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1. Educagao, Estratificacgo Social e Ilercado
 

Educag~o e produtividade sao termos uja proximidade 

parece 6bvia para os que pensam em teiraos de desenvolvi

mento econ~mico e social. Um raciocrnio simples parece 

sugerir que produzem melhor os que sabox, mais; que, con

seqfentemente, urea das formas do melhorar a produgao de 

bens - e de desenvolver tu pals - ; aunontar a oduca

gao de seu povo; que a melhor forma do educar um povo,se 
nao a 5nica, 6 atrav~s da criagao do rais escolas, e do 

aumento dos anos de escolaridade. E que este racioc~nio 
vale tanto para as -reas rurais quanto para as a.reas ur

banas.
 

P.claro - diria algu~m, coin una visao um pouco ,iais 
complexa !as coisas - que existem problemas. Muitas ve 

zes a educag~o esta defasada, nem sermpre os rn6todos do 

-onsino sio.os mzalhores, nom sertpre 'os aluros tm condi
';es de estudar, nem sempre os recursos destinados a es
to prop6sito o sao da maneira mais eficiente. Dar a ne
cessidade de un trabalho de pesquisa e do desenvolvimen
to de ura tecnoloiia educacional que possa ir aumentando, 

cada vez reais, pelo conhecirento dos fatos e pela capaci 

dade de aqgo, o ajuste entre o ensino a seus resultados 
esperados. 

'I
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Este artigo, fruto do parte de um estudo piloto so

bro o tema da "educaiao e produtividade na 5rea rural" 
pretende colocar esta maneira de pensar em uma perspecti 
va mais ampla. Ele pretende mostrar quo a educagao, e 

mais especificamente a educagqo formal, cumpre wnia s6rie 
de funy~es socials qua t8m pouco a ver corn o conceito es 
trito de "produtividado", tal como veto expresso na "teo

ria do capital humano", que discutiremos a seguir. De

pois, trataremos de sugerir um marco conceitual mais am

plo para o entendimento do papel da educagao formal nas 
areas rurais, a partir de uma visao mais abrangente do 
processo de mudanqa soc.al e econ8mica que o Brasil vem 

sofrendo. 

Como se verg, a base empirica de que dispomos 9 mini 
ma, e generalizaybes de tipo estatrstico sobre nossos a

chados sao impossrveis. Como estudo piloto, no entanto, 

nos interessa mais a aspecto heurrstico do quo a compro
vagao de hip6teses, mais a colocagqo do perguntas do que 

a apresentaqco de respostas. 

A Teoria do Canital Humano 

Uma serie de fatos mostra quo o nfveloeducacional 

tern uma relaqao corn a produtividade, quor no nfvel indi
vidual -- correlagao entre oscolaridade e renda - quer 

no nrvel macroecon5mico - a importancia do fator-educa

cional na explicaqao de ntveis e taxas de crescimento 

econ~mico. . principalmente a partir desta anglise "ma
cro" quo Theodore U. Schultz propoe sua teoria do capi
tal hunano, indispeusavel, segundo ele, para o entendi
mento adequado do fen8menos tais como a remuneragao euro
 

pera no ap6s-guerra, dificuldade dos parses subdesenvol
vidos em absorver adequadamente capitais importadosetc. 
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A educacao S vista, neste contexto, como un investimento,
 

e como tal incorporada I teoria econ~nica geral:
 

"I uma etapa da maior importancia cn direq;ao
 

a ura teoria geral, em que todos os recursos
 
de investimento sao englobados e vinculados
 
destinatariamente de acordo corn o padrao eco
 
n~rnco significativo estabelecido pelas ta
xas relativas de rendimento, diante de opor
tunidades alternativas de investimento". 1
 

Este conceito ampliado de investimento em capital in
 

clul a educaqao fornal, a pesquisa tecnol6gica, Os gas

tos de sailde, enfin, todas aquelas atividades que condu

zem a ura melhoria de qualidade do componente humano, e, 

conseqcenteriente, da produtividade do sistena econ6rlico. 

0 poder explicativo atribuldo a este conceito -or Schultz 

5 enorme, indo desdo os fenomenos de crescimento macro
econ~micos referidos acima ate diferenqas em rendimentos 

entre grpos sociais distintos, em funqao de raga,idade, 

sexo, nacionalidade, etc. Referindo-se a estudos feitos 

nos Estados Unidos, ele afirma que:
 

"Dado que tais Indices diferenciais de rendi
 
mentos corresondem a diferenciais correla
tos no campo da educaqao, eles sugerem forte
 
mente que ur 6 conseqOlncia do outro".E,r,ais
 
adiante: "As grandes diferenras de rendimen
tos parecm refletir, antes, principalmente,
 
as diferenqas erm saide a na educac~o".
 
(Schultz, p.35/6).
 

Se .isto fQsse assim, a educaao. serla u'ia grande pa

nac~ia para os problemas de subdosenvolvimento a desi

gualdade social; a nais a~nda, se fosse possivel estabe

lecer a produtividade especifica da educaqao por nivel e 

setor da sociedade, terfamos criterios para orientar os 

investimentos publicos e privados cm educaqao no pars,de
 

maneira a maxinizar os valores de riqueza e eqfidade so

cial. Dai, evidentemente, o grande interesse pela teo

ria do capital humano.
 
