidades fitofision6micas especificas, identificadas no levantamento 
realizado pelo projeto RADAM-BRASIL. Ver: TEIXEIRA, et ai. Vegeta車o: as regi6es fitoecol 6gicas, sua 
natureza e seus recursos econ6micos. Estudo fitogeogrfico. In: PROJETO RADAM-BRASIL. p. 541-619. 
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as condi96es de solo, que, acredita-se, tenha se tornado mais a cido, mais aluminizado e menos 

frtil (LEITE, 1990). 

Nas entrevistas realizadas com os agricultores, foi possivel perceber que parte das 

terras que hoje apresentam uma vegetaao de "campo" podem ter sido convertidas a esta 

condi9きo pela aao antr6pica. A linha divis6ria que separa as reas cobertas pela Savana 

Parque, das Matas de Arauc白rias, parece ter sido, no entanto, uma linha abrupta, mesmo 

quando estes ecossistemas ainda se caracterizavam por um baixo nivel de perturbaao pela 

presena humana. 

Como jd dissemos anteriormente, a Floresta Ombr6fila Mista apresenta-se, na regio 

em estudo, em sua formaao Montana, em altitudes que variam entre 400 e 800 ni No estrato 

superior, predominam esp6cies como o pinheiro brasileiro (Araucaria angustfoia), o louro 

(Cordia Irichotoma) e o ipe (Tabebuia alba [Cham.] Sandw.) Muitas destas 自  rvores s豆o de 

uso madeireiro, tendo sido intensamente exploradas desde o incio da colonizaao. Na 

submata, verifica-se a ocorrncia da erva mate (ilex paraguariensis), do guamirim (Myrcia 

bobyciva), da aroeira (Schinus sppノ,da pitangueira (Euenia unflora),entre outras26. 

Por fim, cabe mencionar a presena, na Regio Serraria, da Floresta Estacional 

Decidual. Essa vegetaao encontra-se localizada em cotas superiores a 400 in, 

correspondendo aos vales escarpados dos rios. Tem, como limite superior, a Floresta 

Ombr6fila Mista, que costuma ser frequentemente invadida por esp6cies caractersticas desta 

おrma9谷o, tais como o arigico (Parapアtadenia rigida), o cedro (Cedrela fissi仙,,ea 

A diversidade de espcies presente na Mata de Araucrias 6 , no entanto, infinitamente maior. Nos limitamos 
aqui a citar alguns exemplos. Para uma listagem mais ampla ver, al6m a bibliografia j台  citada tambdm: 
MINISTERIO DO INTERIOR, SUPERINTENDNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL 
Vegeta悼o atual da Regi五o Sul. Porto Alegre: SUDESUL, 1978. 



canjerana (Cabralea canjerana). 

Ainda que fragmentos florestais estejam presentes na paisagem,6 importante reforar 

que a cobertura florestal nativa foi profundamente degradada durante o processo de 

colonizaao da regio, a exemplo do que ocorreu nas demais regies do Estado. 

Vale lembrar que o territ6rio gacho possua, no inicio do s6culo XIX, cerca de 40% 

de seu territ6rio coberto por florestas. Em 1983, este percentual estava reduzido a apenas 

5,62% da superficie do Estado. Proje96es realizadas no inicio da d6cada de 90 apontavam 

para uma diminui 乞o ainda mais acentuada das matas nativas, que estariam circunscritas a 

menos de 2% de sua primitiva extensao27. 

O Invent自rio Florestal Contnuo do Estado, a ser publicado na ntegra nos pr6ximos 

meses, e cujos resultados preliminares j良  foram veiculados pelo Governo do Estado do RS e 

pela Universidade Federal de Santa Maria, aponta, no entanto, para um aumento significativo 

das 自  reas cobertas por florestas naturais, que ocupam, atualmente, 17,53% do territ6rio 

gacho. Deste total, 13,50% da superficie do Estado foi inventariada como estando coberta 

por florestas naturais em estgio avanado e mdio de regeneraao e 4,03% por florestas 

naturais em estgio inicial de regenera o28. 

27 Ver: FELDENS, Leopoldo Pedro. A dimens云o ecolgica da pequena propriedade no Rio Grande do Sul 
Porto Alegre: Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
1989.; TOSI, Juarez. Santu豆rios ecolgicos. Porto Alegre: Vozes, 1991. p.18.; RIO GRANDE DO SUL. 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, op. cit., p.175; GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E 
AREAS PROTEGIDAS; UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS FLORESTAIS. Apresenta9豆o do Inventrio Florestal Contnuo do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: UFSM / SEMA, 2001. 

28 Ver: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, op. cit.. 
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Do ponto de vista da regio em estudo, cabe observar que a Bacia do Rio 

Taquari/Antas, onde se encontram localizados os municpios de Ipe e Ant6nio Prado, foi 

arrolada como uma das bacias hidrogrMicas onde a cobertura florestal se encontra mais 

preservada, ocupando uma 白  rea equivalente a 9.046,68 km2, ou seja, 34,4% de sua 白  rea total. 

Do ponto de vista da regido em estudo, cabe observar que a Bacia do Rio 

Taquari/Antas, onde se encontram localizados os municipios de Ip8 e Antônio Prado, foi 

arrolada como uma das bacias hidrogrAficas onde a cobertura florestal se encontra mais 

preservada, ocupando uma drea equivalente a 9.046,68 km2, ou seja, 34,4% de sua drea total. 

Esses dados se tornam um pouco mais significativos se contextuali72dos em termos 

das diferentes classes de uso da terra, tal como foram mapeadas pelo Invent言rio Florestal para 

o conjunto do Rio Grande do Sul: 

Esses dados se tornam um pouco mais significativos se contextualizndos em termos 

das diferentes classes de uso da terra, tal como foram mapeadas pelo Inventário Florestal para 

o conjunto do Rio Grande do Sul: 

CLASSE DE USO  AREA (km2) PERCENTUAL 
Florestas naturais — estágios médio e avançado  38.159,52 13,50 
Florestas naturais — estágios iniciais (capoeira)  11.396,77 4,03 
Florestas plantadas  2.747,48 0,97 
Agricultura implantada  17.369,63 6,14 
Solo exposto  54.008,26 19,11 
Campo e pastagem  132.102,60 46,73 
Areas urbanas 1.285,96 0,45 
Laminas d'água  20.050,28 7,09 
Banhados  1.655,55 0,60 
Dunas 2.018,78 0,71 
Nuvens e areas não classificadas 1.884,87 0,67 

TOTAL 282.679,70 100 
TABELA 3- CLASSIFICACÃO E OUANTIFICACÃO DO Us() DA TF,RRA NO inn nil ANT-nr nn 

SULSUL 
Fonte: Governo Do Estado Do Rio Grande Do Sul, UFSM Fonte: Governo Do Estado Do Rio Grande Do Sul, UFSM 

Como se pode observar, a rea ocupada pelas florestas naturais 6 bem superior a quela 

ocupada pela agricultura implantada. Isto no significa, no entanto, que a superficie territorial 

impactada pelas atividades agricolas represente apenas 6,14% da rea total do Estado. Uma 

melhor avalia o deste impacto implicaria se considerassem tamb6m as por96es do territ6rio 

gacho ocupadas por campos e pastagens, as reas inventariadas na categoria solo exposto 

(que podem ter ou no uma relaao com a atividade agrcola), e terras que, mesmo cobertas 

Como se pode observar, a drea ocupada pelas florestas naturais é bem superior Aquela 

ocupada pela agricultura implantada. Isto não significa, no entanto, que a superficie territorial 

impactada pelas atividades agricolas represente apenas 6,14% da Area total do Estado. Uma 

melhor avaliação deste impacto implicaria se considerassem também as porções do território 

gatIcho ocupadas por campos e pastagens, as dreas inventariadas na categoria solo exposto 

(que podem ter ou não uma relação com a atividade agricola), e terras que, mesmo cobertas 
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por ecossistemas naturais ou por lminas de 自  gua, sao direta ou indiretamente afetadas pela 

agricultura, atravs de processos nem sempre visiveis por meio de imagens de sat6lite, como a 

contaminaao do solo e dos cursos hidricos por poluentes qumicos. 

A invers谷o no ritmo do desmatamento constatada pelo Invent言rio Florestal tem sido 

atribuida implanta 乞o da legislaao ainbiental,a maior conscientiza9ao dos proprietrios de 

terra e ao e xodo rural. O significado desta transforma o, ocorrida em menos de vinte anos, 

precisa, no entanto, ser interpretado em maior profundidade, no apenas em termos 

ambientais mas, tamb6m, do ponto de vista social,, uma vez que esta migra 乞o para as cidades 

pode estar significando, antes de mais nada, a transfer6ncia de problemas ambientais de um 

cenrio rural para um cenrio urbano. A amplia 乞o da rea coberta por uma vegeta 谷o nativa 

no significa, necessariamente, que uma melhor qu1idade de vida, em termos ambientais 

tenha se tornado acessivel a uma parcela mais expressiva da populaao do Estado nas 丘  ltimas 

d6cadas. 

Existe, no entanto, uma relaao importante, ainda que no direta, entre a amplia きo da 

rea coberta pela vegeta 乞o florestal nativa e a redu9谷o do ritmo de degrada o dos 

ecossistemas naturais. A publicaao destes dados 6 , no entanto, ainda muito recente para que 

se possa chegar a afirma96es mais conclusivas. 

4.4 FAZENDEIROS E COLONOS NO POVOAMENTO DA REGIAO 

Ainda que os ambientes anteriormente descritos tivessem sido manejados pelos povos 

indgenas durante milhares de anos,6 somente com a chegada a Regio Serrana de 

descendentes de europeus que se pode falar de um processo acelerado e intensivo de 
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transformaao destes ecossistemas naturais. Esse processo teve seu inicio nas reas de 

"campo", estando inicialmente associado a formaao de grandes fazendas dedicadas a cria o 

de gado. 

Antes mesmo do incio da coloniza9ao oficial da Provncia de Sao Pedro pelos 

portugueses, em 1725, tropeiros paulistas ja transitavam por estas terras, em busca do gado 

xucro que pastava solto no pampa gacho, sobretudo ap6s a destruio das miss6es jesuticas 

pelos bandeirantes paulistas, na primeira metade do s6culo XV1129. 

Vacaria fazia parte de uma rota de transporte de gado que unia Viamo, no Rio Grande 

do Sul,a feira de Sorocaba, em So Paulo. E somente no s6culo X\TIII, no entanto, que as 

自reas de "campo", localizadas no territ6rio gacho, passariam a ser apropriadas por 

fazendeiros, mediante a concessao de sesmarias por parte do governo portugues30. Os 

portugueses, ou descendentes de portugueses, juntamente com os escravos de origem africana, 

empregados nas fazendas, foram, assim, os primeiros colonizadores dessas terras. 

Ainda que a pecu自ria tenha constitudo, historicamente, a principal atividade 

econmica da regio,6 interessante observar que a produ9ao agrcola, destinada ao 

autoconsumo, sempre representou uma atividade importante na economia destas grandes 

propriedades. Como relata Barbosa: 

Sobre a prolifera9乞o dos rebanhos no Novo Mundo e suas rela6es com o processo de "expans谷o biolgica da 
Europa" ver: CROSBY, Alfred. Ecological imperialism. The biological expansion of Europe, 900-1900. 
New York: Cambridge University Press, 1990. 368 p. p.171-194. 

30 Sobre este tema ver: RIJCKERT, Aldomar A. A trajet6ria da terra: ocupa9ao e coloniza9ao do centro-norte 
do Rio Grande do Sul - 1927-193 1. Passo Fundo: Ediupf, 1997. 200 p. p.43-54. 
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Ao lado do quintal e do pomar, todas as fazendas tinham sua lavoura de terra, perto 
de casa. Lavoura fechada com cerca de rachao ou taipa de pedra. Lavrava-se a terra 
com arado puxado a boi, nos meses de agosto e setembro. Adubava-se com esterco 
de gado. Plantava-se milho, feijo, batata, moranga. O quintal era separado da 
lavoura. Plantava-se nele ervilha, feijo-de-vagem, repolho, alface, couve, couve- 
flor, fava, mostarda, batata... O pomar em volta da casa constituia-se de laranjeiras, 
macieiras, ma戸-cravieira (...) bergamota, lima, limao, ameixa preta, ameixa da 
Europa (como entao se chamava), peras de vrias qualidades, pessego, figo, 
marmelo... (BARBOSA, 1978, p. 67) 

Esse mesmo autor menciona, ainda, a existencia de outros sistemas de cultivo, tamb6m 

integrados a economia das fazendas. Um deles, a "lavoura de banhado", resultava do 

aproveitamento de 自  reas alagadias, que eram drenadas e fechadas え  entrada do gado ainda no 

inverno. Na primavera, essas terras eram capinadas com o uso da enxada e destinadas ao 

cultivo de plantas como o milho e a batata doce. Era grande a quantidade de mo-de-obra 

utilizada na implantaao deste sistema, que hoje praticamente no existe mais. 

Quase todos os fazendeiros possuam tambm as chamadas "ro9as de mato", 

preparadas com base no sistema de corte e queimada e situadas naquelas por96es do "campo" 

ocupadas por esp6cies florestais. Plantava-se ali o trigo, a moranga, o feijo, a batata doce e 

outras plantas destinadas ao consumo domstico. Estas ro9as, localizadas no interior das 

fazendas, tinham, no entanto, dimens6es bastante reduzidas, em fun きo, inclusive, da pequena 

quantidade de mato disponivel nas reas onde se localizavam as estancias. Por este motivo, a 

maioria dos fazendeiros possua tamb6m as chamadas "ro9as de serra", situadas, na maior 

parte das vezes, em lugares afastados, cobertos por uma vegetaao florestal 

Para a implanta o destas "ro9as de serra", os estancieiros costumavam requerer a 

posse de reas de mato, que eram demarcadas para seu uso. Estas terras eram destinadas, de 

um modo geral, no ap.enas para a agricultura mas, tambm, para o invernamento do gado. Os 
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recursos existentes em dois ecossistemas distintos, ou seja, a floresta e o "campo", eram assim 

integrados, de forma a atender a s necessidades geradas pelos diferentes sistemas de cria o 

animal existentes nas fazendas: 

Em abril formava-se unia comissao de pe6es, que seguia para a serra conduzindo 
uma tropa de cerca de doze cargueiros, transportando mantimentos e roupas. Iam 
tocando tropas de gado, de cavalos, de porcos, que passavam o inverno na mata de 
serra, onde ficavam ao abrigo do frio e alimentando-se com pinh豆o, naquele tempo, 
muito abundante em qualquer serra. No final da temporada do pinhao os sunos, 
fechados em encerra, estavam bem gordos, aptos para o abate. Eram carneados ali 
mesmo para fabrico de banha, de lingui9a, de charque... Tudo era transportado para 
a fazenda e ali mesmo consumido durante todo o resto do ano. (...) Na primavera 
fazia-se a ro9a de serra. Construia-se um paiol, por vezes uma estrebaria, ao lado. 
Derrubava-se a mata e plantava-se o milho, no raro o feijo. O cereal crescia vi9oso 
e abundante. Colhia-se e guardava-se no paiol e, aos poucos, ia sendo transportado 
para a fazenda em cargueiros. (idem, p. 68・69) 

Parcelas de terra situadas no interior dessas posses, localizadas na serra, eram, muitas 

vezes, destinadas pelo fazendeiro a algum pe乞o que quisesse se tomar aut6nomo. Ao que tudo 

indica, estas reas foram ocupadas tamb6m, historicamente, por escravos fugidos das fazendas 

ou por libertos que ali se instalaram no perodo posterior a aboli o, ocorrida no Brasil em 

1 888'. 

Os distritos de Vacaria que, posteriormente, dariam origem ao municpio de Ipe 

encontram-se, todos eles, localizados em reas de serra, originalmente de posse dos 

fazendeiros. Foi somente a partir de 1899, ou seja, depois da eleva o de Ant6nio Pradoa 

categoria de municpio, que estes grandes proprietrios passaram a vender suas terras aos 

imigrantes italianos, ao pre9o de um pataco a colnia, atraindo, com isso, muitos agricultores 

j estabelecidos em locais como Caxias do Sul, Bento Gonalves e Flores da Cunha (ORTH e 

31 o local onde hoje se localiza a sede do municipio de Ipe era denominado de Formigueiro, devido ao grande 
nbmero de descendentes de africanos que ali viviam. Ver: ORTH e LUCATELLI, op. cit., p.6-7. 
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LUCATELLI, 1986). Com a chegada dos italianos, os posseiros, descendentes de africanos, 

ndios e lusos, foram se retirando destes locais, enquanto se mantinha, nas 自  reas de "campo", 

uma estrutura agr白ria baseada na grande propriedade. 

A coloniza o da Regiao Serrana pelos italianos encontra-se vinculada, 

historicamente, a um amplo fenmeno migrat6rio que, durante o final do s6culo XIX e inicio 

do s6culo XX, foi respons豆vel pelo deslocamento de uma populaao de mais de dez milhes 

de pessoas, que, nesse periodo, abandonam a Europa rumo a diferentes partes do continente 

americano32. 

Muitos s乞o os fatores capazes de explicar as dimens6es assumidas por este 

deslocamento populacional. As transforma6es sociais e tecnol6gicas associadas ao processo 

de industrializa きo, a dissolu9o dos grandes imp6rios absolutistas europeus e a instabilidade 

politica da decorrente, a crescente pressao das elites agrrias sobre os camponeses no 

contexto de uma economia cada vez mais mercantilizada, a expans谷o mundial dos mercados e 

seu impacto sobre as economias regionais do Velho Mundo s乞o alguns dos elementos 

associados a este fenmeno. 

Foge aos objetivos deste trabaiho uma descri o mais detalhada das transforma 6es 

ocorridas no mundo ocidental, em seu ncleo capitalista desenvolvido, neste perodo. Cabe 

lembrar, no entanto, que de 1873 at6 meados dos anos 1890, a economia mundial, 

32 Entre 1861 e 1920 deixaram a Europa cerca de 46 milh6es de pessoas. A Itlia foi um dos paises mais 
afetados por este fen6meno migratrio. Entre 1876 (ano em que se iniciam as estatisticas oficiais relativasa 
emIgra頭o italiana) e 1976, registra-se o expatriamento de 25 milh6es e 800 mii italianos, 52,5% dirigindo-se 
a outros paises europeus, e 44% rumo え  Amrica (mais de 6 milh6es para a Amrica do Norte e cerca de 5 
milh6es para a Amdrica do Sul). Boa parte destes deslocamentos (54% do n丘mero total) ocorreram entre o 
final do s6culo XIX e o inicio da I Guerra Mundial. Ver: BARIATTI, Rita. La inmigraci6n italiana en Costa 
Rica. Revista Acta Academica. Universidad Aut6noma de Centro Am6rica, n. 21, p. 179-193, nov. 1997. 
http://www.uaca.ac.cr/actall997nov/rita.htm.  
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particularmente a europ6ia, viveu um perodo de depress谷o de pre9os e lucros, envolvendo o 

setor industrial, mas, sobretudo, o setor agrcola. Neste contexto, como afirma Hobsbawn 

(1988), a emigra 谷o e a formaao de cooperativas no meio rural, constituram vlvulas de 

escape, capazes de manter a pressao social abaixo do ponto de rebelio ou revolu 乞o33. No 

caso da Italia, somavam-se a esta crise os impactos politicos e militares das lutas pela 

unifica 乞o nacional34. 

As polticas de imigra 豆o e coloniza o destinadas a atrair trabalhadores europeus para 

a Regio Sul do Brasil sao anteriores, no entanto, aos grandes movimentos migrat6rios 

ocorridos no final do s6culo XEX. A forma o de ncleos coloniais, estruturados com base na 

pequena propriedade e no trabalho livre do imigrante europeu, data, no Rio Grande do Sul, de 

meados do s6culo XVIII, com a instala 乞o das primeiras colnias aorianas, entre elas, Porto 

Alegre35. 

Esta primeira tentativa de fortalecimento da pequena e mdia propriedade no Rio 

Grande do Sul, motivada., tamb6m, por objetivos de ordem militar, resultou, no entanto, em 

poucas d6cadas, na crescente desvaloriza o da atividade agrcola frente aos rendimentos 

mais altos passiveis de serem obtidos atravs da pecuria36. 

33 Ver: HOBSBAWN, E. A era do capital, 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. HOBSBAWN, E. A 
era dos imp6rios, 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.57-85. 

34 Sobre este tema ver: FROST, V. M.; MORANZA, C. Imigra戸o italiana no nordeste do Rio Grande do 
Sul: processos de forma戸o e evolu きo de uma comunidade italoーbrasileira. Caxias do Sul: Editora 
Movimento, 1975.. p. 11-14.; MANFR)I, O. Imigraao e nacionalismo. In: DAL B6 et ai. Anais do 
Simpsio Internacional sobre Imigra恒o Italiana e LX Frum de Estudos i talo-Brasileiros. Caxias do 
Sul, 24 a 27 de abril de 1996. Caxias do Sul: EDUCS, 1999. SOOp. p. 44-54. 

35 Para um breve resumo sobre a coloniza9ao a9oriana no Rio Grande do Sul, particularmente o caso de Porto 
Alegre ver: SINGER, Paul. Desenvolvimento econ6mico e evolu o urbana. Sao Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1977. p. 147-154. 

36 Para uma descri9乞o mais detalhada deste processo ver: SILVA, E. M. da. Liga96es externas da economia 
gaムcha (1736-1890). In: DACANAL, H. e GONZAGA, S. (org.) RS: economia e politica. Porto Alegre: 
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A partir de 1824, com a ocupa9ao da Encosta Inferior do Nordeste, sobretudo o vale 

dos rios Ca, Taquari e Sinos, pelos imigrantes alemes37, inicia-se um novo ciclo de 

colonizaao baseado na agricultura e na pequena propriedade. 

As terras ocupadas pelos alemes e, posteriormente, pelos imigrantes italianos, eram, 

no geral, "terras de mato", inadequadas para o desenvolvimento da pecu台ria nos moldes em 

que esta era praticada na poca. Foi justamente nestas 自  reas marginais, abandonadas pelos 

grandes proprietdrios de terra, que o governo imperial procurou fomentar o surgimento um 

outro tipo de estrutura flindiria. 

Essa nova forma de povoamento estava associada a um amplo conjunto de objetivos. 

O primeiro deles envolvia, antes de mais nada, a defesa do territ6rio, constantemente 

ameaado, no apenas pelos conflitos com os pases vizinhos da Bacia do Prata, mas, 

tamb6m, pelo avano de posseiros sobre terras devolutas. Esse processo se tornou ainda mais 

intenso no perodo que vai de 1822, com a promulga o da lei que extinguiu a concess乞o de 

sesmarias38 pelo governo imperial, at6 1850, data de publicaao da Lei de Terras39. Durante 

estes anos o acesso a terra no Brasil no esteve regulamentado por um formato juridico 

definido, o que favorecia, sem d丘vida, a a o dos posseiros. 

Mercado Aberto, 1979. 424 p. p. 60-64.; SINGER, op. cit. p. 147-154; KLIEMANN, L. H. S. RS: terra e 
poder - histria da questo agrria. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. p.17-20. 

37 Sobre a coloniza9ao alem豆  no Rio Grande do Sul ver: ROCHE, Jean. A coloniza9五o alem哀  e o Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: Editora Globo, 1969. Volumes I e II. 806 p. 

38 Ver: KLIEMANN, op. cit., p. iS. Para uma reconstitui9谷o histrica dos processos de ocupa弾o e coloniza o 
no centro-norte do Rio Grande do Sul neste periodo ver: RUCKERT, A. A. A trajetria da terra: ocupa車o 
e coloniza9きo do centro-norte do Rio Grande do Sul: 1827-1931. Passo Fundo: EDIUPF, 1997. 

39 A Lei de Terras, publicada em 1850, representou um marco na histria agrria brasileira. A terra, at6 ento 
simbolo de status social, tornou-se, a partir de sua promulga9ao, um objeto de compra e venda. Juntamente 
com a lei, foi criada, tamb 6m, a Reparti9谷o Geral das Terras, que passou a administrar os processos de 
legaliza戸o, venda de terras e forma9谷o de col6nias. Uma srie de media96es separariam, no entanto, a 
promulga9ao da lei de sua implanta9ao nos diferentes contextos regionais. Ver: GIRON, L. S. A imigraao 
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As polticas de colonizaao atendiam tamb6m a necessidade de fomentar urna 

agricultura capaz de abastecer o mercado interno com generos alimentcios, configurando, na 

visao dos imigracionistas, urna alternativa de desenvolvimento econmico para a regio, em 

um contexto marcado pela desintegraao da ordem escravocrata. 

Para o governo imperial, tratava-se, ainda, de criar urna base de sustenta 乞o politica e 

social alternativa ao poder local dos estancieiros que, em diferentes momentos da hist6ria, 

haviam desafiado as elites do centro do pais40. A colonizaao baseada na pequena propriedade 

deveria servir, tamb6m, como um exemplo de coloniza o bem sucedida, capaz de atrair 

imigrantes europeus para a regio cafeeira de Sao Paulo. 

No caso especffico do Rio Grande do Sul, no se tratava, no entanto, de substituir a 

mao-de-obra escrava, que movia a economia das charqueadas e das fazendas de cria o de 

gado, pelo trabalho do imigrante. Buscava-se, sim, a cria o de uma "nova economia", 

baseada em um mercado de mo-de-obra integrado por trabalhadores livres, na crescente 

circula o de capitais, na implanta 乞o de novas ind丘strias e em uma percep9ao renovada 

acerca do significado do trabalho41. Tratava-se, igualmente, de garantir a preponderncia 

italiana no RS: fatores determinantes. In: DACANAL, FL e GONZAGA, S. (org.) RS: imigra戸o e 
coloniza戸o. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980. p. 47-66; KLIEMANN, op. cit. 

40 A economia gacha constituiu, historicamente, uma economia subordinada a s necessidades do setor 
agroexportador, dedicada ao fornecimento do charque e do gado vacum s popula6es do centro do pais. Os 
conflitos entre as elites gachas e os representantes dos setores agroexportadores radicados em outras regi6es 
do Brasil foram freqientes ao longo da histria. Para alguns autores, a instala 乞o das colnias italianas, na 
Regi豆o Serrana, atendia, tambm, a necessidade de criar uma separaao geogrdfica entre os gachos da 
Campanha e os fazendeiros dos Campos de Cima da Serra, dificultando sua articula9乞o poltica e militar. 
Essa necessidade teria se tomado mais sentida depois da Revolu弾o Farroupilha. Ver: GIRON, L. S. A 
imigra弾o italiana no RS: fatores determinantes. In: DACANAL, H. e GONZAGA, S. (org.) RS: imigra戸o 
e coloniza戸o. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980. p. 47-66. p.58-61. 

41 Esta vis乞o era veiculada muito mais por abolicionistas e representantes do governo provincial que pelos 
pr6prios fazendeiros que se filiavam muito mais a id6ia de uma emancipa弾o gradual da mao-de-obra 
escrava. Ver: CARDOSO, F. H. Capitalismo e escravid云o no Brasil Meridional: o negro na sociedade 
escravocrata do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 303 p. p. 188-2 12. 
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6tnica do elemento branco, em urna sociedade que, em 1820, segundo o relato de Saint- 

Hilaire, possuia uma popula o de 32.000 brancos, 5.399 homens de cor livres, 20.611 

homens de cor escravizados e 8.655 i ndios (GIRON, 1980). 

A empresa colonizadora iria mobilizar tambm os interesses de diferentes tipos de 

empreendedores envolvidos no recrutamento e transporte dos imigrantes, no processo de 

instala o das colnias e, posteriormente, na comercializa o de produtos manufaturados que 

passaram a ser consumidos nestes novos ncleos de povoamento. 

Com a chegada dos italianos e sua instalaao nos lotes, as "terras de mato" da Regio 

Serrana passariam a se integrar, de uma forma mais direta, a unia extensa rede de conexes 

que, ja naquele periodo, cobriam as mais remotas reas do globo, tomando possivel um fluxo 

constante de capitais, mat6rias primas, produtos industrializados e pessoas, entre o ncleo 

capitalista desenvolvido e o mundo no-desenvolvido (HOBSBAWN, 1988). 

A capacidade dessas redes de agir a longa dist含ncia, garantindo sua presen9a nos mais 

diferentes contextos locais, dependia, no entanto, de um amplo conjunto de media6es 

econmicas, sociais, ecol6gicas e culturais. O processo de implanta9ao das col6nias envolveu, 

neste sentido, a cria 谷o de todo um aparato juridico e administrativo, que visava garantir o 

controle n豆o apenas sobre a terra, na forma objeto de apropriaao privada, mas tamb6m sobre 

os seres humanos, como trabalhadores e consumidores. 

E a partir deste enquadramento poltico-institucional, assegurado, de um lado, pela 

legislaao fundiria do pas, e, de outro, por toda uma poltica de imigra o e colonizaao, 

que irao se constituir, em diferentes partes do Sul do Brasil, unidades de produ9o agrcola 

organizadas com base no trabalho familiar dos imigrantes europeus. 
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A agricultura que surge nesse processo,6 a agricultura de uma popula9ao "posta na 

terra pelo capital",6 a agricultura de uma popula 谷o migrante que, uma vez estabelecida no 

Brasil, viu as gera6es seguintes partirem rumo a novas reas de coloniza 乞o, deixando para 

trs, na grande maioria das vezes, um solo empobrecido. 

Os imigrantes europeus, embora tenham se tornado proprietrios de terra, atravs de 

um processo de coloniza o que expropriou ndios, brancos pobres e descendentes de 

africanos de suas posses, acabaram se transformando, em muitos casos, em parte de um novo 

ciclo de exclus谷o. Nas palavras de Martins: 

...foi o pr6prio capital que, com a crise do trabalho escravo, instituiu a apropria9豆o 
camponesa da terra (...) Por essa razao, o nosso campons no6 um enraizado. Ao 
contrrio, o campons brasileiro 6 desenraizado,6 migrante,6 itinerante. A histria 
dos camponeses posseiros 6 uma hist6ria de perambula弾o. A histria dos 
camponeses do sul 6 uma histria de migra96es. H cem anos foram trazidos da 
Europa para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, S豆o Paulo, Esprito Santo. 
H pouco mais de trinta anos deslocaram-se para as regies novas do Parana. Tanto 
o deslocamento do posseiro quanto o deslocamento do pequeno propriet貞rio so 
determinados fundamentalmente pelo avan9o do capital sobre a terra. (MARTINS, 
1983, p. 17) 

O desenraizamento vivido por esta popula o pode ser interpretado, tamb6m, em um 

sentido ecolgico. Os colonos italianos foram assentados em uma regio cujos ecossistemas 

naturais eram distintos dos existentes na Europa e se viram obrigados a reconstruir, neste 

novo cenrio, toda uma cultura agrcola a qual, em muitos casos, tiveram de abandonar, 

migrando para o Norte do pas ou para o meio urbano. 

Os componentes de inclusao social presentes neste movimento de constituio de um 

setor agricola baseado na "pequena propriedade familiar" no Sul do Brasil, e que representou, 

sem d立vida, um fator de democratiza o da propriedade da terra em uma sociedade dominada 
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pelas elites agrrias, no devem obscurecer, portanto, as diferentes formas de exclusao 

vivenciadas historicamente por estes agricultores. A degrada o das bases biolgicas de 

sustenta9谷o da atividade agricola nessas unidades produtivas familiares, a desestruturaao das 

formas de sociabilidade existentes nas comunidades rurais, bem como a crescente 

subordina o do trabalho dos agricultores aos ciclos de valorizaao do capital sao alguns 

indicadores de que mesmo aquelas famifias que conseguiram permanecer na terra, estao ainda 

distantes de muitos sonhos que alimentaram a travessia do Oceano Atlntico feita por seus 

antepassados. 

As formula6es modernas do mito do imigrante, ao celebrarem o ethos do trabalho e o 

espfrito empreendedor dos descendentes de italianos enquanto simbolos tnicos, falam no 

deste desenraizamento, mas sim de uma trajet6ria de ascensao social, no decorrer da qual 

agricultores pobres, atravs de seu pr6prio esfor9o, puderam se tornar comerciantes e 

industriais bem sucedidos, participando, de forma expressiva, da economia regional e 

nacional. Esta narrativa tem suas razes no processo de moderniza o vivido pela Regio 

Serrana nos anos 70 e em todo um movimento de resgate e valorizaao da cultura italiana que 

constitui, a partir deste perodo, nos centros urbanos, vinculando-se a s reas rurais atravs de 

diferentes centros educacionais e culturais42. 

A hist6ria destes comerciantes e industriais "de sucesso't, no 6 , no entanto, 

representativa da trajet6ria da grande maioria dos descendentes de italianos for9ados a migrar 

cada vez mais para o Norte, acompanhando a ampliaao da fronteira agrcola, ou a 

42 Sobre este tema ver: MOCELLIN, M. C. Mito e memria: relatos acerca ds origens familiares entre 
descendentes de italianos. In: . In: DAL B6 et ai. Anais do Simpsio Internacional sobre Imigra恒o 
Italiana e LX Frum de Estudos i talo-Brasileiros. Caxias do Sul, 24 a 27 de abril de 1996. Caxias do Sul: 
EDUCS, 1999. 500p. p. 2 17-227. 
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permanecer na chamada Colnia Velha, experienciando diferentes formas de domina o 

poltica, econmica e cultural, no meio rural. 

Muitos agricultores puderam,6 verdade, inserir-se com relativo sucesso no meio 

urbano, alguns poucos como empres自rios, a grande maioria como trabalhadores, movimento 

este que foi favorecido, nas 丘  ltimas d6cadas, pelo surto de industrializaao vivido pela regi谷o. 

Mas, por trs da t谷o decantada prosperidade da Colnia Velha Italiana, existe toda uma 

trajet6ria de migraao para outras reas coloniais, de abandono da condi9o de agricultor, e de 

subordina o do trabalho humano e da terra, a modos de organizaao onde o 

empreendedorismo dos italianos e sua disposio de fazer a Amrica, nem sempre foram 

suficientes para garantir unia mobilidade social ascendente. Estes elementos hist6ricos 

tornam-se mais evidentes, quando a leitura do processo de desenvolvimento da regio 6 feita, 

no a partir da indstria ou do comrcio, mas da atividade agricola e do rural. 

4.5 A AGRICULTURA COLONIAL 

O processo de ocupaao das "terras de mato" da Regiao Serrana, pelos imigrantes, 

obedecia a um traado previamente estabelecido por parte dos agentes respons dveis pela 

implantaao dos ncleos de coloniza o, no geral engenheiros e agrimensores a servio do 

governo brasileiro43. 

43 Ao longo do sculo XIX, a instala9o e administra きo dos ncleos coloniais esteve a cargo ora do governo 
central (Imperial ou Republicano), ora do governo gacho (Provincial ou Estadual), ora de companhias 
privadas contratadas para este fim. A implantaao da Colnia de Antnio Prado ocorreu em um periodo de 
instabilidade poltica, em fun9ao da proclama9ao da Rep6blica e da Revolu弾o Federalista de 1993. Isto no 
parece ter prejudicado, no entanto, nem o ritmo das obras, nem a chegada dos colonos e sua distribui恒o nas 
diferentes parcelas de terra. Do ponto de vista administrativo, a Inspetoria de Terras e Coloniza車o, 
juntamente com as Comisses de Terras e Coloniza 哀o, subordinadas ao governo central, assumiram, ao que 
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As colnias italianas foram, na grande maioria dos casos, divididas em lguas 

quadradas, linhas e travess6es. Estas divis6es eram feitas, segundo Herdia (1997) a partir de 

informa6es gerais contidas nos mapas, e praticamente no respeitavam nenhum crit6rio de 

natureza agronmica ou ecol6gica. 

Cada lgua era formada por um quadriltero de 5.500 metros de lado, dividido no 

sentido longitudinal por e議radas chamadas de travess6es. Esse traado, dispo就o ao longo dos 

meridianos, formava um ngulo reto com um outro conjunto de linhas, estabelecidas no 

sentido horizontal. No enlrecruzamento dessas diferentes coordenadas, eram demarcados os 

lotes (GIRON, 1980). 

A dimenso das parcelas parece ter variado bastante, de acordo com o tempo e o lugar, 

e, ainda que a Lei Provincial n 304, publicada em 1854, tivesse estabelecido que os lotes 

coloniais deveriam ter uma 自  rea equivalente a 48 ha, esta no parece ter sido uma regra 

seguida em todos os locais. 

A literatura referente え  hist6ria de Ant6nio Prado menciona lotes de aproximadamente 

30 ha, ou seja, com "302.500 metros quadrados, 275 metros de altura por 1.100 metros de 

base" (BARBOSA, 1980, p. 16.). E possivel, no entanto, que nem todas as parcelas tivessem 

essas dimens6es. Para o caso de Ip6, no se tem uma informaao segura acerca da rea 

original das propriedades. Parece lgico pensar que tenham sido demarcadas por engenheiros 

tudo indica, a coordena頭o dos trabalhos. Ver: BARBOSA, 1980, op.cit., p.18-23.; ROCHE, J., op.cit., p. 
109-141.b 

Segundo Azevedo, os colonos italianos compraram lotes cuja rea variava entre lo e70 ha, a maior parte 
deles possuindo de 10 e 30 ha. Ver: AZEVEDO, Thales. Italianos e ga血chos: os anos pioneiros da 
Coloniza9ao Italiana no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: A Na9豆o I Instituto Estadual do Livro, 1975. p.265. 
Ver tambdm: TAVARES DOS SANTOS, J. V. Colonos do vinho: estudo sobre a subordina9ao do trabalho 
campons ao capital. Sao Paulo: Hucitec, 1984: p.l'l-l8; GIRON, op. cit., p. 61-64. 
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e agrimensores, eventualmente contratados pelos prprios fazendeiros responsaveis pela 

venda das terras, seguindo o modelo j consolidado em outras colnias. 

As condi6es de inserao dos imigrantes neste novo ambiente no eram pautadas, no 

entanto, unicamente, pelas formas de organizaao do espao estabelecidas nos mapas 

desenhados pelos t6cnicos da administraao colonial45. O acesso a terra implicava tambm na 

ades乞o a todo um conjunto de normas envolvendo o pagamento das parcelas e a garantia de 

sua efetiva ocupa 豆o pelo colono e sua familia. O Conde Pietro Antonelli, Ministro Real no 

Rio de Janeiro, em seu relat6rio s autoridades italianas, elaborado a partir de uma visita 

realizada em 1889 s colnias gachas, reproduziu, praticamente na ntegra, o termo de 

concessao provis6ria dos lotes, tal como era firmado entre os colonos e o governo brasileiro: 

1. Recebendo o comprador o lote medido e desmarcado na frente e nos fundos, deve 
cuidar da conservaao dos marcos, evitando que sejam transladados e substituindo- 
os por outros no caso de virem a ser destruidos pelo fogo ou por outros acidentes (...) 
2. Dois meses ap6s a assinatura do presente deve encontrar-se derrubada e plantada 
pelo menos uma rea de mil braas quadradas, e construida uma habita9吾o 
permanente do colono e de sua familia, uma casa de tamanho nao inferior a cem 
palmos quadrados. A n谷o observncia desta obriga弾o importard na perda dos 
melhoramentos que o colono tenha feito, bem como das quotas que tenha pago, 
podendo o diretor da col6nia vender a outrem o mesmo lote, salvo por6m casos de 
for9a maior e de doen9a prolongada e comprovada (...) 3. 0 comprador obter o 
titulo definitivo de proprietrios do lote designado depois de haver pago por inteiro o 
pre9o combinado, saldado quanto deve a na弾o, e provado que ele ou pessoa de sua 
confian9a morou no mesmo lote e o cultivou efetivamente por um ano. (Antonelli, 
1983, p. 20-23) 

O recebimento do ttulo definitivo de propriedade da terra dependia da quitaao 

integral das dividas contradas pelos colonos com a administra 谷o phblica, que incluam no 

'5 Epis6dios envolvendo rea9es por parte dos imigrantes s condi96es impostas pelos rgaos responsdveis pela 
coloniza9乞o nao parecem ter sido t乞o raros na histria das col6nias, ainda que nao possam ser contabilizados 
enquanto nenhum tipo de a9乞o organizada. Atritos com fiscais e pedidos de deslocamento de imigrantes para 
outros locais sao mencionados, por exemplo, por Barbosa, em seu estudo acerca do processo de estrutura弾o 
da col6nia de Ant6nio Prado feito atrav6s dos arquivos das Comiss6es de Terras e Coloniza9乞o. Ver: 
BARROSA, 1980, op.cit.. 
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apenas o valor correspondente ao pagamento da terra, mas tambm despesas relacionadas com 

alimentaao, sementes e instrumentos agricolas, que eram fornecidos s famlias de modo a 

viabilizar sua efetiva instala o em seus lotes. 

Os servios prestados pelos imigrantes na abertura de estradas e picadas, na 

constru9乞o de pontes e na instalaao de barrac6es para o alojamento de novos colonos 

representaram um instrumento importante no pagamento da divida colonial. Os d6bitos 

contrados foram, ao que tudo indica, saldados pela grande maioria das famlias; a avalia o 

de que o pre9o dos lotes era extremamente acessivel se comparado ao pre9o da terra na 

Europa, parece ser consensual entre os autores consultados. Em alguns casos excepcionais, 

colonos que no tiveram condi96es de quitar sua divida no prazo de cinco anos, foram isentos 

deste pagamento. Na grande maioria dos casos, no entanto, os devedores tiveram seus bens 

leiloados em hasta publica (GIRON, 1980). 

O abandono dos colonos pelas autoridades e seu isolamento no meio da mata tem sido 

um tema recorrente na literatura relativa a coloniza 乞o alem e italiana no Brasil46. Nao 

desconsiderando aqui todas as dificuldades que devem ter sido enfrentadas por esta 

populaao, sobretudo no perodo inicial de instalaao das colnias,6 importante refor9ar o 

fato de que esta sensaao de abandono ou isolamento vivenciada pelos imigrantes, era fruto, 

em grande parte, da compara o entre o modo de vida na Europa e a situa9ao encontrada no 

Brasil. 

No caso dos italianos, a grande maioria dos emigrados era proveniente da Italia 

Para uma analise critica desta literatura ver: CORADINI, O. L. Representa96es sociais e conflitos nas 
politicas de sa血de e previdencia social rural. Rio de Janeiro: UFRJ, 1988. Tese (Doutorado em 
Antropologia Social) - Programa de P6s-Gradua9ao em Antropologia Social do Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988. P. 10 1-149. 
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Setentrional, particularmente das regi6es ao norte do Rio P6 como o Veneto, a Lombardia, o 

Trentino Alto E gide (Tirol) e Friuli-Vencia Jlia (Frosi e Moranza, 1975). Em que pese a 

diversidade social e ecolgica existente nestas regies,6 possvel dizer, de uma forma 

genrica, que os colonos instalados nos ncleos coloniais na Regio Serrana eram origin自rios 

de 白  reas densamente povoadas47 e cultivavam parcelas de terra cuja extenso era 

significativamente menor do que as glebas de 30 ha que lhes foram designadas nas colnias48 

Sua forma de organiza9ao predominante, a comunidade alde, com moradias concentradas em 

um pequeno ncleo de povoamento, era bastante diferente da distribuiao "em fileiras", que 

caracterizou a coloniza o europ6ia no Rio Grande do Sul, e onde o contato com os vizinhos 

s6 era possivel atravs de linhas e picadas. 

' 
E preciso ter presente, no entanto, que a distncia que separava os lotes coloniais 

dispostos ao longo de uma mesma estrada era de aproximadamente 300 metros, podendo, 

portanto, ser percorrida a p6. Alm disso, como afirma Maestri: 

...os emigrantes jamais desbravaram, isolados, as matas gachas. Desde o incio, o 
sistema de ocupa声o da Encosta Superior da Serra baseou-se no sistema de glebas 
coloniais continuas. A nao ser nos primeirissimos momentos da funda頭o das 
col6nias, atravs das linhas e das sedes coloniais, os rec6m-chegados inseriam-se em 
uma rede administrativa e comercial bastante atuante e complexa. Se assim no 
fosse, nao estariam capacitados para pagar a divida colonial. (MAESTRI, 1999, p 
204) 

Como foi visto anteriormente, os colonos assumiam com as autoridades brasileiras o 

47 Pelo menos, mais densamente povoadas do que a Regi乞o Serrana neste periodo 

48 Dados atuais referentes a concentra9ao demogr自fica e え  estrutura fundiria atual da Regiao do Vneto, de 
onde provm uma parcela significativa dos imigrantes italianos que vieram para o Sul do Brasil, podem ser 
usados aqui, ainda que de forma indireta, enquanto um parmetro de compara9谷o. Na d6cada de 90 a 
densidade demogrfica desta regi乞o da Itdlia atingia 243 hab.fkm2. A rea m6dia das unidades de produ 乞o 
agricola (superficie agricola total) era de apenas 5,92 ha (dados de 1996). Ver: REGIONE DEL VENETO, 
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compromisso de iniciar, no periodo imediatamente posterior a sua chegada, o desmatamento 

de sua gleba e a construao de pelo menos uma casa. Principiava, assim, a retirada da 

cobertura florestal nativa, e sua substituio por um mosaico de reas manejadas de diferentes 

maneiras pelos agricultores. 

Como aponta Maestri (1999), a presena das redes de comrcio bem como a 

subordinaao a estruturas polticas e administrativas supra-regionais fizeram parte da vida das 

colnias desde sua origem, influenciando, nos mais diferentes niveis, os processos de 

formaao e transforma 乞o do agroecossistema. Esse ir se organizar tendo como c6lula bsica 

a unidade produtiva familiar, cuja referncia espacial mais concreta 6 , justamente, o lote 

cob血誠．  

As formas de articula o entre processos ecolgicos e processos sociais, em nvel das 

unidades de produao agricola, variaram ao longo do tempo. Estes ordenamentos nunca foram 

definidos de uma forma completamente aut6noma, nem constitufram, historicamente, um 

mero reflexo de condicionantes externos. Emergem historicamente, como resultado, sempre 

provis6rio, de um trabalho de coordena 乞o entre diferentes domnios, incluindo a a famlia, 

os mercados, as agencias governamentais e os condicionantes biolgicos envolvidos na 

atividade agrcola49. 

GIUNTA REGIONALE. Piano di Sviluppo Rurale. Service Group Dai Ferro S.rl. www.sgdalferro. 
comlagricolturalpsr.veneto.htm. 

Sobre o processo de trabalho na agricultura enquanto resultado da coordena戸o entre diferentes domnios ver: 
VAN DER PLOEG, J.D. El proceso de trabajo agricola y Ia mercantilizacion. In: GUZMAN, E. S. Ecologia, 
campesinado y historia. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1992. p. 153-195. 0 autor se refere, 
principalmente, aos diferentes campos de atividade social e econ6mica, nos quais se encontram imersos os 
agricultores, incluindo ai: (i) o dominio da produ声o; (ii) o dominio da reprodu車o; (iii) o domnio das 
rela96es econ6micas e institucionais; (iv) o dominio da familia e da comunidade local. Entende-se aqui que 
este conceito pode ser estendido de forma a abarcar, tamb6m, os processos biol6gicos subjacentes え  atividade 
agricola. Estes, ao mesmo tempo em que sao objeto de interven弾o por parte dos agricultores, tamb6m 
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E dificil estabelecer, com preciso, uma periodiza o capaz de abarcar as mltiplas 

trajet6rias percorridcs pelas unidades produtivas familiares em seus distintos processos de 

organiza o e transformaao ao longo do tempo. Neste sentido, a descriao que segue, 

relativa aos arranjos sociais e ecol6gicos que foram se estabelecendo, historicamente, em 

nivel das unidades produtivas, no deve ser vista como um modelo capaz de representar o 

desenvolvimento da agricultura colonial em sua heterogeneidade. Trata-se, antes de mais 

nada, de um recurso analitico, que visa apreender alguns parmetros gerais que caracterizaram 

as formas apresentadas pela agricultura familiar na regio estudada, em suas diferentes fases. 

Tendo em vista a abordagem proposta por este trabalho, que tem como foco a 

vinculaao existente entre as formas de manejo das unidades produtivas familiares e sua 

conexo com as diferentes redes sociot6cnicas que se estruturam historicamente na regio, 

optou-se por dividir a hist6ria da agricultura colonial na Regio Serrana a partir da seguinte 

periodizaao50: 

(D 	Fase l (1886-90 a l930): agricultura de corte e queimada com 

intervm, ainda que de uma forma n乞o intencional, sobre a organiza9o do processo de trabalho na 
agricultura, em sua produ 乞o e reprodu戸o. Na prtica, cada um dos domnios anteriormente mencionados, 
mobiliza tanto componentes sociais como componentes de natureza biolgica e ecolgica. 

A periodiza9言o aqui apresentada foi influenciada por diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no 
contexto da Regiao Colonial Italiana. Cabe mencionar aqui, por um lado, o trabalho elaborado por Buisson 
acerca da trajetria dos sistemas produtivos existentes no distrito de Pinto Bandeira, municpio Bento 
Gon9alves, Microrregiao de Caxias do Sul, por outro, o estudo realizado por Tavares dos Santos, intitulado 
Colonos do vinho, onde 6 possivel encontrar uma andlise bastante detalhada do processo de subordinaao do 
trabalho campons ao capital no contexto de um bairro rural, a "fra戸o S谷o Pedro", localizado tambm no 
municpio de Bento Gon9alves. Estas pesquisas, embora tomem enquanto unidade emprica de investiga9o 
realidades geograficamente circunscritas (situando-se ao nivel de distrito ou de comunidade), conseguem 
apreender algumas dinamicas importantes no que diz respeito a transformaao dos agroecossistemas 
regionais, produzindo uma andlise que, com os necessrios ajustes, pode ser transposta para o caso dos 
municpios de Ipe e Antnio Prado. Ver: BUISSON, Veronique. Etude d'une micro-region agricole au Rio 
Grande do Sul (Bresil): le district de Pinto Bandeira. Paris: INRA, 1990. 105 f. Travail prsent pour 
l'obtention du Dipl6me d'lng6nieur Agronome de l'Institut National Agronomique, Sp6cialisation en 
Developpement Agricole, Institut National Agronomique Paris-Grignon, 1990; lAVARES DOS SANTOS, 
J. V., op. cit. 
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comercializaぐdo de excedentes atravおde redes sociotcnたas com baixo nんei 

de especializaぐ o. 

Este periodo corresponde a etapa inicial de desenvolvimento da agricultura colonial 

Os colonos, instalados em seus lotes, desenvolvem urna agricultura de corte e queimada, ou 

"de ro9a", removendo, progressivamente, a cobertura vegetal original existente nestas 

parcelas. A fertilidade do solo 6 garantida atravs da regenera o das reas desmatadas e, em 

urna escala bem mais reduzida, pela aduba 乞o org含nica fornecida pelos diferentes sistemas de 

cria9ao animal. As fontes de energia que movem estes sistemas agrcolas sao, 

fundamentalmente, o trabalho humano e, em menor escala, o trabalho dos animais de tra o 

N豆o se trata, aqui, de uma agricultura de subsistencia, sendo comum, j自  nesta fase, a 

remessa de excedentes para o mercado51. Inexiste, no entanto, uma separa 乞o rgida entre a 

produ9o para o consumo e a produ9谷o para o mercado. As redes sociot6cnicas atravs das 

quais os produtos coloniais circulam sao fracamente especializadas, chegando a funcionar, em 

seu perodo inicial, a base de escambo. Os comerciantes, muitos deles tamb6m agricultores, 

trabalham com urna pauta bastante diversificada de produtos, envolvendo-se muito mais no 

intercambio das mercadorias do que no processamento da produ きo, que6 feito, em grande 

medida, no espao cbs unidades produtivas. 

(lD 	Fase 2 (1930-1960): agricultura de corte e queimada desenvolvida em d reas 

crescentemente desfiorestadas, com comercializaぐdo de excedentes atravs de 

redes sociotcnjcas-tcnjcas dotadas de um maior nんei de e罪 eczaルaぐdo 

5' Para uma criticaa visao da agricultura colonial como uma agricultura de subsistencia, ver: lAVARES DOS 
SANTOS, op.cit., p. 73.. 
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Esta etapa do desenvolvimento da agricultura da regio caracteriza-se pela remo9o 

quase que integral da cobertura florestal original e sua substitui9o por pastagens, lavouras 

anuais ou perdles, ou por reas em pousio, ocupadas por uma vegeta o secundria. Mant6m- 

se a prtica de uma agricultura de corte e queimada, mas os periodos de rotaao se tornam 

cada vez mais curtos e a fertilidade do solo declina em diversas reas, gerando uma s6rie de 

problemas ambientais. Os agricultores dedicam-se de uma forma mais intensa a produ o 

agrcola, secundarizando algumas modalidades de artesanato, que passam a ser desenvolvidas 

em escala industrial, muitas vezes por comerciantes transformados em empres言rios. O trigo e 

o vinho estruturam-se enquanto linhas de produ9ao importantes, organizadas atravs de redes 

crescentemente especializadas, ocupando reas cada vez maiores no nvel das unidades 

produtivas. O vinho destinado a comercializa 乞o deixa de ser fabricado pelas famlias, 

passando a ser processado atravs de todo um circuito de cantinas e cooperativas. O abate de 

sunos destinados a venda tamb6m passa a ser feito, cada vez mais, em frigorificos. Os niveis 

de dependencia dos agricultores no que diz respeito ao mercado de insumos s豆o, no entanto, 

bastante reduzidos, e o processo de trabalho agrcola ainda 6 movido pela energia proveniente 

do trabalho humano e dos animais de tra o. Na esfera da comercializa 谷o verifica-se, no 

entanto, o uso crescente do transporte ferrovi自rio (energia a vapor) e, posteriormente, no 

transporte rodovirio (combust iveis fsseis). 

(iii) Fase 3 (1960-at6 o presente): disseminaぐdo do pacote tecnolgico da 

Revolu戸o 陀rde com apropriaぐdo descontnua e fragmentada de diferentes 

processos soc忽む e ecolgicos situados ao nんei das unidades Produtivas 

ノamiliares por redes sociotcnicas organizadas a partir de uma lgica 

baseada, geralmente, em produtos ou linhas de produぐdo especヂcas. 
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Este terceiro momento da hist6ria da agricultura colonial da Regio Serrana 

corresponde a modernizaao conservadora, inserindo-se, portanto, em um movimento muito 

mais amplo de substituio de processos produtivos baseados em fontes renovveis de 

energia, de origem biolgica, por tecnologias direta ou indiretamente dependentes do uso de 

combust iveis fsseis, no renovveis. Esta mudana da matriz energ6tica 6 apenas uma das 

faces de um movimento mais geral de externaliza o e mercantiliza 乞o da agricultura, que 

atinge: (i) as diferentes etapas do processo de produ9o agricola, que passam a se desenvolver 

para al6m dos limites da unidade produtiva, da comunidade ou da regio, tomando-se 

dependentes, para sua realiza9o, da vinculaao a redes sociot6cnicas organizadas em uma 

escala infinitamente mais ampla; (ii) a reprodu9ao das condi6es fisicas, qumicas e 

biolgicas necessrias ao desenvolvimento da atividade agrcola, em um arranjo no qual 

materiais genticos, nutrientes e fontes de energia passam a ser adquiridos no mercado; (iii) as 

formas de cognoscividade52 produzidas no contexto da atividade agrcola, crescentemente 

dominadas por formas de racionalidade t6cnico-cientffica, informadas, na grande maioria dos 

casos, por abordagens reducionistas e dualistas das rela6es homem-natureza53. 

52 Utiliza-se aqui a express豆o cognoscividade, tambm empregada por Giddens, 良  medida que ela permite 
apreender o simb6lico, nao enquanto uma instancia aut6noma, estruturada ou estruturadora da vida social, 
mas, sim, enquanto parte um processo recursivo de significa弾o de prticas sociais. Nas palavras do autor: "E 
a forma especificamente reflexiva da cognoscividade dos agentes humanos que est mais profundamente 
envolvida na ordena きo recursiva das prticas sociais. A continuidade de prticas presume reflexividade, mas 
esta, por sua vez, s6 6 possivel devido a continuidade das prticas, que as tornam nitidamente 'as mesmas' 
atravs do espa9o e do tempo. Logo a 'reflexividade' deve ser entendida n乞o meramente enquanto 
'autoconsciencia' mas como o carter monitorado do fluxo contnuo da vida social" Avalia-se que este tipo 
de abordagem representa uma contribui弾o importante no estudo da mudan9a tecnol6gica na agricultura, え  
medida que permite perceber os paradigmas cientificos e tecnolgicos enquanto um processo cognitivo 
fortemente enraizado nas prticas sociais, e n豆o enquanto um sistema apriorstico de ordenamento da 
realidade. Ver: GIDDENS, Anthony. A constitui戸o da sociedade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989. p.2. 

53 Sobre a representa弾o das plantas enquanto uma m自quina quimica e mercadoria ver: ALMEIDA Jr., A. R. A 
planta desfigurada: critica das representa96es da planta como maquina quimica e como mercadoria. So 
Paulo: USP, 1995・  Tese de doutoramento apresentada ao Departamento de Sociologia da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e 
CienciasHumanas, 1995. 172f. 
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Esse conjunto de transforma6es tem sido freqentemente associado pela literatura 

existente no campo das cincias agrrias a fenmenos como: (i) a elevaao da produtividade 

agrcola; (ii) a intensifica o dos vnculos agricultura / industria; (iii) a crescente 

subordina o dos processos de produao agrcola aos circuitos mercantis; (iv) a 

homogeneiza o da paisagem agricola; (v) o e xodo rural54. O que parece rico, do ponto de 

vista deste trabalho,6 justamente poder perceber, na hist6ria da Regiao Serrana, o carter 

multifacetado e frequentemente descontinuo assumido por essas transforma 6es. 

Nos anos 60, com a difus5o do calcrio e dos adubos quimicos, tornar-se-a possivel a 

expans谷o da atividade agrcola para terras cidas ou cuja fertilidade havia sido esgotada na 

fase anterior. A agricultura de corte e queimada, tamb6m chamada de agricultura de ro9a, 

altamente intensiva do ponto de vista da utiliza きo de mo-de-obra, deixa de ser a principal 

fonte de sustenta 乞o das familias, que passam a priorizar o plantio das 自  reas mais planas da 

unidade produtiva, quase sempre com a utilizaao insumos qumicos e um preparo de solo 

mecanizado. 

Verifica-se, principalmente a partir da d6cada de 60, um progressivo abandono da 

cultura do trigo. A uva continua sendo um produto importante, ao mesmo tempo em que 

penetram na regio iniimeras redes envolvidas na comercializa9o e no processamento de 

outros produtos agricolas, destinados tanto ao mercado nacional como ao internacional. Estas 

se estruturam, quase sempre, por produto ou linhas de produtos, a exemplo da ma, da 

avicultura integrada, da produ9乞o intensiva de olericolas, do cultivo do pessego e da ameixa e, 

em urna escala bem mais reduzida, da fumicultura. 

Para uma sistematiza9きo tem sido descritas pelas ciencias sociais agrarias ver: GUZMAN, E. S. La 
agricultura industrializada en ei contexto de! neoiiberaiismo y la giobalizaci6n economica. [mimeo]. 
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O manejo do agroecossistema no espao dos lotes coloniais torna-se mais fragmentado 

amedida que os agricultores passam a se vincular a estes diferentes circuitos mercantis, 

adotando itinerrios t6cnicos prescritos, de un-ia forma mais ou menos intensa, pelas diferentes 

redes. A distin 乞o entre produao para o consumo e produao para o mercado toma-se ainda 

mais acentuada. A produ9ao para o consumo, no entanto, no desaparece, continuando a 

prover grande parte da alimenta きo das famlias e abastecendo a mesa, inclusive, daqueles 

agricultores que migram para o meio urbano. 

As transforma6es sociais e ecolgicas que ocorrem ao nvel das unidades produtivas 

daro origem a arranjos heterogeneos, representativos das mltiplas estrat 6gias atravs das 

quais os agricultores iro internalizar as press6es e oportunidades trazidas pelos novos 

tempos. Nem todas as famlias, no entanto, iro percorrer uma trajet6ria bem sucedida de 

incluso nas diferentes redes ou de inserao das novas gera6es em atividades urbanas. A 

partir de meados da d6cada de 80 e durante toda a d6cada de 90, a participa9ao nestas redes se 

torna mais restrita ou, pelo menos, pouco vantajosa, criando um ambiente extremamente 

propcio para a organiza9ao da rede alternativa. 

Paralelamente a este processo de reestruturaao produtiva, intensifica-se a migraao de 

agricultores, sobretudo de jovens, para o meio urbano, atraIdos pelo surto de moderniza o 

vivenciado pela economia regional. 

Nas pr6ximas se96es deste capftulo sero descritas, com um maior nvel de 

detalhamento, as duas primeiras etapas de desenvolvimento da agricultura colonial. As 

transforma6es ocorridas a partir dos anos 60, com o processo de modernizaao da agricultura 

serao discutidas com um maior nvel de aprofundamento, no captulo subsequente 
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4.5.1 A primeira etapa do desenvolvimento da agricultura colonial da Regi豆o Serrana: 
de 1880 a 1930 

Muito se fala acerca dos elementos de continuidade existentes entre o modo de vida 

dos imigrantes na Itlia e a vida nas colnias brasileiras. Minimiza-se, por vezes, o fato de que 

os colonos italianos foram for9ados no apenas a "conquistar a natureza selvagem" e a 

"desbravar terras incultas", criando no Brasil urna "nova Itlia", mas tamb6m a recompor todo 

um conjunto de referncias culturais, ecolgicas e sociais, que envolviam desde os habitos 

alimentares at6 os padr6es de sociabilidade entre vizinhos. 

Os agroecossistemas caractersticos da agricultura colonial do Sul do Brasil no foram 

o resultado nem de urna mera importa o de plantas, animais e prticas tecnolgicas 

europ6ias, nem da simples reprodu9o, pelos imigrantes, do tipo de agricultura praticado no 

Brasil pelos povos indgenas. Existiu, por um perodo de mais de cem anos, um intenso 

trabalho, desenvolvido coletivamente pelos agricultores, atravs do qual: (i) diferentes 

esp6cies de plantas passaram a ser manejadas, selecionadas e adaptadas; (ii) sistemas de 

cria 乞o animal foram adequados s caracteristicas sociais e ecol6gicas da regio; (iii) formas 

complexas de organiza o do processo de trabalho foram se estruturando, no tempo e no 

espao, a partir de um ajuste, por vezes muito fino, com todo um gradiente de condi96es 

ambientais. 

Neste mesmo movimento, foi sendo criado, tambm, um conjunto extremamente rico 

de referncias culturais, envolvendo hbitos alimentares, padr6es de habitaao, formas de 

sociabilidade e prticas agricolas, surgidos a partir da interaao que passa a se estabelecer 

neste novo contexto entre processos sociais e processos ambientais. 

O desenvolvimento da agricultura familiar da Regio Serrana, pelo menos at6 a 
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d6cada de 60, pode ser compreendido, assim, como o resultado de um lento processo de co- 

evolu9ao entre componentes humanos e nao-humanos, que foram sendo incorporados e 

transformados no processo hist6rico de constitui9ao deste agroecossistema. Nao se trata, 

evidentemente, de uma trajet6ria milenar, como a que pode ser encontrada em outras regies 

do continente americano, como nos Andes ou no Mxico, mas de uma hist6ria cujo horizonte 

de tempo 6 infinitamente mais curto, e cuja dinmica foi, desde o inicio, afetada pela inser o 

direta ou indireta desta regio em um mundo globalizado. 

Perceber essa dimensao de co-evolu9乞o presente nas rela6es que se estabelecem entre 

a sociedade e a natureza na hist6ria socioambiental da regio no implica, no entanto, 

minimizar o impacto sobre os ecossistemas naturais, gerado pelo assentamento, nas terras de 

mato do Rio Grande do Sul, de cerca de oitenta mil imigrantes que aqui se estabeleceram no 

periodo que vai de 1875 a 1 9l4s5, sendo, o mais visivel deles, a retirada da cobertura vegetal 

Como j自  foi mencionado anteriormente, os italianos que colonizaram a Regio Serrana 

eram provenientes do Norte da Itdlia, onde, segundo Maestri (1999), embora no existissem 

mais matas naturais, a tecnologia florestal era bastante desenvolvida. T6cnicas relativamente 

avanadas de corte de 白  rvores e de serramento de madeiras eram dominadas pelos imigrantes, 

que, ao que tudo indica, logo aprenderam a reconhecer a Araucria angustfolia, o angico, o 

cedro, a grpia e outras esp6cies utili7adas na constru9ao de casas, cercas, mveis e outros 

utensffios. 

55 Ver: MAESTRI, op. cit., 192. No caso de Ant6nio Prado registra-se a chegada, nos primeiros anos de 
forma弾o da col6nia, de cerca de 2.000 familias de imigrantes italianos e cerca de 200 familias originrias de 
outros paises como a Pol6nia, a Su6cia e a Fran9a. Ver: BARBOSA, op. cit., 1980, p. 25. No caso de Ipe no 
foi possivel estimar as dimens6es assumidas pela popula夢o assentada nos diferentes distritos nesta fase 
inicial. 



179 

Alguns autores, como De Both e Costa (1984), mencionam a exist6ncia de uma 

tradi9谷o nas colnias italianas de prote9ao a determinadas esp6cies florestais.A rvores de 

utilizaao madeireira eram,, por exemplo, preservadas nos lotes coloniais, em reas pr6ximas a 

casa e ao galpao, para serem utilizadas em um momento oportuno, no sendo, portanto, 

derrubadas de um modo indiscriminado. Outras esp6cies, como, por exemplo, o pltano e o 

cinamomo, foram, por sua vez, introduzidas nas colnias, sendo utilizadas no cercamento de 

parreirais ou de potreiros, tanto para ornamenta o como para substituir o uso de palanques. 

O processo de destrui 谷o da cobertura florestal a partir da chegada das primeiras 

familias de imigrantes foi, no entanto, bastante acelerado, sendo que as serrarias 

representaram, em praticamente toda a Regio Colonial Italiana, uma importante fonte de 

acumulaao de capital. A tftulo de ilustra きo, cabe mencionar que existiam em Caxias do Sul, 

em 1892, treze serrarias, sendo trs delas movidas a vapor (HERDIA, 1997). Em Ant6nio 

Prado, cuja rea era integralmente coberta por uma vegeta o florestal, durante quase meio 

s6culo a madeira foi exportada atravs de balsas, carretas e caminhes (BARBOSA, 1980). 

Em Ipe, em 1918, imigrantes italianos, vindos de Ant6nio Prado, fundaram uma serraria, 

"sendo as tdbuas transportadas para Porto Alegre em carretas ou por balsas no Rio das Antas, 

durante as enchentes" (BARBOSA, 1978, p. 200) 

A explora きo madeireira foi, no entanto, uma esp6cie de complemento da atividade 

colonizadora que tinha, como objetivo principal, o desenvolvimento da agricultura, 

fomentada, desde os primeiros tempos, pela pr6pria administra o colonial, atravs da 

distribuio de sementes e ferramentas de trabalho aos imigrantes. 

As formas assumidas pela agricultura colonial no Sul do Brasil, neste periodo, podem 

ser enquadradas dentro de uma categoria especffica de sistemas produtivos, identificados, por 
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Mazoyer e Roudart, como "sistemas de corte e queimada caractersticos de meios 

florestais"56. Esses sistemas, tambm denominados "sistemas agrrios florestais", tem por 

base o cultivo temporrio de reas desmatadas, alternado por periodos de pousio. Segundo 

estes autores, este tipo de agricultura remonta ao periodo neolitico, possuindo um ciclo 

bastante caracteristico de desenvolvimento: 

欝麟麟議 

鱗麟難麟鷲 
 

Nos "sistemas agrrios florestais", o fogo aparece como um instrumento fimdamental, 

tomando-se o principal agente responsavel pela remo9きo da cobertura florestal. A queima da 

biomassa e a retirada da vegetaao nativa iro provocar, a mdio e longo prazo, todo um 

conjunto de altera6es, sobretudo em nvel do solo, podendo produzir tamb6m, ao longo do 

MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histoire des agricultures du monde: du nolitique a la crise 
contemporaine. Paris: Editions du Seuil, 1997. p. 99-140. Segundo estes autores, as formas de agricultura 
empiricamente observveis apresentam-se enquanto objetos complexos, infinitamente variaveis. Podem ser 
classificadas, no entanto, a partir de um niimero finito de categorias, construidas com base em um sistema de 
rela戸es abstratas, mas que guardam uma correspondencia com a agricultura tal como ela 6 efetivamente 
praticada em diferentes contextos sociais e ambientais. O sistema agrrio6 , portanto, um objeto terico de 
conhecimento, sendo composto por dois subsistemas, o ecossistema cultivado e o sistema social produtivo. 
Entende-se aqui que a an言lise de sistemas agrrios proposta por estes autores no6 contraditria com a no o 
de rede utilizada neste trabalho. Mazoyer e Roudart buscam apreender em sua obra a histria da agricultura 
enquanto um fen6meno de longa dura9ao, priorizando ordenamentos e regularidades, o que nao significa que 
estes autores ignorem o carter mut自vel e processual destes ordenamentos, enfatizado quando se utilizam 
no96es como conexao, redes e modos de organiza声o. 
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tempo, transforma6es climticas mais ou menos significativas. 

O efeito das queimadas sobre a estrutura do solo varia bastante de um ecossistema 

para outro. Alguns sistemas florestais possuem mecanismos altamente desenvolvidos de 

conservaao de nutrientes, que podem ser destruIdos com a retirada da cobertura florestal, 

levando a uma significativa diminui9ao da produtividade prim自ria do ecossistema original57 

Em outros casos, a alta capacidade dos solos de estocar nutrientes, passiveis de serem 

disponibilizados para as plantas, pode fazer com que as queimadas no provoquem altera6es 

to visiveis, pelo menos em um primeiro momento, em nvel da produtividade primria do 

ecossistema. De qualquer maneira, como nos lembram Mazoyer e Roudart (1997), o primeiro 

ano de cultivo representa o momento no qual a fertilidade do solo encontra-se em seu patamar 

mais alto, passando a declinar a partir dai. Nas palavras de Priniavesi: 

Na regi乞o subtropical do Sul do pas, o rendimento do segundo ano ap6s a roa com 
fogo, pode ainda superar o primeiro, Mas a partir do terceiro ano principia a 
decadncia do solo e a deteriora 谷o das colheitas, que, em solos argilosos, pode ser 
muito devagar, e em solos arenosos demorar uns 7 ou 10 anos. (PRIMAVESI, 1979, 
p. 378) 

Em um primeiro momento, as cinzas resultantes da queima da biomassa, 

disponibilizam diversos nutrientes para as plantas cultivadas. A volatilizaao do nitrogenio e 

do enxofre, pela combusto,6 amplamente compensada pela liberaao de outros ctions como 

o clcio, o magnsio, o potssio, o s6dio e, eventualmente, pequenas quantidades de fsforo 

(GLIESSMAN, 1998). 

5 ' A produtividade primria bruta de uni ecossistema mede sua capacidade de converter energia solar em 
biomassa, sendo expressa em quilocalorias por metro quadrado por ano. A produtividade primria liquida de 
um ecossistema 6 obtida quando subtraImos, deste total, a energia que as plantas utilizam para se manter. 
Ver: GLIESSMAN, op.cit., p. 20-21. 
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A capacidade de armazenar nutrientes no sistema solo no 6 , no entanto, de uma forma 

geral, uma caracterstica dos ecossistemas tpicos do Subtr6pico lJ mido58. Nesta regio do 

mundo, a maior parte dos nutrientes minerais passiveis de serem disponibilizados para as 

plantas costumam estar armazenados em formas org含nicas: na biomassa, na liteira e no 

hmus. 

No entanto, como observa Vivan, os solos de origem basaltica, como os da Regio 

Serrana, so, na verdade, "ricos em macro e micronutrientes em quantidades suficientes para 

satisfazer a maior parte das necessidades das plantas, deste que o processo de reciclagem 

biolgica nao seja comprometido" (VIVAN, 1993. p.27).. 

Com a retirada da cobertura vegetal, verifica-se uma interrup9ao do aporte natural de 

mat6ria org含nica ao solo e, conseqentemente, uma queda da atividade biol6gica do mesmo. 

Este perde sua estrutura grumosa, tornando-se compactado e modificando, portanto, su1as 

caractersticas originais59. A menor capacidade das plantas cultivadas de extraIrem nutrientes 

do solo atravs de suas razes e a falta de diversidade de seus sistemas radiculares contribuem 

para que os nutrientes sejam lixiviados pela a9o da chuva. 

Esses diferentes processos acabam. por favorecer a imobilizaao de subst合ncias 

qumicas fundamentais para as plantas como, por exemplo, o fsforo. Nesta situaao 

especifica, os mecanismos de imobiliza9ao fisico-qulmica tomam-se uma salvaguarda contra 

58 Segundo a divisao do mundo em ecozonas, proposta por Schultz, os trs estados do Sul do Brasil podem ser 
enquadrados enquanto parte do Subtropico Umido. Ver: SUJiULIL, J. lhe ecozones ot the world: tile 
ecological divisions of the geosphere. London: Springer-Verlag, 1994. p.369-384. 

59 Sua CTC tende a diminuir, bem como sua capacidade de reten弾o de nutrientes como o fosfato, o pothssio e o 
molibdato. No caso do fsforo, o solo toma-se, assim, n乞o uma fonte mas, sim, um dreno. Ver: NOVAIS, R. 
F.; SMYTH, T. J., BARROS, N. F. A natureza n豆o tem palito de fsforo! Queima rpida ou mineraliza声o 
lenta (nem sempre t乞o lenta) de residuos florestais? Boletim Informativo. Sociedade Brasileira de Ciencia 
do Solo. p. 22-29. 



a perda de nutrientes do sistema. 

A impermeabili7a 乞o do solo produz ainda outros efeitos sobre o meio ambiente, 

dificultando, por exemplo, o reaprovisionamento das reservas de gua subterranea. Ao mesmo 

tempo, o escorrimento da 白  gua da chuva pelas encostas tende a provocar erosao, aumentando, 

al6m disso, a incidencia de enchentes nos rios principais. No caso do Rio das Antas, por 

exemplo, os perodos de cheia eram, no s6culo XIX, bastante raros, e nao um fenmeno 

corriqueiro como atualmente (BTJTSSON, 1990). 

Na agricultura colonial do Sul do Brasil, a retirada da cobertura vegetal obedecia a um 

ritmo prprio, definido no nvel de cada exploraao agricola. Esse processo pode ser melhor 

entendido se considerarmos o agroecossistema destas unidades produtivas com seus diferentes 

subsistemas (Idem). Um lote colonial, situado na Regio Serrana, era, neste perodo, quase 

sempre composto por60: 

(D Um horto domstico, estruturado ao redor da casa e constitudo por unia 

pequena horta, um parreiral (tamb6m de propor96es reduzidas, destinado ao 

consumo domstico) e por diferentes 自  rvores frutferas. Nesta mesma rea 

cultivavam-se ainda plantas como o algodo, o fumo e o linho, destinados ao 

uso dom 就ico・ Exemplares de Araucdria angustifolia ou de outras e叩6cies 

florestais eram tamb6m conservados ao redor da casa, visando a extra o da 

madeira ou de alimentos como o pinho; 

(ii) 	Um subsistema composto por pastagens artificiais, sobretudo pela aveia, 

60 ,、一一一一一 	11 ・ rara uma memor visuaiiza9ao ao arranjo composto por estes diterentes subsistemas ver ANEXO A. 
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semeada no final do outono. A aveia fresca servia para alimentar os animais 

no inverno, sendo cortada na primavera e armazenada na forma de feno; 

(iii) As pastagens naturais, constitudas, no geral, sobre as primeiras reas 

desmatadas, pr6ximo a casa, em um solo jd considerado impr6prio para a 

agricultura; 

(iv) Os§1lb -sistemas de rotaao de culturas localizados nas 言  reas planas. Estas 

terras, submetidas, na maior parte dos casos, a perodos mais curtos de 

pousio, eram, segundo Buisson (1990), ja nesta poca, consideradas pelos 

agricultores como sendo terras mais fracas do que as terras de encosta. Ali, os 

agricultores cultivavam cereais ricos em carboidratos, particulannente o 

milho, semeado na primavera, e o trigo, cultivado nos meses de inverno. 

Alimentos complementares como o amendoim, a ab6bora, a batata doce e o 

feijo preto, entre outros, eram tamb6m cultivados nestas reas, que eram 

utilizadas por um ou dois anos e, em seguida, deixadas em pousio, por cerca 

de cinco anos; 

(v) Os subsistemas de rota o de culturas localizados nas 白  reas de encosta. 

consideradas pelos agricultores como sendo as reas mais frteis das unidades 

produtivas. Estas terras ficavam em cultivo por um periodo de tres ou quatro 

anos, sendo submetidas a periodos de pousio que podiam durar entre dez e 

quinze anos. Na encosta, os sistemas de rotaao incluiam: (a) rota6es 

alternando cereais de vero e de inverno, cultivados por um perodo de cerca 

de tres anos. Um exemplo deste tipo de sucessao 6 dado pela sequencia: 
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milho / trigo / milho branco / trigo / milho branco61; (b) cons6rcios, 

desenvolvidos sobretudo nos meses de vero como, por exemplo: milho- 

moranga / pousio de inverno / milho-moranga ou feijo - milho / pousio de 

inverno ノ  feijo - milho); (e) cultivo de esp6cies alimentares como, por 

exemplo, o feijo preto, envolvendo duas safras intercaladas por um pousio 

de inverno. Estas reas, embora fossem consideradas como sendo as mais 

frteis da exploraao agrcola, eram tamb6m as partes do lote onde o trabalho 

se tornava mais penoso devido a declividade do terreno. 

E claro que a rea ocupada por cada um destes subsistemas variava de uma unidade 

produtiva para outra, o mesmo ocorrendo, em certa medida, no que diz respeito s esp6cies 

cultivadas e aos sistemas de rota 豆o utilizados. As terras de encosta e as reas planas do lote 

colonial podiam ser mais ou menos frteis, o que dependia no apenas das caractersticas 

originais do solo em quest乞o, mas da forma como o mesmo havia sido manejado ao longo do 

tempo. 

As reas cobertas pelas pastagens naturais, pelo horto domstico e pelas pastagens 

artificiais eram fixas, situando-se, em geral, pr 6ximoa moradia. Essa era construda, por sua 

vez, na grande maioria dos casos, perto da estrada de acesso ao lote. As demais parcelas da 

unidade produtiva eram cultivadas atravs do sistema de rota 乞o anteriormente descrito, 

mantendo-se, no entanto, na maior parte dos casos, unia porao de terra coberta pela 

vegetaao florestal original remanescente. 

O tipo de agricultura que foi desenvolvido pelos imigrantes italianos nas novas terras 

61 Trata-se, aqui, de um mitho de ciclo mais curto, semeado depois da colheita do trigo. 
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era, portanto, muito diferente da agricultura de campo cultivado, baseada no uso do arado e na 

alternncia entre cereais e cultivos forrageiros, tal como era praticada em diversas regies da 

Europa no s6culo XIX. 

Estes sistemas, identificados na tipologia construda por Mazoyer e Roudart (1997) 

sob a denominaao "sistemas agrrios sem pousio das regies temperadas", ja eram 

conhecidos, pelo menos desde inicio do s6culo XIX, em diferentes partes da Europa, inclusive 

no Norte da Ithlia. Ainda que estas t6cnicas tenham sido adotadas sobretudo por camponeses 

mdios e ricos, situados nas regies mais desenvolvidas do continente europeu, no deixaram 

de ser assimiladas, ao que tudo indica, tamb6m pelos pequenos agricultores das regies 

montanhosas, como os Apeninos, os Pirineus e os Alpes. 

Tratava-se, na verdade, de uma forma de agricultura bastante intensiva, tanto na 

utiliza9ao do trabalho quanto da terra, e que havia possibilitado ao agricultor europeu nveis 

de produtividade at6 ento desconhecidos, graas a incorpora9ao de leguminosas, de uso 

forrageiro, aos sistemas de rotaao trienal com pousio praticados no perodo anterior. 

A eficincia desse, sistema no que diz respeito a renova o da fertilidade do solo, 

dependia no apenas da utilizaao do esterco animal mas, tamb6m, da pr6pria capacidade das 

plantas forrageiras62 de retirar nutrientes do solo atravs de seu sistema radicular, 

disponibilizando-os para a cultura subseqente. O cultivo de leguminosas potencializava, 

ainda, a fixa o do nitrogenio ao solo por via biolgica63. A incorporaao de esp6cies 

62 Muitas das quais s乞o hoje utilizadas pelos agricultores organicos, em diferentes partes do mundo, como 
aduba車o verde, como 6 o caso, por exemplo, do nabo forrageiro. 

63 As bactrias do genus Rhizobium e Bradyrizhobium costumam estabelecer associa96es mutuamente ben6ficas 
com as raizes das leguminosas, como, por exemplo o feijo preto e a alfafa. A planta hospedeira fornece 
bactria carboidratos, ao mesmo tempo que esta prove え  planta compostos nitrogenados sintetizados nos 
n6dulos que se formam em suas raizes. Este tipo de simbiose ocorre tambm em algumas espcies no 
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forrageiras ao sistema de rota9ao de culturas facilitava, al6m disso, o controle dos inos64, 

ajudando a limpar os campos e evitando, portanto, que estas plantas viessem a competir por 

gua, luz e nutrientes com a cultura de interesse65. 

Este conjunto de prticas havia apresentado, em diferentes partes da Europa, um bom 

desempenho, mostrando-se capaz de fornecer produtos de origem animal e vegetal nao apenas 

aos habitantes da 自  rea rural, mas a toda uma popula 谷o urbana em crescimento. 

N乞o foi possivel identificar, com maior preciso, qual o nvel de incorpora o destas 

prticas, caractersticas da chamada "primeira revolu9谷o agrcola", pelos imigrantes italianos, 

em suas comunidades de origem. Esta dificuldade se explica, em parte, pelo fato de que o 

Norte da It豆lia nao pode ser analisado como se fosse uma regio agricola homog enea. Existe, 

na verdade, nesta por 乞o da Pennsula Italica, uma consideravel diversidade em termos 

agroecolgicos, com reas de relevo plano, ondulado e montanhoso, com caractersticas 

sociais e ecolgicas bastante distintas, como se pode ver atravs da descri きo contida no 

documento publicado pela Junta Regional do Veneto66 

Estudos acerca da origem dos colonos italianos chegados ao Rio Grande do Sul neste 

perodo demonstram que estes vieram de regies geograficamente diferenciadas, e que a 

leguminosas. Al6m disso, outros tipos de microorganismos, presentes de forma livre, tanto na 豆  gua como no 
solo, possuem tambm a capacidade de fixar nitrogenio. Ver: BRADY, WElL, op・ cit., 421-427. 

Einteressante observar que muitos destes in9os nをo sao nativos da Amrica do Sul, mas plantas origin自rias de 
outras nartes do mundo, inclusive da Europa, trazidas para ca depois da chegada dos europeus. Um exemplo 
disso e a serratha, Sonchus oleraceus, origmana cio sul cia turopa e ao norte cia AIrica, e que noje ocorre, 
com bastante freq ncia, nos campos cultivados da Regi豆o Serrana do Rio Grande do Sul, constituindo, ao 
mesmo tempo, um in9o e uma fonte de alimenta9乞o para os animais dom6sticos. Sobre a dissemina戸o de 
espcies exticas no Novo Mundo ver: CROSBY, op.cit., p. 145-170. 

Cabe registrar que j自  no inicio do s6culo XX iniciava-se, na Europa, a utiliza車o de adubos quimicos, ainda 
que esta nきo fosse uma tecnologia que j自  estivesse, neste periodo, amplamente disseminada. 

Ver: REGIONE DEL VENETO, GTUNTA REGIONALE, op.cit. 

64 

65 

66 
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disposio de cruzar o Oceano Atlntico, rumo s novas terras, dependia de um conjunto 

muito mais amplo de fatores, como as rela6es de parentesco entre os migrantes, e o prprio 

acesso a propaganda feita pelas agencias de coloniza 乞o (FROST e MORANZA, 1975). E bem 

possivel, tamb6m, que pelo menos uma parcela desta popula 谷o n谷o tivesse uma origem rural, 

o que deve ter dificultado, sem dvida, sua inser9乞o em uma realidade agrcola (CORADINI, 

1988). 

Alguns autores, como Martins (1973), chamam a aten 乞o para o fato de que a grande 

maioria dos italianos que migraram para o Brasil provinha das regies menos industriajizadas 

do Norte da It言lia, onde a atividade agricola havia sido fortemente atingida pela expans乞o 

capitalista atravs de processos como a privatiza 乞o de terras de uso comum, a queda dos 

pre9os dos produtos agrcolas e a proletarizaao de uma massa crescente de camponeses sem 

colocaao no mercado de trabalho urbano. Nas palavras do autor: 

No Vneto, a pequena propriedade transformou-se em sin6nimo de pobreza, 
chegando ao ponto de que a produ9ao cobria o sustento da famlia durante apenas 
metade do ano. Alm da pequena propriedade predominava nessa rea a mea9o 
que, em virtude do declnio da produtividade, tomou-se cada vez mais opressiva 
(...) O resultado imediato dessas altera es foi o fen6meno da proletariza弾o, isto 6 , 
de transforma戸o do campons em trabalhador livre. No entanto, a nova economia 
italiana n豆o tinha condi9es para absorver integralmente essa popula o 
proletarizada. A primeira forma de acomoda弾o que dai surgiu foi a da migra9o 
sazonal para regies da pr6pria Itlia como a EmIlia, ou para paises vizinhos, como 
a A ustria, Suia, Alemanha e Fran9a, sobretudo por parte dos habitantes do Norte. 
At6 para a Argentina se estabeleceu uma forte corrente migratria sazonal. 
(MARTINS, 1973, p. 74-79) 

Depoimentos recolhidos em trabalhos de cunho antropolgico acerca das memrias de 

descendentes de italianos no Rio Grande do Sul sugerem que existia, por parte dos imigrantes, 

a expectativa de uma vida de prosperidade e fartura nas novas terras: "o padrasto do meu pai 

se entusiasmou com a Amrica, a Amrica que havia os salames sobre as plantas e ele iludido, 
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veio para c" (MOCELLIN, 1999, p. 221). A memria de perodos de fome, vividos no s6 na 

It自lia mas nos primeiros tempos no Brasil, foi tambm evocada por muitos de nossos 

entrevistados, quando recordavam hist6rias ouvidas de seus avs ou bisavs. 

As rela6es existentes entre a trajet6ria migrat6ria deste grupo, o imagin自rio social 

construdo ao longo de sua hist6ria e os hhbitos alimentares que at6 hoje caracterizam a 

cultura italiana, pelo menos na rea rural, incluindo o valor dado a uma mesa farta ea 

necessidade de conhecer a origem daquilo que se come, produzindo em casa boa parte da 

alimentaao, precisariam ser melhor estudados. Entende-se aqui que as dimens6es culturais 

sao um elemento fundamental quando se trata de explicar, por exemplo, a continuidade, ao 

longo do tempo, da produ 谷o de auto-consumo na col6nia italiana. 

Chegando ao Brasil, os imigrantes incorporaram aos seus sistemas produtivos diversas 

esp6cies de plantas e animais domsticos j conhecidos na Europa, adotando, no entanto, um 

conjunto de prticas agricolas muito diferente daquele utilizado em seu pas de origem. 

Passaram a utilizar, alm disso, uma sdrie de recursos disponibiliz2dos pelos ecossistemas 

bcais. 

Suas ferramentas de trabalho, nesta fase inicial, eram bastante simples, incluindo o 

facao, a cavadeira, a serra, a enxada e alguns outros instrumentos. No6 de estranhar que 

viajantes europeus, que passaram pelas colnias italianas neste periodo, tenham real9ado o 

carter "rudimentar" desta agricultura: 
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Os mtodos de cultivo usados pelos colonos so, em grande parte, rudimentares. (...) 
No se pratica a aduba きo do solo. Apenas corta-se, queima-se e semeia-se sobre as 
cinzas. Todos derrubam e ningu6m pensa em reflorestar, ej自  foram devastados trs 
quintos dos terrenos de mato. Que fard a pr6xima geraao de colonos no dia em que 
no tiver mais lenha para cortar, nem mato para queimar? No dia em que o terreno 
se tornar, por si mesmo, mais estril? Muitos ser乞o obrigados a imigrar para outros 
lugares, para novas col6nias, para novos centros de forma9ao, como Guapor6, Nova 
Virgnia, Passo Fundo etc., e devero novamente comprar o terreno e construir a 
casa. (ANCARINT, apud DE BOM, 1984, p. 39-40) 

A percep9o das prticas agrcolas que caracterizaram a agricultura colonial como 

prticas rudimentares parece ser, no entanto, bastante simplista. Os sistemas produtivos 

estruturados pelos imigrantes em seus lotes eram bastante complexos, nao sendo totalmente 

desprovidos, por exemplo, de mecanismos de renova o da fertilidade do solo. 

O principal deles correspondia, sem d丘vida, ao processo de regenera 谷o da cobertura 

florestal, oportunizado pelos perodos em que a terra ficava em pousio. Existiam, no entanto, 

outras formas de transferencia de nutrientes entre os diferentes subsistemas que compunham 

as unidades produtivas. Os sunos eram criados ao ar livre, encerrados, muitas vezes, debaixo 

do pr6prio parreiral, cercado por unia taipa de pedra. Alimentavam-se de ervas, frutas nativas 

e pinhes, enriquecendo o solo com seus dejetos. Materiais de origem organica gerados pelas 

atividades domsticas da unidade produtiva eram tamb6m depositados nesta rea. O 

galinheiro, construdo, em geral, em uma parte do terreno situada acima da horta ou do 

parreiral, figurava, tamb6m, como uma fonte de esterco, que escorria at6 estas 白  reas pela a o 

da gravidade. 

As pradarias artificiais e as hortas costumavam ser adubadas com esterco de gado, 

existindo, portanto, um processo de transferencia de fertilidade entre as pastagens naturais e 

as 自  reas de ro9a, onde era produzido o milho, destinado no apenas a alimentaao humana, 



mas tamb6m a alimenta 含o animal. 

A quantidade de gado existente em cada lote no parece ter sido, no entanto, muito 

elevada, incluindo provavelmente duas ou trs vacas leiteiras, um touro e alguns temeiros. 

bem possivel, no entanto, que nos lotes coloniais do municpio de Ipe, particularmente 

naquelas comunidades mais prximas s grandes fazendas de cria o de gado, a atividade 

pastoril tenha sido, desde o incio, mais intensa, mantendo, no entanto, as caractersticas de 

uma criaao extensiva. 

Alguns autores, como Waibel (1958), chamam aten9ao para o fato de que um sistema 

eficiente de rotaao de terras no poderia ser aplicado, com bons resultados, em parcelas com 

25 ou 30 ha. Segundo este autor, o tempo de pousio necess白rio para que o solo pudesse 

recuperar sua fertilidade original seria de 10 a 12 anos, em terras boas, e de 15 a 20 anos, em 

terras pobres, categoria na qual poderiam estar includos grande parte dos solos existentes na 

Regio Serrana67. Na sua opiniao, a quantidade mnima de terra necessria para proporcionar 

a um agricultor e sua famlia um "padro econmico e cultural decente" ficaria entre 55 e 65 

ha em terras boas e entre 80 e 105 ha em terras ruins (WATBEL, 1958). Na anlise constata, 

ainda, que a grande maioria dos colonos no disporia de gado suficiente para garantir uma 

fertilizaao suplementar de seus campos. Como resultado: 
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67 Boa parte das descri96es referentes aos sistemas de rota9ao de terras utilizados na regi乞o, neste periodo, 
referem-se a periodos de pousio de cinco ou seis anos. Ver, por exemplo: ANCARrNI, H., op. cit., p 39. 
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Nas reas que estao sob cultivo durante 15, 25 ou mesmo 30 anos, tudo vai bem: as 
colheitas sao grandes, os colonos sao pr6speros, e hd grande excedente de produ9o 
para o mercado. Entretanto, a maioria das reas em cultivo durante 30 a 50 anos 
mostram claros sinais de estagna弾o e mesmo decadncia. As safras correspondem 
somente a um ter9o ou um meio do que tinham sido ha uma ou duas gera96es 
passadas. A fim de compensar a queda da produ弾o os colonos passam a cultivar 
reas maiores. Isto significa que o periodo de repouso em capoeira tem que ser 

encurtado, dai resultando que o solo deteriora mais rapidamente do que dantes. 
(WAIBEL, 1958, p. 232) 

Um mesmo tipo de descri9ao dos limites tecnolgicos apresentados pelas prticas 

agrcolas adotadas pelos colonos pode ser encontrado em Roche (1969) e outros autores do 

mesmo perodo. Esta vertente interpretativa,a qual corresponde todo um conjunto de 

trabalhos publicados acerca da coloniza 乞o do Sul do Brasil nos anos 50 (CORADTNT, 1988), 

foi fortemente marcada por uma viso determinista das rela6es que se estabelecem entre o 

homem e a natureza na agricultura. 

Segundo esses autores, entre os quais podem ser includos tanto Roche (1969) como 

Waibel (1958), as t6cnicas agricolas "primitivas" adotadas pelos imigrantes, juntamente com 

o crescimento da popula9ao, levavam necessariamente a um esgotamento do solo, gerando a 

fragmenta o das unidades produtivas e impulsionando sucessivos ciclos migrat6rios. A 

ado9谷o do "sistema agrcola mais extensivo e primitivo do mundo" pelos colonos, estaria 

associada 良  perda, por parte desta populaao, de "elementos essenciais de sua cultura e 

tradio", ou seja, a um processo de "cabocliza o", visto como um resultado da "influencia 

negativa do meio fisico" existente no Brasil sobre os imigrantes europeus e seus descendentes. 

Referindo-se s iniciativas jd existentes nas colnias alems na d6cada de 50, no sentido de 

que os agricultores passassem a utilizar "prticas agrcolas modernas", particularmente o 

adubo qumico, Roche afirma: 
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Na medida em que consentiam em tentar-lhes o uso, os colonos tinham tendencia a 
abandon 自-lo, mesmo com sucesso, porque o custo dos adubos ultrapassa a 
valoriza9乞o obtida. O prprio emprego do estrume, infinitamente mais raro que na 
Europa, ficou limitado, em algumas zonas, sh nicas culturas compensadoras do 
fumo e da batata inglesa. Quanto ao enterramento de adubo verde,6 ainda ignorado 
na maior parte das col6nias.(ROCHE, 1969., p.289) 

A perspectiva, at6 certo ponto determinista em relaao a questきo tecnol6gica ea 

influencia do meio ambiente sobre os processos sociais, adotada por esta literatura, no deixa 

de ser um contraponto bastante interessante a toda urna outra vertente de estudos, que 

procurar explicar a crise da agricultura colonial, sob a 6 tica da subordinaao da agricultura 

familiar ao desenvolvimento capitalista no campo, privilegiando em seu modelo explicativo 

variveis de natureza econmica, sem atribuir um peso mais decisivo s dimens6es ambientais 

subjacentes a atividade agricola. 