I 
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Existem pol6micas e discussoes a respeito dosta con

cepgao, e nos referiremos aqui, somente a duas dificulda 

des que siio mais especifLcamente relacionadas corn o que 

nos interessa. Primoiro, ainda quo diferenyas on sacde 

e educagio expliquom urna boa parte da variagao em rendi

mentos entre grupos 6tnicos c regionais nos Estados Uni

dos, n smo naquele pals, estudos ostran que as diZeren

gas devidas a fatores nao econ~micos tendem a nerlanecer 

quando os controles por educagao e sa~de sao introduzi

dos. 2 A correlagao positiva entre renda o idade,atS cer 

to limiar, pode corresponder efetivamente ao acr~scimo 

de conhecinento que as pessoas adquirom durante sua vida 

profissional, xas tambom corrosponde a fatores do 

seniority quo sao amplaente usados como crit~rios d3 re 

nuneragao e tA-m pouco a ver, em princtpio, com ca[acida

do. 3 

Isto nos leva ao segundo problema, que 5 mais b5sico: 

a suposigao do quo existe uia relac2o clara entre renda 

e produtividade, fazendo corn que aquela possa servir do 

proxy para a mensuragao desta, no caso do capital hunano. 

Outros fatores permanecendo constantes, o fato de qua una 

pessoa triplique sua renda em funq~o de mais 5 anos do 

escolaridade significa qua sua capacidade produtiva tam

b~m aumentou 3 vezes? Do ponto de vista individual, sere 

d~vida; do ponto de vista do produto da seu trabalho, a 

coisa se torna extremamente complicada. A maneira cl5s

sica do resolver este problema, na inpossibilidade de 
*ensuraBao supordireta do produto fosico, consiste eam 


quo o produto so uode polo seu valor no nercado, a qua o 

Mercado tende a corrigir distorq~es e defasagens quando 

visto em termos agregados a longo prazo; e quo, assim, 

a renda real C, efetivamento, a medida adequada a 5nica 

possfvol da produtividade de urea determinada atividade 

ou incromento de investimnmto daste ou daquele tipo. 
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No entanto, a exist~ncia do diferenclais do sal~rio
 

t~o distintos entre ntveis educacionais de um pafs a ou

tro e de un grupo socio-econ5 mico e cultural a outro, fa
 

zem supor qua exista mais quo um diferencial implfcito
 

de produtividade entre os diversos n~veis de renda. Gran
 

de parte da justa indignaqao dos movimentos feministasse
 

baseia na observaqao do fato de que as mulheres indepen

dentemente do seus niveis de educagao, tendem a ter salS
 

rios inferiores aos dos homens. No meio brasileiro,a re
 

muneragqo obtida par pessoa de educag~o superior tende a
 

ser cerca de 6 vezes A de uma pessoa de remuneraqao pri

maria em mdia, podendo n~o raro ser de 20 a 30 vezes su
 

perior" ; este fator n~o 9, em mdia, superior a 2 ou 


vezes nos patses mais desenvolvidos.
 

Ainda nestes casos seria possIvel argumentar dizendo
 

que, no caso das mulheres, trata-se do una "discrimina

gao" ou "defasagem", enquanto nos casos das diferenqas
 

par educaqao se trataria de uma conscqcfncia da escassez
 

de pessoal de nfvel universitgrio dos palses subdesenvol
 

vidos. Ou, vendo a coisa par outro lado, que existem fa
 

tores "institucionais" - sindicatos, leis socials, par

tidos politicos - que elevariam a renda dos trabalhado

res acima de sua produtividade real. Para ambos os ca

sos, o economista liberal cl~ssico tem a mesma solugao:
 

terminar com as discriminagqes positivas e negativas,aca
 

bar com as discriminagoes par sexo, educaqao ou sindica

lizag5o, acabar con as restriq~es 5s mulheres, assim co

m com as leis sociais quo garantem sal~rios mnimos, me
 
palacanismos de contratos coletivos, etc. Em outras 


vras: a instauragao do ideal de.mercado aberto a puro.
 

0 problema S quo esto tipo de sociedade nao existe em no 

nhum lugar conhecido do inundo, e seria realmente um pou

co sem sentido forgar o desenvolvimento de sociedades co
 

ma a brasileira no sentido de se adaptar a perspectiva 

teorica acima esboqada. 0 quo e necesszrio, evidentemen 

3 
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te, 6 um modelo interpretativo e analtico que tome reais
 

em conta a realidade tal come ela S.
 

CrIticos da anglise econ~mica muitas vezes enfatizam
 

as fungoes de transmiss~o de valores, da formaqio huma

nista, do desenvolvimento do esplrito crttico, da mente
 

aberta e criadora, quo estariam sendo perdidas na anali

se meramente economiscista cla educagao. Schultz concede,
 

naturalmente, que nem toda a educagao e orientada no sen
 

tido de auwnento de produtividade, e por isto considera
 

quo existe tamb~m ura busca da educagao como elemento de
 

consumo, e n~o somente cono invostimento em capital.
 