Nas primeiras d6cadas do s6culo XX, no entanto, os "sistemas agricolas florestais" da 

Regio Serrana ainda se encontravam em plena expanso, e os limites ecolgicos deste 

sistema ainda no eram sentidos, em toda a sua profundidade. Estes s6 iriam se manifestar, de 

unia forma mais visivel, no perodo subseqente (1930-1960), como resultado no apenas das 

prticas tecnol6gicas adotadas pelos colonos, mas tamb6m da intensificaao da produ9ao para 

o mercado. 

Os sistemas produtivos que caracterizaram a etapa inicial de desenvolvimento da 

agricultura colonial da Regio Serrana (1 880-1930) estruturavam-se com base no manejo de 

uma ampla diversidade de esp6cies de plantas e animais, destinadas no apenas ao consumo 

da famlia, mas tambm a comercializaao. Muitas dessas plantas eram esp6cies nativas do 

Rio Grande do Sul que foram sendo, aos poucos, incorporadas ao dia a dia dos imigrantes 



194 

Segundo De Both e Costa (1984), a falta de uma horta, principalmente nos primeiros 

tempos, levou a utilizaao de diversas "hortalias silvestres", que passaram a ser utilizadas 

tanto na alimentaao humana como no trato dos animais de menor porte. Este foi o caso, por 

exemplo, da planta vulgarmente conhecida como dente de leao. Al6m disso,6 muito comum 

ouvir dizer, na colnia italiana, que foi o pinho que impediu as famffias de morrerem de 

fome nos primeiros tempos ap6s sua chegada ao Brasil. O chamado "feijo de capoeira", um 

tipo de feijo nativo, bastante r丘stico, parece ter sido utilizado tamb6m, nesta etapa inicial, 

para fins culinrios (DE BONE e COSTA, 1984). Da mesma forma, frutas nativas como a 

uvaia, a pitanga, a guabiroba, o ara, a goiaba serrana, entre outras, tomaram-se parte da 

dieta dos imigrantes nas novas terras. Iniimeras esp6cies de plantas nativas passaram a ser 

utilizadas de forma medicinal, e a prpria erva-mate, tradicionalmente consumida pelos povos 

indgenas, chegou a figurar como um produto exportado pelas colnias italianas. 

A agricultura da Regio Serrana foi beneficiada por todo um trabalho de manejo e 

adapta9ao, tanto de esp6cies nativas como de plantas jd conhecidas na Europa e que foram 

trazidas para a Amrica do Sul pelos jesutas espanhis, pelos portugueses e, posteriormente, 

pelos alemes instalados na Encosta Inferior do Nordeste. 豆  interessante observar que 

algumas plantas, como o milho, e diversas esp6cies de cucurbitceas, embora fossem 

origin自rias da Amrica, ja eram amplamente cultivadas no continente europeu no s6culo XIX 

O milho, por exemplo, produto de vital import ancia na economia das colnias, tanto nas 

comunidades de origem alema como na zona de povoamento italiano, j豆  era conhecido na 

Europa desde o final do s6culo XV, quando foi trazido por Colombo das Bahamas, em 1492. 

Essa esp6cie, oriunda, inicialmente, das i ndias Ocidentais s6 foi mais amplamente 

incorporada a agricultura do Sul da Europa a partir do s6culo XVI, quando novos aportes de 

germoplasma, provenientes das encostas dos Andes e das terras altas do Mxico, permitiram 
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que esta cultura ampliasse sua variabilidade e adaptabilidade, difundindo-se, a partir da, para 

o Sul da It自lia, diversas regies do Mediterrneo, o Sudeste da Europa, a costa do Mar Negro, 

o Oriente Pr6ximo e o Norte da A frica. Foi justamente a partir da regi乞o do Veneto, de onde 

vieram muitos dos italianos que colonizaram a Regio Serrana, que esta esp6cie p6de alcanar 

regies como a A ustria e as plancies da Hungria (FRANIKEL e BENNETT, 1970) 

Em meados do s6culo XVII o milho ja era amplamente cultivado no sul da Europa, 

tendo se tornado uma das principais fontes de alimenta9ao dos camponeses, semeado, na 

grande maioria das vezes, em rotaao com outros cereais. Os milhos cultivados no Sul do 

Brasil, no Uruguai e na Argentina parecem se originar, no entanto, do cruzamento de 

variedades provenientes de diferentes regies, incluindo a a Amaz6nia, as terras baixas do 

Paraguai, as Indias Ocidentais (via Europa) e as encostas do Sul da Bolivia. Verifica-se, a 

partir da, a gera o de inmeros ec6tipos, de coloraao alaranjada, branca e amarela, 

principalmente da variedade indurata. 

Para que se tenha uma id6ia da diversidade gentica gerada neste processo, basta 

mencionar que somente na 白  rea de atuaao da rede alternativa, na Serra, foram identificados, 

at6 o momento, pelo menos vinte e quatro diferentes tipos ou variedades de milho, cujo 

cultivo vinha sendo abandonado pelos agricultores em funao da disseminaao das sementes 

hibridas68. 

No Brasil, a exemplo do que ja ocorria na Itlia, o milho se manteve como uma 

68 Nao foi feito, ainda, um trabalho mais profundo de descri9ao do material coletado. Nao 6 possivel, portanto, 
saber se estes diferentes tipos de mitho correspondem a variedades geneticamente distintas. 
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importante fonte de alimentação. Os agricultores consumiam o grão na forma de polenta69
, de 

canjica ou milho verde. Este era utilizado também na alimentação dos animais, sobretudo das 

vacas de leite, dos animais de tração (eqüinos ou muares) e dos suínos, tomando-se, assim, 

um ingrediente fundamental tanto na produção do leite como na da banha. 

Na Colônia Italiana, o trigo tomou-se também um produto essencial na alimentação 

das famílias, tendo sido cultivado, segundo Herédia (1997), desde o início da colonização a 

partir de sementes importadas, distribuídas, ao que tudo indica, pela administração colonial ou 

pelos comerciantes, sobretudo alemães, que logo passaram a atuar na região. Era processado 

em pequenos moinhos, movidos com base na energia hidráulica. 

No período posterior a 1900, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul passou a 

incentivar a lavoura tritícola e, a partir de 1914, com a criação, no Sul do país, de estações 

experimentais dedicadas à pesquisa do trigo, verifica-se a disseminação de variedades 

adaptadas, extraídas de populações heterogêneas de plantas introduzidas no país (OSÓRIO, 

1992). No Rio Grande do Sul, este cereal tomou-se um produto típico das comunidades 

povoadas por agricultores de origem italiana e polonesa. Em 1916, segundo Roche (1969), 

entre os dez principais municípios produtores de trigo no Estado, oito eram de origem italiana, 

fornecendo 93,9% da produção total cultivada nestas unidades administrativas. 

Juntamente com o trigo, a uva foi, desde os primeiros tempos, um cultivo típico das 

áreas ocupadas pelos italianos. Foram, no entanto, os colonos alemães do Vale do Caí que 

69 Segundo De Boni e Costa, a farinha de milho era consumida na Itália na forma de "mosa", que era uma 
mistura de água, farinha de milho, leite e sal. No início da colonização, a dificuldade em obter leite fez com 
que a farinha fosse cozida apenas com água e sal, dando origem à polenta na sua forma mais tradicional. A 
farinha de trigo cozida no leite continuou, no entanto, a fazer parte da culinária dos imigrantes italianos no 
Brasil. Ver: DE BONI; COST~ op.cit., p. 135-136. 
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forneceram aos imigrantes as primeiras variedades de uvas americanas, mais adaptadas s 

condi6es climticas do Sul do Brasil do que a Vitis vinfera L, cultivada na Europa (INGLEZ 

DE SOUZA, 1996). 

O milho, o trigo e a videira representam, no entanto, uma parcela ainda muito pequena 

da diversidade de esp6cies de plantas cultivadas nas colnias italianas. Produzia-se ainda o 

fumo, o linho, a batata branca, a batata-doce, diferentes esp6cies de feij6es, a cevada, o 

centeio, o lpulo, a cana-de-aucar, o amendoim, frutas diversas e uma ampla variedade de 

cucurbitdceas utili72das tanto para consumo humano como animal7o. 

O vime, cujo cultivo j era bem conhecido pelos italianos na Europa, sendo 

amplamente disseminado no Vale do P6, tornou-se tambm uma mat6ria prima importante 

para a indstria artesanal, sendo utilizado no empalhamento de garrafas de vinho e na 

fabrica9乞o de cestas. 

Como j foi ressaltado anteriormente, a agricultura colonial, foi, desde sua origem, 

uma agricultura vinculada a circuitos mercantis. Segundo clculos efetuados por Buisson 

(1990), uma famlia composta por dez ou doze pessoas, que cultivasse anualmente 3,5 ha, 

produzindo cerca de 100 quintais de trigo e milho por ano, destinaria pelo menos 50% desta 

produ9o ao mercado, em troca de alimentos como o sai, o a 立car, o caf, ou artigos 

manufaturados (ferramentas, calados, tecidos etc.). 

O milho e o trigo no eram, no entanto, os 丘  nicos produtos comercializados. No final 

do s6culo XIX, o comrcio na pra9a de Caxias do Sul abarcava generos diversos incluindo: 

70 Algumas destas cucurbitdceas sao at6 hoje utilizadas na prepara9豆o de pratos tipicos da cozinha italiana, como 
6 o caso da chamada "moranga de tort6i". 
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feijo preto, feijo branco, cebola, ervilha, centeio, sementes de linho, banha, salame, cevada, 

cera, mel, manteiga, ovos, pinhes, batata doce, batata inglesa, vinho, cestos, erva-mate, 

cerveja de fabrica o local, entre outros (ANCARINI, apud DE BOM, 1984) 

As colnias italianas estiveram, desde os primeiros tempos, vinculadas a diferentes 

mercados atravs de uma rede de comerciantes que se estendia desde o nvel local at6 os 

atacadistas, situados nos ncleos regionais, dedicados え  importa o e exportaao de 

manufaturados e generos alimentcios. 

Quando os italianos chegaram, j自  existia nas colnias alems todo um circuito de 

interc含mbio de mercadorias, e foi justamente a partir das trocas estabelecidas com 

comerciantes situados no Vale do Ca que os imigrantes tiveram acesso a uma ampla 

variedade de sementes, mudas e animais domsticos que lhes permitiu diversificar seus 

sistemas produtivos. 

As mercadorias eram transportadas, inicialmente. a p6 e, depois, no lombo de animais 

pelas linhas e picadas, sendo conduzidas at6 o porto fluvial de Sao Joao de Montenegro, de 

onde seguiam, a bordo de embarca6es movidas a vapor, at6 Porto Alegre. Nos primeiros 

tempos, essas transa6es eram feitas na forma de escambo ou at6 mesmo atravs de c6dulas 

de circulaao local. Este comrcio logo assumiu, no entanto, um maior nivel de especializaao 

e complexidade. 

Muitos imigrantes, envolvidos, inicialmente, em atividades agricolas, passaram a se 

dedicar integralmente ao intercmbio de mercadorias, construindo rela6es que se estendiam 

inclusive para alm das fronteiras do Estado. A ttulo de exemplo, vale mencionar que, em 
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1900, o vinho e a graspa71, fabricados em Caxias do Sul, ja eram vendidos em S乞o Paulo por 

comerciantes italianos residentes no Rio Grande do Sul. 

Nas primeiras d6cadas do s6culo XX, Ant6nio Prado ja era considerado o celeiro da 

regio, abrigando duas dezenas de casas comerciais,a lgumas delas com filiais em todo o 

Estado72, e abastecendo diversos municpios da campanha gacha e parte de Santa Catarina. 

Sua produ9乞o agrcola, bastante diversificada, contemplava produtos como o milho, o feijo, 

a batata, o trigo, o centeio, a aveia, a cevada, o amendoim, a alflfa e o vinho (BARBOSA, 

1980). 

Existem, aqui, diferenas hist6ricas importantes na trajet6ria percorrida pelos 

municpios de Ipe e Ant6nio Prado no que diz respeito a estruturaao das redes de circula o 

de mercadorias. Os agricultores do municpio de Ant6nio Prado estiveram historicamente 

conectados, ao que tudo indica, a um contexto econmico, politico e institucional bastante 

dinmico, relacionando-se com comerciantes cujos interesses se faziam representar em mbito 

regional e que disputavam - por exemplo, com a praa de Caxias do Sul - o controle do 

comrcio com os Campos de Cima da Serra73. 

Os tres distritos que hoje comp6em o municpio de Ipe, ao contrrio, parecem ter se 

71 	A 一 	一 	！一 	 I ・ 	， 	 . 	. 	. 	. . 	. . 	 . 	 . . ... 	., 	一  - ー A graspa e uma especie ae aguardente extraido do bagao cia uva. A bebida j era fabricada nelos camnoneses 
na Itlia. Com  a imigra9ao, passou a ser consumida tamb6m no Brasil. 

72 Este 6 o caso, por exemplo, dos estabelecimentos gerenciados pela familia Graziotin. 

73 A localiza弾o de pontes e rotas federais constituiu um importante elemento de disputa entre os comerciantes 
de Caxias do Sule os comerciantes de. Ant6nio Prado. A Associa戸o Comercial de Caxias, nos primeiros 
anos ao secuio AA, ooteve uma vitoria importante quando, Juntamente com tOras politicas do municipio de 
vacaria, conseguiu que o governo liderado pelo 1-'artldo Kepublicano transterisse a constru9豆o da ponte que 
iigaria a 1-ceglao さ  errana ao centro cio pais, a ronte Icortt, para dentro dos limites do municipio de Caxias do 
Sul. O projeto inicial havia previsto a constru 乞o desta ponte em Ant6nio Prado, clue, com isso, teria se 
tornado, provavelmente um dos maiores centros comerciais e industriais da regiao. Ver: HERDIA, op.cit.. 
i.65. 
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situado, historicamente, em uma posio marginal, no apenas em rela9ao aos circuitos 

mercantis, mas tambm s institui96es polticas locais, sendo reconhecidos, pelos grandes 

propriet白rios de Vacaria, sobretudo pelos votos a serem conquistados nas pocas de eleio 

Esta herana hist6rica influenciaria, sem dvida, o processo de transforma 豆o das unidades de 

produ9ao agricola nas comunidades em questきo. 

Um 丘  ltimo elemento a ser destacado no que diz respeito a hist6ria da agricultura 

colonial da Regio Serrana, neste perodo inicial, refere-se ao artesanato. A etapa inicial da 

hist6ria das colnias foi marcada por uma liga o bastante estreita entre a indstria e o 

artesanato, ligaao esta que seria enfraquecida no perodo subseqente. Os agricultores 

fabricavam, em suas unidades produtivas, uma ampla gama de utensifios, incluindo mveis, 

cestas, vassouras, chap6us, tecidos de linho, sabao, artigos de couro etc. Produziam, alm 

disso, uma s6rie de alimentos, industrializados em nivel caseiro, que tanto podiam ser 

consumidos na propriedade como comercializados. 

O vinho vendido no mercado local, ou mesmo em outros estados, era produzido pelos 

prprios agricultores, sendo apenas 'tcorrigido" e embalado em barris pelos comerciantes. 

Algo semelhante acontecia com a banha para exportaao, que era acondicionada em latas e 

enviada s fbricas de depuraao, situadas no Vale do Ca. Ali o produto era submetido a um 

processamento final e remetido a diferentes regies do Brasil. Outros generos alimentcios 

eram inteiramente industrializados nas unidades produtivas e vendidos no mercado local, 

como o salame, o queijo, o vinho, a manteiga e a banha, destinados ao consumo na regio. Na 

fase seguinte, no entanto, algumas dessas atividades tornar-se-iam mais especializadas, 

passando a ser desenvolvidas em estabelecimentos comerciais e industriais de maior porte, 

que iro assumir um crescente controle sobre o mercado desses produtos 
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4.5.2 A segunda fase da hist6ria da agricultura colonial da regi豆o: de 1930 a 1960 

O perodo que vai de 1930 a 1960, e que corresponde, de acordo com a cronologia 

estabelecida neste trabalho,a segunda fase da hist6ria da agricultura colonial da Regio 

Serrana, ser caracterizado por uma s6rie de elementos de continuidade em relaao え  etapa 

anterior. 

Os colonos continuam praticando, em seus lotes, unia agricultura de corte e queimada, 

dependendo, para a reproduao de seus meios de trabalho, de uma quantidade bastante 

reduzida de insumos externos. A produ9o agricola continua sendo destinada tanto para o 

consumo interno das unidades produtivas como para o mercado, envolvendo o manejo de um 

conjunto bastante diversificado de esp6cies animais e vegetais. 

Verificam-se, no entanto, algumas mudanas importantes, tanto em nivel dos arranjos 

sociais e ecolgicos existentes no espao das propriedades como nas rela6es que estas 

passam a estabelecer com seu entorno econmico, social e ambiental. Sao justamente os 

elementos de descontinuidade existentes entre estes diferentes perodos que permitem que eles 

sejam identificados como fases distintas do desenvolvimento da agricultura da regio. 

Um primeiro conjunto de transforma6es que pode ser identificado tem como foco o 

manejo do agroecossistema no espao das unidades produtivas. E possivel dizer, de uma 

maneira genrica, que, neste perodo, os lotes coloniais j haviam sido desmatados em 

praticamente toda a sua extenso, exceto pela manuten o, em muitos deles, de uma floresta 

residual, mais ou menos impactada pela circula o de animais domsticos e pela aao 
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humana, sobretudo pela retirada da madeira74. Essa afirma9ao pode ser ilustrada pelo fato de 

que, no ano agrcola 1998-1999, as 149 unidades produtivas que compunham a amostra 

investigada neste estudo tinham em mdia 3,6 ha de mato, sendo que apenas 18 delas tinham 

mais do que 5 ha cobertos por florestas nativas. 

Ao que tudo indica, entre 1930 e 1960, os perodos de pousio, sobretudo nas terras de 

encosta, haviam se tornado cada vez mais curtos. Se, na etapa anterior, uma mesma parcela 

costumava ser abandonada por 10 ou 15 anos antes de ser cultivada novamente, nesta nova 

fase, o intervalo entre os perodos de cultivo diminui para 5 ou 10 anos, tempo que pode ser 

considerado como sendo bastante reduzido para uma efetiva regenera o da cobertura vegetal 

(BIJISSON, 1990). 

Verifica-se, ao mesmo tempo, uma certa tendencia para um alongamento das 

sucess6es culturais, ou seja, uma mesma ro9a tende a ficar mais tempo em produ9o. Com  

estas mudanas, a superficie total cultivada nas encostas, em um mesmo ano agrcola, 

aumenta significativamente, ampliando-se, no caso dos sistemas produtivos estudados por 

Buisson (Idem), de 1,5 ha para 4 ha. 

Nas 自  reas mais planas das unidades produtivas, o tempo de pousio e a superficie total 

cultivada permanecem sendo os mesmos do perodo anterior. As prticas agricolas sofrem, no 

entanto, uma transforma 谷o importante: a diminuio do tempo destinado a regenera9ao da 

vegetaao nativa fara com que a presena de restos florestais no destruIdos pelas queimadas 

se torne mais rara, permitindo, com isso, a utilizaao do arado e da charrua, movidos por 

74 .As caracteristicas de um lote colonial neste periodo foram reproduzidas na figura incluida no anexo deste 
trabalho. 
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tra o animal. Estas terras "mecanizaveis"75 passam a ser ocupadas, quase sempre, por 

aquelas sucess6es culturais mais exigentes em termos de manejo do solo, sobretudo pelo 

cultivo de cereais de inverno e vero como, por exemplo, o sistema de rotaao milho / trigo / 

milho branco I trigo I milho branco. 

A utilizaao mais intensiva do solo, que caracteriza esta fase, no parece ser o reflexo 

de um aumento da pressao populacional sobre a terra. Ao que tudo indica, o nimero mdio de 

pessoas residentes em cada propriedade continua sendo aproximadamente o mesmo do 

periodo anterior. 

Isso s6 se torna possivel graas a todo um conjunto de regras familiares que buscam 

assegurar a integridade da unidade produtiva, poupando-a da fragmenta9ao ao longo das 

gera6es. Dentro deste sistema, s豆o os filhos mais velhos que saem da casa paterna em busca 

de outras alternativas de subsistencia, ficando os mais novos na unidade produtiva. De um 

modo geral, os herdeiros entram em acordo, abrindo mo de seu direito sobre uma parte da 

propriedade, em favor de algum dos irmaos, geralmente o homem mais mo9o. 

Este forma de sucesso, conhecida como minorato, obedece a uma lgica que busca 

acompanhar o ciclo de desenvolvimento do grupo domstico. Os filhos,a medida que casam, 

vo deixando a unidade produtiva, estabelecendo-se em algum outro local, quase sempre com 

alguma ajuda da familia. As filhas tamb6m deixam a casa paterna, indo residir com o marido, 

na casa dos sogros, ou em uma nova unidade domstica, rural ou urbana. Como ressalta 

Mocellin (1999), o herdeiro no 6 necessariamente o mais novo, mas6 , quase sempre, o 

75 Cabe observar aqui que a possibilidade de utilizar o arado ou a charrua dependia n乞o apenas da declividade do 
terreno, mas tamb6m da ausencia de pedras ou aforamentos de rochas que pudessem dificultar o trabalho 
destes implementos. 
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貢ltimo a casar: 

...ele 6 construido dentro da familia, por suas qualidades quanto ao trabalho e ao 
apego a col6nia. Outras qualidades serao ressaltadas em rela9ao aos outros filhos: 
coragem para migrar para as novas terras, 'Turbo", ou seja, esperto para abrir um 
neg6cio, ou ainda possuir voca戸o para padre. O destino de cada filho est 
relacionado com as estratgias de reprodu真o social. As escolhas quanto ao futuro de 
cada um nao so escolhas individuais, mas passam pela familia. (MOCELLIN, 1999, 
p. 223) 

Se, por um lado, este tipo de arranjo cultural acaba evitando a fragmentaao das 

propriedades, ele gera tamb6m todo um novo conjunto de press6es sobre a organizaao das 

unidades produtivas. E preciso "colocar os filhos", "dando estudo" para uns, ajudando outros a 

comprar uma parcela de terra, a abrir um neg6cio ou a comprar um caminhAo76. Paralelamente 

a este conjunto de necessidades, associadas a reproduao da famlia ao longo das gera6es, 

surgem ainda, neste periodo, novas demandas de consumo, que passam a ser atendidas, cada 

vez mais, a partir da vincula o dos agricultores a diferentes circuitos mercantis. A 

reconstituiao hist6rica feita por Buisson (1990) dos sistemas produtivos do distrito de Pinto 

Bandeira, neste periodo, aponta para uma duplicaao dos excedentes comercializados pelas 

explora6es agrcolas em compara o com o perodo anterior. 

Esta intensificaao das conex6es que se estabelecem entre as unidades produtivas e as 

diferentes redes sociot6cnicas presentes no ambiente da agricultura colonial, ir se expressar 

no pr6prio desenho do agroecossistema no nvel das propriedades. N谷o sao s6 as reas 

dedicadas a produ9豆o de gros que se expandem nesta fase, mas tamb6m as terras ocupadas 

Em municipios como Ant6nio Prado e Ip6, trabalhar como caminhoneiro tornou-se, sobretudo a partir da 
d6cada de 1940, uma alternativa de reprodu 乞o social. Trata-se de uma m豆o-de-obra que, em periodos de 
pico da atividade agricola, muitas vezes retorna ao espa9o rural, engajando-se em tarefas como a colheita da 
uva. 

204 
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pelo parreiral. Este, cuja produ9ao se destinava, no perodo anterior, apenas ao consumo 

domstico, torna-se uma das mais importantes fontes de renda das famlias77. Ao mesmo 

tempo em que isso ocorre, plantas que eram cultivadas como mat6ria prima para o artesanato 

domstico, como o linho, praticamente desaparecem. Da mesma forma, muitas especies 

frutferas, que eram plantadas em volta da casa, deixam de ser cultivadas em funao da 

amplia 言o do parreiral. 

A uva, o trigo, o milho e a produ o de sunos tornam-se, assim, do ponto de vista 

mercantil, os principais pilares da agricultura colonial na Regio Serrana, neste periodo. A 

alternatividade existente entre a produ9ao para o consumo e a produ 豆o para o mercado dar 

lugar a uma crescente polariza 乞o entre aquilo que 6 produzido "para o gasto" e aquilo quee 

plantado "para vender". A amplia 乞o da superficie agrcola cultivada far, alm disso, com 

que os problemas relacionados a degrada o do solo, decorrentes da crise da agricultura de 

corte e queimada, se tornem ainda mais acentuados. 

' 
E dificil avaliar por quanto tempo os "sistemas agrrios florestais" que caracterizaram 

a agricultura colonial poderiam ter sobrevivido sem atravessar crises mais s6rias de reposi9o 

da fertilidade do solo, caso nao tivessem sido submetidos s press6es geradas por uma 

economia cada vez mais mercantilizada. Os dados referentes ao conjunto do Rio Grande do 

Sul apontam, no entanto, para uma forte diminui9o da produtividade dos cultivos 

caractersticos da agricultura colonial. Segundo Roche (1969), entre 1920 e 1950, o 

rendimento da terra diminuiu em 10% na cultura da batata, em 3 6,4% na do feijo e em 

42,9% no caso do milho. 

77 No caso dos municipios pesquisados, isto se verifica sobretudo em Ant6nio Prado. Em Ipe, a vitivinicultura 
ir自  assumir, historicamente, uma importancia signiflcativamente menor. A produ9きo de gr谷os e a produ9ao de 
sunos tornam-se, para estes agricultores, uma importante fonte de renda. 
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Este esgotamento das terras no foi um fenmeno que passou desapercebido aos 

colonos, que procuraram fazer frente, de diferentes formas, a este problema. Segundo Buisson 

(1990), remonta a este periodo, por exemplo, o hbito de ro9ar os potreiros no inverno, 

depositando, no parreiral, sob a forma de cobertura morta, a biomassa recolhida nesta 

atividade. Atravs desta prtica, que hoje se encontra em declnio, os agricultores tinham a 

oportunidade de solucionar dois problemas: por um lado, livravam as pastagens naturais de 

esp6cies de plantas inadequadas para a alimenta きo animal, como por exemplo, a 

samambaia78, que ja proliferava, neste perodo, sobretudo, naquelas d reas mais degradadas 

dos potreiros; por outro, mantinham coberto o solo dos parreirais, protegendo-o da erosao e 

fornecendo, ao mesmo tempo, nutrientes para as plantas. 

Outra forma de reprodu9谷o da fertilidade do solo 6 o esterco, tanto de gado como de 

suno, que passa a existir em maior quantidade nas unidades produtivas devido ao aumento do 

nmero de animais. Cabe observar, no entanto, que a produ9ao animal parece ter assumido 

historicamente, nesta regio, caractersticas extensivas, estando fragilmente integradaa 

produ9ao vegetal.E provvel que a maior parte do esterco gerado por esta atividade, e cujo 

volume dificilmente poderia suprir as necessidades da unidade produtiva em seu conjunto, 

continuasse sendo utilizado na adubaao da pastagem artificial e da horta, a exemplo do que 

ocorria na fase anterior, pouco contribuindo, portanto, para minimizar a queda dos ndices de 

produtividade observada nas reas dedicadas s lavouras anuais de gros. 

A alimenta o do rebanho provinha, de um modo geral, das pastagens naturais, sendo 

complementada por produtos como milho, ab6bora, aveia, ramas de batata doce, mandioca, 

78 Esta samambaia 6 conhecida, popularmente, como um indicador de solo 自  cido, sendo considerada pelos 
agricultores como uma esp6cie venenosa para os animais de cria 合o. O gado s6 se alimenta deste tipo de 
planta, no entanto, em casos extremos, quando ja nao existem no potreiro outras esp6cies forrageiras. 
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cana-de-a 丘car79 e ervas nativas, como a chamada "aveia do mato", que era ro9ada e 

utilizadas como fonte de alimenta きo para o gado80. Em 1955, segundo Barbosa (1980), havia 

em Ant6nio Prado 8.700 bovinos, 1.100 equinos, 3.900 muares, 12.500 sunos, 700 ovinos e 

300 caprinos, distribudos em cerca de 1.270 estabelecimentos agrcolas (IBGE, 1967). 0 

nmero de animais existente em cada estabelecimento agricola parece ter variado, no entanto, 

ao longo do tempo, obedecendo, no caso dos sunos, s osdila6es ocorridas no pre9o deste 

produto. 

As transforma6es que ocorrem na organiza 乞o das unidades produtivas neste perodo 

possuem uma estreita rela9ao, por um lado, com os processos ecol6gicos que d乞o sustenta o 

aatividade agrcola - e que, como observa Remmers (1998), tamb6m engendram rela6es, 

criando suas prprias propriedades emergentes - e, por outro, com as modifica6es que 

ocorrem no contexto mais amplo de intera o destas explora6es agrcolas, constitudo pelas 

diferentes redes sociot6cnicas em presena na regiao. 

Existe, portanto, uma recursividade entre as rela6es que as unidades de produ o 

agrcola passam a estabelecer com as redes sociot6cnicas e as formas de manejo do 

agroecossistema desenvolvidas em nivel das unidades produtivas. Esta rela 豆o no pode ser 

vista, no entanto, de uma forma mecanica, ou seja, a degradaao dos solos, por exemplo n豆o6 

uma consequencia direta da intensifica o das rela6es com diferentes circuitos mercantis. O 

que existe 6 um movimento no qual os agricultores internalizam press6es "externas" e 

manejam condicionantes internos, agindo com base em percep96es que s乞o sempre 

79 i- cana-ae-a9ucar era cultivada nas areas mais protegidas do frio e da geada, possuindo, nortanto. uma 
imporrancia apenas relativa do ponto de vista da alimenta9ao do rebanho. 

8O Ao que tudo indica, algumas destas ervas, que antes proliferavam, por exemplo, em reas de lavoura deixadas 
em pousio, hoje ja nきo ocorrem, devido a degrada頭o dos solos. 
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situacionais. Cada atua o encerra, como aponta Remmers (Idem), urna acumula9ao (ainda 

que nem sempre completa) de experincias, conhecimentos e de formas de interaao com o 

meio biofisico, tendo, portanto, como pressuposto todo um repert6rio anterior que condiciona 

tanto os arranjos sociais e ecol6gicos internos s unidades produtivas como suas rela6es com 

o exterior, ou seja, com os diferentes mercados, com as tecnologias e com os poderes politicos 

constitudos. 

No caso especifico da Regio Serrana, verifica-se, entre 1930 e 1960, um movimento 

geral de reconfigura o das redes sociot6cnicas que haviam se organizado na regio desde o 

surgimento da agricultura colonial. Este ir se tradizir, em nvel das unidades produtivas, em 

uma reorganiza o do processo de trabalho, que surge como resposta aos limites e 

possibilidades que se apresentam aos agricultores nestes novos tempos. Este processo no se 

inicia, evidentemente, em 1930, tendo suas razes ja nas primeiras d6cadas do s6culo XX. 

Em termos comerciais, a Colnia Vetha Italiana situava-se, no incio do s6culo, em 

urna regio de dificil acesso em relaao aos mercados consumidores. Ao contr自rio dos 

alem乞es, que escoavam seus produtos atravs de rios de fcil navega o, como o Ca, o 

Taquari e o Sinos, os italianos tiveram de enfrentar um lento processo de constru9ao de urna 

infra-estrutura capaz de ligar a Serra Gacha a outras regies do Estado e ao centro do pas. 

Mesmo assim registra-se, sobretudo a partir do incio do s6culo, um crescente 

desenvolvimento, tanto da indstria como do comrcio, nas reas povoadas pelos italianos, 

impulsionado por diversos fatores, entre os quais figuram, por um lado, as melhorias 

ocorridas no sistema de transportes e, por outro, a pr6pria capacidade de acumulaao de 

capitais por parte dos comerciantes, em fun きo do sistema de circula9o do excedente agrcola 

estruturado nas col6nias. 
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A d6cada de 1920 pode ser considerada como um momento chave na hist6ria das 

rela6es entre a agricultura, o comrcio e a indstria no espao da Regio Serrana, sendo o 

caso do setor vinicola bastante ilustrativo do movimento de centralizaao de capitais e de 

processos produtivos em curso neste perodo81. Como jd mencionamos anteriormente, a 

produ9ao vincola da Regiao Colonial Italiana manteve, durante sua fase inicial, as 

caractersticas de uma indstria domstica. O vinho era transportado por carretas at6 os portos 

de S谷o Sebastio do Ca e Sao Joao do Montenegro, seguindo, a partir dali, por via fluvial.E 

somente em 1900 que este produto come9a a ser enviado por via martima para o centro do 

p aIs. 

Como nos lembra Gobatto (1938), no entanto, essa situaao ir se modfficar 

rapidamente, com a organizaao, em Caxias do Sul, Bento Gonalves e Garibaldi, dos 

primeiros estabelecimentos enolgicos. Em 1905, o Rio Grande do Sul exportava 20.000 

hectolitros de vinho. "Em 1912, com o trfego ferrovirio direto de Caxias do Sul a Porto 

Alegre, e devido a organiza 豆o de algumas cooperativas enolgicas, o Rio Grande do Sul 

consegue exportar 73.298 hectolitros de vinho" (Idem, p. 17), sendo quase todo ele produzido 

na Regio Serrana. 

O apoio do Estado a essa produ9ao ja se fazia presente neste perodo, tanto no 

estimulo a forma9ao de cooperativas como na busca de um melhoramento t6cnico da 

produ9ao. No que diz respeito ao cooperativismo, entre 1911 e 1913, sera contratado, por 

iniciativa do Governo do Estado, um t6cnico italiano, Dr. Stefano Parten, que ir fomentar a 

E importante destacar aqui que estas transforma6es n谷o se restringiam, neste periodo, a uma regio 
especifica, fazendo parte de um movimento maior de aglutina9ao dos diferentes mercados regionais que 
compunham a economia gacha nesta fase de seu desenvolvimento. Ver: TAMBARA, Elomar. RS: 
moderniza9ao e crise na agricultura. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983. p. 33. 
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criaao de cooperativas em diferentes municpios da Regio Serrana. Neste processo6 

constituda, em 1911, em Ant6nio Prado, a Cooperativa Agrcola de Ant6nio Prado. Segundo 

Barbosa: 

..esta cooperativa trouxe extraordin自rio desenvolvimento para os agricultores, ciue 
deste modo, comearam, de maneira decisiva, a comercializar seus produtos 
agricolas, comerciais e industriais. Funcionou regularmente durante mais de dez 
anos, decaindo em seguida, at6 que em 18-06-1924, falindo, sua vasta cantina foi 
vendida a firma Jos6 Cesa & Cia... (BARBOSA, 1980, p. 117) 

Segundo Tavares dos Santos (1984), a chegada de Parten coincidiu com um 

momento de crise da ind丘stria vincola, provocado pela colheita de uma grande safra em 1911 

que, associada a falta de mercado,a baixa qualidade do vinho produzido no Estado ea 

concorrncia dos vinhos estrangeiros, fez com que o movimento de forma o destas 

cooperativas tivesse uma repercussao bastante positiva entre os agricultores. Tinha-se como 

meta ja, neste momento, a centralizaao da produao de vinho em estabelecimentos 

tecnicamente equipados para este fim. Este esforo no sentido de uma maior padronizaao do 

produto e controle de seu processo de comercializaao implicava uma desestabilizaao do 

sistema anterior, no qual os comerciantes fixavam os pre9os pagos aos agricultores mantendo 

o controle sobre o mercado do vinho. No 6 de admirar, portanto, que as associa6es de 

comerciantes reagissem fortemente contra as cooperativas fundadas por Parten, acusadas de 

prejudicar o mercado de vinho gacho pela md qualidade de seu produto. Ao que tudo indica, 

boa parte destas cooperativas no sobreviveu a estas press6es, parando de funcionar em 1913, 

sendo a cooperativa de Ant6nio Prado um caso atpico. 

Segundo Gobatto (1938), uma vez extintas as cooperativas, acirra-se a concorrncia 

entre os comerciantes de vinho, instaurando-se uma guerra de mercados que levou a falncia 
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de muitos destes empresrios. Em 1927 ser criado, no entanto, o Sindicato Vitivinicola Rio- 

Grandense, congregando os interesses dos cantineiros da Regi乞o Colonial Italiana. Em 1929, 

como uma decorrncia do trabalho desenvolvido pelo sindicato, estrutura-se a Sociedade 

Vincola Rio-Grandense Ltda., centralizando os capitais comerciais envolvidos na vinicultura, 

que passam a se organizar em uma sociedade de quotas de responsabilidade limitada 

(TAVARES DOS SANTOS, 1984). 

Neste mesmo ano, ser aprovado pelo Governo do Estado todo um conjunto de regras 

de fiscaliza o sanitaria. Em funao deste regulamento, cada cantineiro tornava-se obrigado a 

registrar seu estabelecimento, atendendo a uma s6rie de exig6ncias em relaaoa estrutura dos 

prdios e s condi6es de higiene vigentes nas cantinas. Alm disso, os produtos processados 

nessas pequenas unidades agroindustriais passaram a ser objeto de exame laboratorial, 

devendo atender a um padro mnimo de qualidade. A centralizaao do comrcio e da 

fabricaao do vinho ser resultado nao apenas da nova legisla 乞o e da aao organizada dos 

comerciantes, mas tamb6m de um novo movimento de cria o de cooperativas que ir atingir 

a Regio Colonial Italiana entre 1929 e 1940. 

Como resultado dessas transforma6es, os agricultores deixam de processar a uva em 

suas unidades produtivas, vendendo o vinho aos comerciantes, passando a entregar o produto 

in natura na sede das cooperativas ou em cantinas auxiliares, pertencentes a empresas e 

espalhadas no interior dos municpios. 

Modfficam-se, com isso, nao apenas as conexes que permitiam a produ9o, o 

processamento e a comercializaao do vinho, do agricultor at6 o consumidor final, mas a 

pr6pria natureza do produto que passa a circular atravs desta rede, que ird ser o resultado de 

todo um sistema de normas e de padr6es t6cnico-cientfficos que o distanciam, cada vez mais, 



do vinho destinado a consumo domstico. 

O papel do Estado ser decisivo na transio rumo a esta nova configura 乞o, no 

apenas pela aprovaao dos novos regulamentos de controle sanit自rio, mas tamb6m atravs da 

implanta o de polticas de melhoria do sistema de transportes da regio e de suporte t6cnico 

e cientffico ao desenvolvimento da vinicultura, apoio este que ira se materializar na criaao de 

laborat6rios e esta6es experimentais destinados ao atendimento deste setor produtivo82. 

Como resultado dessas transforma6es, verifica-se, tamb6m, a emergencia de um novo tipo de 

comerciante, que passa a concentrar sua atuaao neste setor. 

' 
E importante registrar que, em Ant6nio Prado, e, de uma forma ainda mais visivel, nos 

distritos que dariam origem ao municpio de Ipe - onde o cultivo da uva enfrentou, 

historicamente, limites climdticos - este movimento de concentraao da viticultura nas mos 

de um nmero reduzido de empresas ou cooperativas n豆o foi to forte como em outros 

municpios da Regio Serrana, como, por exemplo, Garibaldi, Caxias do Sul e Bento 

Gonalves. 

Em Ipe e Ant6nio Prado, a comercializa 乞o e o processamento da uva envolviam, 

neste periodo, um conjunto diversificado de pequenas cantinas familiares, cooperativas, e 

empresas de pequeno e mdio porte, cuja produ9o tinha uma abrangencia regional. A 

posio, at6 certo ponto secundria ocupada por estas unidades de processamento no conjunto 

da rede que se organiza na regio em torno da atividade vitcola, ajuda a explicar, por 

82 Cabe lembrar aqui que em 1920, com o apoio do Ministrio da Agricultura, organiza-se em Caxias do Sul a 
seao de Viticultura e Enologia da Esta車o Geral de Experimenta 乞o, que passa a importar e distribuir 
diferentes castas de viniferas aos agricultores e a desenvolver diversas atividades destinadas ao fomento da 
vinicultura. 
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exemplo, porque os parreirais, mesmo no caso de Ant6nio Prado, tenham encontrado limitesa 

sua expanso. A atuaao destas pequenas e mdias unidades de processamento foi, no entanto, 

historicamente influenciada, tanto pela legislaao sanit自ria, como pela presena, em nivel 

regional, das grandes empresas e cooperativas, que passaram a dominar o mercado da uva. 

O caso da viticultura, ainda que possa ser considerado uma esp6cie de "caso 

exemplar", no encerra, no entanto, toda a problemtica vivenciada pela agricultura colonial 

neste periodo. A intensifica o da produ9ao de gros pode ser considerada, do ponto de vista 

ecol6gico, como um elemento muito mais significativo de presso sobre a terra, tendo em 

vista a exigencia, em termos de disponibilidade de nutrientes, que caracteriza estes sistemas 

de rota 乞o de cultivos anwIis. 

A produ9ao de gros, incluindo a o milho e, no caso dos municpios de coloniza o 

italiana, o trigo, constituiu, historicamente, uma importante fonte de renda para os 

agricultores. Segundo dados da FEE, no ano de 1947, o milho mantinha-se como o principal 

produto da agricultura colonial do Estado, respondendo por 28,83% do valor bruto da 

produ9ao agropecu白ria (VBPA) deste segmento, ficando sem segundo lugar a produ o de 

sunos, respons自vel por 13,64% do VBPA total (FEE, 1982). 

At6 meados da d6cada de 40 o trigo era tambm um produto caracterstico da 

agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Nao 6 de espantar, portanto, que Ant6nio Prado 

figurasse, por muitas d6cadas, como um dos principais municpios gachos produtores de 

trigo do Rio Grande do Sul, sediando e abastecendo alguns dos principais moinhos do Estado 

' 
E em meados da d6cada de 40 que o trigo deixa de ser uma cultura caracterstica da 

agricultura colonial, passando a ser cultivado em moldes empresariais. Para se ter uma id6ia 
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da magnitude assumida por este processo, basta dizer que, entre 1945 e 1956, a rea de trigo 

cultivada no Estado cresceu em 3 34%, sua produ9ao fisica aumentou em 475%, e o valor 

bruto de sua produ9ao elevou-se em 823% (FEE, 1982). 

Este crescimento da triticultura foi o resultado de um conjunto de processos, incluindo 

a: (i) a disseminaao de novas variedades, como por exemplo a Frontana, mais baixas, de 

ciclo curto e adaptadas a solos d cidos, que permitiram o deslocamento da triticultura para as 

lavouras mecanizadas situadas nas terras de campo; (ii) a implanta o de todo um conjunto de 

medidas governamentais destinadas a impulsionar a expanso da lavoura tritcola, 

influenciadas por uma politica mais geral voltada a substitui9谷o das importa6es; (iii) a 

amplia9o do mercado consumidor deste produto, associada ao crescimento dos centros 

urbanos e ao processo de industrializa o em curso em algumas regies do pas. 

A moderniza o da lavoura tritcola no Estado nao ser, no entanto, um processo 

linear, passando por uma s6rie de oscila6es, pelo menos at6 os anos 60, quando 71% da rea 

de trigo do Estado j se encontrava localizada em estabelecimentos de mais de 100 ha (FEE, 

1979). Essas mudanas correspondem, ao contrrio do que ocorre no caso da uva, a um 

deslocamento desta produ o para outras regi6es do Estado: em 1947, a regio Vinicultora de 

Caxias do Sul83 era a segunda regio tritcola do Estado, concentrando 12,80% da rea de 

trigo cultivada no Rio Grande do Sul, e perdendo somente para a Regio Colonial de 

Erechim; em 1970, esta mesma regio era responsvel por apenas 0,29% da rea destinada 

produ9言o de trigo no Estado, ocupando, portanto, uma posio pouco significativa no que se 

refere a produ9ao estadual (Idem). Desnecessrio comentar, em um maior nivel de 

83 Esta regiao, na forma como foi definida pela FEE, engloba uma parcela bastante significativa dos municpios 
da Regi豆o Serrana. 
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detalhamento, o impacto causado por esta reorganizaao da triticultura no que diz respeitoa 

agricultura colonial. 

A reorganizaao dos circuitos mercantis que ocorre entre 1930 e 1960, associada a 

uma progressiva diminui 乞o dos niveis de produtividade da agricultura colonial, ir gerar, por 

parte dos agricultores, diferentes rea6es. A crescente mercantiliza 谷o da vida social 

pressiona, 6 claro, as famlias para que ampliem a fatia de sua produ9o destinadaa 

comercializaao. Ao mesmo tempo, as configura6es assumidas pelas redes sociot6cnicas no 

possibilitam a todos uma inser9o bem sucedida em nivel de mercado. A pr6pria natureza 

oferece limites a esta intensificaao da produao, limites esses que sao parcialmente 

superados pela migra o das novas regies rumo a s novas terras. 

O processo de trabalho na agricultura ainda repousa, neste perodo, sobre uma base 

prpria de recursos. A moderniza9ao da agricultura, provocara, no entanto, a partir dos anos 

60, mudanas significativas nas regras do jogo, tanto em nvel dos mercados, como do ponto 

de vista tecnolgico, gerando, com isso uma nova articulaao entre processos ecolgicos e 

processos sociais na agricultura da regio, que ir se tomar, cada vez mais dependente de 

redes sociot6cnicas cuja abrangencia extrapola, em muito, o universo local. 

4.6 TEMPO, ESPA 】O, NATUREZA E SOCIEDADE: ALGUMAS BREVES 
CONSIDERAC6ES ACERCA DA HIST6RIA SOCIOAMBIENTAL DA 
AGRICULTURA DA REGIAO SERRANA 

A redaao deste capftulo obedeceu a necessidade de situar o objeto de investigaao 

deste trabalho no interior de um quadro mais abrangente de processos sociais e ecolgicos que 

se fazem presentes na hist6ria da Regio Serrana. O resgate aqui realizado buscou mostrar a 
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historicidade dos arranjos natureza-cultura existentes na regio, apresentando-os como um 

resultado, sempre provis6rio, de intera6es complexas, a partir das qulais vo sendo 

engendradas, no tempo e no espao, tanto a natureza como a sociedade. 

Os diferentes sistemas produtivos que hoje caracterizam a agricultura da regio em 

estudo nao podem ser reduzidos a um mero arranjo de elementos t6cnicos. Sua historicidade 

encontra-se presente no apenas na cultura dos habitantes da regiao, mas tambm na prpria 

forma como seres humanos, plantas e animais, encontram-se associados, compondo um 

agroecossistema. 

A transi 乞o rumo a formas de agricultura baseadas em princpios de sustentabilidade 

tem, como substrato, este conjunto de ordenamentos hist6ricos. Estes, ao mesmo tempo em 

que remetem a uma trajet6ria passada, s谷o tamb6m um pressuposto fundamental para que se 

possam escolher os distintos niveis de temporalidade que dever乞o compor a agricultura e o 

mundo rural nos tempos futuros. 

Na Regio Serrana, a hist6ria das rela6es dos seres humanos com o ambiente 

construiu-se, at6 o momento, com base em uma permanente tensao entre a ruptura do 

equilibrio dos ecossistemas naturais, causada pela presena humana, e os processos de co- 

evolu9o que possibilitaram a constituio e o desenvolvimento da agricultura colonial. As 

redes agroaiimentares que atuam na regio possuem formas diferenciadas de se relacionar 

com este processo e de interagir com o tempo, o espa9o, a natureza e a hist6ria neste contexto. 

Essas formas diferenciadas de imbricaao na realidade local sero analisadas no capitulo a 

seguir. 



5 AS REDES SOCIOTECNICAS E SUAS IMBRICACOES NO ESPACO LOCAL 

Dopo che i g豆  inventa la machina di impiantar miglio, no duvido pih niente! 

Este captulo reconstitui os processos atravs dos quais as redes sociot6cnicas 

envolvidas na produ9乞o, processamento e comercializa o de produtos agrcolas constroem 

sua atua o em um plano local, tornando-se parte integrante da tessitura socioambiental das 

comunidades rurais e assim criando novos ambientes t6cnico-institucionais, no contexto dos 

quais passa a se desenvolver a atividade agricola2. A anlise encontra-se circunscrita, em 

1 Esta frase faz parte da cultura popular da Col6nia Italiana e, traduzida, significa: "Depois que inventaram a 
m aquina de plantar milho, n谷o duvido de mais nada". Essa expresso, juntamente com todo um conjunto de 
manifesta6es que integram a cultura popular gacha, foram recolhidas por Gusmao em seu livro A podtica 
dos esquecidos. Ver: GUSM O, Miriam. A po6tica dos esquecidos. Porto Alegre: Impr. Livre, 2000. p. 
130. 

O conceito de TATE (TechniogicalAdministrative Task Environment) ou, em uma tradu9ao literal, "ambiente 
tecnol6gico e administrativo de tarefas", foi desenvolvido por Benvenutti e vem sendo utilizado por outros 
autores como Van der Ploeg e Remmers, como forma de identificar "a rede de agentes mercantis e suas 
institui96es associadas,a qual os agricultores se encontram ligados tanto economicamente como do ponto de 
~免 	- 	 . - 	 - 	 -. 	 . 	 - . 	 . . )flOfliVeldas vista tecnolgico ". E a partir desta rede que as trmas de organizaao do processo de trabaltu 

unidades produtivas sao direta ou indiretamente prescritas ou sancionadas. E atravs do TATE que os 
agricultores obtm aqueles elementos que sao necessrios a sua atividade, mas que, no contexto da divisao do 
trabalho que se estrutura com a agricultura moderna, nao tm condi9es de desenvolver de forma aut6noma. 
Aprofimda-se aqui, portanto, a separa車o entre trabalho manual e trabalho intelectual no contexto da 
atividade agricola. Esta externaliza戸o de tarefas conduz n豆o apenas a um aprofundamento da rela9ao com os 
circuitos mercantis mas, tamb6m, a uma reprodu9ao de determinadas rela6es tecnolgicas e administrativas. 
A agricultura contratual 6 , talvez, o exemplo mais bem acabado deste processo. As tarefas desenvolvidas no 
nivel das unidades produtivas tornam-se, aqui, cada vez mais rotinizadas, sendo prescritas por instru es 
sistematizadas em itinerrios tcnicos do tipo "modo de aplica9ao". Rompe-se, com isso, a integra弾o 
existente, tanto em termos sincr6nicos como do ponto de vista diacr6nico, entre as diferentes atividades 
desenvolvidas pelo agricultor em sua explora9乞o agricola. Tanto Van der Ploeg como Remmers chamam a 
aten戸o, no entanto, para o fato de que este conceito n豆o deve ser utilizado de uma forma excessivamente 
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termos geogrficos, ao espao da Regio Serrana, tendo como foco principal os municpios de 

Ipe e Ant6nio Prado. 

Buscou-se resgatar, inicialmente (na se9ao 5.1), algumas caracteristicas gerais da 

moderniza 乞o da agricultura na regio, cm e nfase, sobretudo, nos processos que 

possibilitaram que determinadas redes sociot6cnicas pudessem se contextualizar em nivel 

local, estabelecendo alianas com diferentes agentes e estendendo sua atua 谷o nos 

agroecossistemas da regio. As "redes convencionais" e suas diferentes formas de imbricaao 

no espa9o local foram caracterizadas nas pginas subsequentes (se9ao 5.2). Ja as estrat6gias 

utili7adas pelos agricultores familiares em sua vincula o com essas redes, foram brevemente 

analisadas na se9ao seguinte, com base na constru9o de uma tipologia de situa6es 

produtivas presentes entre os produtores "convencionais" entrevistados no 含  mbito da pesquisa 

(se9ao 5.3). 

A parte restante do capftulo foi dedicada ao estudo da "rede alternativa", suas origens 

hist6ricas e suas formas de estrutura o. Esta foi abordada, aqui, no apenas como um espao 

t6cnico e organizacional de desenvolvimento da atividade agrcola mas, tamb6m, como parte 

de um movimento politico e social de constru9乞o de novas identidades. 

rigida, na medida que existe, por parte dos agricultores, um processo permanente de negociaao dos 
elementos a serem incorporados na organiza車o do processo do trabalho em suas unidades produtivas. Ver: 
PLOEG, J. D. V. Labor, markets and agricultural production. Boulder・CO: Westview Press, 1990. p. 
107-116.; REMMERS, Gaston. Con cojones y maestrIa: un estudio sociolgico-agron6mico cerca dei 
desarollo rural end6geno y procesos de localizaci6n en la Sierra de la Contraviesa (Espafla). Amsterdam: 
Thela Publishers, 1998. p. 16. 

jEntende-se aqui que o conceito de TATE ou de ambiente t6cnico institucional n乞o pode ser aplicado sem 
restri96es a "rede alternativa", na medida que esta caminha no sentido n乞o de uma externaliza9ao mas, sim, 
de uma internaliza9乞o de tarefas. Existe a forma9ao de um novo ambiente para desenvolvimento da 
agricultura mas este se baseia em outros tipos de rela96es, que deverao ser melhor discutidas na sequencia 
deste estudo. 



5.1 PEQUENAS HIST6RIAS DA MODERNIZA叫O 

No dia 29 de novembro de 1973, um grupo de representantes de Ant6nio Prado - que 

inclua o prefeito do municpio, o gerente do Banco do Brasil, o presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e da Associa o Rural, a equipe t6cnica da ASCAR (Associaao Sulina 

de Crdito e Assistencia Rural), hoje EMATER, o presidente da C含mara de Vereadores, o 

p自roco de Ant6nio Prado, os fiscais da Carteira Agrcola e o chefe da Carteira Rural do Banco 

do Brasil - deslocava-se para Vacaria, com o objetivo de participar de uma reunio 

promovida pela Secretaria de Fomento Agricola daquele municpio. 

Segundo o jornal local, o "Panorama Pradense", haviam sido convidadas para essa 

reunio as "maiores autoridades em fruticultura do Brasil": o prefeito do municpio de 

Fraiburgo (SC) ー  diretor comercial de uma grande firma dedicada ao reflorestamento e ao 

plantio de pomares e viveiros - e um t6cnico francs, responsavel pelo viveiro. 

Fraiburgo, que havia come9ado a investir no cultivo de ma 乞s no final de 1960, era 

considerado, na Regio Sul do Brasil, neste perodo, como uma experincia modelo em 

fruticultura, produzindo, ja naquele momento, cerca de 25.850 toneladas de frutas por ano. No 

incio dos anos setenta, este movimento de expanso da fruticultura ja havia se estendidoa 

Serra Gacha pois, como noticiava o jornal, reproduzindo uma viso jh corrente, pelo menos 

entre as lideranas do municpio de Ant6nio Prado e Vacaria: 

219 
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[... a fruticultura } se apresenta como uma das melhores saidas para aumentarmos o 
rendimento baixissimo que nos jogam cada dia mais as nossas culturas tradicionais. 
Hoje, qualquer um constata que o trigo, por exemplo, exige um trabalho desumano e 
com um rendimento insuficiente para manter uma familia frente aos gastos normais. 
E, o que 6 pior, os ro9ados e queimas contnuas esto empobrecendo cada dia mais 
nossas terras e exigindo um trabalho cada vez mais desumano frente s conquistas 
da agricultura de hoje. E isto est provocando um empobrecimento cada vez maior e 
a saida sobretudo dos jovens. Temos, pois, que partir para culturas permanentes, 
mais humanas e rentaveis. E entre elas est言  despontando a fruticultura. (Panorama 
Pradense, 16/12/73, p. 3) 

Segundo a reportagem, os viveiristas de Fraiburgo, para produzir as melhores mudas e 

as melhores esp6cies, mantinham contatos "com as maiores autoridades do mundo em 

fruticultura, sobretudo com G.D., diretor do maior viveiro do mundo localizado na Frana, 

com 600 ha" (idem). Essa mat6ria publicada pelo "Panorama Pradense", no ano de 1973,6 

extremamente emblemtica das redes de conexes que possibilitaram que a agricultura 

moderna pudesse ramificar-se, desde os paises capitalistas desenvolvidos, at6 as pequenas 

comunidades rurais, situadas nos pases do Terceiro Mundo4. 

Estavam presentes a reunio diferentes tipos de autoridades: os representantes 

politicos e religiosos do municpio de Ant6nio Prado, os t6cnicos da extensao rural, os 

respons豆veis pelo gerenciamento do crdito rural e as duas maiores autoridades brasileiras em 

fruticultura. Tratava-se ainda, neste momento, do inicio de um projeto que buscava legitimar- 

se frente aos agricultores e ao conjunto da sociedade local, construindo, portanto, seu pr6prio 

contexto. O parecer t6cnico, daqueles que "mais entendem da mat6ria", torna-se, neste 

sentido, fundamental: 

4 Esta histria tem sido contada sob muitas formas. Para o caso das sementes ver: KLOPPENBURG, Jack 
Ralph. First the seed: the political economy of plant biotechnology, 1492-2000. New York: Cambridge 
University Press, 1988. 349 p. 
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Estes especialistas nos disseram que a fruticultura se adapta perfeitamente a nossa 
regiao, pois j自  fizeram umas experiencias em Caxias e Vacaria, O u nico problema6 
fazer a coisa com seriedade e conforme manda a t6cnica, O rendimento 6 superior a 
qualquer cultura que estamos praticando no momento ou seja: 20.000 quilos de ma 谷  
por ha a 3,00. Todos os que estiveram presentes a palestra se entusiasmaram e 
sentiram que a fruticultura d um novo horizonte que aponta um caminho de 
liberta9ao. (idem, ibidem) 

O processo de modernizaao da agricu:Etura 6 freqentemente analisado como um 

imperativo de ordem estrutural ou, simplesmente, como um projeto politico e econmico 

autorit自rio atravs do qual um determinado conjunto de tecnologias foi imposto aos 

agricultores. Ainda que esses dois tipos de enfoque ajudem a revelar algumas dimens6es 

importantes do movimento de reorganizaao da atividade agricola ocorrido com a 

modernizaao da agricultura, acabam, por vezes, por ocultar alguns componentes importantes 

deste processo. 

O primeiro deles diz respeito ao fato de que as tecnologias da Revolu9豆o Verde s6 

foram adotadas nos pases do Terceiro Mundo por terem podido contar com toda uma rede de 

agentes que, por um perodo de tempo bastante longo, atuaram no meio rural, trabalhando no 

apenas no sentido de convencer os agricultores acerca da superioridade destas novas t6cnicas, 

mas, tamb6m, de forma a possibilitar que sementes melhoradas, mudas, adubos, fertilizantes, 

manuais, tratores, cr6dito rural, ndices de produtividade etc., pudessem chegar at6 as 

comunidades rurais. Esse fluxo de id6ias e materiais s6 se tomou possivel porque os pr6prios 

agricultores responsabilizaram-se, em muitos casos, pela constru9o de muitas das institui96es 

que, no nivel local, passaram a atuar como mediadores desta nova proposta tecnol6gica, 

incluindo a os sindicatos de trabathadores rurais e as cooperativas. 

Nao se trata aqui de dizer que o discurso da moderniza 豆o no fosse um discurso 
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autoritrio e fortemente amparado por diferentes instrumentos de poder (o cr6dito rural, a 

cincia ou a ameaa da fome no mundo). Busca-se apenas chamar a aten 乞o para o fato de 

que existiu todo um processo de tradu o deste discurso para diferentes ambientes agrcolas, 

que possibilitou que um amplo conjunto de agentes humanos e artefatos no-humanos fossem 

mobilizados na execu9ao deste projeto. 

Um segundo elemento a ser destacado 6 o fato de que, pelo menos no caso da 

agricultura colonial existente no Sul do Brasil, esse discurso tinha como objeto uma 

agricultura que, naquele momento, ja enfrentava alguns impasses em seu processo de 

reprodu ao, tanto do ponto de vista social, como em termos ecol6gicos. Estas considera 6es 

podem ser melhor avaliadas atravs de um breve resgate da trajet6ria seguida pela 

moderniza o nos municpios onde foi realizado este estudo. Relatando em uma das 

entrevistas realizadas um pouco da hist6ria das transforma6es ocorridas na agricultura do 

municpio, a partir do final dos anos 1950, um dos religiosos da parquia de Ant6nio Prado 

conta5: 

5 Esta entrevista corresponde a um conjunto mais amplo de materiais coletados durante o processo de avalia9o 
do ento CAE-Ipe, apoiado pela Funda9ao Terra do Futuro, realizado nos anos de 1993-1994. 
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ー  Eu quando eu vim trabalhar aqui, como te disse, n6, sempre um 
padre novo que, que procurava integrar a religiao, assim, na 
vida, ou seja, viver a religi乞o6 viver a caridade, a fraternidade, 
e nをo vai viver isso se nao for dentro da vida. E a vida era, 
tamb6m... Est baseada no econ6mico, n6, tem que produzir, 
tem que comer. Entao quando n6s chegamos aqui, eu vim em 
1958, n6, 1958. L豆  n6s come9amos a fazer um trabalho, assim, 
que era... Tipo assistencialista, n6. Era um trabalho assim, n6, 
de melhorar a parte da higiene, a parte da alimenta9ao da 
fam ilia, a parte sanitria, hortas caseiras, pequenos animais, 
divers6es (...) Entao era assim uma melhoria assim, uma 
melhoria mais social, na vida familiar, na vida social. E claro 
que, tamb6m, isso nao era aceito de uma hora para outra. O 
pessoal n乞o tinha sanitarios, se construiam um sanit自rio tamb6m 
n乞o usavam... Hortas tamb6m, o pessoal estava acostumado a 
ter hortas daquele estilo... Ent乞o pra modernizar todas essas 
coisas, n6, foi um trabalho muito grande. Se fazia a base de 
reuni6es, n6. E s vezes at6 de press6es. Nem benzia a casa se 
eles nao tivessem um sanitrio em casa. Mas foi um trabalho 
muito importante porque foi um trabalho de come9o. Eles 
estavam naquela fase que se dizia: visite Ant6nio Prado antes 
que desapare9a. E de fato tinha uma migra9まo muito grande, n6, 
o pessoal saindo... 

' 
E significativo observar que o trabalho desenvolvido pelos religiosos no sentido de 

"modernizar os agricultores" no come9ou, inicialmente, pela quest乞o tecnolgica. Tratava-se 

de um trabalho social que buscava melhorar as condi6es de sade e alimentaao da 

popula o rural, dinamizar a vida social das comunidades rurais, impor determinados hbitos 

de higiene, com todas as implica6es de natureza cultural envolvidas neste processo. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a modernizaao come9ou pelos indivduos e pelas familias, 

penetrando nAo na ro9a, mas, sim, no espao da casa6. 

O trabalho procurava trazer, para o interior das propriedades rurais, algumas das 

inova96es daquele mundo "moderno" que, jd naquele momento, atraam os agricultores, 

6 Estes mesmos religiosos fariam, posteriorrnente, uma crtica do vi6s modernizante do trabalho realizado neste 
periodo, engajando-se com extrema dedica9ao no trabalho de constru9ao da rede alternativa 
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principalmente os mais jovens, para fora do municpio. Um segundo passo seria dado, com o 

que o religioso entrevistado chama de "modernizaao do assistencialismo": 

- Com o tempo aquilo teve uma segunda fase, n6, a gente teve 
que modernizar esse assistencialismo, n6. Modernizar significa 
fazer uma coisa mais sistemtica, uma coisa que tivesse uma 
l6gica um pouco maior, n6. E ai entをo come9ou a entrar um 
trabalho muito grande da ASCAR, tinha a Inspetoria 
Veterinria. Mas de qualquer forma eu considero a entrada do 
capitalismo, do capitalismo na agricultura, nao6 , onde se tentou 
modernizar. Botar um pouco mais de aduba頭o, aduba9o 
quimica, n6, nem existia, n6. Os animais assim mais 
selecionados. Eles estavam acostumados a ter sempre aquele 
mesmo porco, aquela mesma vaca. Umas sementes hbridas, 
tamb6m. (...) O que marcou muito foi uma experi6ncia que um 
padre fez, n6. Ele, juntamente com um agricultor, plantou 
batatinhas, n6, importadas da Alemanha, com adubos, e o 
resultado foi uma produ9をo extraordinria, e aquilo ali foi um 
impulso muito grande (...) entraram novas sementes de milho, 
novas sementes de trigo. 

Destacam-se, nesta segunda parte do depoimento, dois elementos. O primeiro deles 

refere-se a uma implementa o, ainda na d6cada de sessenta, de um trabalho conjunto 

envolvendo novas e velhas institui6es com base municipal. O trabalho da parquia, existente 

praticamente desde a cria 谷o do municpio, encontraria, na Inspetoria Veterinria (fundada em 

1950), no sindicato de trabalhadores rurais (organizado em 1962) e no escrit6rio local da 

ASCAR (instalado em 1964), parcerias importantes em seu projeto de modernizaao 

Ao que tudo indica, foi justamente atravs desta parceria com o servio p丘blico de 

extenso rural, e com o sindicato de trabalhadores rurais, que a Igreja Cat6lica se envolveria, 

no nvel local, com a questao tecnolgica, motivada, sem nenhuma duvida, no pela vontade 

de defender os interesses das grandes empresas de insumos mas, principalmente, pela 

necessidade de dar sequencia a seu projeto assistencial junto aos agricultores 
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Como resultado de tais iniciativas os padres chegaram, em momentos pontuais, como 

o que foi mencionado na entrevista acima, a realizar experiencias junto com os produtores, 

ajudando a arregimentar variedades de batata vindas da Alemanha, adubos, clculos de 

produtividade, agricultores interessados e outros agentes, traduzindo estas tecnologias para 

uma linguagem mais pr6xima do dia a dia das comunidades rurais. 

O segundo ponto que chama atenao 6 o fato de que a modernizaao da agricultura na 

regio no come9ou pela introdu9ao de novas atividades agrcolas, mas, sim, por urna 

tentativa de transformar a base tecnol6gica dos sistemas produtivos ja existentes. No inicio da 

d6cada de 1970, antes mesmo da implantaao no municpio do "Projeto Integrado de 

Fruticultura", as pginas do "Panorama Pradense" ja divulgavam os resultados positivos 

alcanados pelos agricultores em seu processo de modernizaao, incentivando os agricultores 

a se somarem neste processo: 

Outro exemplo de produtividade foi dado pelo Sr. D. P., residente na Linha Trajano. 
Ele ja havia visto os bons resultados obtidos pelos outros agricultores que haviam 
aderido え  Campanha da Produtividade. (...) D. achou que poderia fazer o mesmo, 
isto6 , obter as timas colheitas obtidas por aqueles produtores. Mandou analisar a 
terra, combateu a eroso, usou o calcrio, adubos, as sementes hbridas, tudo 
financiado pelo Banco do Brasil S.A. Resultado da planta9o: colheu 312 sacos de 
milho em 3,00 Hectares, ou seja 104 sacos (6.240 quilos) por Hectare. (...) Prezado 
amigo produtor, pare, pense e veja os exemplos de produtividades que acabamos de 
lhe mostrar. O que aqueles agricultores fizeram, voce tambm pode fazer.(...) Passe 
no escritrio da ASCAR e solicite a orienta9o tcnica que precisa. N6s trabalhamos 
para que a sua propriedade produza mais e voce consiga os melhores resultados. 
(Panorama Pradense, 7/9/72, p. 11) 

No Captulo 4, foram referidas detaihadamente as transforma6es ocorridas nas 

formas de manejo dos agroecossistemas no espa9o das unidades produtivas, do inicio do 

perodo colonial at6 a d6cada de sessenta. Cabe chamar a atenao para o fato de que tanto a 

utilizaao do adubo qumico como a aplicaao do calcrio representavam inova6es radicais 
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em termos do processo de trabatho na agricultura, com o potencial de modificar, a partir de 

sua introdu9ao nos sistemas agrcolas, a lgica de organiza 乞o das unidades produtivas, na 

forma como estas vinham sendo manejadas desde o perodo colonial. A utiliza o desses 

insumos iria permitir que os agricultores voltassem a cultivar terras que, devido a sua baixa 

fertilidade, haviam sido abandonadas do ponto de vista da atividade agrcola. Com  isso, as 

reas mais planas, situadas muitas vezes pr6ximo s moradias, podiam voltar a ser utilizadas 

de uma forma mais intensiva, o que permitiu, se no a elimina9o, pelo menos a diminuio 

da prtica de uma agricultura de ro9a e queima. 

Gradualmente modificou-se, assim, o sistema de reposio da fertilidade do solo no 

qual se encontrava baseada a agricultura colonial. As terras, anteriormente manejadas atravs 

de ciclos alternados de produao e pousio, e que se distribuiam ao longo do tempo nas 

distintas reas da propriedade, passaram a ser: (i) abandonadas e deixadas em uma esp6cie de 

pousio definitivo; (ii) utilizadas como pastagem para o gado; (iii) manejadas com culturas 

anuais; e (iv) destinadas ao plantio de culturas perenes como a parreira, a ma 乞  ou o pessego. 

Esses diferentes usos acabaram gerando a formaao de subsistemas mais ou menos 

independentes, ao contrrio do que ocorria no perodo anterior, onde havia maior integra o 

das diferentes reas manejadas, na forma como eram utilizadas ao longo do tempo. Verifica- 

se, com isso, uma maior fragmenta o, no tempo e no espao, entre a produ9豆o para o 

mercado e a produ9ao para o autoconsumo, o que no ocorria no sistema anterior, no qual os 

cultivos comerciais eram sucedidos por cultivos destinados a alimenta o da familia. A 

agricultura de ro9a continuou a ser praticada, no entanto, em pequenas reas de terra, 

destinadas principalmente ao plantio de culturas como o milho e o feijo. 

As transforma6es em curso no se restringiam, no entanto, ao uso do calcrio e dos 
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fertilizantes qumicos. O relevo acidentado da regiao no impediu que a mecaniza9ao agrcola 

penetrasse tamb6m nestes municpios, principalmente a partir do final dos anos setenta, 

atrav6s da utiliza o de microtratores, cuja utiliza9ao contribuiu, sem d丘vida, para que os 

tradicionais cons6rcios milho-feijo, milho-abbora e outros, passassem a ser cada vez menos 

frequentes. 

O uso de agrot6xicos come9ou a se disseminar tambm neste perodo, atravs das 

recomenda6es dos t6cnicos, que passaram a sugerir a sua utilizaao inclusive em culturas 

como o milho. Este cereal6 hoje produzido, pela grande maioria dos agricultores, sem que 

nenhum mtodo "convencional" de prote9ao de cultivos seja empregado 

Tais inova6es surgiram em um momento em que a quantidade de mo-de-obra 

existente nas explora6es agrcolas sofria uma visvel redu9ao, em fun 豆o, entre outros 

fatores, da migraao, sobretudo dos jovens, para o meio urbano7. O sistema anterior, baseado 

na agricultura de ro9a, altamente intensiva em trabalho, encontrava, neste momento, limitesa 

sua reprodu o, no apenas pela diminui9ao do nmero de trabalhadores existentes em cada 

uma das unidades produtivas mas, tamb6m, pela degrada9ao dos solos, cuja fertilidade 

Segundo Camarano e Abramovay, desde a d6cada de 1950, um em cada trs brasileiros vivendo no meio rural 
opta pela migra車o. No Sul do Brasil, o e xodo rural cresceu a partir dos anos 50, chegando ao seu auge no 
decnio 1970-1980, Quando 45,5% da noulaco rural aue residia no meio rural no Sul do Brasil saiu do 
campo. ver: Ui-\iVIAKAINU, A. A. EXOflO rural, envelhecimento e masculrnLza9ao no lirasil: panorama 
dos 丘  ltimos 50 anos. Rio de Janeiro: IPEA, 1999. Texto para discussao n。  621. 28 p. p. 11. As 
transforma96es ocorridas na rea territorial de Ant6nio Prado, bem com o fato de que o municpio de Ipe s6 
foi emancipado em 1987, invalidam uma compara車o entre os diferentes censos demograficos destas 
unidades administrativas. Os dados relativos ao crescimento da popula車o de Caxias do Sul, neste periodo, 
contribuem, no entanto, para que se possa dimensionar, ainda que indiretamente, a import含ncia assumida por 
este processo migratrio, tendo em vista o fato deste municpio ter se constituido, historicamente, como um 
dos mais freqiientes destinos da popula車o rural oriunda tanto de lpe quanto de Ant6nio Prado. Segundo a 
FEE, Caxias do Sul era, em 1970, um importante p6lo de atra9ao de migrantes, tendo apresentado entre 1960 
e 1970, taxas geom6tricas de crescimento superiores え  m6dia do Estado e possuindo, al6m disso, um 
percentual de habitantes com at6 10 anos de residncia no municpio superior ao verificado para o conjunto 
do Rio Grande do Sul. Ver: FEE. Indicadores Sociais RS:. Numero especial: Migra96es internas RS. FEE, 
Porto Alegre, ano 4, n。 4, outubro de 1976. 74 p. p. 67. Segundo depoimentos colhidos durante o trabalho de 
campo, foi no final dos anos sessenta que Ipe e Ant6nio Prado passaram a contar com um curso ginasial 
completo, o que teria contribuido para intensificar a saida dos jovens do meio rural. 
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declinava em funao do encurtamento dos perodos de pousio.E bem provvel, no entanto, 

que este tipo de agricultura tivesse persistido por um tempo maior, como de fato persistiu em 

diversas comunidades do municpio de Ipe, no fossem as inmeras press6es existentes para 

que os agricultores intensificassem suas rela96es com diferentes mercados e adotassem as 

novas tecnologias. 

N乞o6 dificil supor que o rpido processo de industrializaao da regiao, juntamente 

com o enriquecimento de alguns agricultores, tenha gerado novas expectativas de renda. Essa 

diferenciaao entre os produtores parece ter sido oportunizada no apenas pelo acesso 

facilitado ao cr6dito rural, mas, tamb6m pelo fato de que alguns deles, sendo capazes de 

amealhar recursos suficientes para adquirir um caminhao ou um pequeno veculo utilit言rio, 

passaram a atuar como intermedirios na comercializa9ao de produtos agrcolas. Rendas 

extra-agricolas, oriundas de atividades urbanas desenvolvidas por determinados membros da 

famlia, na industria, no comrcio e no setor de transportes, podem ter contribudo tamb6m 

nesse sentido. 

Ainda que em alguns casos o esforo por acumular capital possa ter sido um elemento 

motivador da adeso s novas tecnologias, servindo como estmulo para os chamados 

"pioneiros da moderniza 谷o", no se deve subestimar o intenso trabalho desenvolvido pelos 

diferentes agentes locais, com o objetivo de fazer com que os agricultores incorporassem a 

racionalidade inerente a este novo modo de organiza o da agricultura, deixando, inclusive, 

de centrar seus esfor9os na produ9ao para o autoconsumo. As pginas do Panorama Pradense, 

na d6cada de setenta, estiveram repletas de conselhos que buscavam orientar o "amigo 

produtor" no caminho da moderniza9ao, como se exemplifica abaixo: 
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Amigo produtor: voc6 e sua familia merecem viver com mais conforto e menos 
sacrificio. Entretanto, isto vai depender em grande parte de voc mesmo. Para tanto, 
voce precisa trabalhar melhor, aumentando a produtividade de sua lavoura. 
Produtividade quer dizer produzir mais na mesma rea de terra. Isto6 fcil de ser 
conseguido. Basta usar as t6cnicas modernas de trabalho. As t6cnicas modernas de 
trabalho exigem a aplica9乞o correta de calcrios e adubos, boas sementes, uso de 
mquinas e implementos agricolas, animais de servi9o, emprego de irriga車o, 
drenagem e muitas coisas que os agr6nomos esto recomendando. Ora, sabemos que 
tudo isso custa dinheiro, que nem sempre o agricultor tem. Mas sabemos tamb6m 
que os bancos esto ai para ajudar o produtor a melhorar sua propriedade e 
conseguir a produtividade que tanto se fala. Voce n乞o deve ter medo de assumir 
compromissos deste tipo. Pelo contrrio, deve ir atrs desses compromissos, 
procurando sempre que possivel, aplicar tamb6m parte de seu dinheiro prprio. (...) 
O importante 6 sair o mais rpido possivel daquela agricultura rotineira, em que 
voc planta para alimentar a familia, vendendo quase nada e comprando muito 
pouco. Sair dessa agricultura rotineira e passar para a agricultura modernizada, com 
maiores lucros e possibilidade de participar dos beneficios que a vida moderna 
oferece. (Panorama Pradense, 12/3/72) 

Para poder participar da "vida moderna", o agricultor precisava reorganizar o processo 

de trabalho em sua unidade produtiva, aprofundando sua vinculaao com diferentes redes 

agroalimentares. Isso significava, em alguns casos, intensificar sua rela o com redes pr- 

existentes, como no caso da vitivinicultura, mas, em outros, partir para novas atividades 

estabelecendo vnculos com outros agentes. 

No caso especfico da ua,. a utilizaao do calc貞rio e. dos adubQs qUmiCQS possibilitou 

a expanso dos parreirais sobre reas dos estabelecimentos que, devido a sua baixa fertilidade, 

eram utilizadas unicamente como pastaeni para o gado.. O cultivo do trigo,. impoi:tante na 

regio, chegou a ser objeto de um processo inicial de moderniza車o, atrav6s das sementes 

melhoradas e do uso de adubos quimicos e agrot6xicQs. A e.oiicorrncia com a produ9o 

tritcola das 白  reas mecanizvejs do Planalto Gacho, bem como a incidencia de doenas, 

fizeram, no entanto, com que esse fosse paulatinamente desaparecendo das explora6es 

agrcolas situadas na Serra Gacha. 

A partir da primeira metade da d6cada de setenta iniciou-se, principalmente no 
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municpio de Ant6nio Prado, mas tamb6m em Ipe, com a pomicultura, um movimento 

organizado dos agricultores em busca de alternativas s culturas tradicionais. A ma, como 

safra de verao, e a cebola, como cultivo de inverno, e, posteriormente, o alho, surgiram como 

op96es atraentes. A entrada da maa nos municpios de Ant6nio Prado e Vacaria - e, portanto, 

tamb6m nos distritos que hoje formam o municpio de Ip6 - s6 se tornou possivel gra9as 

conjuntura econmica que permitiu que fundos provenientes de incentivos fiscais fossem 

direcionados para a produ9ao de mas e outras frutferas, visando abastecer o mercado 

interno brasileiro. 

O ano de 1972 foi emblemtico, pois a vit6ria do MDB (Movimento Democrtico 

Brasileiro) nas elei96es municipais em Vacaria permitiu o surgimento de Marcos Palombini8, 

que, como novo prefeito, liderou todo um movimento voltado え  diversifica o da produ9o 

agropecuria do municpio. O "Projeto de Fruticultura Integrado Vacaria-Ant6nio Prado" foi 

criado como uma forma de obter acesso a recursos semelhantes aos do PROFIT, recursos 

estes que ja haviam financiado a implantaao dos pomares de Santa Catarina (MACARRONI, 

1982). 

E bem possivel que este projeto tenha tido inicialmente como alvo os pequenos 

agricultores da regi谷o colonial italiana, por ali existir no apenas uma disponibilidade de 

mao-de-obra, mas, tamb6m,, um grupo de agricultores cuja resistencia a modernizaao j良  havia 

sido de certa forma quebrada. Logo em seguida verificar-se-ia, no entanto, a entrada das 

grandes empresas neste mercado, atradas pelos incentivos fiscais oferecidos pelo governo. 

8 A elei頭o de Palombini representou, de certa forma, uma vitria dos interesses dos agricultores da col6nia 
italiana sobre os grandes pecuaristas de Vacaria. As comunidades do atual municipio de Ipe logo foram 
chamadas a se integrar a este projeto de valoriza9ao da agricultura do municipio. 



231 

No caso dos pequenos produtores, os financiamentos cobriam at6 100% dos custos de 

implanta o dos pomares. O pagamento do emprstimo iniciava somente a partir do quarto 

ano, sendo que nos trs primeiros anos o agricultor pagava apenas o juro, podendo ainda 

utilizar o espao entre as macieiras para o plantio de outras culturas, como o alho, a cebola e o 

feijo. O financiamento dos pomares trouxe para a regio no apenas as variedades de maa 

importadas dos grandes viveiros mas, tamb6m, o refor9o a utiliza9谷o de determinados 

procedimentos t6cnicos como a anlise do solo, a corre9ao da acidez, a subsolagem e o uso 

intensivo de agrot6xicos. A aplica 言o de inseticidas, acaricidas e fungicidas s6 passou a 

ocorrer, no entanto, de uma forma mais intensiva quando os pomares implantados entraram 

em produ9ao. 

Outro cultivo introduzido no municpio neste periodo foi a cebola. Experincias 

desenvolvidas por agricultores em algumas comunidades de Ant6nio Prado, cultivando 

sementes fornecidas pela Associa9乞o Rural9, ou trazidas da regio de Rio Grande atravs dos 

caminhoneiros, contriburam para que a cebola passasse a ser cultivada em diversas 

propriedades. Na sequencia, os agricultores passariam a se organizar, visando comercializar a 

produ9o colhida no municpio em mercados distantes como o Rio de Janeiro, Sao Paulo e 

Belo Horizonte. Representantes das comunidades chegaram a ser eleitos para que atuassem 

como intermedi自rios nestas transa6es, e as pr6prias escolas eram envolvidas no levantamento 

da produ9ao que deveria ser colhida em cada comunidade. 

Esse movimento de introdu9o de novas culturas, como fica explicito no caso da 

cebola, foi acompanhado por um intenso processo de mobiliza 乞o animado pelas chamadas 

9 A Associa車o Rural foi fundada em Ant6nio Prado ainda na dcada de trinta como organiza9豆o de classe dos 
agricultores, sendo, portanto, mais antiga do que o sindicato. 
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"for9as vivas" do municpio, particularmente pela Igreja Cat6lica e pelo sindicato de 

trabalhadores rurais. Tais institui96es empenharam-se, durante pelo menos tres anos, em 

debater, nas diversas comunidades rurais, as alternativas para a agricultura do municpio, 

incluindo a a diversifica o, o uso das novas tecnologias e a necessidade dos agricultores de 

一  一七一一 	一  一  一一一一一  」一  一一一一一一二1,一一一α 一 10 、  T一一  一一1一ー一一ー  」一  ー一  」一一  一～一一一、ー  11:~：一ー一一  se organizarem no processo ue comereiauzaao ・ INaS palavras ue uni uos agciiLcs icugiosus 

diretamente envolvidos neste processo: 

ー  Ent豆o ai 6 que se inicia uma terceira fase, onde eles deviam... Se 
tinha introduzido novas culturas, mas o problema era vender 
essas culturas, ento, como se vendia a cebola, como se vendia 
a... De repente estavam sobrando as coisas que eles produziam, 
entao se iniciou um trabalho muito grande no sentido de, de 
organizar os agricultores. Entao se reunia eles, e se estudava e... 
E se via por que isso? E por que aquilo? Por que 6 que sobrava 
os produtos, n6? Ent谷o passou-se uma fase mais organizativa 
deles, n6. Onde eles mesmos tinham que ver porque 6 que no 
estavam vendendo, porque eram desorganizados. (...) E ai 
passou-se tamb6m uns trs anos. Mas claro que se fazia todo um 
trabalho baseado no m6todo Paulo Freire. Levantamento dos 
problemas, depois nas comunidades, depois os representantes 
vinham aqui na sede, se reuniam regi6es, eles mesmos traziam 
os problemas das comunidades. 

Como 6 relatado acima, foi constituida no municpio uma comiss豆o composta por 

agricultores e coordenada, ao que tudo indica, pelo sindicato e pela par6quia, que se reunia 

periodicamente discutindo quest6es do tipo: "Ser que somos pobres porque plantamos pouco 

ou porque plantamos muito? (...) Se estamos plantando o que for possivel, gastando todo o 

tempo disponvel, porque no produzimos o suficiente?" E revelador perceber que, ja naquele 

momento, a intensifica 谷o das rela6es com o mercado decorrente da compra de insumos era 

lo Nao se tem noticia de que um processo de organiza9ao semethante ao que aconteceu em Ant6nio Prado, tenha 
ocorrido, nesta poca, nos distritos de Vacaria onde hoje se localiza o municipio de ipe, pelo menos de uma 
forma tao intensa. Ali a moderniza9ao chegou, ao que tudo indica, como uma extensao daquilo que acontecia, 
tanto em Ant6nio Prado, como no espa9o da administra9ao municipal de Vacaria. Um trabalho de base mais 
sistem自tico nas comunidades rurais do atual municipio de Ip6 nao parece ter ocorrido, no mesmo periodo. 
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vista como um problema a ser resolvido, no ainda pela utiliza9ao de um outro tipo de 

tecnologia, mas atravs da organiza 乞o dos agricultores no processo de comercializaao, 

como se argumentava no jornal local: 

Antigamente s6 ramos explorados na hora da venda no mercado, hoje e amanh 
seremos no calcrio, no adubo, inseticidas, tratamentos, sementes, maquinaria, 
estocagem, secador, selecionador etc. Enfim, estaremos com uma infinidade de 
parasitas. Se nao formos n6s quem pensamos os nossos problemas, quem o far? 
Gra9as a Deus tambdm neste sentido se est notando uma melhora. Atravs do 
Sindicato e da Associa弾o Rural conseguimos mais dois t6cnicos, tratores para 
lavrar a terra e evitamos maiores explora96es nos adubos, sementes e maquinaria e, 
al6m disso, estamos querendo dar mais um passo organizando definitivamente nossa 
cooperativa onde poderemos fazer tudo isso em maior escala, inclusive tendo nosso 
moinho, secador, selecionador e mais assessorias t6cnicas. (Panorama Pradense, 
30/9/73, p. 4) 

A cria 谷o de uma nova cooperativa buscava, portanto, ampliar o espa9o de manobra 

dos agricultores frente ao mercado. Nao se via, no entanto, naquele momento, nenhum outro 

modelo tecnol6gico que pudesse se apresentar como uma espcie de 'tterceira via", ou seja, 

um caminho alternativo de reestruturaao da agricultura colonial, que no passasse, 

necessariamente, pelas t6cnicas propostas pela Revolu9ao Verde. 

O processo de mobiliza 豆o animado pela par6quia e pelo sindicato iria desaguar na 

fundaao, em 1974, da Cooperativa Agropecu自ria Pradense Ltda., que foi inicialmente 

integrada por 376 associados. A cooperativa constituiu, historicamente, uma pe9a chave no 

processo de moderniza9o da agricultura do municpio, estruturando um setor de 

comercializaao de insumos e incentivando o cultivo da ma9豆  atravs de seu departamento 

t6cnico, tanto em Ipe como em Ant6nio Prado. Sua atuaao nunca se restringiu, no entanto,a 

pomicultura, envolvendo um leque bem mais amplo de produtos, como a uva, o p6ssego, o 

leite, o trigo, a cebola, o alho, entre outros. Com  o tempo, a organiza9ao passou a contar com 
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uma cantina pr6pria, um secador de cereais, c含maras frias e uma classificadora de ma s, 

abarcando uma parcela significativa da produao dos agricultores, no apenas do municpio 

de Ant6nio Prado, mas, tamb6m, das comunidades de Ip. 

Com a cria 乞o da cooperativa local, o processo de modernizaao da agricultura na 

regio ganhou uma nova face institucional, transformando-se, de certa forma, em um projeto 

dos pr6prios agricultores. Os pomares de maa ja floresciam, fazendo parte da paisagem rural 

em muitas comunidades. A agricultura moderna encontrava-se, portanto, imbricada tanto no 

tecido social como nos agroecossistemas das comunidades rurais. 

5.2 AS REDES AGROALIMENTARES E A ORGANIZACAO DA AGRICULTURA 
MODERNA NA REGIO SERRANA 

A modernizaao da agricultura gacha teve, historicamente, como um de seus 

principais vetores a lavoura mecanizada de graos. Na Regiao Serrana, as caractersticas do 

relevo no permitiram, no entanto, a expanso deste tipo de atividade. O processo de 

modernizaao avanou, nestes municpios, com base em produtos caracterizados, em geral, 

por apresentarem uma alta densidade de valor por unidade de recurso investido. A produ o 

de frutiferas de clima temperado, como a maa e o p6ssego, a avicultura integrada e o cultivo 

de olericolas em escala comercial sao alguns exemplos dos tipos de sistemas produtivos que 

se organizaram na regio, a partir dos anos setenta. 

Ao mesmo tempo em que se verifica o avano destas novas redes,6 possivel observar, 

por um lado, a modernizaao de culturas tradicionais, como a uva, e, por outro, a continuidade 

de uma produ9ao, pouco intensiva, de produtos tradicionais da agricultura colonial, que 

tamb6m conseguem encontrar seu caminho at6 o mercado, incluindo ai os processados como 
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o queijo e o salame. 

No final da d6cada de 1990, quando se realizou a pesquisa de campo, as comunidades 

rurais dos municpios de Ipe e Ant6nio Prado poderiam facilmente ser descritas como um 

"novelo" de redes agroalimentares. Os agricultores produziam, em escala comercial, unia 

pauta de produtos extremamente diversificados, dedicando-se, freqentemente, a um conjunto 

variado de linhas de produ9谷o. Entre os produtos de origem vegetal comercializados pela 

agricultura familiar da regiao, figuravam a uva, a ma, o pessego, a ameixa, o caqui, a 

nectarina, o kiwi, diferentes tipos de citrus, o alho, a cebola, o fumo, o feijo, a ervilha, o 

milho (vendido esporadicamente), rosas (em sistemas de integraao) e diversas esp6cies de 

olercolas. 

No campo da produ9ao animal, era possivel identificar uma ampla variedade de 

sistemas de criaao, incluindo, aves de corte (sistema intensivo), aves de postura (sistema 

intensivo), bovinos de leite, bovinos de corte, sunos em sistema de integra9含o, sunos em 

sistema colonial, ovinocultura, apicultura, piscicultura e, at6 mesmo, embora em escala 

reduzida, a cria o de javalis. 

Esses diferentes produtos eram vendidos pelos agricultores atravs de uma 

multiplicidade de circuitos mercantis. Alguns destes mercados, como a produ9ao intensiva de 

aves de corte, eram dominados por um nmero bastante reduzido de agentes de 

comercializa o. Outros, no entanto, apresentavam uma configura9乞o mais aberta, como no 

caso da viticultura. A estrutura diferenciada destes canais de comercializaao pode ser melhor 

observada no diagrama abaixo, que foi organizado com base nas informa6es recolhidas no 

campo, atravs dos questionrios. 
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FIGURA 1 - Produtos comercializados pelos agricultores entrevistados e seus diferentes canais de 
comercializa戸o 
Fonte: pesquisa de campo 

Certamente, cada uma das diferentes ramifica96es deste diagrama poderia ser objeto 

de um estudo especffico. Considerando os objetivos deste trabalho, que tem como foco nao a 

estrutura de um mercado especifico, mas as intera6es que se estabelecem entre as diferentes 

redes agroalimentares e as unidades de produ9乞o familiar existentes na regio, optou-se aqui 

por descrever, de uma forma sinttica, duas diferentes cadeias de conexes que, no nosso 

entender, marcam de uma forma mais profunda a paisagem agrria da regio. Estas duas 

redes, a saber, a que se articula em torno do cultivo e industrializa 谷o da uva e a que tem 

como principal atividade a produ9ao da ma9a, possuem entre si algumas diferenas, 
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possibilitando um contraste entre dois ambientes produtivos que se distinguem em termos de 

sua organizaao t6cnica, institucional e mercantil. Trabalhou-se aqui com base em urna 

organiza きo por produto tendo claro, no entanto, que as redes no se organizam 

necessariamente desta forma, assumindo configura6es muito mais complexas no espao 

rural. 

5.2.1 Uma arte muito antiga: a produ9豆o, o processamento e a comercializa恒o da uva 

ー  Eu nasci aqui, do lado de uma parreira, aqui eu me criei e acho 
que vou morrer por aqui tamb6m." 

Na agricultura familiar do Rio Grande do Sul, particularmente nas regies mais 

antigas de coloniza9谷o italiana, a vitivinicultura consolidou-se historicamente como uma 

atividade de grande importncia, tanto no que diz respeito a composi9ao da renda dos 

pequenos agricultores como, tamb6m, na constru9o da identidade social e cultural das 

comunidades rurais. Os agricultores descendentes de italianos, sobretudo os mais velhos, 

fazem questo de ter um parreiral, mesmo que modesto, em sua propriedade. Nas 

comunidades onde foi realizado o levantamento de campo alguns dos parreirais possuiam 

mais de oitenta anos, tendo sido manejados pela mesma famlia desde a sua implantaao. A 

industrializa o caseira da uva, por seu turno, continua sendo uma prtica bastante comum na 

regio e muitos agricultores continuam fabricando, ao final da safra, o vinho que ser 

consumido ao longo de todo o ano pela famlia. 

No Brasil, a produ9ao vitivinicola concentra-se principalmente na Regi乞o Sul e no 
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Estado de Sきo Paulo, sendo praticamente toda ela destinada ao mercado interno12. Em 1990, o 

Rio Grande do Sul detinha 69,74% da rea e 68,52% da produ9乞o nacional de uvas (FREIRE, 

1992), movimentando um complexo empresarial composto por mais de duas centenas de 

vinicolas privadas, 22 cooperativas e 148 cantinas rurais (SCHIO, 1996). No ano de 1996, 

existiam no Estado cerca de 23.628 ha de vinhedos, distribudos em 12.950 unidades 

produtivas. Boa parte desta produ9ao concentrava-se na microrregio de Caxias do Sul, que 

respondia por 91% da rea e 94,28% do volume total de uva produzido em territ6rio gacho. 

A rede de agentes que se organiza na Regiao Serrana em tomo da produ9o, do 

processamento e da comercializaao da uva, encontra-se profundamente enraizada na vida das 

comunidades, O processo de estruturaao dessa teia de rela6es, cuja construao remonta ao 

final do s6culo XIX, foi reconstituIdo neste trabalho, no Captulo 4. 

Segundo Tavares dos Santos (1984) a d6cada de 70 foi marcada por um novo 

movimento de reestrutura9ao da vitivinicultura gacha, caracterizado pela fusao de diferentes 

empresas e pela entrada de capitais multinacionais, que passaram a operar na regio em 

associa 谷o com algumas firmas tradicionais do ramo, como a Dreher e a Cooperativa Vinicola 

Aurora. 