Entretanto, um exame mais apurado das fungoes da edu 

cagao meramente formal (aprender "ben" a lIngua,saber co 

locar os pronomes, possuir as informagoes "de cultura" 

julgadas necessgrias, e, claro, ter o diploma), no esfor 

go de mobilidado entre estratos em mercados de trabalho 

segmentados, mostra claramente que o termo "consumo" nao 

da conta de todo o fen~meno. Existe uma grande parte do 

sistema educacional quo n~o est voltada nem para a pro

dugao (que consistiria em proporcionar skills especfi

cos para o desempenho de fung6es) nem para o consumo(por 

exemplo, aprender literatura pelo lindo que 6), e sim pa 

ra a aquisiggo de certas maneiras de ser e certos sfmbo

los sociais qua permitem o acesso a outros e.;tratos socl 

ais ou segmentos protegidos do mercado de trabalho. 

Vale a pena'insistir neste ponto. Se a educagao in

dubitavelmente "aumenta" a renda dos indiv~duos, tal co

mo se pode ver em pesquisas cross-section, isto nao sig

nifica necessariamente quo o aumento global da educagao
 

de uma populagao dada aumentaria seu produto global. IC
 

possIvel supor, por exemplo, quo um aumento generalizado
 

da educaqgo simplesmente aunentaria os requisitos educa

cionais dos candidatos aos empregcs disponrveis, manton
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do o nrvel de renda da populaqao, assim como sua distri

buiqao, inalterados. Para que o aumento da educaqao ge

rasse, efetivamente, aumento da riqueza, deveria ser no

cess4,:cio, primeiro, qua o incremento em educaqao consis

tisse em incrementos em know-how ospecificamente necessa 

rios para a melhoria das atividades produtivas, e, segun 

do, que o sistema econ~mico tivesse condigoes do absor

ver efetivamente e utilizar este potencial de know-how 

acrescido. Exemplos contr5rios - populag~as rurais que
 

se alfabetizam e emigram, universitarios que devem aban

donar seu pals por falta do aproveitamento adequado, pa

droes de seleg~o para empregos baseados am requisitos su
 

periores as necessidades da tarefa - sao conhecidos de 

mais para que estas dificuldades nao sejam tomadas em con 

sideraqlo. 

Mercadosde Trabalho Segmentados 

Esta problem.'tica tom sido vista recentemente, den

tro da economia, no contexto das pesquisas e discussoes
 

sobre "mercados de trabalho segmentados", ou iercados
 

duais.s Primeiro, ha a constataqao de que existem merca
 

dos de trabalho duals, ou segmentados, quo se caracteri

zam entre outras coisas por diferenciais significativos
 

de renda e dificuldades de passagem de um mercado a ou

tro. 
Um destes mercados, denominado "primirio", 6 moder 

no, de tecnologia relativamente alta, sal5rios relativa

mente altos, e tamb6m de relativa estabilidade de empre

go. 0 outro, "secund5rio", C mais "tradicional", labor 

intensive, de baixa tecnologia, alto turn-over, pouc'a os
 

tabilidade e flutuagao das condigoes de emprego.
 

0 quo chama a ateng o nesta lista do caracterlsticas 

que o mercado "prim5 rio" 6, ao mesmo tempo, o mais mo
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derno (e por isto aquele onde, do acordo com as concep
9oes econamicas liberais, impera a racionalidade provoca
 
da pelas leis do mercado) e o mais protegido por mecanis
 
mos institucionais de todo tipo, desde os mais informais
 
(contatos socials, estigma e preconceitos contra os do 
baixo) atg os mais formais (legislagao protetora e requi 

sitos,de credenciais educaconais). 0 mercado de traba
lho "secund~rio", por outro lado, 6 ao mesmo tempoo mais 
"tradicional", menos incorporador do tecnologia, mas 
tamb~m aquele em que os mecanismos de mercado operam de 
forma desinibida na alocagao de mgo-de-obra. 

As explicagoes para a formagao destes mercados mrlti
 
plos de trabalho s~o v5rias. Para muitos, trata-se de
 
um desenvolvimento natural do pr6prio processo de cresci
 
mento da economia capitalista, que teria como fungao im
pedir o acesso de segmentos importantes do mercado de
 
trabalho a nfveis mais altos de remunerag~o. Uma anali
se nao estritamente econ6mica indicaria que isto que os
 
economistas denominam "mercados segmentados" nao passa,
 
na realidade, de um fen~meno mais geral de estratifica

gao social que tem uma 6bvia relagao com a distribuigao
 
social da renda. Esta estratificagao nao pode ser enten
 
dida em termos estritos de mercado - e dal o recurso a
 
"arranjos institucionais" como variaveis capazes de aju
dar a compreender o fen6meno. Como veremos mais adiante, 
.stes "fatores institucionais" n1o sao urn simples rcsi
duo, mas o aspecto mais importante do problema, que atoo 
ria social trata do entender.
 

A relaqao entre esta discussgo e o tema da educagao
 
4 Tntima, j5 que o nlvel educacional 6 praticamenteo 6ni
 
co canal aberto para a mobilidade entre estratos sociais.
 