Na mesma d6cada, os pre9os da uva mantiveram uma relativa estabilidade. J os anos 

80 foram marcados, no entanto, por uma grande oscilaao de pre9os neste mercado.E 

justamente neste perodo que a uva passou a compor a pauta de produtos amparados pela 

11 Depoimento de um "nono" italiano. 

No inicio da d6cada de 90, o mercado interno brasileiro absorvia 96,5% dos vinhos e outros derivados de uva 
produzidos no pais. Dos produtos destinados ao exterior, 2,7% foram para os Estados Unidos, 0,5% para a 
Europa e 0,3% para outros paises. Ver: SCHIO, Adoralvo A. Diagnstico do setor vitivinicola. Porto 
Alegre: EMATER, 1996-98. o. 56. 

12 
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politica de pre9os mnimos do Governo Federal'3, o que permitiu que empresas e cooperativas 

pudessem ter acesso a recursos para a aquisi9ao da safra, atravs de Empr6stimos do Governo 

Federal (EGFs). Entre 1978 e 1984, por exemplo, o governo financiou aproximadamente 60% 

do capital de giro necess自rio s empresas para a compra da uva, o que contribuiu, sem dvida, 

para que estas pudessem fortalecer sua posiao no mercado (POMPER]v1IEYER, 1991) 

O final dos anos 70 representou, igualmente, um marco na mobilizaao dos 

agricultores familiares da regiao, que passaram a se organizar atravs dos sindicatos de 

trabalhadores rurais, com apoio da Comissao Pastoral da Terra, elaborando seus prprios 

custos de produ9ao e procurando intervir no processo de fixaao do pre9o do produto. O pre9o 

mnimo da uva, a classificaao das variedades, o grau mnimo de concentra o de glicose no 

mosto e a qualidade do vinho industrializado, eram, e ainda sao, alguns dos itens que 

constituem objeto de regulamentaao e fiscalizaao por parte do governo, tendo sido objeto 

permanente de discussao por parte dos produtores, das indstrias e do governo 

Como seria de se esperar, o pre9o da uva tem causado, ao longo dos anos, mltiplas 

controvrsias entre os produtores e a ind丘stria. A melhoria do pre9o do produto e a 

implantaao de um sistema mais rigido de controle sobre a qualidade do vinho 

industrializado, sobretudo no que diz respeito a quantidade de mat6ria prima efetivamente 

utilizada em sua fabricaao, vem sendo, al6m disso, uma bandeira hist6rica dos agricultores 

junto ao Minist6rio da Agricultura e demais 6 rg含os envolvidos na fiscaliza 谷o do produto 

industrializado. 

13 Decreto n。  81.348, de 15 de fevereiro de 1978. At6 entao, o preo minimo da uva era estabelecido em nivel 
estadual. 
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No p6lo da indhstria, a conjuntura da d6cada de 1990 tem sido marcada pela abertura 

da economia brasileira a concorrncia externa e pela chegada, a mesa do consumidor, no 

apenas dos vinhos argentinos mas, tamb6m, de vinhos europeus, cuja produ9ao 6 subsidiada 

em seus pases de origem. Segundo depoimentos dos prprios empres自rios do setor, este 

processo ocorreu em um momento em que as empresas apresentavam elevados niveis de 

endividamento, uma rentabilidade reduzida e, portanto, uma s6rie de limites para ajustar-sea 

nova realidade (FEE, 1997). Com as vendas reduzidas, as indhstrias viram-se for9adas a 

diminuir suas margens de lucro e a adotar estrat6gias de contenao de custos que impactaram 

diretamente os produtores, particularmente no que se refere aos nveis de pre9os pagos 

As novas condi6es de mercado vigentes na d6cada de noventa desencadearam, no 

nvel das empresas, todo um movimento de reestrutura o tecnolgica e organizacional do 

setor. Este caminha, no perodo mais recente, no sentido no apenas de diminuir custos de 

produ9ao mas, adicionalmente, de melhorar a qualidade dos vinhos produzidos, avanando, 

alm disso, no sentido da diversfficaao de suas linhas de produ9谷o, com destaque para a 

produ9ao de sucos de fruta14. 

Algumas vincolas passaram, tamb6m, a investir na produ9ao de vinhos finos 

fabricados a partir de variedades europ6ias, buscando, em muitos casos, montar estrat6gias 

No caso do suco de uva, o fato de que boa parte das uvas produzidas na Regiao Serrana seja de variedades 
hibridas ou americanas constitui uma vantagem, ao contrrio do que ocorre na indstria de vinhos, uma vez 
que somente estas variedades de uva, produzidas tanto nos EUA como no Brasil, correspondem ao sabor, 
aroma e cor difundidos pelos Estados Unidos no mercado internacional. Uma das grandes empresas com as 
quais os agricultores entrevistados comercializavam sua produ9ao, a Tecnovin, dedicava-se a produ9乞o de 
sucos, vendidos nao apenas no Brasil, mas destinados, tamb6m, ao mercado externo, O setor de sucos, ao 
contrrio do de vinhos, tem se configurado como uma rea de crescente atua9ao de empresas transnacionais, 
como a Parmalat, apresentando, recentemente, um grande dinamismo. No caso do vinho o que parece estar 
ocorrendo 6 , ao contrrio, uma diminui9乞o da participa9ao do capital transnacional. Ver: RIBEiRO, F. B., 
SCHNEIDER, E. M. Transforma9es nas estrat6gias de produao de indstrias de sucos de uva e citricos do 
Rio Grande do Sul. In: CASTILHOS et ai. impactos sociais e territoriais da reestrutura戸o econ6mica no 
Rio Grande do Sul Porto Alegre: FEE: FINEP, 1999. p. 203- 225. p. p. 214-2 19. FEE, op. Cit., 1997, p. 30- 
35. 
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diferenciadas de atendimento ao cliente, entre as quais se inclui o estmulo ao enoturismo, a 

pesquisa de embalagens mais atraentes aos consumidores e a geraao de novos produtos 

Essas estrat6gias, no entanto, variam de empresa para empresa, tendo em vista ser o mercado 

de derivados da uva composto por segmentos diferenciados, abrigando a produ o de vinhos 

comuns (produzidos com uvas hibridas e americanas), de vinhos finos (fabricados a partir de 

uvas vinferas), de derivados de vinho e de sucos'5. Cada um destes setores demanda um 

tratamento especffico por parte das indstrias: se a qualidade, por exemplo,6 um ingrediente 

fundamental na produ9o de vinhos finos, a capacidade de tomar o produto acessivel ao 

consumidor toma-se fundamental no caso dos vinhos comuns. 

As novas press6es vividas pelas ind丘strias tem feito com que estas busquem diminuir 

seus gastos com a aquisi 谷o da mat6ria prima. Existe, no entanto, uma grande diversidade de 

empresas atuando no setor, as quais estabelecem com os agricultores variados tipos de 

rela6es, seja de forma direta, adquirindo a uva direto do produtor, seja de maneira indireta, 

comprando dos intermedi言rios. 

No caso dos municpios de Ipe e Ant6nio Prado, a uva percorria diferentes caminhos: 

era vendida para outros estados atravs de intermedirios, adquirida pelas empresas e 

cooperativas existentes na regio, comprada pelas pequenas cantinas'6 ou comercializada 

como uva de mesa, de forma direta ou atravs de comerciantes dedicados a esta atividade. 

Parecem existir aqui algumas diferenas curiosas entre os dois municpios no que diz 

respeito no apenas ao modo como se organiza a comercializaao mas, tamb6m, a forma 

15 No Rio Grande do Sul, no tri6nio 1990-1992, foram comercializados 252 milh6es de litros de derivados de 
uva, distribuidos da seguinte forma: 71% de vinhos comuns, 15,4 % de vinhos de viniferas, 7,6% de 
derivados de vinho e 5,9% de suco de uva. Ver: SCHIO, op. cit., p. 53. 
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como os agricultores dividem a cotheita entre a uva comercializada e a uva destinada ao 

consumo domstico. 

Em Ant6nio Prado, segundo dados do Cadastro Vitcola do Rio Grande do Sul'7, 

relativos ao ano de 1995, 74,8% da uva produzida foi comercializada por terceiros e utilizada 

pelas indstrias no processo de vinificaao, 18% foi vendida in natura e 5% vinificada para 

consumo pr6prio, O percentual restante foi destinado a outros fins. J em Ip, apenas 56% foi 

vendida por terceiros e destinada a vinifica きo. Neste caso, 26,35 % havia sido consuniida na 

unidade produtiva e 13,1% chegava ao mercado na forma de uva de mesa. 

As distin6es observadas entre os dois municpios no que diz respeito a produ9乞o da 

uva n豆o se restringem a comercializaao, configurando-se tamb6m em rela o ao modo como 

este sistema de cultivo se estrutura no espao das unidades produtivas. Em Ant6nio Prado, 

8 1,9% dos produtores possuiam parreirais de at6 2 ha, enquanto que em Ipe, 92,36% dos 

parreirais tinham at6 1 ha, apresentando produtividades, em mdia, um pouco mais baixas que 

as de Ant6nio Prado'8. 

O menor peso assumido pela produ9ao de uva nas explora6es agrcolas situadas no 

municpio de Ipe pode ser explicado, em parte, pelas diferenas climticas existentes entre os 

dois municpios: segundo os crit6rios estabelecidos pelo Macrozoneamento Agroecolgico e 

16 Estas, algumas vezes, fabricam o vinho comum e o vendem para empresas maiores 

" BRASIL, Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Delegacia Federal da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul. Cadastro vitcola do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: SDR-DENACOOP / EMBRAPA- 
CNPUV / SAA - EMATER-RS / FECOVfl'HO, 1996.43 p. 

'8 BRASIL, Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Delegacia Federal da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul, op. cii., 1996. 
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Econ6mico do Estado do Rio Grande do Sul19 no que diz respeito a aptid豆o climatica das 

culturas por municpio, o municpio de Ipe 6 considerado uma "白rea marginal" para a videira 

americana, enquanto que Ant6nio Prado, por apresentar melhores condi96es de umidade e 

insolaao para o desenvolvimento das parreiras, foi classificado como "自rea tolerada" para 

esta mesma cultura. 

Tanto em Ipe como em Ant6nio Prado, as variedades de uva cultivadas sao aquelas 

variedades mais comuns, de fcil comercializa9ao mas que recebem uma menor remunera o 

por quantidade produzida. Nos dois municpios a maior parte da rea coberta pelos parreirais 

corresponde a variedade Isabel, amplamente cultivada em todo o Estado20. 

No que diz respeito a produtividade dos parreirais, os dados obtidos atravs dos 

questionrios aplicados nas 17 comunidades pesquisadas sao bastante ilustrativos, embora 

apresentem limita6es do ponto de vista de sua generalizaao, tratando-se portanto, de dados 

relativos a amostra e que nao podem ser inferidos para o conjunto da populaao. Entre os 

produtores que declararam a produtividade de seus parreirais (74 no total), 83,8% deles havia 

produzido, naquele ano, menos de 20.000 kg de uva por ha. Suas produtividades variavam 

entre 400 kg e 50.000 kg por ha, refletindo, portanto, situa96es produtivas bastante diversas, 

que iam desde uma produ9ao para o autoconsumo at6 uma produ9ao mais intensiva voltada 

Ver: RIO GRANDE DO SUL. SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. 
Macrozoneamento agroecolgico e econmico do estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento / Centro Nacional da Pesquisa do Trigo, 1994. p. 84, p.80. 

Segundo o Cadastro Viticola do Rio Grande do Sul, 38% da rea ocupada por vinhedos no Estado no ano de 
1995 era cultivada com Isabel. Em Ip, neste mesmo ano, a Isabel cobria 74,5% da superficie total ocupada 
pelos parreirais; em Ant6nio Prado, esta mesma variedade respondia por 63,6% da rea dedicada a produ o 
de uva. J豆  no municipio vizinho de Garibaldi, situado no cora戸o do chamado Vale dos Vinhedos, onde se 
encontram instaladas diversas indhstrias do ramo, apenas 49,5% das terras destinadas a vitivinicultura eram 
ocupadas pelas Isabel, verificando-se a presen9a de diversas variedades viniferas, cujo preo de mercado 
excede em muito o das uvas americanas ou hibridas. BRASIL, Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. 
Delegacia Federal da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, op. cit., 1996. 

19 

20 
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prioritariamente para o mercado. 

Uma produtividade em tomo de 20.000 kg/ha, considerada nos municpios de Ipe e 

Ant6nio Prado como uma boa produtividade, seria entendida, segundo informa6es obtidas 

junto aos agrnomos que atuam na regi乞o, provavelmente como apenas regular por 

agricultores situados naqueles municpios da Serra Gacha onde a uva constitui a principal 

atividade agrcola - dependendo 6 claro, do ano e da variedade cultivada. 

Em sintese, o que estas informa6es nos mostram 6 que: (i) nas unidades produtivas 

familiares situadas em Ipe e Ant6nio Prado, a uva encontra-se integrada, de forma 

diferenciada, a l6gica das unidades de produao agrcola. Esta varia segundo o modo como os 

agricultores organizam a produ9谷o, o processamento, o consumo familiar e a comercializa o 

deste produto; (ii) a produ9ao de uva apresenta uma consideravel flexibilidade no que diz 

respeito a sua destinaao: pode ser consumida in natura na propriedade, industrializada pelo 

pr6prio agricultor (incluindo a a fabricaao de suco, vinho, gelias, vinagre, graspa etc.), 

comercializada in natura atravs de diversos canais ou, ainda, processada e vendida (em que 

pesem as inmeras restri6es impostas pela atual legislaao para que isso possa efetivamente 

ocorrer); e (iii) sob um ponto de vista estritamente comercial, os municpios de Ipe e Ant6nio 

Prado inserem-se na rede agroalimentar da vitivinicultura como fornecedores de variedades 

comuns de uva, trabalhando com produtividades que ficam, em geral, abaixo da mdia da 

regio2' 

21 Se utilizarmos como parametro a produtividade m6dia da Microrregi乞o de Caxias do Sul, considerando aqui 
que o Cadastro Viticola utiliza a mesma divisao empregada pelo IBGE,6 possivel dizer que, no ano de 1995, 
a produtividade da uva em Ant6nio Prado (18.392 kg/ha) manteve-se ligeiramente abaixo da m6dia da 
microrregi ao (19.577 kg/ha) sendo que as produtividades obtidas em Ipe situavam-se bem abaixo desta marca 
(13.306 kg/ha). Ver: BRASIL, Ministrio da Agricultura e do Abastecimento. Delegacia Federal da 
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, op. cit., 1996. 
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Mas a uva, como observam os agricultores, a uva, "mesmo com o pre9o baixo, sempre 

tem mercado". De fato,6 possvel afirmar que no 6 dificil para os agricultores vender sua 

produ9ao atravs dos diferentes circuitos de comercializa9o existentes nos municpios. O 

prprio tipo de uva cultivado faz com que a colheita possa encontrar uma fcil colocaao no 

mercado. Em que pese esta relativa facilidade na hora de vender o produto, a d6cada de 1990 

parece ter sido, de um modo geral, marcada por um relativo desnimo por parte dos 

produtores no que diz respeito a produ9o de uva, desnimo este que parece ter levado, em 

alguns municpios da regio, erradica9o de diversas reas de parreira!22. 

Este processo parece ter ocorrido, ao que tudo indica, tamb6m em Ip己  e Ant6nio 

Prado. Em Ant6nio Prado existiam, segundo o IBGE, no ano de 1989, 1.035 ha de terra 

cultivados com parreiras; em 1997 esta rea era de apenas 870 ha. O mesmo quadro se repete, 

de certa forma, em Ipe: dos 365 ha cultivados com parreiras em 1989 s6 restavam 165 ha em 

1997 (IBGE, 1989/1997). 

No se pode falar, no entanto, em um cen自rio de abandono desta atividade pelo menos 

nas comunidades pesquisadas. Entre os agricultores "convencionais" entrevistados, 18 

mencionaram ter reduzido a rea de seus parreirais; ii, no entanto, referiram-se a uma 

amplia o de rea. 

Dados deste tipo parecem refor9ar a id6ia de que os ajustes que os agricultores fazem 

em suas unidades produtivas em fun9きo das condi96es do mercado no sao lineares. Alm 

disso, como foi possivel observar durante o trabalho de campo, as decis6es dos agricultores 

22 
Muitos parreirais da regiao encontram-se atacados por um mal conhecido como o "declnio da videira",gerado 
por uma compiexa intera9ao , entre aistintos tatores, incluindo al o desgaste dos solos e a prolifera車o de 
Qoen9as e pragas como a perola aa terra, a tusariose e a antracnose. Este problema, e n乞o apenas o pre9o da 
uva, tem ievaao a erraoica9ao ae muitos parreirais. 

助伽加卿 semaI ロe 
UFRcs

R1bflnrr, 	Qfla1 e C4en es $oca8,I加餓aa，‘麟．  
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so afetadas no apenas por estrat6gias de mdio e longo prazo mas, tamb6m, por osdila6es 

conjunturais. A pequena recuperaao ocorrida no pre9o da uva no final dos anos noventa, por 

exemplo, parece ter sido suficiente para que muitos produtores decidissem investir na 

implanta o de novos vinhedos. 

Mas o espao de manobra que o agricultor disp6e no caso da produ蝉o vitivinicola no 

depende apenas de seus vnculos com o mercado, envolvendo todo um conjunto de rela6es 

que se estabelecem no interior da unidade produtiva. Na safra 1998 /1999, por exemplo, o 

pre9o pago aos agricultores pelo kg de uva variedade Isabel era de aproximadamente R$ 0,25 

ou US$ 0,2 123. Um agricultor, produzindo uma quantidade equivalente a 20.000 kg/ha, 

receberia com a venda da produ9o, sem que fosse deduzido nenhum tipo de custo, cerca de 

R$ 5.000,00. Se fossem subtraidos deste montante os custos varidveis, incluindo a a 

adubaao, o herbicida e os tratamentos fitosanit自rios24, sobrariam, ao final da colheita R$ 

4.250,00. A produ9ao de uva envolve, no entanto, uma s6rie de outros gastos: a reposi9o de 

plantas nos parreirais, transporte de insumos, arame para amarra 乞o das plantas, combust ivel 

para o transporte da uva cothida no interior da propriedade etc. 

O que foi possivel observar atravs do levantamento de campo realizado 6 que os 

agricultores, no caso da uva, procuram reduzir os gastos com insumos, jogando com vrios 

fatores. Um deles 6 , sem duvida, a quantidade de for9a de trabalho disponivel na unidade 

produtiva. 

Segundo o levantamento de campo feito por Helmfrid, realizado nos municpios de Ipe 

23 Cota9ao mddia do periodo: USS = R$ 1,18. 
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e Ant6nio Prado, e publicado em 1996, a varia 乞o existente entre o nmero de jornadas de 

trabalho necess白rias para prod房r 1 ha de uva, com ou sem a utiliza 乞o do herbicida, 

bastante grande. Os agricultores dispendiam 102 jornadas de trabalho ro9ando a rea 

manualmente e 76 dias, caso utilizassem o herbicida (HELMFRTD, 1996). Pensando em 

termos meramente mercantis, tratar-se-ia aqui de uma decisao envolvendo o custo do 

herbicida e a possibilidade de alocar a mao-de-obra liberada pela eliminaao da ro9ada em 

outras atividades. Uma s6rie de outros fatores parecem intervir, no entanto, no processo de 

decisao dos agricultores, incluindo a o medo de que este tipo de produto cause danos え  

parreira. 

Alm do herbicida, a produ9ao de uvas dentro do "sistema convencional" envolve a 

utiliza o de diferentes tipos de agrot6xicos, principalmente fungicidas que tambm 

representam gastos para os produtores25. O clima mido da regio, caracterizado pela 

ocorrencia de geadas e por varia6es bruscas de temperatura, favorece o desenvolvimento de 

doenas nos parreirais, principalmente de doenas fngicas. A prolifera o destas molstias 

no pode ser explicada, no entanto, ao que tudo indica, apenas pelas condi6es climticas da 

Serra Gacha. A grande maioria dos agricultores afinna que, antigamente, era possvel 

produzir sem os "venenos". 

Trabalho de pesquisa realizado por pesquisadores da EMBRAPA (Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecu白ria) nos municpios de Bento Gonalves e Flores da Cunha, 

24 Aproximadamente 15% deste total, segundo custo de produ o elaborado pela EMATER. Fonte: EMATER- 
RS, Escritrio Municipal de Ant6nio Prado. Como se sabe, no entanto, o percentual pode variar, dependendo 
da quantidade de insuinos utilizada pelo agricultor. 

25 Os agricultores da regi谷o costumam utilizar nao apenas agrot6xicos mas, tamb6m, a calda bordalesa, feita え  
base de cai e sulfato de cobre, e a calda sulfocalcica, que 6 uma mistura de enxofre e cal. Esta h ltima6 
atualmente industrializada e comercializada pelas lojas de insumos agricolas. Ambas tm sido utilizadas na 
Serra Ga自cha pelo menos desde o inicio do s6culo. 
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envolvendo entrevistas a campo com agricultores em dois momentos distintos, no ano de 

1985 e no ano de 1991, constatou que: 

Em 1985, 41% dos viticultores achavam que o efeito dos fungicidas era igual, 17% o 
consideravam melhor e 39% pior que anteriormente. Em 1991, deu-se uma mudan9a 
radical no conceito de efeito dos fungicidas. Nesse ano, 20% dos produtores 
acreditava que o efeito se manteve constante, 7% detectaram uma melhora e 70% 
perceberam uma menor eficiencia dos produtos. Essa opiniao do pior efeito dos 
fungicidas pode ter levado os produtores a aumentarem o irmero de tratamentos, 
provavelmente pela sua averso ao risco. Por outro lado, tambdm se deve considerar 
a possibilidade de os microorganismos terem criado resistncia aos fungicidas 
utilizados. (FREIRE, 1992, p. 32) 

Existe, ao que tudo indica, uma degradaao das condi6es biol6gicas do 

agroecossistema no qual se desenvolve a produ9乞o da uva. Diversas prticas caractersticas da 

agricultura colonial, incluindo o costume de criar os sunos soltos debaixo do parreiral, foram, 

com o tempo, eliminadas. O hbito de ro9ar samambaias dos potreiros, utilizando este 

material na rea ocupada pela uva, na forma de cobertura morta durante o inverno, vem 

declinando por diversos motivos, sendo um deles, certamente, a pouca disponibilidade de 

mao-de-obra nas unidades produtivas. 

O resultado tem sido uma crescente dependencia em rela 乞o aos adubos qumicos, 

cujo impacto, no apenas do ponto de vista da fisiologia das plantas mas, tamb6m, sobre a 

vida do solo, tem sido amplamente discutido no campo da agricultura alternativa. Existe aqui, 

portanto, uma visivel rela o entre os custos de produ9ao e a sade do ecossistema onde se 

desenvolve a atividade agricola26. 

26 Sobre o conceito de sade, aplicado aos ecossistemas ver: HASKELL, B. D., BRYAN, G. N., CONSTANZA, 
R. What is ecosystem health and why should we worry about it? In: CONSTANZA et ai. Ecosytem health: 
new goals for environmental management Whashington D.C., COVELO-Ca: Island Press, 1992. p. 3-20. 
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' 
E importante destacar, no entanto, que ao contrrio do que ocorre no caso da ma, 

existe por parte dos agricultores uma segurana muito maior quando se trata de produzir a 

uva, que faz com que seus itinerrios t6cnicos sejam muito diversificados e menos 

dependentes das prescri96es feitas pelos t6cnicos, inclusive quando se trata de aplicar 

agrot6xicos. Esta segurana se deve, sem d丘vida,a ligaao hist6rica e cultural existente entre 

os agricultores e a produ9ao da uva, considerando que boa parte dos agricultores cresceram 

trabalhando nos parreirais. Soma-se a isso o fato de que o nmero de produtos qumicos 

utili7ados na uva para controle das doenas 6 significativamente menor do que na ma9a. Alm 

disso, muitos produtores utilizam apenas o sulfato de cobre em seus parreirais 

Nas entrevistas, quando se perguntava acerca dos produtos aplicados na uva, estes 

eram geralmente lembrados, em muitos casos inclusive em termos de quantidade e nmero de 

tratamentos realizados, o que jd no ocorria no caso da ma9, quando os agricultores falavam, 

geralmente, que aplicavam o calendrio da cooperativa, tendo dificuldade em citar as marcas 

dos produtos aplicados. 

Esta maior flexibilidade que caracteriza o ambiente t6cnico. e institucional onde se 

desenvolve a produ9ao da uva, contrasta, no entanto, com as caracteristicas organizacionais da 

rede agroalimentar da maa descrita no item que se segue. 

5.2.2 Um mundo muito veloz: a rede agroalimentar da ma車  

Mas se a rede da vitivinicultura, embora modernizada, ainda guarda um pouco do 

sabor das velhas cantinas coloniais, o mundo que se organiza na Regio Serrana, a partir dos 

anos setenta, em torno da cultura da ma9a, possui uma imbricaao infinitamente mais remota 



com a hist6ria socioambiental da regio, em seu perodo anterior. 

Os chamados Campos de Cima da Serra, at6 recentemente ocupados por grandes 

fazendas dedicadas a pecuria extensiva, viram surgir, em apenas trs d6cadas, gigantescos 

pomares de ma, packing houses, c合maras frigorificas com atmosfera controlada, 

laborat 6rios, grandes frotas de caminhes e milhares de trabalhadores, a grande maioria dos 

quais s6 encontra emprego durante alguns meses do ano27. 

Como foi visto na primeira se9o deste capftulo, a entrada da cultura da ma9a na 

Regio Serrana foi fortemente influenciada pela trajet6ria percorrida pelo estado vizinho de 

Santa Catarina a partir do final dos anos 60. A rede agroalimentar da maa arregimentou, em 

um primeiro momento, os agricultores familiares localizados nas 白  reas de relevo acidentado 

da Regio Colonial Italiana. 

A poltica de incentivos fiscais do governo que permitia que parte do imposto de renda 

das empresas fosse investido em setores produtivos especfficos, incluindo a a pomicultura, 

trouxe as grandes empresas para este neg6cio. Surgem, neste processo, os gigantes da 

fruticultura da regiao, como a Rasip Agro Pastoril S/A, a Agropecuria Schio Ltda., a 

Rubifrut Comrcio de Frutas Ltda., entre outras. 

A capacidade produtiva destas empresas pode ser melhor aferida atravs da tabela 

abaixo, construda a partir das informa6es divulgadas pela Associa9ao Brasileira dos 

27 A produ9豆o da ma9き, considerando apenas os trabalhadores contratados nos pomares e nas packing houses, 
absorve por safra um total de 6.000 trabalhadores, dos quais apenas 2.000 s乞o considerados fixos. Esta 
popula悼o excedente costuma permanecer desempregada por um periodo de mais de 6 meses. Ver: 
MARASCA, Elisa et ai. A pomicultura como alternativa de mudan9as socioecon6micas para Vacaria. 
Cadernos de pesquisa, v. 7, n. 3, p. 89-124, maio de 1999. Publicado pela internet em: http:// 
www.mko.com.br/jornalagapomjlpesquisaJpesq_creditos.htm.  

250 



251 251 

Produtores de Maa (ABPM), na listagem Ranking de Produtores Brasilefros~sq加  

1999/200028. Foram compilados aqui os dados referentes s trs principais empresas 

produtoras de maa com sede no municpio de Vacaria. Os nmeros apresentados permitem 

que se possa apreender, com maior preciso, as dimens6es assumidas pelo processo de 

acumula9o capitalista neste setor: 

Produtores de Maçã (ABPM), na listagem Ranking de Produtores Brasileiros - safra 

1999/200028. Foram compilados aqui os dados referentes as três principais empresas 

produtoras de maçã com sede no municipio de Vacaria. Os números apresentados permitem 

que se possa apreender, com maior precisão, as dimensões assumidas pelo processo de 

acumulação capitalista neste setor: 

EMPRESA PRODUCX0 
(TON) 

AREA 
PLANTADA 

CAPACIDADE 
DE 

ESTOCAGEM 
(TON) 

EXPORTA 
CAO 

Agropecuária Schio 
Ltda  

50.011 1.082 49.600 7.641 

Rasip Agro Pastoril S.A. 46.875 874 16.000 * 5.285 

Gala Frigoríficos Ltda. 

I A 11111,11. 	A 	A 	•MII. 	• 

33.650 680 21.000 2.472 

ー  iviaiores produtores de ma9豆  do municpio de Vacaria 
Fonte: ABPM - http://www.abpm .orgbrtRanking.htm. 
Notas: (*) Este dado n豆o figurava no levantamento da ABPM. tendo sido retirado da 

ー！一！一一  」一  ，、一一,一  A ー一一  ”一一‘一一,、  い  ▲ 一ーLl,一  」一  一一  L」ー一一一」29 pagina aa Itasip agro rastorii S・A・ puoiicaaa na interner. 

- mores pr u ores e maça o mumcipio de Vacaria 
Fonte: ABPM - http://wvvw.almin .org.br/Ranking.htm.  
Notas: (*) Este dado não figurava no levantamento da ABPM, tendo sido retirado da 

pfigina da Rasip Agro Pastoril S.A. publicada na internet29. 

O cultivo comercial da maa desenvolveu-se, no Brasil, de forma extremamente 

rpida. No incio da d6cada de setenta, o Brasil figurava como um dos principais pases 

importadores de maa. Em 1977 a colheita nacional era de apenas 14,6 mil toneladas, 

atingindo, contudo, um montante equivalente a 322,7 toneladas em 1990. 

0 cultivo comercial da maçã desenvolveu-se, no Brasil, de forma extremamente 

rápida. No inicio da década de setenta, o Brasil figurava como um dos principais paises 

importadores de maçã. Em 1977 a colheita nacional era de apenas 14,6 mil toneladas, 

atingindo, contudo, um montante equivalente a 322,7 toneladas em 1990. 

Entre 1979 e 1989 a produ9ao brasileira de maa cresceu 9 12%; neste mesmo perodo 

o pre9o mdio do produto importado caiu em 65%. Graas a isso, o consumo per capta da 

ma9a aumentou em 84% (ABPM, ASSOCIA叫O BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE 

Entre 1979 e 1989 a produção brasileira de maçã cresceu 912%; neste mesmo periodo 

o preço médio do produto importado caiu em 65%. Graças a isso, o consumo per capta da 

maçã aumentou em 84% (ABPM, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE 

28 ASSOCIA頭O BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE MACA. http://www.abpm .org.br/Ranking.htm.  
Consultado em 14 de setembro de 2001. 

28 ASSOCIAÇA0 BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE mAçÃ. http://wwvv.abpm .org.br/Ranking.htin. 
Consultado em 14 de setembro de 2001. 

29 
 29 Ver: Rasip Agro Pastoril S.A. http://www.randon.com.br/randon/rasip.htm. Consultado em 14 de setembro de 

2001. 
Ver: Rasip Ag-ro Pastoril S.A. http://www.randon.com.br/randon/rasip.htm. Consultado em 14 de setembro de 
2001. 
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MAc, 1991) e o Brasil, que em 1970 era o maior importador de ma 乞  do Hemisfrio Sul, 

passou a atender uma parcela significativa de seu mercado consuniidor30. O Rio Grande do 

Sul foi responsavel, em 1990, por 27,7% da maa cothida no pas, figurando entre os estados 

como o segundo maior produtor, sendo superado apenas por Santa Catarina que detinha, neste 

mesmo ano, 6 1,0% da produ9o nacional (SIMON, 1994) 

A organiza きo desta rede contou, historicamente, com um apoio importante por parte 

do Estado. A politica de incentivos fiscais do governo, vigente entre 1969 e 1983, foi 

fundamental para a alavancagem deste setor. Financiamentos a longo prazo, opercionalizados 

atravs do Banco Nacional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BNDES), ajudaram a 

garantir que este crescimento pudesse se manter ao longo das 丘  ltimas trs d6cadas (SOZO, 

2000). 

Depois de unia fase inicial, na qual as pequenas explora6es agricolas familiares 

situadas nas terras dobradas da Regio Serraria se constitufram como o principal p6lo de 

implantaao de pomares no Estado, verificou-se um deslocamento deste projeto para a regio 

de campos, particularmente para o municpio de Vacaria. 

Neste u ltimo, a pomicultura passa a operar com base na grande propriedade e na 

contrata o de um contingente expressivo de trabalhadores assalariados. Os niveis de 

concentra 乞o atingidos pelo setor podem ser facilmente constatados atravs das estatisticas 

As propor96es existentes entre a produ9乞o importada e o volume de ma9a exportado variam. Em 1993, por 
exemplo, o Brasil exportou 24.269.786 kg de ma9乞  e importou 48.580.358 kg. Em 1997, por sua vez, a 
exporta戸o diminuiu para 20.715.565 kg e as importa96es mais que dobraram, atingindo 120.281.148 kg. 
Ver: FElT, Mauro Sander. An貞lise econ6mica de sistema de cultivo de macieiras no municipio de 
Vacaria I RS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciencias Econ6micas, Centro de 
Estudos e Pesquisas Econ6micas - IEPE. Disserta9ao submetida como quesito parcial a obten9ao do titulo de 
Mestre em Economia Rural da UFRGS. Porto Alegre, 2000. p.24 



referentes a distribui9ao dos produtores de ma9a segundo o tamanho de seus pomares 

Existiam no Rio Grande do Sul, em 1992, cerca de 610 produtores de maa. Destes, 

73,3% possuiam pomares de at6 5 ha, detendo um percentual equivalente a 10,20% da rea de 

maa cultivada no Estado. A maior fatia da produ9o gacha encontrava-se, no entanto, nas 

mos de um nmero reduzido de grandes produtores, 5,7% do conjunto total, que 

concentravam 67,4% da superficie total dedicada ao plantio desta cultura (idem). Um h nico 

municpio, Vacaria, detinha 50% da rea dedicada a pomicultura no Estado 

Os agricultores familiares dos municpios de Ipe e Ant6nio Prado possuem,, em geral, 

pomares de at6 5 ha.. Em setembro de 1991, a rea mdia destes pomares era de 2,19 ha em 

Ant6nio Prado e 1,64 ha em Ipe (idem). Segundo dados do IBGE, a rea cultivada com maa 

ampliou-se, em ambos municpios, no decorrer da d6cada de 1990. Em Ant6nio Prado, em 

1990, existiam 150 ha cultivados com ma; em 1997 esta rea havia se ampliado, ocupando 

uma superficie equivalente a 275 ha. Um crescimento ainda mais acelerado 6 registrado neste 

perodo, para o municpio de Ipe.e Ali, entre 1990 e 1997, a rea dedicada a maa cresceu de 

113 para 385 ha (IBGE, 198911997).E bem provvel, no entanto, que muitos destes pomares 

no pertenam a pequenos agricultores, uma vez que os grandes fazendeiros deste municpio 

tamb6m tem investido nesta cultura. 

No Brasil, grande parte da maa 6 consumida in natura. Na regio colonial, alguns 

produtores tem caminh6es e comercializam sua produ9ao na CEASA, em Porto Alegre 

Possuem, por vezes, uma c含mara frigorifica prpria, o que lhes da melhores condi6es de 

venda no mercado, bem como a oportunidade de arregimentar a produ9ao de parentes e 

vizinhos, atuando em alguns casos como s6cios, em outros como intermedirios 
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Durante o trabalho de campo, foi possvel entrevistar alguns agricultores que 

trabalhavam com base neste sistema de comercializaao. Eles calculavam que, 

comercializando sua produ9乞o diretamente na CEASA, conseguiam receber 30% a mais do 

que se vendessem no mercado local, seja para a cooperativa, seja para os intermedirios. A 

montagem de uma estrutura de c含mara fria e de classificaao 6 , no entanto, um investimento 

alto, inacessivel a grande maioria dos agricultores. 

Muitos produtores, no entanto, comercializam sua produ9ao sem sair da propriedade 

Esta 6 repassada para intermedirios, que costumam comprar a produ9o de diversos 

agricultores da regiao, assumindo o compromisso com o agricultor, muitas vezes, antes da 

colheita. Neste caso, a maa 6 , em geral, vendida, sem classificaao, por um pre9o 

estabelecido entre o comprador e o vendedor (SIMON, 1994). 

A cooperativa local 6 , tamb 6m, uma pe9a chave na estruturaao da rede agroalimentar 

da ma, tanto em Ipe como em Ant6nio Prado, atuando na venda de insumos, na assistencia 

t6cnica aos pomares, na classificaao do produto, no seu armazenamento em c含maras frias e, 

por fim, na comercializaao. 

A maa produzida pelos agricultores familiares 6 , em grande parte, vendida na poca 

da safra. As grandes empresas e os produtores a elas associados tendem, cada vez mais, a 

trabalhar com base em um sistema integrado de colheita, classifica 乞o, armazenagem, 

embalagem e comercializaao, implementando uma s6rie de procedimentos que visam a 

garantir uma maior qualidade ao produto final. Existe, no entanto, ao que tudo indica, uma 

parcela ainda muito significativa desta produ9ao que no passa pelas c含maras frias e 

estruturas de classificaao destas empresas, chegando ao mercado por outros canais, ou que6 
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transferida para este ncleo central da rede de uma forma indireta atravs de intermedirios31. 

Mas no 6 s6 na rea de mercado que os agricultores familiares sofrem a pressao deste 

mundo empresarial. Em termos tecnolgicos, existe, por parte deste sistema, uma dinmica 

bastante intensa de introdu9乞o de inova6es tecnol6gicas, particularmente no que diz respeito 

aestrutura9谷o dos pomares. Os pomares mais antigos implantados na regiao apresentam um 

espaamento maior entre plantas e entre linhas, comportando entre 1.000 a 1.500 plantas por 

ha. Foram implantados, na grande maioria dos casos, com base em porta enxertos 

semivigorosos ou semi-ana.nizantes, capazes de originar plantas de maior porte. Nestes 

pomares, as plantas, sendo maiores, demoram mais tempo para entrar em produ9ao, levando 

trs ou quatro anos para propiciar uma primeira colheita e seis ou sete anos para atingir seu 

pleno desenvolvimento. 

O retorno do capital investido pelo produtor torna-se assim mais lento e, ainda que 

cada planta, individualmente, produza mais, a produtividade por rea do sistema como um 

todo 6 menor do que nos sistemas mais modernos. Alm disso, os frutos produzidos tendem a 

ser heterog6neos quanto a qualidade: o grande nmero de frutos por planta os torna menores e 

a brota9ao vigorosa dos ramos faz com que muitos deles recebam pouca luminosidade, 

perdendo um pouco da cor avermelhada que os torna mais atrativos ao consumidor (FETT, 

2000). 

Nos pomares de alta densidade recentemente implantados pelas empresas, as plantas 

31 Segundo Sozo, 38% da rea de ma9a cultivada no Rio Grande do Sul nao participa do sistema de integra o 
vertical comandado pelas empresas. Ver: SOZO, op. cit., p.10. Estar integrado a este sistema significa, entre 
outras coisas, operar com padr6es de classifica頭o muito claramente definidos, e que remuneram com preos 
inferiores a ma9乞  de menor qualidade, o que pode se traduzir tanto em vantagem como em desvantagem para 
o produtor. 
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s乞o de menor porte. Sua distribui9o, feita com base em um espaamento bem mais estreito, 

permite que sejam cultivadas cerca de 2.500 plantas por ha. Os ramos sao conduzidos de 

forma a ocupar o mnimo de espao possivel, preenchendo com rapidez os vazios existentes 

entre as plantas e gerando unia maior economia de trabalho na poda, na condu9ao e na prpria 

colheita. A produ9ao por planta 6 diminuda, em detrimento da produ9ao por rea. 

J estao em pesquisa, no entanto, os pomares de super alta densidade, conduzidos com 

base em um sistema de espaldeira, que buscam dar sustentaao a plantas cada vez menos 

vigorosas. Uma das vantagens deste sistema 6 que a colheita 6 ainda mais precoce, podendo 

ocorrer no primeiro ano e chegando a unia produ9ao plena no quinto ano. 

As mudanas que ocorrem na arquitetura dos pomares s谷o acompanhadas tamb6m pela 

entrada de novas variedades. Enquanto nos pomares mais antigos, predominam a Fuji, a Gala 

e a Golden, nos pomares mais recentes sきo cultivadas variedades mais novas, como a Royal 

Gala, a乃郷フerial Ga奴aKiko, aPinkLaめノ entre outras (idem). 

Desnecessdrio dizer que sao rarissimos os agricultores familiares que conseguem 

acompanhar esta corrida tecnol6gica do tipo tread-mill de inova96es tecnol6gicas, 

implantando novos pomares com base nos sistemas desenvolvidos pelas empresas que 

comp6em o ncleo mais avan9ado da pomicultura na regiao. Os custos de implantaao de 1 

ha de maa sao relativamente grandes: em setembro de 1998 os gastos com 2.700 mudas 

(Royal Gala), aduba9ao de base, 12 horas de subsolagem, 3 horas de gradagem, mo-de-obra 

para o plantio e uma caixa d'agua para instala9ao de um sistema de irrigaao ficavam em 
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torno de R$ 10.022,00, ou seja, cerca de US$ 8.493,2232. Nesta conta no foram incluidos, no 

entanto, urna s6rie de outros gastos menores que tamb6m surgem quando o agricultor faz um 

investimento deste tipo. 

A manuten o de um pomar de maa tamb6m 6 bastante onerosa. Somente os 

tratamentos com agrot6xicos e adubos foliares recomendados pela cooperativa local 

custavam, na safra em que foi realizado o trabalho a campo, R$ 1.017,16 ou US$ 862,00 por 

ha para a variedade Gala e R$ 1.192,07 ou US$ 1.010,23 por ha para a variedade Fuji. No 

foram includos aqui os gastos com adubaao, pagamento de mo-de-obra, diesel, manuten o 

de equipamentos etc. 

A ma 乞 6 uma atividade que no apenas mobiliza investimentos considerveis sob a 

6tica de um pequeno agricultor como, tamb6m, 6 de alto risco, tendo em vista a variabilidade 

climdtica existente na regio, onde uma geada, um excesso de chuva ou de calor pode 

facilmente conduzir a frustraao de toda uma safra. 

A cultura da maa apresenta, na Serra Gacha, urna alta incidencia de pragas e 

doenas, favorecidas pelas condi96es climticas (excesso de umidade) mas, principalmente, 

pelo fato que as variedades de maa mais procuradas pelo mercado sao altamente dependentes 

de interven9ao humana para que possam manter um bom nivel de produtividade, O nmero de 

tratamentos com agrot6xicos realizados durante urna safra 6 extremamente alto, podendo 

exceder, dependendo do clima e da variedade, um total de 20 aplica6es33. Nao se trata aqui 

32 Informa96es fornecidas pela EMATER-RS, escritrio de Ipe. No clculo, utilizou-se aqui o d6lar comercial, 
na cota9do m6dia do periodo (LJS$ = R$ 1,18). 

33 Os niveis de risco envolvidos na utiliza9きo destes produtos podem ser aferidos atrav6s do trabalho realizado 
por Faria nas comunidades rurais dos municipios de Ipe e Ant6nio Prado envolvendo um universo composto 
por 1.479 trabalhadores rurais e 495 unidades produtivas. Entre os agricultores pesquisados, 12% referiram- 
se a pelo menos um episdio de intoxica夢o aguda por agrot6xicos, tendo sido 60% dos casos diagnosticados 
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apenas de um risco financeiro, mas, tamb6m, de um risco para a sade das famlias que 

trabalham e residem perto dos pomares. 

A cultura da maa mant6m-se atrativa para alguns agricultores em fun o do volume 

de recursos que 6 capaz de gerar por safra. Na safra 1998-1999, os pre9os recebidos pelos 

produtores variavam entre R$0,25 e R$0,40, ou seja, entre US$ 0,21 e US$ 0,34. A 

produtividade mdia da ma 乞  ficava em aproximadamente 17.000 kg por ha34. Alguns 

produtores, no entanto, conseguiam obter produtividades mais altas, acima de 30.000 kg/ha. 

Isto significa que, para alguns, apesar dos inmeros gastos, a renda de 1 ha de maa podia 

gerar um valor bruto de at6 R$ 9.000,00 por ha, no caso de uma boa colheita, o que, para um 

agricultor familiar,6 unia entrada significativa de recursos. Esta entrada ja fica menor se 

considerarmos que os custos destinados a compra de insumos podem ficar em torno de R$ 

1 .500,0035 contando aqui os gastos com fertilizantes, reposiao de mudas, herbicida e 

tratamentos fitosanit言rios36. Este clculo no inclui, no entanto, os custos com m豆o-de-obra, 

por m6dicos. Cerca de um ter9o dos intoxicados foram hospitalizados. Tres quartos destes incidentes 
ocorreram entre outubro e janeiro, ou seja, durante a safra, periodo em que os agricultores trabalham 
pressionados pelo tempo, estando sujeitos a diferentes tipos de acidentes de trabalho, nao apenas a 
intoxica 96es. A pesquisa encontrou tambm uma associa車o significativa entre epis6dios de intoxica戸o por 
agrot6xicos e a incidncia de transtornos psiquidtricos menores nos individuos em quest乞o, o que parece 
refor9ar as referencias existentes na literatura m6dica em relaao aos efeitos psicol6gicos gerados pela 
exposi9ao cr6nica c/u aguda aos agrot6xicos. Ver: FARIA, Neice M. X. Saide do trabalhador rural: um 
estudo transversal na Regi豆o Serrana do RS. Pelotas: UFP, 1997. Disserta弾o (Mestrado em Epidemiologia) 
ー  Departamento de Medicina Social, P6s-Gradua声o em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, 
1997. p. 19. 

Dados compilados a partir dos questionrios aplicados a campo 

Trata-se aqui de uma aproxima9ao, pois existe uma grande variabilidade na estrutura dos custos de produ9o 
de produtor, para produtor. O tempo de implanta戸o do pomar, a variedade de ma車  cultivada, as condi96es 
cio solo, o five! ae rntesta9ao dos pomares por doen9as, os ndices de precipita9ao pluviom6trica ocorridos no 
ano, as possmiiiaacies de transterencias de nutrientes internas a unidade produtiva (incluindo o uso de 
insumos corno a cama ae aviarlo e do esterco de suino liquido), bem como a disponibilidade do agricultor em 
apiicar ou nao todo o "pacote tecnol6gico" da cultura, fazem com que estes valores se tornem muito relativos. 

36 Estes custos atualmente ficam, segundo estimativas dos t6cnicos da regiao, entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00, 
ou US$ 1.102,00 ouRS 1.470,00, na cota をo do d6lar de outubro de 2001. 

34 

35 
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A ma 乞 6 , portanto, uma atividade que pode gerar um considerdvel nivel de renda mas 

que, dependendo das condi6es clin]hticas ou da varia o dos pre9os no mercado, pode levar 

os agricultores ao endividamento, na medida que exige do agricultor investimentos 

considerveis, no apenas na instalaao dos pomares, mas, tamb6m, na sua manutenao. 

A ma, ao contr白rio da uva, difidilmente 6 industrializada na propriedade, possuindo, 

alm disso, um mercado bem mais restrito. Tratando-se de uma cultura perene, tamb6m no 

pode ser "reprograrnada" de um ano para outro. Todos estes elementos acabam por estreitar as 

possibilidades que estes produtores tem de redesenhar seus sistemas produtivos. Uma solu9ao 

encontrada tem sido associar a maa a outros sistemas de cultivo e criaao, minimizando desta 

forma os riscos inerentes a este tipo de atividade. Outros agricultores tem optado por ampliar 

sua rea de pomar, buscando obter ganhos de escala e trabalhando, eventualmente, para 

melhorar sua inser9ao no mercado buscando alternativas de comercializa 谷o. 