Ainda que pesquisas de v5rios tipos tendam a demonstrar,
 
repetidamente, que as chances de promoyao social atrav6s
 
da educagao s~o baixas para os que nao tam background
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econ~mico e social adequado, ainda assim este canal 6 in 
portant quando a econoniia se expande e o sistema oduca
cional se expande ainda mais aceleradanente. Isto signi 
fica que o esforqo de buscar subir a ladeira educacional 
o racional, do ponto do vista individual, e deve ser fei 
to da maneira mais eficiente poss~vel, que permita, por 
exemplo, o exerccio concomitante de uma atividade pro
fissional lucrativa. Dal a demanda por ensino secunda 
rio e universitario noturno, e as pressoes para reduzir 
ao mrximo as exig6ncias de conhecimento e aprendizagem 

nestes cursos. Trata-se de uma opqlo extremamente 16gi
ca e racional, do ponto de vista individual, ainda que 
do ponto de vista social e agregado os efeitos deste ti
po de cursos possam ser altamente questionaveis.
 

Crenos que a esta altura, dois ou tr~s pontos j5 es
tario suficientemente osclarecidos. Primeiro, a educa
gao e, sem d'vida, forte correlato de renda pessoal; por 
isto, em situaq5es de expansao do sistema educacional e 
da economia, deve ser tamb5m um meio importante de mobi
lidade. Segundo, esta mobilidade, que 6 efetivamente 
buscada, nao se faz necessariamente por aumento na capa
cidade produtiva das pessoas; isto porque, terceiro, a 
fragmentaggo dos mercados de trabalho implica em que exis 
tem crit~rios n~o econbmicos que definem a natureza da
 
renda proporcionada aos trabathadores do cada fragmento.
 

As Transformac5es no Campo: Sistemas de Morcado
 
e Outros Sistemas
 

J5 aqui os modelos explicativos de tipo estritamente 
econFrmico entram evidentmente em dificuldade,mesmo quan 
do fazom uso da introdugao de variaveis pollticas o ins

titucionais na anlise do conflito de interesscs gerado
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pelo dosenvolvimento capitalista. Talvez seja mais con

veniente buscar um marco conceitual mais amplo, quo nao
 

trate conceitos tais como "fatores institucionais", "lo

gislagoes protetoras", "sistemas de status", "sistema de
 

grupos informnais", etc., como variaveis a seren, se ne

cessario, mantidas como ex6genas; ou, se possivel, elimi
 

nadas'dos modelos explicativos; mas que, ao contrario,in
 

clua estes conceitos no pr6prio cerne do entendimento
 

dos sistemas de organizaqao e estratificaggo social.
 

Esta perspectiva mais ampla, acreditanos, nos foi 

proporcionada h5 cerca de 30 anos por Karl Polanyi, a 

quem vale a pena citar em certa extensao: 

"Ainda que a sociedade hunana seja naturalmonte 
condicionada por fatores econ~micos, as motiva
qoes dos individuos sao, s6 excepcionalmente,de 
terminadas pelas necessidades de satisfaqio do 
necessidades materiais. A sociodade (europ~ia) 
do soculo XIX foi organizada na suposiqao de 
que esta motivaqao poderia ser considerada uni
versal, mas esta foi uma peculiaridade daquela 
gpoca." (p. 153) "Questoes puramente econ8micas 
relacionadas com a satisfagao de aspiraq~es ma
terlais sao incomparavelmente menos relevantos 
para o comportamento das classes do quo ques
tees de reconhecimento social. A satisfagao de 
aspirag5es materiais podem ser, evidentemente, 
o resultado deste reconhecimento, especlalmente
 
como seu sflnbolo externo, ou pr~mio. Mas os in
 
teresses de uma classe se referem, antes de mais
 
nada, 5 sua posigao, hierarquia, status e segu
ranqa, ou se a, nao basicaente s-Hais, a nao
 
ccon~micas."
 

Nao 5 fortuita a refer~nc~a a Polanyi, j5 que sua
 

obra cl.ssica sobre a grande zransformagao da sociedade
 

ocidental promovida pelo liberalismo capitalista tem co
 

mo pano de fundo a an~lise das profundas transformag~es
 

sofridas pela sociedade inglesa neste processo, principal
 

mente atrav~s do deslocamento de grandes massas popula

cionais das iroas rurais para os ncleos urbanos indus
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trializados. Ele refuta com energia alguns autores do
 
hist6ria econ~mica que defendiam a tese do que, na reali
 
dade, as condiqces dos trabalhadores ingleses eram melho
 
res no novo contexto industrial que na sociedade rural
 
anterior, se medidas por nrveis de renda e simples cres
cinento demogr~fico. Para ele, o que houve foi uma dis

tribuiq;o catastr6fica do tecido social inglas, pela in
trodug~o violenta dos mecanismos de mercado e a transfor
 
magao da capacidade produtiva das pessoas em forga de
 
trabalho em um mercado moderno. "Como poderia haver uma
 
catastrofe social quando existiu, sem drivida, melhoria
 

econmica?", perguntariam alguns destes autores. A res
posta de Polanyi e que "na realidade, uma calamidade so
cial 6 um fen~mono basicamente cultural, e nao econ~mico,
 
que possa ser medido por dados de renda ou de crescimen
to populacional." (p.157) A introdug~o de uma economia
 
de mercado em uma sociedade permeada por formas nao mer
cantilizadas de produggo explica, sem dvida, a "melho
rna" dos dados de renda, assim como a introdugao de me
lhores alimentos e padr~es higi~nicos podem explicar o au
 

mento populacional.
 

Quando Polanyi fala aqui de cultura, ele nao se refe 
re a consumo, ao verniz que d5 brilho a arlstocracia ou 
ao folclore que da cor e tipicidade ao povo, c sim,a coi 
sas bastante mais profundas e bsicas, indicadas na pri
meira citayao acima: status profissional, seguranga ffsi 
ca e econ8mica, a forma de vida, o 5mbito de exist~ncia 
das pessoas, a estabilidade de seu Wnio ambiente... Es
tas sao as coisas quo a introdugqo do mercado na grea ru
 
ral vani ameagar a, em Cltima an~lise, destruir ou alto

rar profundamente, ao transformar a propriedade da terra
 

e a atividade do trabalho em mercadorias em disputa do
 
melhor pastor. 

0 ponto crucial da an5lise do Polanyi, que tem uma 
implicagqo direta para o tema das fung~es da educagao na 
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area rural (mas tambra no contexto urbano), tem a ver com 

o conceito de mercado. Segundo ele, a transformaqio
 

mais dr5stica trazida 5 sociedade inglesa pela revolugao
 

industrial 6 a implantaqao de um mercado generalizado,ou,
 

mais especificamente, a transformagao do trabalho em for
 

ga de trabalho,em mercadoria, assim como a transformaqgo
 

da terra em bem negoci~vel. Este foi um movimento que
 

se tornou irresistivel, historicamente, mas teria sido
 

um fen8meno peculiar da implantaqao do capitalismo libe

ral, principalmente durante o s~culo XIX, que teve que
 

abrir caminho atrav~s das Poor Laws inglesas que busca

vam, infrutiferamente, defender as populaq6es dos rigo

res do mercado competitivo do capitalismo nascente.
 

Transplantada esta discussao cl5ssica para o contex

to brasileiro o, mais geralmente, latino-americano, ela 

nos permite discutir com mai.or perspectiva te6rica o pa

pel da educaqao em nosso meio. Um modelo conceitual j5 

bastante refutado, mas ainda muito utilizado, tende acon 

siderar o setor rural tradicional como essencialmente 

prg-capitalista, fora do mercado, de baixa produtividade 

e capitalizaqao e, correspondentemente, baixa educaqgo. 

Isto contrastaria com o setor industrial urbano que se

ria monetarizado, moderno, de mercado, de :odutividade 

e capitalizagao mais altos, e utilizando, em geral, mao 

de obra mais qualificada. De acordo com esta perspecti

va, a introduqao da educagao nas 5reas rurais tradiclo

nais teria como fungao introduzir aqueles conhecimentos 

e habilidades quo permitissem a passagem do uma economia 

de subsistancia, no-monetgria, etc., a uma economia mo

derna - basicainente, que permitisse que o setor rural 

se integrasse ao morcado capitalista moderno. 

Esta perspectiva implica em considerar que o homem do
 

campo pormanoce fora do setor moderno da economia, essen
 

cialmente, por falta de qualificag~o, ou seja, polo va
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lor rninimo de sua forga do trabalho; e que a educaq.o vi 

ria a suprir esta defici~ncia. Por implicaqio, isto se

ria ao mesmo tempo desejavel para a sociedade como urn to 

do, e o objetivo buscado pelos que buscam educayao para 

si e para seus filhos. 

Educago e Posicao Social
 

Esta utilizagao do modelo de mercado nao leva em con
 

sideragao que, como observava Polanyi para a Inglaterra,
 

este e t~o somente um sistema possovel de relacionamento
 

e interag~o entre as pessoas, mas nao necessariamente o
 

unico, nem o mais desejavel, quer do ponto de vista da
 

racionalidade individual, quer do ponto de vista da raci
 

onalidade do sistema social como urn todo. Max Weber, do
 

firma muito mais sistem5tica, nos proporciona um contras
 

te nftido entre o sistema do estratificarao de "classes",
 

baseado na posigao que as pessoas ocuparn no mercado, e o
 

sistema de status, baseado na distribuigao das pessoaspQe
 

la sociedade atrav6s de criterios de prestogio. 7 Enquan
 

to o sistema de mercado 6 estratificado por criterios de
 

aquisiqao de bens e recursos, o sistema de status se ca

racteriza por crit6rios de adscrigao de posig6es de po

der e prest'gio que nao estao, em princopio, sujeitas a
 

flutuayoes da fortuna. Mais importante qua a disting~o
 

formal entre os dois sistemas de estratificac~o,no entan
 

to, 6 a compreensgo das relag~es entre eles. 0 sistema
 

liberal capitalista "puro" tende a ser regido essencial

mente pelas leis do mercado, os sistemas chamados "tradi
 

cionais", ou corporativos, pelos sistemas de status;mais
 

ainda, existiria uma tend~ncia natural de grupos socials
 

ascendentes a impor o sistema de classes so're a de
 

status e uma tend6ncia de setores bem estabelecidos ou
 

sob ameaga de deslocantentos sociais graves do se escuda
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rem em sistemas adscritos e imunes aos criterios do ier

cado.
 