As empresas, por sua vez, tem procurado diminuir seus custos trabalhando tambm no 

sentido de desenvolver novas op96es de mercado. Neste contexto, verifica-se na regio, 

basicamente entre os grandes produtores, uma certa mobiliza9ao em torno da chamada 

Produ9ao Integrada, que vem sendo desenvolvida em diversos pases da Europa, e que tem 

como referencia um conjunto de normas t6cnicas que visam racionalizar o uso de agrot6xicos. 

Trata-se aqui de unia tentativa de incorporar princpios ecol6gicos a uma rede agroalimentar 

construda com base no pacote tecnol6gico da Revolu9ao Verde. Ainda 6 muito cedo, no 
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37 Os gastos com combustivel sao bastante significativos uma vez que as aplica96es de agrot6xicos sao feitas 
geralmente por pulverizadores de bico, acoplados ao trator. 



entanto, para avaliar os resultados deste processo. 

Por fim, cabe observar ainda que a produ9ao da maa gera nas unidades produtivas e 

existencia de picos de demanda de trabalho, particularinente nos perodos de poda, raleio e 

colheita38. Isto tem feito com que muitos agricultores contratem mo-de-obra temporria para 

estas atividades, mao-de-obra esta que muitas vezes no se encontra disponivel na regio. Isso 

tem levado ao surgimento de um fluxo migrat6rio oriundo da Regio Norte do Estado, 

constitudo por trabalhadores vindos de municpios como Sao Jos6 do Ouro e Cacique Doble, 

situados na Regio Altos da Serra, rumo a estas comunidades rurais. 

5.3 OS AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS FORMAS DE VINCULA OA S 
"REDES CONVENCIONAIS" 

O conceito de estrat6gia, particularmente de estatgias de reproduぐdo familar, tem 

sido frequentemente utilizado como uma forma de descrever o modo como os agricultores 

familiares articulam as dimens6es mercantis e nao mercantis da vida social, equacionando as 

necessidades do ncleo domstico com as demandas geradas pela organizaao do processo 

produtivo. 

Esta no95o remete tamb6m a uma id6ia de projeto, entendido nao como um plano 

previamente construdo, baseado em uma racionalidade a priori mas como um conjunto de 

prticas que, na medida que se desenvolvem no fluxo da vida cotidiana, possuem unia 

dimensao de intencionalidade, apontando para uma identidade presente, um projeto futuro, e 

38 A demanda de trabalho gerada por estas atividades foi estimada por Helmfrid em 35 jornadas de trabalho por 
ano por ha para a poda, 35 jornadas de trabalho por ano por ha para o raleio e 50 jornadas de trabalho por ano 
por ha para a colheita. Ver: HELMFRID, op. cit., 1996. p. appendix 10. 
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urna determinada forma de lidar com os limites e as possibilidades de uma determinada 

realidade. 

O agir humano possui, no entanto, dimens6es de infinita complexidade. Estrat6gias 

aparentemente consolidadas em um determinado momento, sao, por vezes, rapidamente 

reordenadas, na medida que os atores procuram incorporar, ao seu plano de aao, as 

transforma6es que ocorrem em seu contexto, o qual s6 existe como uma rede de intera96es 

Tentar traar urna tipologia de estrat6gias de reprodu9ao 6 , de certa forma, tentar 

cristalizar urna realidade que 6 heterogenea e infinitamente dinmica. Optou-se neste sentido, 

por tentar caracterizar os agricultores "convencionais" e suas rela6es com as redes 

agroalimentares, no a partir de uma tipificaao de estrat6gias, mas sim com base em uma 

identifica 含o de situa6es-tipo, que remetem nao tanto a urna l6gica de reprodu9ao familiar 

mas, sim, a uma posio em um determinado espao de rela6es 

Buscou-se abarcar aqui no s6 as rela6es que a unidade produtiva estabelecia com as 

redes agroalimentares, mas, tamb6m, o modo como estas famlias se situavam em relaaoa 

atividade agricola, tendo em vista que diversos agricultores, al6m de trabalhar na agricultura, 

possuiam tamb6m atividades no-agrcolas, o que influenciava, sem duvida, o modo como 

organizavam seus sistemas produtivos. E importante observar aqui que, no caso de alguns dos 

entrevistados, as rela96es, no apenas com as redes agroalimentares, mas com as pr6prias 

atividades no-agrcolas, encontravam-se, por diversos motivos, em crise, ou, pelo menos, em 

um estado de relativa indefini9o. 

A organiza o desta tipologia atende simultaneamente a tres objetivos: (i) ressaltar o 

fato de que os agricultores estabelecem rela6es muito diversfficadas, no apenas com as 
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redes agroalimentares, mas, tamb6m, com o mercado de mo-de-obra existente na regio; (ii) 

evitar que o grupo de agricultores convencionais seja visto, neste trabalho, unicamente em 

contraposi9o aos "agricultores ecologistas", explorando um pouco a heterogeneidade que 

caracteriza este p丘blico, e que foi revelada pela pesquisa de campo; e (iii) trazer, para dentro 

do trabalho uma problemhtica que, embora no se constitua enquanto foco desta pesquisa, 

merece ser investigada mais a fimdo, ou seja, o fato de que alguns produtores da regiao 

conseguem combinar atividades no-agrcolas com a prtica de uma agricultura dedicada, no 

apenas ao autoconsumo, mas claramente voltada para o mercado e baseada nas chamadas 

tecnologias modernas. 

Este6 , sem d丘vida, um retrato construdo com base em uma fotografia, tirada em um 

momento especffico, ou seja, o perodo em que foram realizadas as entrevistas. Conversando 

com os agricultores durante o trabalho de campo, foi possivel perceber, no entanto, de forma 

muito nitida, que muitas destas formas de organizar a vida, aparentemente t谷o consolidadas, 

estao permanentemente em jogo. Os resultados apresentados aqui s豆o apenas qualitativos, no 

permitindo, portanto, sua generalizaao para o conjunto de agricultores convencionais 

existentes nas 17 comunidades rurais que se constituram enquanto universo emprico de 

investigaao nesta pesquisa. A diversidade de situa6es presentes na "rede alternativa" ser 

tratada em outros momentos deste trabalho. 

Entende-se aqui que algumas destas situa6es sugerem, j, a presen9a de determinados 

estilos de agricultura; outras ainda no possuem este nvel de consolidaao, seja em termos 

tecnol6gicos, seja em termos sociais e culturais, por serem, inclusive, relativamente recentes 

Situaao-tipo 1: Agricultores capitalizados ou relativamente capitalizados, que 

organizam suas unidades produtivas privilegiando a rela9乞o com uma u nica rede - Estes 
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agricultores caracterizam-se por organizar sua unidade produtiva mantendo uma relaao mais 

intensiva com urna rede agroalimentar especifica. Possuem investimentos de maior porte, 

como por exemplo, um ou mais avirios em sistema de integraao, ou uma rea de pomar 

(maa, pessego ou outras frutferas) de 3 ou mais hectares. Suas unidades produtivas 

possuem, no geral, mas nem sempre, uma boa infra-estrutura, incluindo trator, sistemas e 

irriga o, veculos utilit自rios etc. Geralmente contratam mo-de-obra temporria, mas esta 

contrataao 6 plenamente contrabalanada pela import合ncia assumida pelo trabalho da 

famlia. Estes produtores seguem, muito frequentemente, os itiner白rios t6cnicos padronizados 

pela rede, procurando, no geral, "produzir na t6cnica". Costumam manter, no entanto, diversas 

atividades produtivas voltadas para o autoconsumo. A agricultura mant6m-se como atividade 

principal produtiva dos membros da familia. 

Situa 谷o-tipo 2 : Agricultores capitali72dos ou relativamente capitalizados, que 

organizam suas unidades produtivas com base na rela o com uma pluralidade de redes 

agroalimentares - Os agricultores pertencentes a este grupo so t谷o ou mais capitalizados que 

os agricultores pertencentes ao grupo anterior, mas mantem vnculos com uma pluralidade de 

redes. Incluem-se neste grupo, por exemplo, aqueles produtores que possuem alguns hectares 

de pomar, um avi豆rio e vendem leite ou, ainda, que criam sunos em sistema de integraao e 

cultivam alguns hectares de maa. Frequentemente, conseguem integrar a produ9ao animal e a 

vegetal atravs da utilizaao do esterco gerado pela cria o confinada de sunos ou pela 

produ9谷o de aves de corte em sistema de integra o. Suas unidades produtivas possuem, em 

geral, uma boa infra-estrutura. Seguidamente contratam mo-de-obra temporria, em 

momentos de pico da atividade agricola. Da mesma forma que na situa o-tipo anterior, a 

agricultura continua sendo a principal ocupa 谷o da familia. 
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Situa ao-tipo 3: Agricultores que se dedicam a vrias atividades, estabelecendo 

rela96es com diferentes redes agroalimentares mas operando em pequena ou mdia escala - 

Incluem-se aqui aqueles produtores que geram sua renda a partir da rela9o com diferentes 

redes agroalimentares, operando em uma escala bem mais reduzida do que os grupos 

anteriores. Suas unidades produtivas parecem apresentar uma maior integra 乞o entre os 

diferentes sistemas de cultivo e criaao, apresentando itiner自rios t6cnicos bem mais flexiveis 

do que nas situa96es anteriormente descritas. A quantidade de mquinas e implementos 

agricolas que possuem varia bastante, mas possuem uma infra-estrutura produtiva, em geral, 

mais modesta do que os grupos anteriormente descritos. Embora no comerciali7em grandes 

volumes, conseguem, em geral, colocar sua produ9ao no mercado. Assim como ocorre nos 

tipos anteriores, sua atividade prioritria6 a agricultura. 

Situa ao-tipo 4: Agricultores 一pequenos negociantes一 Estes agricultores combinam 

atividades agrcolas ou no agrcolas em diferentes escalas. Distinguem-se, no entanto, 

daqueles produtores que, al6m de trabalhar na agricultura, vendem sua mao-de-obra no 

mercado de trabalho urbano, na medida que gestionam seu pr6prio neg6cio. Estas diferentes 

atividades sao quase sempre gerenciadas com a participa o de membros da famlia que 

residem na mesma unidade produtiva ou residencia. Alguns destes agricultores atuam como 

comerciantes de produtos agricolas, outros possuem seu pr6prio neg6cio (serraria, olaria etc.). 

Um terceiro grupo, trabalha de forma aut6noma em diferentes tipos de profisso, atuando 

como fot 6grafos, msicos ou funcionrios publicos. Estas atividades, no entanto, no 

absorvem todos os membros da familia, havendo aqui, portanto, uma divisao de tarefas no 

interior do grupo domstico. Sua produ9o agrcola nem sempre 6 destinada ao autoconsumo, 

tendo como objetivo a comercializa9o. Os agricultores-negociantes, ou famlias de 

agricultores negociantes, possuem, por vezes, uma vincula9ao forte com redes 
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agroalimentares como a da avicultura e a da ma, gestionando os pomares ou os avirios 

como se fossem "mais um neg6cio", o que s6 6 possibilitado pelo carter rotinizado dos 

itinerrios t6cnicos disseminados pelas redes. Estes empreendimentos tornam-se aqui um 

subsistema que 6 parte de um sistema maior que combina atividades agrcolas e no-agrcolas 

Embora exista a contrata o de mo-de-obra, esta nem sempre 6 to expressiva a ponto de 

permitir a caracteriza9ao destes produtores como empres自rios 

Situa9ao-tipo 5 : Agricultores em busca de alternativas~Este grupo 6 composto por 

agricultores que possuem uma relaao muito frgil ou instvel com as redes agroalimentares, 

vivenciando uma esp6cie de "crise de alternativas". Um exemplo deste tipo de situa9ao 6 dado 

por aqueles agricultores que mantiveram sistemas produtivos baseados na produ9ao de gros, 

associada a algum outro tipo de sistema de cultivo ou de cria o, de pequena escala, voltado 

para o mercado, como leite, o alho ou a cebola. Estas linhas de produ9ao tem apresentado 

niveis de remuneraao cada vez menos compensadores para os agricultores, que se veem, com 

isso, praticamente impossibilitados de sobreviver na atividade agrcola. Os agricultores deste 

tipo sao, no geral, pouco capitalizados e a infra-estrutura de suas unidades produtivas 

encontra-se fragilizada. Alguns chegaram a passar por experincias mal sucedidas de 

integraao 良  agroindstria, como, por exemplo, no caso do fumo. O abandono da atividade 

agrcola aparece, na fala de muitos deles, como uma possibilidade. 

跳uaao-tipo 6: Familias que combinam atividades agrcolas com traba訪o 

assalariado, rural ou urbano - Estas famlias associam o trabalho na agricultura ao trabalho 

assalariado, seja em atividades agrcolas, seja em atividades no agrcolas. Neste caso as 

ocupa6es no agrcolas variam muito: trabalho em olarias, empregos publicos (na 

Prefeitura), trabalho em escrit6rios de contabilidade etc. Foram considerados neste tipo 
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apenas aqueles casos em que o assalariamento de membros da famlia aparecia como um 

elemento estrat6gico para a sobrevivncia da unidade produtiva e do grupo domstico como 

tal. 

Situaao-t加o 7: Agricultores aposentados, cujos filhos ndo optaram pelo trabalho na 

agricultura - Alguns destes agricultores chegam a possuir uma razoavel infra-estrutura em 

suas propriedades, mas estas ficaram sem herdeiros, pois os filhos optaram por atividades 

urbanas. Muitas familias deste grupo ja no residem mais na unidade produtiva. Possuem uma 

casa na sede do municpio, deslocando-se para o meio rural vrias vezes por semana na 

medida que mantem ainda algumas atividades produtivas em sua propriedade. 

Situa 谷o-tipo 8 Outras situaぐ6es - Sob este ttulo procurou-se enquadrar um conjunto 

variado de situa6es que no s6 no correspondiam aos tipos anteriores, como n豆o possuiam 

nenhum ponto comum de identificaao entre si. Aqui, as rela6es, seja com as redes 

agroalimentares, seja com a atividade agrcola, aparecem, por vezes, como indefinidas 
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relacionam de forma 
sistem自tica com 
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267 
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8out伯s sItua9-es
／ー  5 agricultores

8. Outras situa oes - - - - . 

' *%..,._ 5,4v/e do total  

FIGURA 2 1 Agricultores "convencionais" e suas situaぐ es produtivas 
Fonte: coleta de dados / pesquisa de campo 



5.40 SURGIMENTO DA "REDE ALTERNATIVA" 

Como foi visto no Capftulo 1, o final dos anos 70 e o inicio da d6cada de 80 foram 

marcados, no Brasil, pelo surgimento de um movimento de crtica aos impactos econmicos, 

sociais e ambientais gerados pelo modelo tecnol6gico da Revoluao Verde 

No Rio Grande do Sul, neste perodo, tanto o movimento ambientalista como as 

organiza96es de trabalhadores do campo intensificam suas atividades. No caso especfico da 

Serra Gacha, os sindicatos de trabalhadores rurais passam a se organizar, com o apoio da 

Comiss谷o Pastoral da Terra (CPT) procurando intervir no processo de defini9ao do pre9o 

minimo da uva. 

A Regi谷o Serrana ficaria, no entanto, relativamente a margem dos intensos conflitos 

sociais que sacudiram a Regio Norte do Estado neste perodo, com destaque para a luta dos 

atingidos por barragens e para os movimentos de luta pela terra. A capacidade de absorao, 

por parte do setor industrial, da mo-de-obra oriunda do campo, juntamente com a 

configura o diversificada das redes agroalimentares existentes na regio, contribufram, sem 

dvida, para que a crise da agricultura familiar, embora presente, adquirisse uma menor 

visibilidade nestes municpios39. 

Em Ipe e Ant6nio Prado, o surgimento da "rede alternativa" esteve mais diretamente 

associado no tanto a aao das organiza6es de trabalhadores do campo mas, sobretudo, ao 

trabalho pastoral desenvolvido pela Igreja Cat6lica e え  atuaao do movimento ambientalista. 

39 Avalia-se, aqui, que a predominancia no Norte do Estado da produ9ao monocultora de graos, destinados em 
grande medida ao mercado externo, ajudou para que a crise do projeto de moderniza9ao da agricultura, 
ocorrida na dcada 80, se tornasse muito mais visivel nesta por9ao do territrio gacho. Os agricultores da 
Regi5o Serrana contaram, historicamente, com um leque maior de alternativas de renda, seja em fun9ao de 
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J em meados da d6cada de 70 o agr6nomo Jos6 Lutzemberger, fundador da 

Associa o Gacha de Prote9ao ao Ambiente Natural (AGAPAN), iniciava, no Rio Grande 

do Sul, um trabalho de denncia dos riscos dos agrot6xicos, tanto para a sade como para o 

meio ambiente. No final dos anos 70 e incio dos anos 80, militantes ambientalistas e 

profissionais, tanto da rea da sade como do campo da agronomia, engajar-se-iam um 

intenso processo de mobiliza 乞o visando a aprovaao da Lei Estadual e, posteriormente, da 

Lei Nacional dos Agrot6xicos. 

r 

E sobretudo atravs da atuaao de alguns profissionais envolvidos neste movimento 

que se organiza em Ipe, no ano de 1985, o Projeto Vacaria, localizado em urna propriedade 

rural de 70 ha, concebida como um centro de produ9谷o, demonstraao e experimentaao de 

prticas agrcolas alternativas. O projeto, em seus primeiros anos de existencia, teve como 

foco principal a aplicaao de princpios ecolgicos ao manejo de diferentes sistemas de 

cultivo e cria 谷o. Diversas vertentes influenciaram este processo de geraao de tecnologias 

Cabe destacar aqui, no entanto, a importncia assumida pela Teoria da Trofobiose, formulada 

pelo pesquisador frances Francis Chaboussou (1999), que foi se consolidando, ao longo da 

trajet6ria do Projeto Vacaria e, posteriormente, do Centro de Agricultura Ecol6gica de 1pe40, 

como urna referncia fundamental no desenho de sistemas produtivos apropriados s 

caracteristicas socioambientais da regiao. 

sua proximidade dos centros urbanos, seja pelo fato de comercializarem uma pauta diversificada de produtos, 
na grande maioria dos casos destinados ao mercado regional, estadual ou nacional. 

No ano de 1991 o Projeto Vacaria, inicialmente vinculado a Funda車o Amigos da Terra, tornar-se-ia uma 
associa9ao civil sem fins lucrativos, o Centro de Agricultura Ecolgica de Ipe (CAE-Ipe). A entidade foi, ao 
longo do tempo, agregando ao seu quadro t6cnico toda uma equipe de profissionais dedicados ao trabalho 
com agricultura ecol6gica. Em 1997, o nome da entidade seria mais uma vez modificado para Centro 
Ecolgico. A partir do ano de 1984 a entidade passou a receber o apoio de uma organiza9ao ambientalista da 
Su6cia denominada Terra do Futuro. O CAE-Ipe, atual Centro Ecol6gico, constituiu-se historicamente como 
uma pe9a chave da "rede alternativa" estudada neste trabatho. 
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At6 aproximadamente o final da d6cada de 80, a inser9谷o do projeto nas comunidades 

rurais situadas em seu entorno foi bastante incipiente. Os t6cnicos trabalhavam sobretudo na 

propriedade do projeto, desenvolvendo prticas de cultivo de olercolas, graos, a criaao de 

sunos ao ar livre e o manejo de bovinos de leite, sem um contato mais permanente com a 

problemtica concreta vivenciada pelos agricultores familiares da regio 

Este quadro ird se modificar radicalmente, no entanto, a partir do inicio dos anos 90, 

com o surgimento, nos municpios de Ipe e Ant6nio Prado, das primeiras associa96es de 

agricultores ecologistas (AAEs), organizadas com o apoio dos t6cnicos do Projeto Vacaria, da 

Pastoral Rural de Ant6nio Prado e do rec6m implantado escrit6rio municipal da EMATER em 

Ip. 

Os religiosos da Parquia de Ant6nio Prado foram um elemento fIrndamental para que 

a agricultura ecol6gica41 deixasse de ser um tema restrito a um nmero reduzido de t6cnicos 

empenhados em produzir, de forma ecol6gica, em uma propriedade situada em plena regio 

de campo, que apresentava, inclusive, condi96es ambientais diferentes das terras dobradas da 

rea da col6nia42. 

' 

E interessante perceber que existiu, por parte destes agentes religiosos, todo um 

processo de crtica ao trabalho desenvolvido pela igreja junto s comunidades rurais do 

O termo agricultura ecol gica, sem aspas, utireferncia forma de agricultura que vem sen器desta partestruda, hist慧二畿em diante, sempre que for feitano mbito da "rede alternativa" 

em qonde麗鴛器農pe器認器：総隠so emprista so a器農農Sd窯ios participantes da redeinados. 

42 As diferen9as agroecolgicas existentes entre a rea do projeto e as comunidades rurais onde se localizam as 
unidades produtivas dos agricultores ecologistas acabaram por constituir um elemento positivo a favor da 
agricultura ecol6gica. Os agricultores, vendo que os t6cnicos conseguiam produzir em uma a rea onde tanto o 
solo como as condi96es climticas eram menos favorveis, sentiam-se, no geral, mais seguros de desenvolver 
estas prticas em suas propriedades. 
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municpio durante a d6cada de 70, em apoio ao processo de modernizaao da agricultura43. A 

participaao ativa de um dos religiosos da par6quia na Comissao Pastoral da Terra (CPT), da 

qual foi, inclusive, um dos fundadores, fazia com que ele estivesse em contato permanente 

com o mtenso processo de mobiliza 乞o social que sacudiu o espao agrrio gacho, neste 

periodo, e suas mltiplas vertentes de contesta9ao ao modelo de desenvolvimento adotado no 

Brasil durante os anos do regime militar. A importncia do trabalho desenvolvido pela 

par6quia, no apoio a agricultura ecolgica, 6 reforada nas entrevistas pelos pr6prios 

agricultores: 

ー  Mas quem teve uma importancia decisiva, fundamental, foi o 
[padr可， n, porque ele soube, naquela 印oca, fazer a mudana 
de miserveis na col6nia, que nao tinham nem um banheiro, e 
naquela 6 poca ele fez o pessoal usar veneno pra desenvolver, 
mas depois ele soube reconhecer o erro ou perceber que eram 
novos tempos e que o veneno no tava mais dando alimento, 
tava matando mais, ento ele foi o primeiro a dizer, nao, vocs 
tem que conhecer a [tcnica do Projeto Vacariaj, parar de usar 
veneno, que ela vai ajudar vocs a fazer isso ai, e ele sempre 
deu todo o apoio, tanto 6 que nos primeiros anos, bom, hoje ns 
ainda estamos tendo as reuni6es da Associa9ao na Par6quia, 
usava telefone, usava carros da par6quia pra se locomover, e 
assim por diante, n6. E usava a garagem da Parquia pra 
depositar os produtos para levar aos mercados. Ento ele teve 
uma importncia muito grande, n6 (...) Ent乞o ele foi muito 
importante nisso ai, e o apoio que ele deu conquistou confiana 
dos agricultores, n6. Entao o apoio que ele deu, ele avalizando o 
trabalho, ele fez com que o pessoal acreditasse mais. Claro que 
por causa disso ai ele arrumou muita briga... 

Da mesma forma, o papel estrat6gico das pastorais da Igreja Cat6lica, particularmente 

da Pastoral da Juventude, aparece, de uma forma muito nitida, nos relatos daqueles jovens 

agricultores que foram os pioneiros da agricultura ecol6gica no municpio 

43 .Verifica-se aqui a influ6ncia dos t6cnicos engajados no trabalho em agricultura ecolgica, vinculados ao 
movimento ambientalista. 
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- .. .eu, quando foi ai pelos anos 82 e 84, n6, eu fui estudar em 
Farroupilha e ai, quando eu voltei aqui, tinha um grupo de 
jovens, bem ou mal organizado, mas tinha, tinha bastante 
jovens, faz algum tempo isso, e ai me colocaram como 
representante do grupo de jovens aqui diante da Pastoral da 
Juventude de Ant6nio Prado. Cada comunidade tinha um 
representante ou dois e eu fui representando aqui a Linha 30. S6 
que eu n谷o queria muito essas coisas ai, mas fui porque no 
tinha como dizer no, n. E foi uns dois anos a, participando da 
equipe central, sentando e discutindo os problemas, isso e 
aquilo (...) at6 que o [padre] uma vez l ele disse: td na hora de 
vocs pegarem alguma coisa e assumir n, no s6 ficar falando 
sobre os problemas... 

Nessa poca, ao mesmo tempo em que existia todo um trabalho, por parte da Igreja, no 

sentido de organizar os jovens agricultores, existia tamb6m todo um esfor9o por parte dos 

t6cnicos no sentido de construir laos mais estreitos com as comunidades rurais. Uma das 

metodologias utilizadas para isso foram as palestras, proferidas em praticamente todas as 

一一一一一1一一44 	一 	1 	. 	1 	,I ． 	、 γ 
eapeias , acerca aos riscos aos agrotoxicos. Nestes encontros eram discutidos nao apenas os 

danos que podiam ser causados a sade e ao ambiente pela exposio aos produtos qumicos 

utilizados na agricultura, mas, tamb6m, a necessidade de buscar alternativas ao pacote 

tecnol6gico da agricultura moderna: 

- a [tcnica do Projeto Vacaria] jd tinha come9ado a passar nas 
comunidades aquele filme sobre os agrot6xicos, bem pesado, 
n, e ai a gente comeou a se questionar, n6, eu era um daqueles 
tamb6m que chegava na hora de ir nas macieira passar veneno, 
j豆  comeava a ficar bem brabo, n6, n乞o gostava. E ai 
comeamos a ir l豆  em cima [na d rea do projeto] visitar [os 
tcnicos],o [t6cnico] mostrava que dava pra produzir a uva, era 
coisa de brincadeira, n6, a ma9乞  ele dizia que era dificil n6, mas 
com o tempo conseguia, n6. 

" Nas regies de coloniza9ao italiana do Sul do Brasil, o centro da vida das comunidades rurais sao as capelas 
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E interessante perceber, que boa parte dos agricultores ecologistas entrevistados no se 

refere ao discurso dos t6cnicos como uma fala vinda de fora, sem correspondencia com 

sentimentos que eles pr6prios j tinham em rela o ao uso dos "venenos". Alguns inclusive jd 

haviam, por iniciativa prpria, come9ado a fazer mudanas em suas propriedades, visando 

diminuir o uso de agrot6xicos, motivados, eventualmente, por algum outro tipo de influencia: 

- Olha, eu, na nossa propriedade, na parreira n6s usamos, h自  uns 
20 anos atras ns tava usando produtos quimicos, mas eu tive a 
felicidade de cursar t6cnicas agricolas na UNIJTJ n, e com isso 
eu tive professores bons e eles voltados justamente pra essa 
parte de conserva9ao, da parte ecol6gica, de cuidar. E numa 
aula, assim, conversando, eu quis saber sobre parreiras, dai ele 
me explicou, ele disse: mas por que voce t usando todos esses 
tipos de produtos se uma vez vocs produziam s6 com sulfato? 
Bom, ai eu me questionei, vim pra casa, mandei o que tinha de 
veneno ai incinerar e passamos a utilizar s6 sulfato. Nao foi 
fcil porque a parreira tava de certa maneira intoxicada n, mas 
hoje n6s no podemos se queixar, produ9ao por produ9ao, eu 
acho que no tem porque. Ent乞o 6 uma coisa que eu vinha ja 
praticando na propriedade. 

Outros agricultores se referem, de uma forma mais direta, a um desconforto em 

rela 谷o ao uso dos agrot6xicos: 

ー  Olha, eu vi um ponto assim,6 que tem muito agrot6xico, n, o 
pessoal hoje em dia t se cuidando muito com isso a, e depois 
tinha muita planta9乞o jd e tinha muito veneno ali, e eu no 
queria, eu no gosto muito de me meter com essas coisas sabe, 
porque eu j自  sei, eu tive uma intoxica9ao, parece que era, fui 
num mdico at6, mas acho que no era. O sulfato de cobre, mas 
isso no 6 produto t6xico, n, e eu vi, fui sulfatar as parreiras ali 
e n乞o me senti bem, e digo - ah, produto de ma9乞  eu nao quero 
saber, eu planto outras coisas ali no 6 , sem usar agrot6xico. 
Tem o pessegueiro, o pessegueiro da usando um tratamento 
ecol6gico, e depois pego umas mudas que vem primeiro ali e 
no precisa tratamento pra elas. 
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No caso de alguns ecologistas, principalmente de alguns dos mais jovens, parece ter 

havido uma empatia imediata com a proposta dos t6cnicos e da pastoral. O convencimento 

dos jovens era, no entanto, apenas uma primeira etapa do processo. Estas propostas s6 

poderiam se traduzir para o interior das unidades produtivas caso tivessem respaldo dos mais 

velhos. Os relatos que aparecem nas entrevistas, acerca deste processo, so, nesse sentido, 

extremamente ricos: 

- Entao, naquela poca, a gente tinha uma inseguran9a assim, 
entao a gente, eu mesmo, fazia um composto aqui, fazia uma 
experienciazinha la, e eu fui firme nos pssegos depois, 
comecei a regredir [o uso do agrot6xico] na macieira 
simplesmente. Mas entao tu tinha medo de se jogar de cabe9a, 
sabe, entao tu tinha, at6 que parecia que fosse dar certo, mas tu 
tinha aquele medo de quebrar, porque se eu fa9o uma coisa, 
porque meu pai vai pela minha cabea n6, se ele vai pela minha 
cabea que da tudo errado, ent乞o eu explodo a familia. Ento 
come9aram naquela insegurana, todo o pessoal come9ou um 
pedacinho pra faz uma experienciazinha aqui no canto, uma 
experienciazinha no outro canto, at6 que ent乞o quando 
comearam a sentir firmeza mesmo 6 que comearam a 
produ9ao entre si. 

Este tipo de relato 6 extremamente importante na medida que coloca em evidencia o 

fato de que, pelo menos quando se trata de agricultura familiar, o processo de tradu9o de 

tecnologias no nivel da unidade produtiva depende de media6es que extrapolam, em muito,a 

pr6pria quest豆o tecnolgica, envolvendo um conjunto bem mais complexo de rela6es que 

dizem respeito a pr6pria forma como a famlia organiza a gestao do processo produtivo. 

No caso dos agricultores que fundaram a primeira AAE, a transi9ao rumo a uma 

agricultura ecolgica implicou, em muitos casos, que a responsabilidade sobre a gestao do 

processo produtivo passasse do pai para o filho, processo este que implicou, algumas vezes, 

um certo nvel de tensionamento das rela96es no interior do ncleo familiar. Ao que tudo 
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indica este tipo de situa9ao no faz parte, unicamente, da experincia dos pioneiros da 

agricultura ecol6gica, estando presente, tamb6m, no processo de forma9o dos grupos mais 

novos: 

ー  E, t acontecendo na associa9ao ai, os pais que no t乞o 
concordando, tao tentando que o filho caia fora. A maioria luta 
e nao d五o bola pros pais, porque eles acham que da certo isso a, 
no tem que... No meu caso n乞o, me deram apoio, nunca 
falaram, mas eu conhe9o umas familias que os filhos to se 
vendo louco pra tentar conseguir, porque os outros acham que 
no sei o que, que 6 perda de tempo.(...)E que eles no tem 
muita experiencia, nunca saem de casa nem nada. Ficam meio 
por casa mesmo e no conhecem, n, entをo acham que6 
hecztpirn 1iidr iCQr 

No caso desse depoimento, trata-se de um grupo que foi organizado sete anos depois 

do inicio do trabalho em agricultura ecolgica na regio, em uma das comunidades do 

municpio de Ipe mais afastadas da sede municipal; cabe lembrar, no entanto, que no caso das 

primeiras AAEs as prticas em agricultura ecol6gica ainda estavam em fase de 

experimentaao e o mercado ainda era uma grande aventura. Acredita-se, no entanto, que no 

foi apenas a vontade de mudar o mundo dos jovens da pastoral que permitiu que a "rede 

alternativa" pudesse estabelecer uma conexo efetiva com as unidades produtivas em questo 

Os diferentes tipos de press6es vivenciadas pelos agricultores em sua vinculaao com as 

"redes convencionais" foram um importante impulso neste processo: 
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ー  Mas 6 que insisti, e tal, e falava pra eles que era possvel, que 
daquele jeito que tava indo nao dava mais. At6 eles mesmo 
tavam aborrecidos com aquele sistema. (...) tinha que trabalhar 
bastante, e a s vezes eles percebiam que o trabalho deles nao 
valia nada assim, quando dava uma supersafra, que o produto 
valia pouco, o cara se aborrece. Depois o veneno tamb6m. no 
foi dificil pra eles ter aceitado essa, mas eu fiquei com a 
responsabilidade de provar que aquilo podia e tal. Ai eu fiquei 
nos aperto, fiquei na obriga9ao ai. Ba, passei um ano ali que o 
que mais me incomodava era a sociedade, porque 6 uma decisをo 
assim que n乞o tinha quase ningu6m fazendo aquilo, e do jeito 
que a gente vinha trabalhando e mudar de repente, assim, a 
sociedade abre a boca, n6. 

A sociedade, no caso,6 constituda principalmente pela comunidade local. Existe aqui 

todo um jogo de constru9o de identidades que faz com que a utiliza9乞o de determinadas 

t6cnicas ou a posse de determinados implementos agrcolas se torne um smbolo de eficiencia, 

um elemento de distinao em relaao aos demais agricultores. No caso da agricultura 

ecolgica, principalmente depois que come9ou a se organizar o sistema de comercializa o 

direta nas feiras e pontos de oferta existentes, inicialmente, no municpio de Porto Alegre, 

fazer agricultura ecolgica passou a significar a integra o a uma outra rede, nao apenas de 

disseminaao de tecnologias, mas tamb6m de mercado. 

No6 de surpreender que aqueles agricultores que atuavam como intermedirios, 

muitas vezes comercializando a produ 乞o das famlias que passavam a se organizar nas 

associa6es, reagissem a este processo. Durante o trabalho de campo, houve a oportunidade 

de conversar com alguns destes agentes, que no perdiam oportunidade de dizer que os 

agricultores ecologistas "aplicavam o veneno escondido". Boatos deste tipo eram ainda mais 

comuns no incio do trabalho. Alguns deles refletiam inclusive uma disputa entre uma rede 

em constru9ao e as redes j estabelecidas: 
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- os agr6nomos falavam muito que a gente estava sendo 
demagogo, inclusive alguns produtores de ma9a diziam nao, eu 
sei, vocs esto sendo pagos pelo pessoal dos Estados Unidos 
para produzir ma9豆  mal, para eles venderem a ma9a deles aqui. 

Na medida, no entanto, que a prtica dos agricultores ia mostrando que era possivel 

"prodilzir sem o veneno": 

- Entao ai o pessoal comeou a calar a boca, a entender que 
realmente existia a tcnica, que era uma coisa s6ria e que n乞o 
era demagogia, n乞o era bld-bl自-bld, entao quando se teve vdrias 
tcnicas. Hoje ainda se fez um primeiro passo, ainda falta muito 
para estarmos com as tcnicas perfeitas, que tu sabe muito bem. 
Mas pelo menos se tem muitas tcnicas e suficientes, capazes 
de fazer com que se tenha uma produ9ao ecol6gica boa. Ento 
isso, as tcnicas, a industrializa9ao e o mercado foi o que fez 
com que se tivesse uma boa adesをo a agricultura ecol6gica. 

No caso de alguns destes pioneiros, empatia com a proposta da agricultura ecol6gica 

parece ter sido de certa forma imediata; outros, no entanto, parecem ter passado por um 

periodo mais longo de convencimento em rela 谷o a proposta. O trabalho ganhou um novo 

impulso com o avano da organizaao dos agricultores na comercializaao de produtos 

ecolgicos. No final de 1989,6 estruturada, em Porto Alegre, a primeira Feira Ecolgica, em 

parceria com a Cooperativa Coolmia e com o apoio do poder p丘blico municipal. 

A partir desta iniciativa, novos espaos de comercializaao de produtos ecol6gicos 

serao criados, no apenas em Porto Alegre, mas, tamb6m, em outros municpios. Na safra 

1990/91 ser implantada tamb6m, pela AECIA (Associa9ao dos Agricultores Ecologistas de 

Ipe e Ant6nio Prado), a primeira agroindstria de produtos ecol6gicos da regi谷o, dando 

origem a toda uma linha de processados ecol6gicos produzidos pelas AAEs. 



278 

A importncia desta feira, instalada na Av. Jos6 Bonifcio, pr6ximo ao Parque 

Farroupitha, no se deve, unicamente, aos resultados cothidos pelos agricultores e pela 

Coolmia no que diz respeito a aceita9ao do produto ecolgico por parte dos consumidores. 

Os processos politicos e organizativos gestados no entorno deste espao de comercializa 乞o 

foram igualmente importantes, consolidando princpios e metodologias de aao que viriam a 

ser reproduzidos, mais tarde, por outras experincias de comercializaao de produtos 

ecolgicos, fortemente inspiradas pelo iderio presente nesta primeira feira. 

O fimcionamento deste espao de comercializaao, inicialmente mensal, logo passaria 

a assumir uma regularidade semanal. Entre novembro de 1995 e novembro de 1996, a feira 

gerava, para o conjunto de seus participantes, organizados em 24 diferentes grupos ou 

famlias, uma renda liquida de cerca de U$ 19.000,00 mensais, comercializando um mix 

bastante diversificado, composto por mais de 150 diferentes produtos45. 

O sucesso econmico da Feira da Coolmia seria acompanhado por uma crescente 

afirmaao da experincia enquanto uma referncia organizativa no apenas no RS, mas 

tamb6m em outros Estados. Entre 1990 e 1997 foram fundadas, com o apoio do Centro 

Ecolgico do escrit6rio municipal da EMATER de Ipe e da Par6quia de Ant6nio Prado, 7 

associaoes: 

ー  AECIA (Associa 乞o dos Ecologistas de Ipe e Ant6nio Prado), fundada em 1990 e 

congregando cerca de 24 famlias de agricultores; 

- APEMA (Associa 乞o de Produtores da Linha Pereira Lima), fundada em 1991, com 

45 CENTRO ECOL6GICO, COOLMLA e COMISSAO DA FEIRA. Tabula9ao da comercializa9ao da Feira 
da Coolm6ia, Av. Jos6 Bonifcio - 1995/1997. 
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11 famlias; 

- APEVS (Associaao de Agricultores Ecologistas da Vila Segredo), criada em 1992, 

com 7 famlias; 

- APESAA (Associaao dos Produtores Ecologistas de Santo Antao do Abade) surgida 

em 1993, da qual participam 8 familias; 

ー  APESC (Associaao dos Agricultores Ecologistas da Capela Santa Catarina) que se 

organiza em 1995, contando com a participa o de 9 famlias; 

ー  APEJ (Associa 豆o dos Produtores Ecologistas da Capela Sao Jos6) organizada em 

1996, com 6 famlias; 

ー  AESBA (Associa o dos Produtores Ecologistas da Capela S乞o Joao Batista), 

fundada em 1997, hoje com 6 familias-membro. 

Em meados da d6cada de 90, a venda de produtos ecolgicos por estas associa6es ja 

atingia diferentes espaos de comercializaao, incluindo feiras, pontos de oferta, lojas de 

alimentos naturais e o envio, tanto de produtos in natura como de processados vegetais, para 

supermercados e lojas no Rio de Janeiro e Sao Paulo46. Em 1996 estas famlias ja 

comercializavam, semanalmente, uma quantia equivalente a 21 toneladas de alimentos. 

A partir da segunda metade da d6cada de 90, as associa6es de agricultores ecologistas 

da Serra e do Litoral Norte passariam a se conectar a uma rede cada vez mais ampla e 

46 . Ver: NA VARRO, Zander. CAE-Ipe - Centro de Agricultura Ecolgica Ipe: relat6rio de pr6-an自lise. Inter- 
American Foundation, Brasil. Junho de 1996. 



280 

complexa de produ9o e circula o de produtos ecolgicos, dinamizada por diferentes atores. 

Ae nfase que tem caracterizado o movimento de agricultura ecol6gica do Estado, no 

sentido da constru9o de canais de comercializa o direta, como as feiras, os pontos de oferta, 

as cooperativas de consumo e pequenas lojas locais, tem possibilitado, tamb6m, o surgimento 

de uma nova rela きo com os consumidores. Estes passam a debater, diretamente com os 

agricultores, todo um conjunto de quest6es relacionadas a pre9o, qualidade, estrutura de 

comercializa9ao, prticas tecnolgicas, sade e meio ambiente, que tenderiam a permanecer 

ocultas no mercado convencional. As AAEs constituem hoje, portanto, um segmento de uma 

malha muito mais ampla de circulaao de produtos ecol6gicos que vai sendo tecida em todo o 

Estado. 

Em novembro de 1999 havia, somente em Porto Alegre, aproximadamente 12 feiras e 

pontos de oferta de produtos ecolgicos, todos eles ocupados por agricultores familiares, na 

sua grande maioria organizados em grupos ou associa6es, comercializando, anualmente, um 

volume de recursos equivalente a R$ 3.000.000,00. Para o conjunto do Rio Grande do Sul 

estimava-se, neste mesmo perodo, a exist6ncia de feiras ecol6gicas em 40 municpios47. 

A conjuntura vivida pelo movimento de agricultura ecolgica do Rio Grande do Sul 

no perodo mais recente no pode ser avaliada, no entanto, somente pelo crescimento do 

mercado de produtos ecolgicos e do nmero de agricultores ecologistas existente nas 

diversas regies do Estado. Esta em curso, hoje, uma s6rie de mudanas na estrutura e no 

funcionamento do mercado de produtos organicos / ecolgicos, que trazem, para os atores 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GT  PRODUCAO ECOL6GICA E 
ABASTECIMENTO. Programa de produ9云o ecolgica e abastecimento alimentar. Vers乞o preliminar. p. 
7. 
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hoje envolvidos na construao de uma proposta alternativa de circula9ao de mercadorias, 

orientada por uma perspectiva ecol6gica, popular e solid白ria, tanto riscos como 

oportunidades. 

Na rea de mercado, a crescente demanda dos consumidores por alimentos "limpos", 

acompanhada pela constituio de todo um sistema de normatizaao juridica da produ9o 

org anica, estabelecido por iniciativa do Governo Federal48, vem tornando o mercado de 

produtos organicos / ecolgicos um espao cada vez mais atrativo para as grandes empresas, e 

gerando um ambiente de crescente tensionamento em rela 谷o aos princpios e prticas com 

base nos quais havia sido estruturado o movimento de agricultura ecol6gica no Rio Grade do 

Sul. 

Os agricultores vem-se pressionados a se readequar frente s mudanas ocorridas na 

legislaao, filiando-se a agencias certificadoras (certifica9ao por terceiros) ou dando estatuto 

formal a sistemas de credibilidade que at6 ent乞o haviam operado sem a interfer6ncia do 

Estado (a chamada certifica 豆o por rede). Ao mesmo tempo, a busca dos supermercados por 

produtos organicos certificados tem se intensificado, repetindo sistemas j自  bem conhecidos de 

valoriza9ao de nichos especfficos, voltados ao atendimento de consumidores de alto poder 

aquisitivo, e capazes de incorporar, em sua lgica, apenas um grupo seleto e numericamente 

reduzido de agricultores - aqueles poucos capazes de atender a racionalidade imposta pelas 

grandes empresas de abastecimento. 

No Rio Grande do Sul, o mercado de produtos ecolgicos possui hoje uma srie de 

Este sistema tem hoje na Instru9石o Normativa nmero 7, de 17 de maio de 1999, do Ministrio da 
Agricultura, que estabelece as normas de produ9ao tipifica9ao, processamento, envase, distribui9ao, 
identifica9ao e de certifica9ao da qualidade para os produtos org含nicos de origem vegetal ou animal, seu 
principal instrumento juridico. 
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caracteristicas que o distanciam do mercado de produtos org含nicos existente em outras 

regies do Brasil. Uma pesquisa desenvolvida pela CEASA-RS (Centrais de Abastecimento 

S.A. - Rio Grande do Sul), envolvendo uma amostra composta por mais de 60% dos 

agricultores que comercializavam produtos ecolgicos nos municpios de Porto Alegre e 

Passo Fundo em 1999, revelou que 97% da mo-de-obra utilizada por estes agricultores era de 

origem familiar, e que somente 3,6% dos entrevistados no estavam vinculados a uma 

associaao, cooperativa ou grupo inf'ormal49. A presena dos intermedirios no mercado de 

produtos ecol6gicos do RS, ao contrrio do que ocorre em outros estados, como Sao Paulo, 

por exemplo, ainda 6 muito pequena, quase inexistente. Este controle dos agricultores e de 

suas organiza6es sobre o processo de comercializaao podera, no entanto, ver-se ameaado 

pelas mudan9as que jd vm se desenhando na atual conjuntura justamente em um momento 

em que jd se registram vrios avanos, que podem ser melhor visualizados a partir dos dados 

que se seguem: 

(i) Comercializa 乞o de produtos ecolgicos em 4 mdias/grandes feiras semanais, 

atingindo cerca de 2 1.000 consumidores em Porto Alegre e Caxias do Sul; 

(ii) Venda de produtos ecolgicos em 7 pontos de oferta ou pontos de colheita, 

tambm em Porto Alegre e Caxias do Sul; 

(iii) Atendimento, no ano de 2000, a 3 57.336 alunos das escolas estaduais, em 56 

municpios do RS, atravs do fornecimento de produtos da agroindustria familiar 

ecolgica a merenda escolar; 

49 .GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CEASA-RS. FAVARETO, Rodrigo. Relat6rio de 
pesquisa. Porto Alegre, abril de 2000. 
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(iv) Fornecimento de produtos ecolgicos para 4 diferentes redes de supermercados 

(Carrefour, Zaffari, Febernatti e Bird); 

(v) Comercializa o de uma pauta composta por cerca de 112 diferentes produtos; 

(vi) Implanta o de 7 agroind丘strias dedicadas ao processamento de produtos 

ecolgicos. 



6 AGRICULTORES ECOLOGISTAS E AGRICULTORES "CONVENCIONAIS": 
PROCESSOS ECOL6GICOS E PROCESSOS SOCIAIS NA REPRODUCAO DAS 
UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES 

As redes agroalimentares com base nas quais se estrutura a produ9乞o de alimentos no 

mundo contempor含neo possuem a capacidade de se deslocar no tempo e no espao, 

conectando diferentes localidades e tornando os processos produtivos cada vez menos 

dependentes de condi6es sociais e ecologicamente circunscritas. 

Em que pese os avanos obtidos pelas redes em sua capacidade de combinar e 

recombinar componentes humanos e no-humanos em toda a sua extens乞o, a unidade de 

produ9ao agrcola continua sendo o locus privilegiado de conversao da energia do sol em 

biomassa destinada a alimenta 谷o humana. 

Esta parte do trabalho dedica-se ao estudo dos processos sociais e ecolgicos que 

ocorrem em nivel das explora6es agricolas familiares, vinculadas e no vinculadas a rede 

alternativa, nos municpios de Ipe e Ant6nio Prado. Busca-se aqui analisar os diferentes 

conjuntos de prticas atrav6s das quais essas unidades produtivas organizam, ao longo do 

tempo, suas rela6es internas e externas, produzindo determinadas combina6es entre 

processos ecol6gicos e processos sociais e reproduzindo, ao longo do tempo, formas 

especificas de organiza9ao da atividade agricola. 
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Entende-se que 6 no jogo de a6es e rea6es que se estabelece entre o agricultor, as 

redes e os processos ecol6gicos a partir dos quais se organizam os agroecossistemas, que se 

pode compreender, de uma forma um pouco mais processual e dinmica, o movimento de 

transi9谷o rumo a uma agricultura sustentdvel. 