Qual o papel da educagio em todo este processo? Nor 

malmente a educagao, em suas diversas formas(educaqao in 

formal, supletiva, escolarizagao, etc.) tende a funcio

nar como sistema do transmissao de sImbolos, linguagem,
 

esquemas conceituais interpretativos e habilidades neces
 

sgrias para o desempenho das fung~es soclais em seu sen-


Em uma sociedade estatica, o sistema
tido mais amplo. 

oeducacional simplosmente transmite, ou, de acordo com 

jargio sociol6gico, "socializa" as novas geraq;es de
 

acordo com a cultura dos pais, tomando esta expressao no
 

sentido mals amplo, antropol
6gico, do termo.Supoiaos que,
 

em termos econ5micos, isto equivaleria a dizer que a edu
 

caqio 9 essencialmente um custo de reposigao de capital,
 

nao implicando por isto em novos investimentos. Mais im

portante do que isto, no entanto, e o fato universalinen

te comprovado de que o melhor preditor isolado da educa

g~o dos filhus e o nivel oducacional dos pais, o que sil
 

nifica que este investimento e essencialmente um gasto
 

na manutengao do status quo familiar, do ponto de vista
 

de sua posigao na sociedade.
 

No entanto, em sociedades em mudanga, a educagao apa
 

rece como um elerento de mobilidade, principalmonte de
 

tipo intergeneracional. Nao significaria isto que, nes

de ser
tas sociedades, o sistema educacional deixaria 


predominantemente orientado para a manutengio dos-siste

mas de status, passando a servir de capacitagao para o
 

melhor posicionamento do sistema de classes, ou seja, no
 

merc do?
 

0 fato do sistema do status
o necessariamante. 

aser
 ser definido por criterios de prestgio, que tendem 


usualmente adscritos, nao significa que exista mobilida

de entre estratos, e que sistemas de competividade em ni
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vel individual n~o possam existir para esta mobilidade. 

Discernir, empiricamente, se um sistema educacional se 

orienta para um ou outro tipo de estratificagao social 

pode parecer uma operagao complicada e diffcil, mas suas 

implicag~es sao da maior relevancia. V bastante conheci 

da, por exemplo, a tendencia de certos grupos de imigran 

tes de baixa educaqao em proporcionar un ntvel educacio

nal alto aos filhos (judeus e irlandeses, nos Estados 

Unidos; chineses expatriados, na Asia; japoneses, no Bra 

sil). Caracteristicamente, a primeira geragio de imi

grantes se dedica a atividades comerciais, ocupando-se
 

pois, no setor tercigrio capitalista moderno; seu objeti
 

vo para os filhos, no entanto, 9 uma profiss~o liberal
 

classica (medicina, direito, engenharia), que lhes pro

porciona um novel mais alto de renda, mas principalmen

te os retira do mercado. Nao se trata, evidentenente,de
 

que nao existe competitividade dentro das diversas cate

gorlas profissionais, mas de que estas sao, basicamente,
 

profiss~es protegidas e reguladas corporativamente, capi
 

zes em certa medida de impor a sociedade seus n~veis de
 

remuneragqo. Fundamentalmente, seus nembros possuem ca

racterlsticas profissionais que, uma vez adquiridas, pas
 

sam a pertencer adscritivamente a seu possuidor, n~o sen
 

do, em princ:pio, transferiveis ou comercigveis no merca
 

do.
 

Isto mostra que nao se deve confundir sistema de mer
 

cado com sistema de m~rito, ainda que os dois se caracte
 

rizem pela competitividade por.posiqoes. Todo sistema
 

de mercado competitivo e, por definiqgo, um sistema de 

mrito, j5 que cada qual recebe a remuneraqao que "mere

ce" em fungao dos recursos produtivos de que dispoe, em 

competigqo con os denais. Entretanto, 9 possovel ponsar
 

em v~rios sistemas de m~rito que funcionam fora do merca
 

do. 0 exemplo clssico, estudado por Weber, 6 o mandari
 

nato chinas. De acordo com o sum~rio que nos proporcio
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na Bendix,
 

"ll1 mais de dois mil anos que os funcion~rios g2 
vernamentais constituem o estrato dominante na 
China. A educagao literiria era a medida de seu 
prestigio social e a qualificagao bisica para o 
exercrcio do cargo. Ainda que os literati chine 
ses se comportassem de forma altamente ritualizi 
da, eles n~o eram sacerdotes nem ministr,.s reli' 
giosos pertencentes a alguma ordem, mas um forte 
grupo de status de leigos bem educados. Eles tam 
pouco eram um grupo social hereditgrio como os 
Bramanes da fndia, porque sua posig~o social se 
baseava, em princlpio, em seus conhecimentos de 
escrita e de literatura, e nao em seu bergo. Os 
sabios tinham o mesmo presttgio elevado indepen
dentemente de suas origens sociais, ainda que o
 
acesso a educagao necess~ria para atingir os nr
 
veis mais elevados dependesse em grande parte da
 
riqueza da fartlia. Ainda assim, nao era a li
nhagem antiga da famflia que era decisiva a este
 
respeito."O
 

Esta situagao de acesso a posiqoes de status
 
atrav~s de um sistema de me'rito nao e somente uma pecu
liaridade chincsa. Weber via claramente sua manifesta

9ao contempor~nea nas sociedades modernas altamente buro
 

cratizadas:
 

110 desenvolvim-:to do diploma de universidades e
 
colgios de engenharia e administragao, e o cla
mor universal pela criagao de certificados educa 
cionais em todos os campos, levou a formagao de 
um estrato privilegiado nos escrit6rios privados 
e cargos piblicos. Estes certificados apoiam as 
pretensoes de seus portadores por casamentos nas 
fam£lias mais not5veis, (...) por salgrios "res
peit~veis", em vez de remuneragao por trabalho 
realizado, por promoq6es garantidas, seguros do 
velhice e, acima de tudo, por pretensoes ao mono 
p6lio de posiqces social e ecpnomicamente vanta
josas."9 

Em resuio, a educagao pode ser um sistema do re
 

crutamento competitivo, seja para o mercado de trabalho
 

(no sentido Weberiano do termo), seja para o sistema de
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As anglises de Polanyi
status, seja um pouco para Cada. 

e Weber deixam clare que nlo ha regra de preced~ncia pro 

outro, ner l6gica nero hist6rica.definida de um sobre o 

Na realidade, Polanyi mostra come uma s6rie.de leis e ine
 

canismos de protegao ao trabalhador, sa~de publica, con

dig6es de trabalho nas f~bricas, seguro social, associa

qoes .de comercio, criagao de servigos de utilidade p~bli
 

em vaca, etc., foram gradualmente sendo introduzidos 


rios parses como reaqoes aos efeitos devastadores do 
ca

2m outros pases,como a
pitalismo selvagem de mercado.
10 


R~ssia e o Jap~o, par exemplo, o capitalismo de mercado
 

nunca chegou a abranger a totalidade do sistema social 
e
 

produti\'o, ficando sempre subordinado a um centra pollti
 

co forte e de bases sociais 
pr6prias e aut6nonas.

11
 

Uma visao ben mais contempornea das id~ias
 

seu

aqui discutidas nos e dada por Albert Hirscmann em 


Exist, Voice and Loyalty.
1 2 Essencialmente, o que
 

Hirschmann trata de nos proporcionar e uma ponte te6rica
 

teorias econ6micas, de mercado
entre os mecanismos e as 


- em que imperaria uma racionalidade de exit - e os me
 

canismos e as teoras de tipo poltico, em que funciona

9 possfvel
riam os mecanismos de tipo voice e loyalty. 


pensar no esquema analtico proposto par Hirschmann 
em
 

termos dos conceitos de Weber e Polanyi, e ver coma 
to

a racionalidade eco
dos os tras insiste no mesmo tema: 

t2io somente
n~mica, dada pelos mecanismos de mercado, 6 

(11-ber,um "momento" anall'tico no estudo da sociedade 


momento hist6rico" peculiar
Hirschmann), assim coma um 
(Polanyi). E a 6nfa 

ao capitalismo competitivo nascente 


se na an~lise de uma outra dimerxsao da realidade 
social,
 

afasta
que se da taho mais fortemente quanto mais nos 


mos do mercado competitieio am sua forma idcal:aquala 
que
 

tem a ver com monop
6lio, poder, prest~gio, seguranqa, re
 

e que esta relacionada a tura 16gica

conhecimento, etc.; 


de comportamentos s
6 inteliglvel em uma 6tica mais estri
 

http:Loyalty.12
http:aut6nonas.11
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tamente social e politica.
 

2. Transiqio no Contexto Rural Brasileiro
 

Um con~ronto das quest~es atg aqui levantadas
 

com os dados obtidos em trabalho realizado na zona rural
 

de dois munic~pios brasile.ros pode se revelar frutffero
 

para a classificagao de alguns aspectos da velagao entre 

educaggo, igragao e mobilizagio social nco melo rural 

brasileiro.
 

Escolhidos com base na descrigao fornecida pelo
 

volume sobre as Micro-Regioes Homoganeas do Brasil publi 

r-'.n Delo IBGE", a trabalho de campo realizado nos dois 

municIpiob selecionados acabou por revelar algumas impor
 

Bom Jesus do Itabapoana 6
tantes diferenqas entre eles. 


fundamentalmente uma regiao de introdugao de pecu5'ia de
 

lavoura do cafg, ja praticamente
leite em substituigao 5 

desaparecida, conjugada a uma agricultura que visa a pro
 

duglo de alguns produtos basicos utilizados diretamente
 

na subsist~ncia do grupo familiar (milho, arroz, foijao, 

hortaligas, etc.), enquanto o municlpio de Santo Antonio 

da Platina est5 dividido em duas areas extremamente dife 

rentes, sul e contro-norte. 0 sul do municfplo S consti 

turdo por uma area do pastagens e de cultivo de alguns 

No centro, exisprodutos b5sicos (rilho, feijao, etc.). 


o mas anterior a realizagfo do trabalho,
tia ainda-at 


uma lavoura de cafe, ja considerada velha e improdutiva,
 

totalmente destrutda pelas geadas que calram sobre a re

giio naquela gpoca. 0 norte apresenta uma produglo agL! 

substitu:da
cola semelhante A do sul, mas que vem sendo 


Em termos
rapidamente pelo cultivo do trigo e da soja. 