O conceito de reprodu9o, que devera ser utilizado ao longo do texto, em diferentes 

momentos, sintetiza de certa forma este circuito de intera6es, buscando apreender, no modo 

como 6 aqui empregado, no apenas as dimens6es simb6licas, mas, tamb6m, as dimens6es 

materiais presentes neste movimento de renovaao ao longo dos diferentes ciclos produtivos. 

As informa6es aqui apresentadas procuram estabelecer ・  um contraste entre 

agricultores vinculados e no vinculados a rede alternativa ou, como aparece na estrutura dos 

grficos e tabelas, entre agricultores ecologistas e convencionais'. Procura-se aqui, atravs 

deste esfor9o de comparaao, analisar o modo como as configura6es assumidas pela rede 

alternativa sao traduzidas para o interior das unidades produtivas, materializando-se e m 

determinados arranjos, sociais e ecolgicos, que distinguem, ou no, os ecologistas dos 

demais agricultores no que diz respeito ao modo com organizam seu processo de reprodu9ao. 

Sempre que possivel, procurou-se estabelecer um contraste entre a situaao destas 

unidades produtivas no final dos anos 80 e inicio dos anos 90, quando a rede alternativa ainda 

dava os primeiros passos em termos de sua estrutura o, e a situa 乞o existente no ano agrcola 

de 1998-1999, quando foram realizadas as entrevistas. 

1 Como fica claro a partir da tipologia organizada no Capitulo 5 (seao 5.3) o termo agricultor convencional6 
um termo excessivamente genrico, que acaba por reduzir um conjunto muito diferenciado de situa9es 
produtivas a uma 6 nica expressao. Sua utiliza9ao aqui atende unicamente,a necessidade de distinguir, tendo 
em vista os objetivos desta pesquisa, os agricultores vinculados e nao vinculados a rede alternativa. A 
heterogeneidade presente neste grupo podera ser melhor explorada, em futuras pesquisas, atrav6s da 
utiliza弾o de um outro tipo de estrat6gia de investigaao. 
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A incorporaao desta dimensao hist6rica a estrat6gia de levantamento de dados 

contribuiu para que fosse possivel avanar em uma indaga 乞o de fundo, ou seja, em que 

medida a rede alternativa tende a ai-regimentar um determinado perfil de agricultor, 

encontrando, eventualmente, uma maior dificuldade de penetra9乞o junto a outros pblicos. 

A figura 3, apresentada a seguir, busca localizar o leitor em rela o aos diferentes 

nveis de interpretaao que deverao ser trabalhados ao longo do capftulo. Alguns deles foram 

tratados de uma forma mais detalhada, outros, no entanto, foram apenas brevemente 

referenciados, apontados aqui com a intenao de que possam servir como base para novas 

pesquisas. As se96es iniciais do captulo dedicam-se, fundamentalmente,a interpretaao dos 

dados coletados a campo. Nas se96es finais, buscou-se retomar o quadro de interpreta o 

anteriormente esbo9ado, procurando debate-lo a luz dos resultados empricos gerados pelo 

trabalho. 
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FIGURA 3-Processo de reprodu9豆o das unidades produtivas familiares - Desenho da an豆lise 
Fonte: pesquisa de campo 

6.1 CARACTERIZACAO GERAL DAS UMDADES DE PRODUCAO AGRiCOLA 
PESQUISADAS 

A maior parte dos dados apresentados neste captulo foram levantados atravs da 

realiza o de um survey, cuja metodologia foi descrita no Captulo 3, e que envolveu 10 

comunidades rurais do municpio de Ipe e 7 comunidades de Ant6nio Prado. O grafico abaixo 
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Ant6nio Prado 

GRAFICO 1 - Agricultores ecologistas e agricultores convencionais: percentual de agricultores 
entrevistados por municpio 
Fonte: Pesquisa de Campo 

No caso dos agricultores ecologistas, a distribuio percentual da amostra acompanha, 

quase que fielmente, a distribuio da popula o, tendo em vista terem sido entrevistados 

95% dos agricultores ecologistas pertencentes s AAEs. Como fica claro no grfico, o 

percentual de ecologistas entrevistados em Ipe foi significativamente maior do que o 

percentual de ecologistas que responderam ao questionrio em Ant6nio Prado. 

De fato, atd este momento, a rede alternativa encontrou nos agricultores do municpio 

de Ipe o seu maior nivel de adeso. Diversos fatores parecem compor a explicaao deste 

fenmeno. 

Em primeiro lugar cabe mencionar o fato de que, como foi visto no Captulo 4, as 

comunidades rurais do municpio de Ipe estiveram, historicamente, menos integradas aos 

circuitos mercantis do que as comunidades de Ant6nio Prado. N谷o se trata aqui propriamente 

2 r、一一一  」二：  ー二‘一  一一  I・，一hL へ  I、  LU111O WI VJSLO noし  apimuio i moram entrevistacos '2 agricultores convencionais e Y/ agricultores ecologistas, 
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de uma distncia geogrfica, mas, sim, de urna distncia em rede, que se define muito mais 

em termos de fluxos e conex6es do que por urna grandeza fisicamente calculvel. 

Esta posi9ao de relativa marginalidade em rela9ao ao mercado3 parece ter contribudo 

para que a rede alternativa pudesse avanar em Ipe atraindo diversos agricultores cujos 

vnculos com as redes agroalimentares existentes na regio encontravam-se ainda mais 

fragili72dos em funao da crise que atingiu a atividade agrcola no Brasil a partir segunda 

metade dos anos 8O4.4 Acredita-se que boa parte das famlias de agricultores ecologistas, no 

momento em que come9aram a participar das associa6es, poderiam ser caracterizadas como 

"agricultores em busca de alternativas", segundo a tipologia apresentada no Captulo 5 

Um segundo elemento que ajuda a explicar o enraizamento da rede alternativa em Ip6 

6o fato de que foi justamente neste municpio que as rea6es contrrias a agricultura 

ecolgica foram menos intensas. Em Ant6nio Prado, o trabalho do Centro Ecolgico, apesar 

de contar com o apoio irrestrito da par6quia, encontrou dificuldades em estabelecer alianas, 

seja com os t6cnicos da cooperativa local, seja com os representantes do servio p丘blico de 

extens乞o rural. J em Ipe, o rec6m criado escrit6rio municipal da EMATER contou, desde o 

inicio, com a presena de t6cnicos favorveis ao trabalho, que se engajaram, juntamente com 

a equipe do entao CAE-Ipe, no processo de formaao das associa6es. 

compondo, portanto, uma amostra total de 149 agricultores. 

3 Durante o trabalho de campo foi possivel constatar que os pre9os pagos pelos intermedirios aos agricultores 
de Ipe eram seguidamente inferiores aos pre9os recebidos pelos agricultores de Ant6nio Prado. A atua9乞o dos 
agentes envolvidos na intermedia9谷o de produtos agricolas 6 significativamente mais intensa neste segundo 
municipio. Em algumas comunidades de Ipe, onde a diminui弾o da popula戸o foi mais acentuada, e, 
portanto, onde o volume total da produao ficou restrito, a presen9a de agentes dispostos a comprar a 
produ9きo "na porteira da propriedade" tornou-se uma raridade. 

" Julga-se desnecessario trazer, para o contexto deste trabalho, uma anlise mais detalhada da conjuntura 
vivenciada pela agricultura gacha a partir da segunda metade da d6cada de 80. Sobre este tema ver: 
GRANDO, Marins Z. Agropecu豆ria do Rio Grande do Sul: 1980-1995. Porto Alegre: FEE, 1997. 
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Um segundo dado que emerge em funao da pr6pria metodologia de coleta de dados 

utilizada a campo diz respeito a idade dos agricultores entrevistados. Os question云rios 

aplicados nas comunidades rurais tinham como foco central a unidade produtiva familiar, 

analisada sobretudo em termos da estrutura o de suas atividades agricolas, no havendo, 

portanto, uma defini9o pr6via de qual deveria ser o membro da famlia a ser entrevistado. 

Este deveria ser, no entanto, algu6m que dominasse o conjunto de informa6es a serem 

compiladas. 

' 
E interessante observar, neste sentido, que mesmo no havendo uma intencionalidade 

da parte dos entrevistadores, a idade mdia dos agricultores que responderam ao question白rio 

nas unidades produtivas vinculadas a rede alternativa foi significativamente menor do que a 

dos indivduos entrevistados nas unidades produtivas convencionais5. Isto parece sugerir que 

nestas explora6es agrcolas os jovens, que participam normalmente das reunies das AAEs, 

sentem-se mais aptos a falar sobre seu trabalho e a responder perguntas representando o 

conjunto da famlia do que nos demais estabelecimentos agrcolas.6 

Analisando os dados relativos a estrutura geral da unidade produtiva,6 possvel 

observar que agricultores ecologistas e convencionais possuem um hist6rico muito 

semelhante no que diz respeito s formas de acesso a terra. As familias entrevistadas, tanto no 

caso dos agricultores ecologistas como no caso dos agricultores convencionais, eram, na sua 

5 Os agricultores convencionais entrevistados tinham uma idade m6dia de aproximadamente 51,0 anos de idade, 
enquanto que a idade m6dia dos ecologistas entrevistados foi de 43,5 anos, diferen9a esta que se mostrou 
estatisticamente significativa atravs da aplicaao do teste de t ao n.s. de 5%. 

6 Pesquisas realizadas em outros paises tem constatado que a m6dia de idade dos agricultores organicos tende a 
ser mais baixa do que a mdia de idade dos agricultores convencionais utilizando-se aqui como referencia o 
individuo identificado como "chefe da explora9ao agricola", em ingls, farm operator. Ver, por exemplo: 
SMITH, 1986, op.cit., p. 41-42. No caso desta pesquisa, nao foram constatadas, no entanto, diferen9as de 
idade estatisticamente significativas do ponto de vista da estrutura etria da popula9ao residente nos dois 
grupos de unidades produtivas pesquisadas. 
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grande maioria, propriet自rias das terras onde trabalhavam. Estas haviam sido, na maior parte 

dos casos, herdadas de sua famlia - seja da famlia dos pais, seja da famlia do c6njuge 

Alguns produtores declararam ter tido acesso a terra somente atrav6s da compra, mas muitos 

haviam adquirido terras como forma de ampliar a propriedade recebida na forma de herana. 

O nmero de agricultores que declaram trabalhar terras arrendadas ou em parceria foi bastante 

reduzido como se pode ver no grfico a seguir. 

GRAFICO 2 1 Agricultores ecologistas e agricultores "convencionais": formas de acesso a terra 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Mltipla escolha (percentuais referentes ao nmero de cita96es) 

De um modo geral 6 possivel dizer que as famlias pertencentes aos dois grupos de 

entrevistados trabalham reas de terra que apresentam dimens6es muito semelhantes. 
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AREA DE TERRA (HA) 

GRUPO 
CONVENCIONAL ECOLOGISTA 

1989-1990 1998-1999 1989-1990 1998-1999 
, . 	Desvio Media-Média 

padro 
. 	Desvio ,., 

padrao 
. 	Desvio Média 	.,, 

padrao 
. 	Desvio Média 

padrao 
Terras que sio propriedade 

do agricultor 
Superficie total manejada 

no conjunto da UP (*) 
Terras impróprias para a 

atividade agrícola 

	

30,49 	25,62 

	

29,29 	23,95 

	

2,75 	4,24 

	

30,63 	26,22 

	

30,02 	24,27 

	

2,73 	4,28 

	

35,75 	23,15 

	

32,57 	22,55 

	

6,31 	7,55 

	

33,23 	22,25 

	

30,80 	21,97 

	

5,88 	7,50 

TABELA 5 - Agricultores ecologistas e agricultores 'convencionais': terras prprias, superficie total 
manejada e terras imprprias para a atividade agricola 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Atravs do teste t em nivel de signific含ncia de 5%,6 possivel constatar que nos dois 

periodos estudados os ecologistas apresentam uma mddia significativamente maior de terras 
imprprias em rela弾o aos convencionais. Para as demais reas n豆o foram constatadas 
diferen9as de m6dia estatisticamente significativas entre os grupos. (*) As rea de mato e 
capoeira foram incluidas enquanto parte da superficie total manejada pelos agricultoresa 
medida que s乞o ocupadas pelo gado e utilizadas, de diferentes maneiras, enquanto fonte de 
recursos necessrios aoagricultor e sua familia. 

TABELA 5 - Agricultores ecologistas e agricultores 'convencionais': terras próprias, superficie total 
manejada e terras impróprias para a atividade agricola 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Através do teste t em nivel de significância de 5%, é possivel constatar que nos dois 

periodos estudados os ecologistas apresentam uma média significativamente maior de terras 
impróprias em relação aos convencionais. Para as demais dreas não foram constatadas 
diferenças de média estatisticamente significativas entre os grupos. (*) As drea de mato e 
capoeira foram incluidas enquanto parte da superficie total manejada pelos agricultores A 
medida que são ocupadas pelo gado e utilizadas, de diferentes maneiras, enquanto fonte de 
recursos necessários aoagricultor e sua familia. 

Na safra 1989-1990 ecologistas e convencionais possuiam aproximadamente 30 ha de 

terras pr6prias, sendo que no ano agricola de 1998-1999 essa mdia havia sofrido uma ligeira 

elevaao. A superficie total manejada no conjunto da unidade produtiva tinha propor96es mais 

ou menos semelhantes, sem que houvesse diferenas importantes entre os dois grupos. 

Na safra 1989-1990 ecologistas e convencionais possuiam aproximadamente 30 ha de 

terras próprias, sendo que no ano agricola de 1998-1999 essa média havia sofrido uma ligeira 

elevaçd'o. A superficie total manejada no conjunto da unidade produtiva tinha proporções mais 

ou menos semelhantes, sem que houvesse diferenças importantes entre os dois grupos. 

Os agricultores ecologistas possuiam, no entanto, uma quantidade de terras impr6prias 

para a atividade agricola significativamente maior do que os convencionais. No caso de 

alguns entrevistados, mas no de todos, isso trazia implica6es do ponto de vista do manejo 

do agroecossistema no espao da unidade produtiva, impossibilitando, sobretudo nos meses 

de ver乞o, que determinadas reas pudessem ser cultivadas apenas com adubaao verde7 

recuperando, com isso, sua fertilidade natural. 

Os agricultores ecologistas possuiam, no entanto, uma quantidade de terras impróprias 

para a atividade agricola significativamente maior do que os convencionais. No caso de 

alguns entrevistados, mas nb.'o de todos, isso trazia implicações do ponto de vista do manejo 

do agroecossistema no espaço da unidade produtiva, impossibilitando, sobretudo nos meses 

de verdo, que determinadas áreas pudessem ser cultivadas apenas com adubação verde' 

recuperando, com isso, sua fertilidade natural. 

7 A aveia, a ervilha9a comum, a ervilha9a peluda, o nabo forrageiro, o feijo-de-porco, entre outras, sao algumas 
das esp6cies de plantas recicladoras que vm sendo utilizadas pelos agricultores pertencentes s AAEs. 

7 A aveia, a ervilhaça comum, a ervilhaça peluda, o nabo forrageiro, o feijão-de-porco, entre outras, são algumas 
das espécies de plantas recicladoras que vêm sendo utilizadas pelos agricultores pertencentes As AAEs. 
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No caso destes agricultores, as reas apropriadas ao trabalho na agricultura eram quase 

que integralmente utilizadas, nos meses de setembro/outubro a mar9o/abril, no plantio de 

esp6cies de interesse comercial, sendo cultivadas com adubos verdes principalmente nos 

meses de inverno quando, devido ao frio, a atividade agrcola torna-se menos intensa. 

As unidades produtivas vinculadas e no vinculadas a rede alternativa apresentaram 

algumas diferenas tamb6m no que se refere ao grau de instruao de sua populaao residente: 

GRAU DE 
INSTRU 	O 

GR 
	 CONVENCIONAL ECOLOGISTA 

TOTAL masculino Feminino Total Masculino Feminino 
H '％》  II 9そ，  n 9ら  H % U 'lそ，  n % 

Sem esc. formal 14 3,2 8 3,5 6 2,9 14 5,5 3 2,3 11 9,1 
Sem idade escolar 37 8,5 18 7,9 19 9,0 28 11,1 13 9,8 15 12,4 

Ens.加nd. 
incompleto ..．” 277 一一 ‘ 

63,4 
138 60,8 139 66ユ  ,', 165 ノで一  65ユ  87 … 65,9 

v"J’ノ  78 ～  'A.5 
v''J 

Ens. fund. completo 37 8,5 25 11,0 12 5,7 17 6,7 9 6,8 8 6,6 
Ens. m6d. 
incompleto 18 4,1 

10 4,4 8 3,8 6 2,4 4 3・0 2 1・7 
Ens. md. completo 21 4,8 14 6,2 7 3,3 12 4,7 8 6,1 4 3,3 
Ens. sup. incompleto 3 0,7 3 1,4 5 2,0 4 3,0 1 0,8 
Ens. sup. completo 3 1,2 3 2,3 

NR  30 6,9 14 6,2 16 7,6 3 1,2 1 0,8 2 1,7 
Total  437 100 227 100 210 100 253 100 132 100 121 100 

TABELA 6 - Grau de instru9ao - compara9豆o entre agricultores ecok〕  gist- ' e a 'ricultores 
"convencionais" 
Fonte: Pesquisa de campo 
Notas: Atrav6s do teste n谷o paramtrico Mann Whitney, constatou-se a nきo existncia de 

diferen9as significativas entre agricultores ecologistas e agricultores convencionais 
segundo o grau de instru9豆o ao n.s. de 5 % (p=O,400). Atravs deste mesmo teste, 
constatou-se a nao existencia de diferen9as em rela弾o ao grau de instru声o entre homens 
e mulheres no grupo dos agricultores convencionais a n.s. de 5% (p"O,l5O). A 
compara9きo entre homens e mulheres dentro do grupo dos agricultores ecologistas aponta 
para uma diferen9a em grau de instru o entre homens e mulheres, sendo que os homens 
devem possuir um grau de instru9o significativamente maior do que as mulheres 
(p=O,007). 

"U"’若lさ‘" ' aじi‘し‘"'’ハ‘' 

Grande parte dos indivduos em idade escolar que habitavam estas unidades 

produtivas - 63,4% no caso das explora6es agrcolas vinculadas s redes convencionais e 
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65,2% no caso das explora6es agrcolas vinculadas a rede alternativa - no havia concludo o 

ensino fundamental. 

No caso dos agricultores convencionais, no foram encontradas diferenas 

significativas entre homens e mulheres em termos de seu nivel de escolarizaao. Nas unidades 

produtivas dos agricultores ecologistas, no entanto, a comparaao entre os dois sexos apontou 

para uma diferena no grau de instru車o entre os dois grupos, sendo que os homens possuiam 

um grau de instru9谷o maior do que as mulheres. 

Esta no 6 uma diferena facilmente explicdvel. Por um lado observa-se a presena 

entre os ecologistas de uma parcela significativa de mulheres sem escolarizaao formal. Os 

dados levantados pela pesquisa nao permitiram chegar a uma explica 乞o plausivel para este 

fato. Observa-se, no entanto, por outro lado, a presena, nas unidades produtivas dos 

ecologistas, de pessoas, principalmente do sexo masculino, que possuem o terceiro grau 

completo. 

Este fato parece refor9ar a id6ia de que a ades豆o a rede alternativa no 6 movida, 

unicamente, pela questo econmica, mas mobiliza tamb6m um s6rie de fatores de natureza 

ideol6gica. Com  observa um de nossos entrevistados: 

- A vontade de mudar a ideologia eu acho que foi o mais 
importante, que financeiramente a gente n乞o tava t豆o ruim. 
Tinha essa inconstncia ai, mas dava pra se viver, eu acho que 
nao era fator determinante. Acho que mais por ideologia, por 
vontade de mudar, conhecer um pouco. 

E interessante observar, tamb6m, que o fato de trabalhadores com um maior nvel de 
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escolariza9乞o continuarem se dedicando a atividade agricola refor9a evidencias jd existentes 

de que os agricultores ecologistas se sentem mais valorizados em seu trabalho do que os 

demais produtores. 

O estudo transversal realizado por Faria et ai (1998) sob o tftulo A satisfaぐdo com o 

trabaiho entre agricuitores de Serra Gacha. estudo transversai em Ip-RS, envolvendo um 

universo total de 1.282 agricultores, apontou para um conjunto de rela6es bastante 

interessante. Os indivduos que nunca tinham utilizado agrot6xicos eram os menos satisfeitos 

com seu trabalho. Estes eram, provavelmente, aqueles agricultores mais pobres, que haviam 

sido excludos do processo de moderniza 言o. Os agricultores que haviam utilizado agrot6xico 

e parado, no entanto, como 6 o caso dos ecologistas, muitos dos quais faziam parte do grupo 

entrevistado pela pesquisa, eram pelo menos tres vezes mais satisfeitos com sua atividade do 

que o grupo anterior, o que parece refor9ar, mais uma vez, a hip6tese de que os agricultores 

vinculados a rede alternativa percebem, de uma maneira diferenciada, sua condiao de 

agricultor. 

O maior nvel de escolariza o dos homens residentes nas unidades produtivas 

vinculadas a rede alternativa nao parece ser acompanhado, no entanto, pelo menos na mesma 

proporao, por um maior grau de instru9ao da populaao feminina. As mulheres que tm um 

maior nivel de escolarizaao continuam, ao que tudo indica, a sair da agricultura, sendo 

absorvidas pelo mercado de trabalho urbano. 

Ainda em termos de uma caracteriza9ao geral dos grupos pesquisados cabe observar 

que no foram encontradas varia6es expressivas no que diz respeito ao nmero de moradores 

residentes nas unidades produtivas pertencentes aos dois grupos estudados. O nmero mdio 

de pessoas residentes nas unidades produtivas, tanto para o caso dos ecologistas como no caso 
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dos convencionais, era de 5 pessoas, não tendo sofrido alterações significativas entre 1989-

1990 e 1998-1999. 

6.2 O MANEJO DO AGROECOSSISTEMA 

6.2.1. A estrutura geral dos agroecossistemas no nível das unidades produtivas 

Ainda que as unidades produtivas vinculadas e não vinculadas à rede alternativa não 

se diferenciem muito no que diz respeito à super:ficie total manejada pelos agricultores, 

apresentam algumas distinções importantes no que diz respeito à organização de seus 

agroecossistemas. Estas distinções não refletem apenas a trajetória percorrida pelos 

ecologistas a partir de seu engajamento na rede alternativa, mas apontam, também, para 

diferenças já existentes entre os dois grupos antes do surgimento das AAEs. 

A partir dos dados organizados na tabela que segue, é possível visualizar as 

transfonnações ocorridas entre 1989-1990 e 1998-1999 nas explorações agrícolas pesquisadas 

no que diz respeito ao modo como se encontram distribuídos seus diferentes subsistemas. As 

categorias de manejo apresentadas foram construídas tendo como referência um estudo 

exploratório realizado no período anterior à elaboração dos questionários, tendo sido testadas 

em entrevistas com os agricultores sucessivas vezes, antes da aplicação da versão definitiva 

do instrumento de pesquisa. 

Tomou-se como base a superficie total manejada pelo agricultor independente de sua 

relação jurídica com a parcela de terra em questão. Áreas trabalhadas em parceria ou 

arrendamento foram, portanto, incluídas no cálculo aqui apresentado; terras de propriedade da 
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farnflia trabalhadas por outros agricultores no foram computadas. Como era de se esperar em 

uma regio caracterizada por uma geografia to variada, a superficie ocupada pelos diferentes 

subsistemas, na maior parte das vezes, no era contnua. As mdias apresentadas so 

resultado, portanto, de um somat6rio geral das 自  reas referidas pelos agricultores 

familia trabalhadas por outros agricultores não foram computadas. Como era de se esperar em 

ulna regido caracterizada por uma geografia tdo variada, a superficie ocupada pelos diferentes 

subsistemas, na maior parte das vezes, não era continua. As médias apresentadas são 

resuhado, portanto, de um somatório geral das dreas referidas pelos agricultores. 

Utilizou-se aqui, como uma referencia cronolgica, os anos agricolas 1989-1990 e 

1998-1999. Desnecess自rio dizer que, ao longo deste periodo de dez anos, houve, como foi 

relatado pelos pr6prios agricultores, ini.imeras varia96es na organizaao interna das 

explora6es agricolas pesquisadas. A referencia a um ano agrcola especifico mostrou-se, no 

entanto, durante a fase de teste dos question白rios, um recurso metodol6gico mais eficaz do 

que uma referncia de tempo genrica do tipo "h dez anos". 

Utilizou-se aqui, como uma referência cronológica, os anos agricolas 1989-1990 e 

1998-1999. Desnecessário dizer que, ao longo deste periods° de dez anos, houve, como foi 

relatado pelos próprios agricultores, ininneras variações na organização interna das 

explorações agricolas pesquisadas. A referência a um ano agricola especffico mostrou-se, no 

entanto, durante a fase de teste dos questiondrios, um recurso metodológico mais eficaz do 

que uma referência de tempo genérica do tipo "kid dez anos". 

MANEJO 

	 , 

GRUPO 
CONVENCIONAL  ECOLOGISTA 

1989-1990  1998-1999 1989-1990 1998-1999 
Média 	N 

ha 
Média 	n 

ha 
Média 

ha 
n Média 

ha 
n 

Horta 0,53 	3 0,35 	7 1,25 6 1,08 54 
Horto doméstico 0,49 	83 0,53 	90 0,53 50 0,55 51 
Lavoura (cultivado) 3,92 	77 4,17 	85 5,13 47 4,31 54 
Roça (corte e queimada) 2,21 	37 0,28 	4 1,96 30 1,00 2 
Capoeira (inicial) 5,36 	39 2,94 	22 7,70 28 2,41 15 
Capoeira (médio - avançado) 4,92 	18 6,38 	46 8,25 16 9,06 34 
Potreiro 16,20 	80 16,12 	87 16,18 52 15,60 55 
Parreiral 1,21 	63 1,15 	65 0,74 44 0,80 44 
Pomar 1,55 	32 2,88 	50 0,87 12 1,06 32 
Açudes e banhados 0,57 	19 0,45 	42 0,31 12 0,34 18 
Mato nativo 4,70 	50 4,47 	56 4,46 36 3,88 43 
Reflorestamento  1,41 	15 1,39 	38 1,08 14 1,29 25 

TOTAL  28,95 	84 29,93 	91 33,02 53 31,36 57 
TABELA 7 - Estrutura geral do agroecossistema - Área média ocuvada velas diferentes unidade 

manejo da unidade produtiva 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: An自lise estatistica: teste t em nivel de significancia de 5%. No periodo 1989-1990: os 

convencionais apresentaram uma media de ha de parreiral e pomar significativamente 
maior ao que os ecologistas. No periodo 1998-1999: os convencionais apresentaram uma 
meaia ae na de parreiral e pomar significativamente maior do que os ecologistas. Os 
ecoiogistas apresentam uma media de ha de horta e ro9a significativamente maior do aue 
os convencionais. Fara os demais manejos, independente do periodo, as diferencas nao 
roram signrncativas ao n.s. 5%. 

manejo da unidade produtiva 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Andlise estatistica: teste t em nivel de significância de 5%. No period() 1989-1990: os 

convencionais apresentaram uma média de ha de parreiral e pomar significativamente 
maior do que os ecologistas. No periodo 1998-1999: os convencionais apresentaram uma 
média de ha de parreiral e pomar significativamente maior do que os ecologistas. Os 
ecologistas apresentam uma média de ha de horta e roça significativamente maior do que 
os convencionais. Para os demais manejos, independente do periodo, as diferenças não 
foram significativas ao n.s. 5%. 

s de s de 
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A tabela acima apresenta as varia6es ocorridas entre 1989-1990 e 1998-1999 na 白  rea 

mdia ocupada pelas diferentes reas manejadas pelos agricultores ecologistas e no 

ecologistas em suas propriedades. Um primeiro elemento a ser destacado neste conjunto de 

informa6es diz respeito ao avano da olericultura nas unidades produtivas pertencentes aos 

agricultores ecologistas. Em 1989-1990 somente 6 ecologistas possuiam uma horta cujas 

dimens 6es fossem significativas, e que pudesse ser, portanto, considerada enquanto um 

subsistema independente do horto domstico, ou seja, daquela rea situada ao redor das 

moradias onde os agricultores cultivam diferentes tipos de plantas incluindo ornamentais, 

frutiferas, medicinais, temperos e produtos de horta. No ano agrcola de 1998-1999, 

aproximadamente 95% dos ecologistas possuam a chamada "horta para a venda". Estas eram, 

na sua grande maioria, sistemas de produ9o bastante diversificados, caracterizados pela 

presena de cultivos em linha ou de cons6rcios, o que as diferenciava, portanto, daquelas 

reas identificadas pelos agricultores como cultivado ou lavoura dedicadas, por exemplo 

produ o de gros8 ou ao monocultivo do tomate, da cebola e de olercolas em grande escala. 

De fato, a olericultura constituiu um dos principais vetores de expansao da agricultura 

ecol6gica nos municpios de Ipe e Ant6nio Prado. As hortas que, em muitas propriedades, 

ocupavam uma rea reduzida, destinada ao autoconsumo e manejada fundamentalmente pelas 

mulheres, tornaram-se uma rea chave, onde toda a famlia trabalha e cuja produ o6 nao 

apenas consumida na propriedade, mas, tamb6m, escoada atravs de diferentes mercados. 

As dimens6es assumidas pela comercializa o de produtos de horta entre os 

ecologistas variam bastante. Algumas famlias comercializavam, no perodo em que foi 

8 No caso especifico dos graos, estes podem ser cultivados na lavoura tanto na forma de um monocultivo como 
em associa9乞o com outras culturas. 
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realizado o trabalho de campo, pequenos volumes, levando at6 o mercado uma mdia de 60 

kg de produtos por semana (neste c白lculo, no foram deduzidas as sobras, que sao muito 

variveis). Outras, no entanto, chegavam a colocar no mercado, semanalmente, 400 kg de 

olericolas9. 

Um outro elemento a ser destacado, com base nas informa6es da tabela, 6 a redu9o, 

entre os ecologistas, das reas de lavoura ou cultivo. Como foi visto no Captulo 4, essas 

reas, destinadas principalmente a produ9ao de gros, foram, historicamente, pelo menos at 

os anos 60, uma pe9a chave na sustentaao econmica das propriedades. 

No caso dos agricultores convencionais, a redu9o do espao ocupado pelas culturas 

de lavoura no aparece na tabela'0 devido a existencia de um nmero restrito de agricultores 

que, por se dedicarem a criaao intensiva de suinos ou por comercializarem no mercado um 

volume de leite um pouco mais expressivo, acabam mantendo em suas propriedades grandes 

reas dedicadas a produao de milho, o que faz com que a mdia do grupo como um todo 

acabe se deslocando para um patamar mais alto'1. Quando esta anlise6 feita, no entanto, em 

termos do percentual ocupado por cada um dos subsistemas no conjunto da unidede 

produtiva, toma-se possivel observar, tamb6m para o caso dos agricultores convencionais, 

uma redu9ao da participaao das reas de cultivo ou lavoura sobre a superficie total cultivada, 

como se pode constatar na tabela abaixo. 

No caso das AAEs da Regiao Serrana esta categoria abarca um mix bastante diversificados de produtos: 
repolho, tomate, beterraba, rcula, nabo, cenoura, agriao, salsa, alcachofra, br6colis, espinafre, diversos tipos 
de cucurbitceas, chuchu, pimentao, agri乞o, entre outros. 

A tabela apresenta uma pequena eleva9ao da a rea m6dia de cultivado ou lavoura dos agricultores 
convencionais entre 1989-1990 e 1998-1999. 

Na safra 1998-1999, um 自  nico agricultor chegou a cultivar 40 ha de milho. Produtores deste tipo sao, no 
entanto, uma exce9乞o. 

lo 

11 
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MANEJO 

	 médio 

GRUPO 
CONVENCIONAL ECOLOGISTA 

1989-1990 1998-1999 1989-1990 1998-1999 
%N%N% 

médio médio 
n % 

médio 
n 

' Horta 1,69 52 1,85 59 2,07 35 6,76 54 
Horto doméstico 4,60 82 4,43 89 4,35 50 3,06 51 

Lavoura (cultivado) 17,82 76 15,67 85 17,80 47 15,07 54 
Roça (corte e queimada) 9,89 37 0,94 4 7,98 30 2,72 2 

Capoeira (inicial) 17,08 39 11,30 22 20,41 28 8,89 15 
Capoeira (médio - 

avançado) 
14,77 18 19,41 46 18,85 16 24,35 34 

Potreiro 50,69 80 50,11 87 45,27 52 43,25 55 
Parreira] 5,22 63 5,72 65 2,89 44 3,98 44 
Pomar 5,78 32 12,71 50 6,02 12 5,01 32 

Açudes e banhados 1,51 19 1,46 42 1,13 12 1,15 18 
Mato nativo 11,45 50 10,91 56 12,19 36 12,65 43 

Reflorestamento  4,13 15 4,75 38 3,94 14 4,75 25 
TABELA 8 - Estrutura geral do agroecossistema: nereentnal de irPa Clellnatin noloe ilif.r..+... ...,;.I 

de man可o 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Andlise estatistica: teste t ao nivel de significncia de 5%. No periodo 1989-1990: o 

agricuitores convencionais apresentaram um percentual m6dio de narreiral 
signincativamente maior do que os ecologistas. No periodo 1998-1999: os agricultores 
convencionais apresentaram um percentual medio de potreiro e pomar significativainente 
maior ao que os ecologistas. Us ecologistas apresentam um percentual m6dio de horta 
signincativamente maior do que os convencionais. Para os demais maneios. independente 
ao periono, as cuteren9as nao toram signiticativas ao n.s. 5%. 

de manej o 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Andlise estatistica: teste t ao nivel de significfincia de 5%. No periodo 1989-1990: o 

agricultores convencionais apresentaram um percentual médio de parreiral 
significativamente maior do que os ecologistas. No periodo 1998-1999: os agricultores 
convencionais apresentaram um percentual médio de potreiro e pomar significativam.ente 
maior do que os ecologistas. Os ecologistas apresentam um percentual médio de horta 
significativamente maior do que os convencionais. Para os demais manejos, independente 
do periods:), as diferenças não foram significativas ao n.s. 5%. 

De modo geral 6 possivel dizer que, tanto entre os ecologistas como entre os 

agricultores convencionais, a produ o de gros vem tendo um peso cada vez menor na 

estrutura das unidades produtivas. Nas entrevistas realizadas, 44 agricultores convencionais e 

28 agricultores ecologistas mencionaram ter reduzido sua produao de milho entre 1989-1990 

e 1998-1999. Esta 6 hoje quase que inteiramente utilizada na alimenta9ao dos animais de 

criaao existentes nas unidades produtivas. No caso de alguns agricultores a produ9ao animal 

destinada a alimentaao da famlia vem diminuindo. Outros, no entanto, talvez por possurem 

uma maior disponibilidade de 白  rea, continuam mantendo um pequeno rebanho (20 a 30 

cabe9as) geralmente composto por bovinos de leite e corte. 

De modo geral é possivel dizer que, tanto entre os ecologistas como entre os 

agricultores convencionais, a produção de grdos vem tendo um peso cada vez menor na 

estrutura das unidades produtivas. Nas entrevistas realizadas, 44 agricultores convencionais e 

28 agricultores ecologistas mencionaram ter reduzido sua produçã'o de milho entre 1989-1990 

e 1998-1999. Esta é hoje quase que inteiramente utilizada na alimentação dos animals de 

criação existentes nas unidades produtivas. No caso de alguns agricultores a produção animal 

destinada A alimentação da familia vem diminuindo. Outros, no entanto, talvez por possuirem 

uma maior disponibilidade de Area, continuam mantendo um pequeno rebanho (20 a 30 

cabeças) geralmente composto por bovinos de leite e corte. 

ades adeS 
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No caso de algumas famlias, trabalho anteriormente alocado na produao de milho, 

feijao, trigo e arroz (para o consumo) vem sendo drenado por outros subsistemas da 

propriedade. No caso dos agricultores convencionais, esta m乞o-de-obra acaba sendo utilizada, 

pelo menos em algumas pocas do ano, nos pomares, nos parreirais ou na produ9ao intensiva 

de aves e sunos; nas unidades produtivas de alguns dos ecologistas, este trabalho 

empregado no apenas na horta, mas, tamb6m, nos pomares, nos parreirais e no 

processamento e comercializaao de produtos ecolgicos. 

H自  dez anos, os parreirais e pomares existentes nas explora6es agrcolas no 

vinculadas a rede alternativa ja eram maiores, em rea, do que os parreirais e pomares 

localizados nas unidades de produ9きo agricola dos ecologistas. Ao que tudo indica, uma 

parcela importante dos agricultores convencionais jd se encontrava integrada aos circuitos de 

produ9ao e comercializa o da uva, da maa e, eventuahnente, do p6ssego'2, possuindo, 

portanto, outras alternativas de renda que no a produ9o de graos ou a cria 乞o de sunos. 

O fato de que um nmero maior de unidades produtivas no vinculadas a rede 

alternativa 13 possussem, em 1989-90, reas destinadas ao cultivo da uva e da maa pode 

sugerir, tamb6m, uma utiliza きo mais intensiva de agrot6xicos no manejo de pragas e doenas 

nestas propriedades. A presena nestas propriedades de pomares de ma9乞  formados a partir de 

12 Este6 , em boa parte dos casos, comercializado atravs da cooperativa local ou vendido aos intermedirios. 
Alguns agricultores vendem este produto, no entanto, diretamente na CEASA. 

O estudo realizado por Faria nas comunidades rurais dos municipios de Ipe e Ant6nio Prado constatou o fato 
de que nas propriedades onde havia produ車o de ma9豆, uva, pssego, cebola e alho, o uso de agrot6xicos 
situava-se acima da m6dia geral das unidades produtivas pesquisadas para a maioria dos produtos avaliados. 
Nas propriedades onde a produ9ao de feijao e mitho assumia uma maior importncia, o uso de agrot6xicos 
foi menor. Mesmo assim, 95% das unidades produtivas pesquisadas utilizavam algum tipo de agrot6xico 
(foram incluidos na lista os formicidas, sulfato de cobre e produtos veterinrios). Alm disso, 75% dos 
trabalhadores declararam utilizar estes produtos em suas atividades. Ver: FARIA, N. M. et al. Processo de 
produ9言o rural e sa血de na Serra Ga'cha: um estudo descritivo. Universidade Federal de Pelotas, 
Departamento de Medicina Social, P6s-Gradua o em Epidemiologia. Dezembro de 1997. 
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variedades cujo manejo, nas condi6es climdticas da regiao, revela-se altamente dependente 

de interven6es humanas e, particularmente, do uso de agrot6xicos, pode ter impedido alguns 

destes agricultores de ingressar nas AAEs por se sentirem receosos de arriscar o capital 

investido engajando-se em um processo de reestruturaao tecnolgica cujos resultados ainda 

pareciam mcertos. 

A maa 6 , de fato, considerada pelos ecologistas como uma das culturas cujo manejo, 

na agricultura ecolgica, revela-se mais complexo: 

- E, a ma9a 6 uma das mais complicadas de todas. Sei la se 6 a 
variedade, porque talvez tivesse umas variedades mais simples 
de produzir, mas tipo a Gala, nesse mtodo ai eu tenho 
dificuldade de controlar a sarna. Embora que o consumidor 
tamb6m nao reclama muito se for s6 uma manchinha ele 
compra e sabe que 6 natural, e tal, mas pra conseguir controlar 
aquilo ta dificil. E tem tamb6m a questo da mosca, quea s 
vezes tu consegue produzir mais ou menos fazendo isca, masa s 
vezes no 6 tao simples (...) o ano passado eu tive a infelicidade, 
mas ai foi um fator climtico, o ano passado eu quase nao colhi 
ma9a mas foi um inverno quente e a ma9豆  precisa de frio pra ela 
produzir, e na hora que ela tava brotando veio uma geada muito 
forte." 

Esta pequena fala revela-se extremamente rica a medida que evidencia alguns dos 

elementos que esto em jogo no processo de transi9ao para uma agricultura sustentavel. 

A ma9, por exemplo, como visto no Captulo 5,6 um componente do 

agroecossistema que foi trazido para a regio pelas redes da agricultura moderna. Este 

hibrido'4 natureza-cultura foi selecionado com base nos padr6es da agricultura da Revolu9o 

Verde e no nas necessidades dos produtores ecologistas e dos consumidores de produtos 

14 ,,一‘一 	，一 	r ・  」・，. 1 	． 	一  
。  sia palavra ioi utinzaaa aqui na rorma como e empregada pelos autores da sociologia da tradu9ao e n乞o em 
seu senuao agronomico. 
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ecolgicos. 

Ao mesmo tempo, os padres de qualidade vigentes no mercado convencional, seja em 

relaao s variedades comercializadas15, seja no que se refere ao aspecto visual dos produtos, 

so tambm unia cria9ao da agricultura moderna. Esta racionalidade foi internalizada no 

apenas pelos consumidores, mas pelos prprios produtores. Para muitos dos agricultores 

convencionais, era dificil, se n豆o hoje, pelo menos no perodo em que se iniciou o trabalho 

com as associa6es, pensar, por exemplo, que uma maa manchada pudesse ter uma boa 

aceita 乞o no mercado, por ser um produto diferenciado, livre de agrot6xicos'6 

O engajamento dos agricultores na rede alternativa implica um reordenamento de seus 

esquemas de classifica o, seja em relaao a qualidade do produto, seja em relaao aos 

objetivos a serem perseguidos em suas atividades. A eleva o dos niveis de produtividade e a 

obtenao de ganhos de escala no sao objetivos inteiramente vlidos no caso, por exemplo, 

dos mercados de feira, onde a grande maioria dos agricultores comercializa seus produtos 

Esses mercados apresentam dificuldade em absorver grandes quantidades de um 丘  nico 

produto. No caso dos agricultores que operam prioritariamente nas feiras, torna-se necess自rio, 

portanto, modfficar a lgica com base na qual organizam suas propriedades. Um dos 

agricultores entrevistados, que antes de trabalhar com agricultura ecol6gica costumava 

comercializar grandes volumes de olericolas no mercado da CEASA, relata, aqui, sua 

experincia: 

No caso especifico da ma弾,d interessante observar que nos Estados Unidos, no s6culo passado, existiam 
cerca de 7.000 diferentes variedades de ma 乞. Atualmente, cerca de 6.000 destas variedades se encontram 
extintas; 50% da ma9乞  safra americana a apenas 2 variedades. Ver: SHAND, Hope. Agricultural 
biodiversity and farm based food security. Um estudo independente preparado pela Rural Advencement 
Foundation 	International 	para 	a 	FAO. 	Disponivel 	atrav6s 	do 	site: 
http://www.rafi.ca/publications/human  nature.html 
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- Eu fa9o um comparativo, porque a gente trabalhava bastante era 
com cenoura mesmo. Cenoura eu acho que era uma das culturas 
que a gente mais produzia, mas fora isso eu acho que o custo6 
bem maior,6 um custo elevado de produto quimico. Al6m de 
criar dependencia, ele cria muito essa dependencia, tu passa 
uma vez e ele prejudica as outras a reas. (...) [e agora] a cenoura 
n6s normalmente no tamos produzindo muito. A gente planta 
raramente a cenoura e a gente procura plantar vrias outras 
culturas que levam mais em conta que essa ai. E que hoje a 
cenoura tu plantando menos tu ganha mais do que ter uma 
grande quantidade, e menos trabalho, entao esse 6 um fator 
interessante:6 melhor produzir menos e ganhar mais do que 
produzir mais e ganhar menos. 

Esta tendncia, que pode ser encontrada nas unidades produtivas vinculadas a rede 

alternativa no sentido da diversifica9ao da produ9o, ajuda a explicar tamb6m as mudanas 

ocorridas nas 白  reas de pomar manejadas por agricultores ecologistas e convencionais. 

Entre 1989-1990 e 1998-1999, a rea mdia dos pomares pertencentes aos agricultores 

convencionais aumentou de 1,55 ha para 2,88 ha. O nmero de unidades produtivas no 

vinculadas a rede alternativa que possuiam reas de pomar tamb6m cresceu. Em 1989-1990, 

32 agricultores tinham pomar; em 1998-1999 este nmero tinha se elevado para 50. A rede 

agroalimentar da fruticultura (sobretudo ma 乞  e pessego) nao s6 se relaciona hoje com um 

nmero maior de produtores como, tambm, estabelece vnculos com produtores que colocam 

no mercado um volume maior de produ9ao. 

Neste mesmo perodo, o crescimento da rea mdia de pomar entre os ecologistas foi 

muito menor: de 0,87 para 1,06 ha. O nmero de ecologistas que tinham pomar aumentou, no 

entanto, de 12 para 32. Verifica-se aqui, mais uma vez, a influencia da rede alternativa. Esta, 

16 Isto n乞o significa que a qualidade visual dos produtos nao se configure hoje em uma preocupa車o dos 
agricultores das associa96es e, cada vez mais, em uma exigencia dos consumidores. 
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medida que no se organiza com base em um nico produto, mas, sim, a partir de um 

esquema de comercializaao que demanda uma grande diversidade de produtos, acaba 

"premiando" a diversifica o de culturas'7 e incentivando os agricultores a instalar pomares 

com base em uma lgica diferente da dos agricultores convencionais. No caso destes 

produtores, a fruticultura torna-se um elemento a mais a ser integrado a uma pauta de 

produtos diferenciados. 

Esta diversidade do sistema produtivo no tem um significado somente agroecolgico, 

ou seja, de aumento da biodiversidade do ecossistema agrcola mas, tamb6m, um sentido 

cultural, como se observa no trabalho que as AAEs vm desenvolvendo no campo da 

biodiversidade. 

No caso do municpio de Ip, ao que tudo indica, as sementes hbridas s6 come9aram a 

ser utilizadas de uma forma mais ampla pelos agricultores na d6cada de 1980. Isto fez com 

que diversas variedades de gros e de olericolas fossem conservadas in situ pelas famlias de 

produtores rurais. Os agricultores das AAEs, juntamente com alguns agricultores 

convencionais que se somaram ao trabalho no perodo mais recente, vm se envolvendo, h 

vrios anos, no resgate e melhoramento de esp6cies vegetais de uso agrcola e alimentar 

Recentemente foi estruturada no municpio, com o apoio do Centro Ecol6gico e do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Ipe, urna rede um pouco mais formalizada de troca de 

Os efeitos ben6ficos da diversidade sobre a estrutura e o funcionamento dos agroecossistemas tem sido 
discutidos em diferentes estudos. Este aumento da diversidade pode se dar em termos do nmero de espcies 
presentes no sistema, do grau de variabilidade de sua informa 乞o gentica e da complexidade de sua 
distribui9ao espacial (vertical ou horizontal). Na agricultura, uma maior diversidade tende a gerar: (i) maiores 
oportunidades de coexistencia e interferncia ben6fica entre as espcies; (ii) uma utiliza9乞o mais eficiente dos 
recursos do sistema pelos diferentes organismos; (iii) um maior equilibrio da rela9乞o entre herbivoros e 
predadores; (iv) uma maior capacidade de reciclagem de nutrientes; e (v) menores riscos para o agricultor 
Ver: GLIESSMAN, op.cit., p.230-234. ALTIERI, op.cit., p.109-123. 



306 306 

sementes, que tem como n central a Casa das Variedades Crioulas, localizada na sede do 

STR. Busca-se aqui resgatar o antigo hdbito dos agricultores de trocar sementes entre as 

famlias, costume este que vem se extinguindo em virtude do esvaziamento das comunidades 

rurais. 

sementes, que tem como nó central a Casa das Variedades Crioulas, localizada na sede do 

STR. Busca-se aqui resgatar o antigo hábito dos agricultores de trocar sementes entre as 

familias, costume este que vem se extinguindo em virtude do esvaziamento das comunidades 

rurais. 

Na Tabela abaixo 6 possvel observar os resultados do trabalho de resgate de tipos de 

feijao'8 que vem sendo desenvolvido por uma das AAEs, a APESAA, criada no ano de 1993, 

da qual participam, atualmente, 8 famlias. Estes feij6es so consumidos na propriedade e 

tamb6m comercializados em feiras, atravs das chamadas bancas de biodiversidade. Cada um 

dos tipos possui caracteristicas especificas que so divulgadas junto aos consumidores 

Na Tabela abaixo é possivel observar os resultados do trabalho de resgate de tipos de 

fe¡jdo 18 que vem sendo desenvolvido por uma das AAEs, a APESAA, criada no ano de 1993, 

da qual participam, atuaknente, 8 familias. Estes feij6es são consumidos na propriedade e 

também comercializados em feiras, através das chamadas bancas de biodiversidade. Cada um 

dos tipos possui caracteristicas especfficas que sdo divulgadas junto aos consumidores. 

Familia 
N° de 

moradores 
na UP 

Culturas 
dedicada a 

culturas 
anuais (ha) 

Area 
cultivada 

com feijões 
(ha) 

Variedades 
cultivadas 

Produção 
(kg) 

A familia 
costuma 
trocar 

sementes 
A  5 8 5 13 1620 - 
B  5 8 5 30 1380 sim 
C  4 5 1 4 1500 sim 
D  3 5 3 18 1200 sim 
E  4 8 2 9 2100 sim 
F  5 2 1 18 1200 sim 
G  5 9 3 20 2850 sim 
H  4 5,71 2,8 16 1692,86 - 

TOTAL 

rs, • 	•••••• ,• ,R 0 	A 	...• 

35 

..... 	. 	- 

50,7 22,8 * 11850 

ーProdu9豆o de回6es na APESAA~SAFRA 199別1999 - r uçao e eijoes na ESAA - SAFRA 1998/1999 
Fonte: APESAA - Centro Ecol6gico 
Nota: Estas familias cultivam aproximadamente 48 tipos diferentes de feij6es.Muitos destes 

feij6es foram preservados por fazerem parte da culinria italiana dos descendentes de 
italianos, apresentando caracteristicas que os tornam adequados え  prepara o de 
diferentes pratos, como, por exemplo, a conhecida sopa de feijo. 

Fonte: APESAA - Centro Ecológico 
Nota: Estas famílias cultivam aproximadamente 48 tipos diferentes de feijões.Muitos destes 

feij6es foram preservados por fazerem parte da culindria italiana dos descendentes de 
italianos, apresentando caracteristicas que os tornam adequados A preparação de 
diferentes pratos, como, por exemplo, a conhecida sopa de feijao. 

18 Estes feij6es, embora apresentem diferen9as em termos de sua cor, ciclo de desenvolvimento ou hdbito de 
crescimento, ainda n乞o foram objeto de um trabalho mais rigoroso de classifica9ao. Nao se sabe, portanto, se 
corresnondem ou n乞o a variedades distintas 

18 Estes feij6es, embora apresentem diferenças em termos de sua cor, ciclo de desenvolvimento ou hábito de 
crescimento, ainda não foram objeto de um trabalho mais rigoroso de classificação. Não se sabe, portanto, se 
correspondem ou não a variedades distintas. 
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No caso da APESAA os agricultores, embora ainda adquirissem no mercado diversas 

variedades de sementes (cebola, beterraba, cenoura, repolho, algumas variedades de tomate, 

sementes de aduba9ao verde e muitas outras), ja eram capazes, no ano de 1999, de produzir 

sementes de cebola, ab6bora de pesco9o, moranga (6 variedades), pimento, mel乞o (3 

variedades), quiabo, abbora (2 variedades), feijo, milho cunha, milho palha roxa, milho oito 

carreiras branco, milho oito carreiras rajado, milheto, azevm, vassoura, milho pipoca, arroz, 

trigo (1 variedade), pepino, batata, batata doce vermelha, batata doce branca grada, batata 

doce branca pequena, soja preta, cana doce, aipim, centeio, alho, fava, linha9a, ervilha, tomate 

cereja, tomate paulista, tomate gacho e melancia (4 variedades)'9. 

Um 立  ltimo elemento que merece ainda ser comentado no que se refere ao desenho 

geral do agroecossistema das unidades produtivas pesquisadas diz respeito ao declinio da 

agricultura de ro9a.E justamente na d6cada de 1990 que a fiscaliza9豆o por parte dos 6 rgaos 

pblicos visando o cumprimento da legislaao ambiental toma-se mais intensa. Este fato, 

associado a diminuio da mao-de-obra disponivel nas propriedades, fenmeno que vem 

ocorrendo h vrias d6cadas, parece estar de fato pondo um fim a este tipo de prtica. Em 

1989-1990, 37 agricultores convencionais ainda mantinham pequenas lavouras manejadas 

com base no sistema de corte e queimada; em 1998-1999, este ntimero havia diminudo para 

4. No caso dos ecologistas, esta redu9きo foi de 30 para 2. N乞o foram encontradas, no entanto, 

diferen9as significativas nem na mdia, nem no percentual ocupado pelas reas de mato nas 

unidades produtivas manejadas por agricultores vinculados e no vinculados s redes 

alternativas. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelos ecologistas no sentido da 

recuperaao da cobertura vegetal nativa ainda se encontra em estado inicial. 

19 Foram mantidos aqui os nomes utilizados pelos prprios agricultores. Estas informa96es foram recolhidas 
atrav6s de um levantamento realizado pela equipe do Centro Ecolgico. 
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6.2.2 As prticas agricolas utilizadas pelos agricultores 

Um dos elementos mais importantes de diferenciaao entre agricultores ecologistas e 

agricultores convencionais sao, sem dvida, as prticas tecnolgicas utilizadas pelos dois 

grupos. Nas tabelas abaixo foram organizados os resultados do survey relativos s prticas 

agrcolas empregadas por agricultores vinculados e no vinculados a rede alternativa, 

considerando dois periodos distintos: na data da entrevista e dez anos antes da realiza 	o do 

levantamento de campo. 

PRATICAS UTILIZADAS 
HA 10 ANOS NOS ULTIMOS 

ANOS 
NU OC REG NU OC kEG 

Aduba 豆o orgnica 
Aduba o organo-mineral 

Aduba 哀o verde de inverno 
Aduba9表o verde de vero 

Vermicomposto 
Calagem (at 4 ton/ha) 

Calagem intensiva 
Fertilizantes de baixa solubifidade 

Fertilizantes qumicos de alta solubifidade 
Ferti-irriga戸o 

Cobertura morta (parreiral) 
Cobertura morta (horta e lavoura) 

Controle qumico de invasoras 
Manejo de solo com tra9豆o animal 

Manejo de solo mecanizado 
Enxada rotativa ou encanteiradeira 
Prticas de manejo de solo de baixo 

revolvimento 
Plantio direto 

Manejo do mato na豆  rea das culturas 
Rofada (corte e queimada) 

Agrotxicos (acaricidas, inseticidas, fungicidas) 
Biofertilizantes foliares (caseiros) 

C誠da Boi・dalesa 
Calda Sulfoc豆lcica 

Bacillus thurin柳ensis 
Antibiticos (uso animal) 

Carrapaticidas (uso animal) 
Vacinas (uso animal) 

39,3 
94,0 
79,3 
98,8 
95ユ  
68,7 
56,6 
85,5 
14,5 
100,0 
29,3 
86,6 
66β 
27,4 
38,6 
84,5 
89,2 

98,8 
61,7 
45,3 
34,1 
97,7 
12,8 
59,4 
96,5 
2,3 
3,6 
2,4 

16,7 
4,8 
7,3 
1ユ  
3,6 
7ユ  
8,4 
4,8 

12,0 

3,7 
2,4 
6,0 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

1ユ  
1ユ  
4,7 
5,9 

2,3 
11,6 
2,3 
7,0 
4,8 
3声  

44,0 
1ユ  
13,4 

1,2 
24,1 
34,9 
9,6 
73,5 

67,1 
11,0 
27,7 
69,0 
57,8 
11,9 
7ユ  

37,0 
50,0 
60,0 

2,3 
84,9 
29,0 
1ユ  
90,7 
91,6 
94,0 

2,2 2ユ  
88,S 88,5 
58,3 58β 
97,6 97,6 
96,6 96,6 
62,4 62,4 
44,0 44,0 
77,9 77,9 
6,8 G8 
97,7 97,7 
67,4 67,4 
92,9 92,9 
20,5 20,5 
59,1 59,1 
10ユ  10,2 
74,7 74,7 
57,5 57,S 

96,6 
66,7 
83,3 
19声  
97,7 
18,0 
52,3 

100,0 
3,4 
7,0 
3,5 

16,9 
4,6 

13,1 
1,2 
3,4 
4,7 
9,5 
9,3 
11,4 
1,1 
2,3 
2,4 
8,0 
8,0 
4,5 
4,6 

14,9 

3,4 
2,4 
2ユ  
1,1 
2,3 
6,7 
9,1 

4,5 
2,3 
2,3 

80,9 
6,9 
28,6 
1,2 

32,9 
46,4 
12,8 
81,8 
1,1 
30,2 
4,7 
71,6 
33,0 
85,2 
20,7 
27,6 

31,0 
14,4 
79,3 

75,3 
38,6 

92,0 
90,7 
94,2 

TABELA 10 - Pr言ticas agricolas utilizadas pelos agricultores "convencionais" - H自  dez anos e no 
periodo em que foi realizada a entrevista 
Fonte: Pesquisa de Campo 



PRATICAS UTILIZADAS 

	  NU 

HA 10 ANOS NOS ULTiMOS 
ANOS 

OC REG NU OC REG 
Aduba弾o orgnica 63,3 10,2 26,5 100,0 

Aduba悼o organo-mineral 85,4 4,2 10,4 57,9 26,3 15,8 
Aduba真o verde de inverno 85,7 4,1 10,2 3,5 96,5 
Aduba o verde de vero 98,0 2,0 47,4 24,6 28,1 

Vermicomposto 93,9 6,1 64,9 12,3 22,8 
Calagem (at 4 ton/ha) 77,1 10,4 12,5 36,4 25,5 38,2 

Calagem intensiva 74,5 6,4 19,1 65,5 9,1 25,5 
Fertilizantes de baixa solubifidade 95,8 4,2 16,1 21,4 62,5 

Fertilizantes qumicos de alta solubilidade 14,6 12,5 72,9 82,1 5,4 12,5 
Ferti-irriga 	o 100,0 100,0 

Cobertura morta (parreiral) 22,9 2,1 75,0 51,9 9,3 38,9 
Cobertura morta (horta e lavoura) 87,2 12,8 61,8 21,8 16,4 

Controle qumico de invasoras 68,8 16,7 14,6 94,7 1,8 3,5 
Manejo de solo com tra弾o animal 14,6 10,4 75,0 26,8 16,1 57,1 

Manejo de solo mecanizado 50,0 8,3 41,7 10,5 12,3 77,2 
Enxada rotativa ou encanteiradeira 84,8 15,2 23ユ  8,9 67,9 
Prticas de manejo de solo de baixo 

revolvimento 
83,3 4ユ  12,5 35,7 23,2 41,1 

Plantio direto 100,0 73,2 21,4 5,4 
Manejo do mato na 豆  rea das culturas 34,0 66,0 20,0 5,5 74,5 

Roada (corte e queimada) 34,7 4,1 61ユ  84,2 7,0 8,8 
Agrot6xicos (acaricidas, inseticidas, fungicidas) 44,9 10,2 44,9 93,0 1,7 5β 

Biofertilizantes foliares (caseiros) 95,7 4,3 7,3 14,5 78,2 
Calda Bordalesa 4,1 95,9 1,8 5,4 92,8 

Calda Sulfoc豆lcica 65,9 8,6 25,5 20,4 13,0 66,6 
Bacifius thuringiensis 97,9 2,1 37,5 10,7 51,8 

Antibi6ticos (uso animal) 6,5 6,5 87,0 11,3 17,0 71,7 
Carrapaticidas (uso animal) 6,5 93,5 11,3 9,5 79ユ  

Vacinas (uso animal) 6,4 	93,6 7,4 	5,5 	87,0 

Os resultados obtidos sao extremamente interessantes a medida que revelam as 

diferentes trajet6rias tecnolgicas percorridas pelos distintos grupos de agricultores durante a 

d6cada de 90. 

Genericamente, 6 possivel dizer que durante os anos 90 o processo de mecaniza o da 

agricultura avanou significativamente nas comunidades rurais onde foram realizadas as 

entrevistas. Apesar da topografia acidentada da regio, o manejo mecanizado do solo tomou- 
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TABELA 11 - Prticas agrcolas utilizadas pelos ecologistas - H貞  dez anos e no perodo em que foi 
realizada a entrevista 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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se uma prtica comum nas propriedades, principalmente atravs da utilizaao de micro- 

tratores ou tratores de at6 50 HP. 

O percentual de produtores que declararam utilizar o manejo mecanizado do solo no 

periodo da realiza9ao do levantamento de campo (1998-1999) foi de 85,2% entre os 

agricultores convencionais e 77,2% entre os ecologistas. A traao animal era utilizada por 

mais da metade dos agricultores da rede alternativa (57,1%) e por pouco mais de um ter9o dos 

produtores convencionais entrevistados (33,0%) 

Merece destaque aqui o fato de que muitos produtores, principalmente os ecologistas, 

mas tamb6m os agricultores convencionais, haviam incorporado o uso de prticas de baixo 

revolvimento no manejo do solo em suas propriedades. No inicio da d6cada de 1990, apenas 

12,5% dos agricultores vinculados a rede alternativa e 7,2% dos agricultores das redes 

convencionais utilizavam este tipo de prtica20; em 1998-1999 este percentual havia se 

ampliado para 4 1,1% entre os ecologistas e 27,6% entre os convencionais. Alm disso, 5,4% 

dos ecologistas mencionaram utilizar o plantio direto em pelo menos um dos sistemas de 

cultivo de sua propriedade. 

No que diz respeito s prticas de aduba o, o primeiro elemento que chama aten o 

no conjunto das entrevistas 6 o significativo aumento do rnimero de agricultores que utilizam 

regularmente adubos org含nicos: em 1989-1990 este tipo de aduba o era utilizado 

regularmente por 44,0% dos agricultores convencionais e 26,5% dos ecologistas; em 1998- 

1999, 80,9% dos produtores convencionais e 100% dos ecologistas mencionaram utilizar esta 

prtica. N乞o6 dificil encontrar as causas desta transforma9乞o 

20 i一一I------ 
iriciuem-se aqui praticas com a escaritica9ao e o cultivo mnimo. 
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No Rio Grande do Sul, a exemplo do que ocorreu nos demais estados da Regio Sul 

do Brasil, verifica-se, a partir da d6cada de 70, uma forte expans乞o do setor avcola. Nos 

municpios de Ipe e Ant6nio Prado, a produ9ao de aves de corte desenvolveu-se 

principalmente na d6cada de 80, embora alguns dos agricultores entrevistados tenham 

declarado trabathar neste setor desde os anos 70. No grupo entrevistado, aproximadamente 

25% dos agricultores convencionais e 16% dos ecologistas possuiam avirios em sistema de 

integraao21. 

O sistema de criaao de aves de corte difundido na Regi乞o Serrana no se diferencia 

muito do sistema utilizado em outros locais da Regio Sul do Brasil. O agricultor recebe da 

empresa todos os insumos (animais, ra9乞o, medicamentos) e responsabiliza-se pelo gs, 

energia eltrica, m含o-de-obra e cama para os animais. No caso dos municpios estudados, 

praticamente todos os avi自rios pertencem a mesma empresa, a Doux Frangosul. 

Segundo informa6es veiculadas pela prpria empresa22, o grupo Doux 6 hoje o maior 

produtor e exportador de aves da Europa, possuindo uma infra-estrutura composta por 29 

complexos industriais, 21 abatedouros, 2 fbricas de processamento, 7 fbricas de ra o e 

outras instala6es. Em 1998, este grupo empresarial adquiriu a Frango sul, fundada no Rio 

Grande do Sul na d6cada de 70 e que atua, hoje, nas reas de avicultura, suinocultura, 

ovinocultura e industrializa o de carnes. Boa parte da estrutura da empresa, incluindo a 

abatedouros, fbricas de ra9含o e incubat6rios, localiza-se na Regio Serrana. No ano de 2000, 

a Doux Frangosul contava com cerca de 2.600 criadores integrados 

A compara頭o estatistica entre os dois grupos nao revelou diferen9as significativas entre agricultores 
ecologistas e convencionais no que diz respeito a possuir ou nao avirio em sistema de integra9ao em sua 
unidade produtiva. E importante observar, no entanto, que alguns agricultores convencionais tinham mais de 
um avihrio, o que ja n乞o acontecia com os ecologistas. 
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Existe uma rela 乞o bastante estreita entre a expansao da rede sociot6cnica ligadaa 

avicultura e え  suinocultura em sistema de integra 乞o23, e o aumento da utilizaao da aduba o 

orgnica por parte dos produtores entrevistados. A cama de avi自rio bem como o esterco de 

suno liquido vm sendo crescentemente empregados pelos agricultores enquanto urna forma 

de reposi9ao da fertilidade do solo. Durante o perodo do levantamento de campo, o metro 

c丘bico de cama de avirio custava em torno de R$ 11,00, ou seja, US$ 9,32. Tratava-se 

portanto de um insumo abundante, relativamente barato - pelo menos em compara o com 

outras regies do Estado onde a avicultura 6 menos desenvolvida - e que, muitas vezes, podia 

ser obtido, no pela compra, mas atravs de um sistema de troca de servi9os24 

Um outro elemento extremamente importante a ser destacado no que se refere ao 

manejo do solo 6 o fato de que, durante a d6cada de 90, o uso de adubos qumicos25 entre os 

agricultores convencionais aumentou. No caso dos agricultores vinculados s AAEs, este 

sofreu, no entanto, neste mesmo perodo, uma redu9ao drstica. Em 1989-1990, 72,9% dos 

agricultores ecologistas utilizavam regularmente este tipo de aduba9谷o; em 1998-1999, 

somente 12,5% recorriam a estes fertilizantes26 

' 
E importante observar, tamb6m, que o percentual de agricultores vinculados a rede 

22 Ver: http: //www.frangosul.com.br/fr_conhe9a.htm  

23 Entre os 149 entrevistados havia apenas 3 agricultores que praticavam uma suinocultura intensiva, 2 deles em 
sistema de integra戸o. Nenhum deles pertencia s AAEs. 

Os agricultores que trabatham com avicultura integrada costumam chamar os vizinhos para ajudar em 
atividades como a limpeza dos avirios ou o transporte dos frangos para dentro do caminh谷o quando o lote de 
animais, ja pronto para o abate, vem ser recolhido na propriedade pela empresa. O pagamento por estas 
tarefas 6 feito, muitas vezes, com frango ou cama de avi言rio. 

25 Incluindo ai NPK (fうrmulas diversas), ur6ia, superfosfatos etc. 

26 A utiliza9ao destes insumos remete, mais uma vez,a problem自tica da transi戸o. No caso dos agricultores 
entrevistados, o adubo quimico ainda era utilizado, por um grupo pequeno de agricultores principalmente no 
caso do milho, destinado a alimenta9ao dos animais e nao ao mercado de produtos ecol6gicos, cujas regras 
no permitem a utiliza9乞o deste tipo de tecnologia. 
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alternativa que utilizava fertilizantes qumicos no perodo anterior a sua incorporaao a s 

AAEs era inclusive mais alto do que o percentual de agricultores que utilizava agrot6xicos 

nesta mesma poca. No caso destes agricultores, um de seus primeiros desafios em termos de 

agricultura ecol6gica foi, justamente, deixar de utilizar este insumo 

O abandono dos fertilizantes qumicos pelos agricultores ecologistas tem sido 

acompanhado por urna maior utilizaao da aduba o verde, sobretudo de inverno. Esta prtica 

era empregada, em 1998-1999, por 96,5% dos produtores ecologistas e 28,6% dos 

agricultores convencionais. Os nmeros da tabela anteriormente apresentada mostram, no 

entanto, que mesmo entre os produtores no vinculados a rede alternativa existe um certo 

nivel de ampliaao desta prtica. A utiliza o da cobertura morta, tanto nas reas de parreiral 

como nas reas de lavoura, vem declinando, no entanto, entre os dois grupos 

A tabela a seguir tem uma ftmao descritiva, mas permite que se tenha uma vis乞o mais 

detalhada do modo como a aduba9ao verde vem sendo utilizada nos diferentes sistemas de 

cultivo existentes nas propriedades. Fazem parte deste levantamento apenas aqueles sistemas 

de cultivo nos quais os agricultores costumam recorrer, integral ou parcia]mente a utiliza o 

de adubos (qumicos ou org合nicos) adquiridos no mercado. Foram selecionados apenas 

aqueles sistemas que receberam um nmero mais freqente de cita6es 



SISTEMA DE 
CULTIVO 

Ecologistas que 
que utilizam 

adubação verde 

Convencionais que 
utilizam 

adubação verde 

% n % n 

Caqui  40,0 5 - 6 
Cebola  33,3 21 - 24 

Cucurbiticeas  62,5 8 - 9 
Feijão  39,1 23 - 9 

Horta Diversificada  74,5 - 1 
Maçã  60,0 5 - 26 

Milho solteiro  51,4 35 - 54 
Milho/Feijão  66,6% 6 - 8 

Pêssego  58,3 12 - 16 
Tomate  50,0 6 - 3 

Uva 
A 	.• ..• 	TT 	••• 	. 	• 	 . 

71,0 31 7,7% 52 
TABEL A ー  ーーー  

utilizar adubos comprados 
Fonte: Pesquisa de Campo 

TABEL 
utilizar adubos comprados 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Como se pode observar, a adubaao verde 6 urna prtica utilizada pelos ecologistas em 

diversas culturas, com destaque para as hortas diversificadas e para os parreirais. J os 

agricultores convencionais utilizam essa prtica fundamentalmente na uva. Nas propriedades 

dos ecologistas, as reas cultivadas com cebola apresentaram o menor ndice de utilizaao de 

aduba o verde, o que se justifica pelo fato da cebola ser urna cultura de inverno.E sobretudo 

nesta estaao que os ecologistas costumam cultivar as chamadas plantas recicladoras; no caso 

desta cultura, a 自  rea passa a ser utilizada para o plantio de uma cultura comercial no inverno, 

sendo novamente trabalhada com cultivos destinados ao mercado no vero 

Como se pode observar, a adubação verde é uma prática utilizada pelos ecologistas em 

diversas culturas, com destaque para as hortas diversificadas e para os parreirais. JA os 

ag-ricultores convencionais utilizam essa prática fundamentalmente na uva. Nas propriedades 

dos ecologistas, as dreas cultivadas com cebola apresentaram o menor indice de utilização de 

adubação verde, o que se justifica pelo fato da cebola ser uma cultura de inverno. t sobretudo 

nesta estação que os ecologistas costumam cultivar as chamadas plantas recicladoras; no caso 

desta cultura, a área passa a ser utilizada para o plantio de tuna cultura comercial no inverno, 

sendo novamente trabalhada com cultivos destinados ao mercado no verao. 

O uso da aduba 谷o verde pode ser visto como uma forma que os agricultores tem de 

ampliar seu espa9o de manobra em relaao a ind丘stria de fertilizantes. Como 6 sabido, os 

adubos verdes desempenham diversas fun6es no que diz respeito a melhoria da qualidade do 

solo, evitando a erosao, elevando os teores de mat6ria organica atrav6s do aporte contnuo de 

0 uso da adubação verde pode ser visto como uma forma que os agricultores têm de 

ampliar seu espaço de manobra em relação A indústria de fertilizantes. Como é sabido, os 

adubos verdes desempenham diversas funções no que diz respeito à melhoria da qualidade do 

solo, evitando a erosão, elevando os teores de matéria orgdnica através do aporte continuo de 
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material vegetal, ajudando na reciclagem de nutrientes e no controle das plantas adventcias, 

reduzindo as oscila6es de temperatura na camada superficial do solo e diminuindo a 

lixivia9ao de nutrientes do sistema27. O custo das sementes de aduba9ao verde6 relativamente 

baixo se comparado ao custo dos fertilizantes qumicos; algumas das esp6cies, unia vez 

plantadas, passam a se desenvolver naturalmente. 

Os ecossistemas cultivados, ao contr自rio dos ecossistemas naturais, sao submetidos a 

uma constante perda de biomassa, que 6 retirada do sistema pela interven o dos seres 

humanos Uma atividade intensiva como a olericultura, que implica em sucessivas colheitas 

durante um mesmo ano, exige um aporte constante de nutrientes. Estes podem vir de fora ou 

ser o resultado de um processo de reciclagem interno a unidade produtiva. 

A tabela abaixo mostra a quantidade mdia de N, P205 e K20 que foi aportada ao solo 

pelos agricultores na forma de adubos qumicos ou org合nicos. O c自lculo aqui apresentado 

refere-se apenas aquelas reas das unidades produtivas onde os agricultores costumam 

utilizar, pelo menos em parte, os adubos comprados, incluindo a tanto fertilizantes qumicos 

(ur6ia, NPK etc) como adubos organicos, como 6 o caso da cama de avirio. O clculo 

apresentado nesta primeira tabela inclui a quantidade total de adubo utilizada naquela rea, 

independente se o adubo foi comprado ou adquirido no mercado 

27 0 cultivo de uma planta, como, por exemplo, o nabo forrageiro, pode gerar cerca de 6.510 kg de matria seca 
por ha (incluindo as raizes e a parte area), o que corresponderia a um total de 135 kg de N por ha. Ver: 
EMATER. Manual de manejo ecolgico do solo. Porto Alegre, outubro de 1999. mimeo. p. 40. 
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Grupo 
NUTRIENTES (kg I ha) Convencionais Ecologistas 

Média kglha Desvio-padrão Média kg/ha Desvio-padrão 

N 69,15 52,64 95,23 138,02 
P205 88,03 65,72 157,64 209,79 
K20 69,80 60,74 102,06 145,21 

TABELA 13 - Areas das UPs que foram adubadas, integral ou parcialmente, com insumos comprados: 
quantidade média de nutrientes (N, P205, K20) aportados ao sistema (em kglha) pelos 
agricultores na forma de adubos (químicos ou orgânicos) no ano agrícola 1998-1999 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Através do teste t, ao n.s. de 5%, verificou-se que os ecologistas usam uma quantidade média 

de P205/ha significativamente maior do que os convencionais. Não foram constatadas 
variações estatisticamente significativas no que diz respeito aos demais nutrientes. 

Observa-se aqui que a quantidade média de N e K20 aportado ao solo pelos 

agricultores ecologistas e convencionais nas áreas da unidade produtiva onde costumam 

utilizar adubos comprados na safra 1998-1999 não apresentou variações significativas. Os 

ecologistas utilizam, no entanto, uma quantidade de fósforo (calculado em P205) 

significativamente maior do que os agricultores convencionais, que pode ser uma decorrência 

da utilização pelos ecologistas do fosfato de rocha. 

No que diz respeito à origem destes nutrientes- comprados no mercado ou gerados 

através de um sistema de reciclagem de resíduos interno à propriedade - não foram 

constatadas também variações importantes entre ecologistas e não ecologistas. Estas 

constatações conduzem, necessariamente, à pergunta: que tipos de dificuldades estão sendo 

enfrentadas pelos ecologistas no sentido de ampliar sua capacidade de reciclagem de 

nutrientes e diminuir sua dependência de insumos externos no que diz respeito ao sistemas de 

cultivo aqui contabilizados'f8 

28 É importante reforçar aqui o fato de que existem, sobretudo nas unidades produtivas dos ecologistas, mas 
também, em menor extensão, nas unidades produtivas dos agricultores convencionais, sistemas de cultivo 
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A origem dos nutrientes utilizados pelos agricultores nestas reas pode ser melhor A origem dos nutrientes utilizados pelos agricultores nestas dreas pode ser melhor 

percebida na tabela abaixo. percebida na tabela abaixo. 

NUTRIENTES / FORMA DE 
AQUISIÇÃO 

GRUPO 
CONVENCIONAIS ECOLOGISTAS 

% Média Desvio-padrão % Média Desvio-padrão 

N 

P205 

K20 

Adquirido 
Próprio  

Adquirido 
Próprio  

Adquirido 
Próprio 

71,15 
25,17  
75,24 
22,30  
73,26 
23,45 

38,68 
36,73  
36,19 
34,61  
37,74 
35,42 

74,11 
24,84  
78,03 
20,73  
74,75 
24,19 

36,79 
36,56  
34,12 
33,65  
36,35 
36,11 

TABELA 14 - A reas das UPs que foram adubadas, integral ou parcialmente, com insumos comprados: 
origem dos nutrientes que foram aportados ao sistema (em kg por ha) na forma de adubos 
qumicos ou org含nicos no ano agrcola 1998-1999 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Atravs do teste t, ao n.s. de 5%, verificou-se a nao existencia de diferen9as estatisticamente 

significativas entre os percentuais apresentados pelos dois grupos. 

TABELA 14 - Areas das UPs que foram adubadas, integral ou parcialmente, com insumos comprados: 
origem dos nutrientes que foram aportados ao sistema (em kg por ha) na forma de adubos 
quimicos ou orgfinicos no ano agrícola 1998-1999 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Através do teste t, ao n.s. de 5%, verificou-se a não existencia de diferenças estatisticamente 

significativas entre os percentuais apresentados pelos dois grupos. 

Parte desta resposta pode ser encontrada nas tabelas a seguir, que mostram a 

distribui 言o da quantidade total de nutrientes adicionados ao solo pelos agricultores nas reas 

adubadas, segundo os diferentes sistemas de cultivo, tanto para o caso dos agricultores 

convencionais como para o caso dos agricultores ecologistas29 

Parte desta resposta pode ser encontrada nas tabelas a seguir, que mostram a 

distribuição da quantidade total de nutrientes adicionados ao solo pelos agricultores nas dreas 

adubadas, segundo os diferentes sistemas de cultivo, tanto para o caso dos agricultores 

convencionais como para o caso dos agricultores ecologistas29. 

que nao dependem da utiliza9ao de insumos externos. Estes sao geralmente utilizados no milho e nas culturas 
destinadas ao mercado. 
que não dependem da utilização de insumos externos. Estes são geralmente utilizados no milho e nas culturas 
destinadas ao mercado. 

29 Os percentuais apresentados tem um significado mais qualitativo do que propriamente estatistico, uma vez 
que alguns destes sistemas de cultivo foram referenciados por um n丘mero muito pequeno de agricultores. Os 

29 Os percentuais apresentados têm um significado mais qualitativo do que propriamente estatistico, uma vez 
que alguns destes sistemas de cultivo foram referenciados por um número muito pequeno de agricultores. Os 
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SISTEMA N'UTRIENTE (/0) 
N P205 IC20  

Uva 18,0 19,3 16,9 
Cebola 17,2 16,0 11,2 
Milho 15,4 12,3 8,8 
Maça 11,8 12,7 12,7 

Tomate 7,7 7,0 15,4 
Pêssego 6,1 6,7 5,8 

Pimentão 5,4 5,2 14,0 
Consórcios 3,7 4,2 2,7 
Beterraba 2,8 0,8 0,5 

Cucurbiticeas 2,8 3,3 2,3 
Caqui 2,5 3,2 2,8 
Vagem 2,1 2,7 1,4 
Ameixa / 	1,0 1,2 2,0 

Pastagem 0,8 0,9 0,6  
Bergamota 0,8 0,9 0,7 

Repolho 0,6 0,8 0,4 
Feijão 0,5 1,3 0,8 

Cenoura 0,3 - - 
Batata 0,3 0,9 0,5 

Laranja 0,2 0,6 0,2 
Nectarina 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
TABELA 15 -A reas da UPs que foram adubadas, integral ou parcialmente, com insumos comprados: 

distribui9豆o do volume total de nutrientes utilizados pelos agricultores "convencionais" no 
ano agricola 1998-1999 nos diferentes sistemas de cultivo 
Fonte: Pesquisa de Campo 

TABELA 15 - Areas da UPs que foram adubadas, integral ou parcialmente, com insumos comprados: 
distribuição do volume total de nutrientes utilizados pelos agricultores "convencionais" no 
ano agricola 1998-1999 nos diferentes sistemas de cultivo 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Nas unidades produtivas dos agricultores convencionais, os nutrientes aportados foram 

distribudos em um amplo leque de sistemas de cultivo. A uva, a cebola, o milho e a ma, 

acabaram drenando a parcela mais significativa do N, do P205 nutrientes. No caso dos 

ecologistas, no entanto, os nutrientes adicionados ao solo na forma de adubos foram 

destinados, principalmente s hortas que, como jh mencionado anteriormente, s乞o manejadas 

de uma forma bastante intensiva.E importante observar, no entanto, que 6 justamente nestas 

自reas que o maior nmero de agricultores referiu-se え  utiliza9ao da aduba o verde, o que 

parece apontar, justamente, para um movimento de transi9ao de um sistema mais dependente 

Nas unidades produtivas dos agricultores convencionais, os nutrientes aportados foram 

distribuidos em um amplo leque de sistemas de cultivo. A uva, a cebola, o milho e a maçã, 

acabaram drenando a parcela mais significativa do N, do P205 nutrientes. No caso dos 

ecologistas, no entanto, os nutrientes adicionados ao solo na forma de adubos foram 

destinados, principalmente As hortas que, como já mencionado anteriormente, são manejadas 

de uma forma bastante intensiva. importante observar, no entanto, que é justamente nestas 

dreas que o maior número de agricultores referiu-se utilização da adubação verde, o que 

parece apontar, justamente, para um movimento de transição de um sistema mais dependente 

sistemas de cultivo mais citados acabaram sendo responsaveis, evidentemente, pela utiliza9ao de uma maior 
parcela dos nutrientes. 
sistemas de cultivo mais citados acabaram sendo responsáveis, evidentemente, pela utilização de uma maior 
parcela dos nutrientes. 
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de insumos externos para um sistema menos dependente de insumos externos. de insumos extemos para um sistema menos dependente de insumos extemos. 

SISTEMAS NUTRIENTE (%) 
N nos K20 

Horta Diversificada 71,9 67,5 70,9 
Cebola 5,4 5,5 5,5 

Uva 3,0 3,8 3,0 
Tomate 2,5 4,3 2,9 

Cucurbiticeas 2,4 2,5 2,7 
Milho 2,4 2,6 2,7 

Pêssego 2,1 2,5 2,1 
Laranja 2,0 1,9 2,0 
Feijão 2,0 1,9 2,0 

Consórcios 1,4 1,8 1,4 
Citrus 1,4 1,3 1,4 

Madioquinha Salsa 1,3 2,1 1,3 
Maçã 0,6 0,6 0,6 
Caqui 0,5 0,5 0,5 
Alho 0,4 0,4 0,4 

Batata 0,4 0,4 0,4 
Ameixa 0,3 0,3 0,3 

Framboesa 0,0 0,0 0,0 
Vagem 0,0 0,0 0,0 
Amora 0,0 0,0 0,0 
Ervilha 0,0 0,0 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

TABELA 16 - Areas da UP nas quais os agricultores ecologistas utilizaram adubos adquiridos no TABELA 16 - eas da UP nas quais os agricultores ecologistas utilizaram adubos adquiridos no 
mercado: distribui9豆o do total de nutrientes adicionados ao solo no ano agrcola 1998-1999 
por sistema de cultivo 
Fonte: Pesquisa de Campo 

mercado: distribuição do total de nutrientes adicionados ao solo no ano agrícola 1998-1999 
por sistema de cultivo 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Existem aqui tambm diferenas qualitativas do ponto de vista das fontes de NPK que 

so utilizadas pelos dois grupos. Enquanto os ecologistas utilizam fundamentalmente o 

esterco (cama de avi自rio, esterco de gado, esterco de aves poedeiras etc) comprado atravs 

dos agricultores da regio, os agricultores convencionais utilizam fertilizantes qumicos, 

vendidos pelas empresas30. 

Ddstem aqui também diferenças qualitativas do ponto de vista das fontes de NPK que 

são utilizadas pelos dois grupos. Enquanto os ecologistas utilizam fundamentalmente o 

esterco (cama de aviário, esterco de gado, esterco de aves poedeiras etc) comprado através 

dos agricultores da região, os agricultores convencionais utilizarn fertilizantes quimicos, 

vendidos pelas empresas3°. 

30 Na perspectiva da agricultura ecol6gica, a aduba9ao organica apresenta vantagens sobre a aduba車o quimica 
principalmente pelo fato dos nutrientes aportados ao sistema ja se encontrarem na forma organica. Alguns 
destes materiais apresentam, no entanto, uma baixa concentra9o de nutrientes.Ver: LOOMIS, R.S., 

3° Na perspectiva da agricultura ecológica, a adubação organica apresenta vantagens sobre a adubação quimica 
principalmente pelo fato dos nutrientes aportados ao sistema já se encontrarem na forma organica. Alguns 
destes materiais apresentam, no entanto, uma baixa concentração de nutrientes.Ver: LOOMIS, R.S., 



320 

Os dados aqui apresentados no s谷o suficientes, no entanto, para que se possa fazer 

urna avaliaao efetiva da ciclagem de nutrientes nestas reas, ou dos nveis de 

sustentabilidade atingidos por este sistema. Para isso seria necessrio considerar a qualidade 

do solo, os niveis de produtividade atingidos por cada um dos sistemas de cultivo, avaliando, 

ainda, as perdas de nutrientes que ocorrem no sistema. 

6.3 0 PROCESSO DE TRABALHO 

Um dos elementos importantes quando se trata de comparar agricultores ecologistas e 

"convencionais" diz respeito a organizaao do processo de trabalho na unidade produtiva. A 

tabela abaixo mostra o percentual de UTHs contratadas para trabalhos na agricultura em 

rela 乞o ao rnmero total de UTHs empregadas na UP. Observa-se que, nos dois grupos de 

agricultores, o nimero de UTHs contratadas dificilmente ultrapassa 50% da for9a total de 

trabalho empregada no estabelecimento agrcola. 

CONNOR, D.J. Crop ecology: productivity and management in agricultural systems. New York: 
Cambridge University Press, 1992. 
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% UTH contratada em rela9谷o a UTH 
total na UP 

Menos de 50% 50% ou mais 
M6dia 
のesvio- 
Padro) 

Convencional 	  
1989-1990 

1998-1999 

n 

% 

n 

% 

20 

100,0  

35 	 2 
94,6 	5,4 

6,75 

O,41) 

11,97 

口2,36) 

Ecologista 
1989-1990 

1998-1999 

n 

% 

n 

% 

12 

100,0  

18 

100,0 

5,57 

(6β6) 
9,14 

(8,77) 

Total 

1989-1990 

1998-1999 

n 

% 

n 

% 

32 

100,0  

53 	 2 

96,4 	3,6 

6,31 

(8,30) 

11,04 

(18,96) 

o 
口叫
ゴ  
‘~ o 

TABELA 17 - Percentual de UTHs contratadas para trabalhos na agricultura sobre o total de IJTHs 
agrcolas empregadas na UP 
Fonte: Pesquisa de campo 
Nota: Atravs do teste de t ao n.s. de 5% constatou-se que n豆o existem diferen9as significativas 

entre opercentual de mao-de-obra contratada para atividades agricolas em rela9o mo-
de-obra total utilizada na agricultura nas UPs dos agricultores ecologistas e convencionais 
nos dois periodos estudados. 

Tanto os ecologistas como os convencionais costumdm contratar, no entanto, o 

trabalho de assalariados, principalmente na forma de trabalho temporrio. Entre 1989-1990 o 

total de UTHs contratadas pelos dois grupos manteve-se mais ou menos o mesmo, enquanto o 

rnmero de UTHs das famlias diminuiu. 
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MEDIA GRUPO 
Familia: 
UTHs 
na UP 

Empregados 
permanentes 
UTHs na UP 

Empregados 
temporários: 
UTHs na UP 

Empregados 
permanentes 

+ 
temporários 
UTHs na UP 

TOTAL 

1989-1990 Convencionais  3,47  . 	2,00  0,14 	. 0,34  3,55  
Ecologistas 3,62 - 0,21 0,21 3,72 

1998-1999 Convencionais  3,02  - 	2,14  0,22 	- 0,45  3,19  
Ecologistas 2,97 1,50 0,21 0,30 3,06 

SALDO Convencionais  -0,43 	- 	0,60  0,09 	. 0,14  -0,35  
Ecologistas -0,47 1,50 0,06 0,12 0,50 

BELA 18— Unidades de trabalho humano utilizadas na UP 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Atravs do teste t ao nivel de significncia de 5%, constatamos que a m6dia de UTHs do 

grupo dos convencionais, nきo diferenciam estatisticamente do grupo dos ecologista, para 
todos as combina96es comparadas. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
Nota: Através do teste t ao nivel de significância de 5%, constatamos que a média de UTHs do 

grupo dos convencionais, não diferenciam estatisticamente do grupo dos ecologista, para 
todos as combinações comparadas. 



CONCLUSOES 

…aqui hoje terminam estas viagens nas quais me acompanhastes atrav6s da noite 
e do dia e do mar e do homem. De tudo quanto vos disse vale muito mais a vida 

Pablo Neruda 

Estas considera96es finais tem como objetivo apresentar, de uma forma sinttica, os 

principais resultados gerados por este estudo. Como se sabe, a atividade de pesquisa nem 

sempre consegue dar conta da natureza dinamica e multifacetada dos processos sociais, 

constituindo-se, quase sempre, como uma rpida fotografia de uma realidade que6 

infinitamente mais complexa e surpreendente do que 6 possivel perceber atravs dos 

instrumentos de pesquisa. 

As observa6es aqui levantadas, organizadas nos itens que seguem, devem ser 

entendidas, portanto, enquanto parte de um processo de geraao do conhecimento que 

envolve um universo significativamente mais ampio de pesquisadores e sujeitos sociais. A 

realiza9乞o deste trabalho permitiu vislumbrar, no entanto, alguns elementos importantes 

relativos a mudana socioambiental na agricultura: 

Um primeiro elemento a ser destacado diz respeito s diferentes dimens6es 

envolvidas nos processos de mudan9a socioambiental na agricultura familiar. As op96es 
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tecnolgicas dos agricultores, no caso da agricultura familiar constroem-se em um espao 

perpassado por mltiplas redes, cuja din含niica tem uma influencia direta sobre as op96es 

tecnolgicas dos agricultores. A relaao com as redes 6 , no entanto, objeto de uma 

permanente negocia9o. Isto significa que as prticas tecnolgicas disseminadas por estes 

agentes no sao difundidas para o interior da unidade produtiva mas, sim, traduzidas para 

este contexto, atravs de um trabalho que envolve o agricultor, sua famlia, as redes mas, 

tamb6m, os processos ecolgicos que se desenvolvem no espao das explora96es agricolas 

As unidades produtivas dos agricultores ecologistas vinculados a rede alternativa 

nas comunidades rurais de Ipe e Ant6nio Prado apresentam, hoje, diferentes niveis de 

incorporaao de princpios e prticas ecolgicas de manejo do agroecossistema. A anlise 

dos dados revela, no entanto, que o perfil tecnolgico destes agricultores 6 claramente 

diferenciado da amostra de agricultores convencionais entrevistados pela pesquisa. O 

desenho geral do agroecossistema existente nestas unidades produtivas apresentou entre 

1989-1990 e o perodo do levantamento dos dados de campo (1998-1999), padres 

diferenciados de evolu9ao, com os sistemas produtivos dos ecologistas apresentando nveis 

de diversificaao maiores do os arranjos produtivos encontrados nas unidades produtivas 

dos agricultores convencionais. 

Estes dois grupos de agricultores no se diferenciam, no entanto, no que diz 

respeito s quantidades de nutrientes aportados s reas que sao adubadas com fertilizantes 

adquiridos no mercado. Existem, no entanto, diferenas significativas entre os dois grupos 

de agricultores no que diz respeito ao seu sistema de adubaao. Entre os ecologistas o uso 

de prticas de conservaao de solos, incluindo a o uso da adubaao verde, encontra-se 

generalizado, o que aponta claramente para o engajamento destes agricultores em um 
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processo de reestrutura9谷o de seus sistemas produtivos orientado por princpios de 

sustentabilidade. 

Os agricultores no vinculados a rede alternativa vivenciam uma pluralidade de 

situa96es produtivas. Esta heterogeneidade 6 resultante sobretudo das diferentes estratdgias 

utilizadas por estes agricultores no apenas no que diz respeito a sua vincula きo com as 

redes agroa]imentares mas, tamb6m, no que se refere a s suas rela6es com a pr6pria 

atividade agrcola. As estrat6gias de inser9豆o em atividades no agricolas no parecem 

refor9ar, nesta regio, em alguns casos, o abandono da agricultura. O fato das redes 

convencionais se organizarem em torno de um h nico produto parece favorecer esta dupla 

mlt加la inser95o. 

A atual forma de organizaao da produ9ao, do processamento e da comercializa 乞o 

de produtos ecolgicos, no 含  mbito da rede alternativa,6 um fator fundamental na 

diversifica 谷o dos sistemas produtivos. No Rio Grande do Sul, os agricultores familiares 

foram capazes de estabelecer vnculos com os com os consumidores atravs da 

comercializa 谷o direta. A necessidade de diversificar os produtos oferecidos ao 

consumidor 6 um estimulo para que esta diversidade tamb6m se amplie no espao da 

unidade produtiva. Estes agricultores, no entanto, vm tamb6m trabalhando no sentido de 

modificar os hbitos dos consumidores, como fica exemplificado no caso da diversifica o 

dos tipos de feijo cultivados pelos agricultores. 

As evidencias parecem mostrar que a rede alternativa apresenta, at6 o momento, 

uma imbrica9ao mais estreita com as condi6es socioambientais da regi乞o. Trata-se aqui, 

no entanto, no de uma volta ao passado, mas da busca de alternativas dentro de um 
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conjunto de condi96es existentes. A agricultura ecolgica configura-se, neste contexto, 

como um estilo emergente de agricultura, ainda em fase de consolida o. As novas formas 

de enquadramento do mercado de produtos org合nicos poderao, no entanto, interferir neste 

processo, gerando press6es contr自rias a consolida きo da agricultura ecolgica enquanto 

uma alternativa para os agricultores familiares. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

Explora9白o agricola familiar na Regio Serrana 
no periodo 1880-1930 
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ANEXO B 

Explora9ao agricola familiar na Regi白o Serrana 
no periodo 1930-1960 
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ANEXO C 

Explora9白o agricola de um agricultor n白o 
vinculadoa "rede alternativa" 
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ANEXO D 

Exploração agrícola de um agricultor vinculado à 
"rede alternativa" 
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