do relag~es de trabalho, Bom Jesus do Itabapoana apresen
 

tava, A Spoca do cafe, um sistena de parceria, muito co
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to comum en algumas regi~es do Bra

sil, que a partir da introdugao da pecu'ria leiteira vem 

sendo progressivamente substituldo pela no-de-obra assa 

lariada 1 encontrando-se no momento, na regiao,os dois ti 

pos de relagao, ou mesmo, propriet~rios que, al6m do sa

lrio, dio a seus empregados casa, assistancia n6dica,pa 

gam VJNRURAL 1, etc. Entretanto, a produqao ebtida apar 

tir do sistema de parceria destina-se, basicanente sub

sistgncia do indiv'duo e de sua famflia, nao sendo comer 

cializada. Io sul do municfpio de Santo Ant~nio da Pla

tina, h5 arrendat5 rios e parceiros, al5m de pequenos pro 

prietarios que destinam a venda a malor parte da produ

91o, mas o dinheiro com ela obtido 6 utilizado pelo indi 
vrduo para seu consumo e o de sua famflia. 0 norte do 

municlpio 6 constituldo basicante de parceiros e peque 

nos proprietarios, cuja produgao 6 tamb&'m vendida em sua 

major parte, mas o produto da v2nda 6 utilizado na con

pra de alguns itens basicos para a iubsistancia da fam]

lia (querosene, roupas, etc.). A diferenqa das duas ou

tras regioes do munic'pio, a introdugao do trigo e da so 

ja nesta area traz consigo a introdugao do trabalho assa 

lariado, paralelamente a una grande liberagao de mlo-de

obra, na medida em que o trigo e a soja sao culturas al

tamente mecanizadas.
 

Portanto, o que h5 de comum eatre Bor Jesus 	 do 

urnItabapoan0 e o norte de Santo Antonio da Platina 6 

processo gradual de substituig~o de uma econonia de sub

sist~ncia por uma economia de mercado, expressa atraves
 

da substituigao da produgao voltada para a subsistancia
 

da famitlia pela necessidade de iAgresso no mercado atra

v6s da venda da forga-de-trabalho.
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Economia de Subsist5nnia, Economia de Mercado e
 
Educa,9o
 

0 termo "economia de subsist~ncia" nio 6 utili
zado aqul em referancia a um tipo de economia fechada,
 
auto-suficiente, que produz unicamente para a subsist~n
cia do grupo (seja familiar, territorial, etc.) em oposi 
gao a uma economia cuja produqlo seja i.nteiramente desti 
nada a venda no mercado. As diferengas reais entre um e 
outro tipo se colocan nac nestas oposigqes, mas sim, em 
primeiro lugar, nas possibilidades efetivas de garantir 
a subsistgncia com o trabalho na lavoura e, em segundo, 

nos valores i.-pltcitos em cada uma destas formas alterna 
tivas de organizagao da vida social e econFnica. Aqui e 
importante retornar 5s analises de rLanyi ispara observar 
quc n~o h5 grupos totalnente aut~nomos no que be refere 
a produy~o e distribuiqgo de bens, nem mesmo em socieda
deF4 tribais 17, e que em toda e qualquer sociedade estao 
presentes relaqges de troca, inclusive monetirias, desde 
4pocas muito remotas. Estas relag~es, entretanto, podem 
se organizar sob duas formas basicas diferentes: numa de 
las, aqui denominada economia de subsistancia, a produ
gao e distribuigao de bens estg subordinada e "engasta
da em" (no original, "embedded in") outras instituiqBes 
sociais (obrigaq5es religiosas, pollticas ou de parentes 
co) e, mesmo quando existe, o mercado ten por fim uma 
troca que garanta alguns itens b5sicos para a sobrevivan 
cia e para a vida social da comunidade, a nio se organi
zando a nivel nacional e n~o dando a t~nica das relag5es 
sociais existentes mas sendo, sin, sua expressao. Na ou 
tra, aqui denominada economia de mercado, a produgao e 
distribuigo de bens 6 regulada por um mercado que se or 
ganiza a nrvel nacional e nao constitui expressao direta 
daquelas obrigaq~es mencionadas acima. No primeiro tipo, 
o que prevalece sao os "padroes do integraq5o"que Polanyi 
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denornina de reciprocidade (expressao de relaqies socials
 

de amizade, parentesco, status e hierarquia) e redistri

buiRao (expressao do filiaqoes politicas e religiosas).
 

Neste tipo de sociedade, o indiv~duo tem a garantia de
 

sua sobreviv~ncia atraves de sua filiaqao a grupos do pa
 

rentesco, do amizade, do sua subordinagao a um chefe (ou
 

do fapo do, sendo chafe, receber parcelas da produqao de
 

cada grupo dentro do grupo mais amplo), e a organizagSo
 

da vida material nao 9 presidida pela necessidade de co

merciar mas sim de assegurar a provisao de subsist~ncia,
 

abrigo e dos Itens necessarios a vida da comunidade. Ja
 

o segundo tipo, o "padrao do integragao" caracterizado
 

pela troca de mercado (quo integ:ca a economia capitalis

ta) implica cm relayoes quo podem .er analisadas de una
 

perspectiva estritamente ocon5mica na mdida em quo 
 nao
 

expressa aquelas obrigagoes socials mencionadas acina.
 

a partir destes conceitos quo Polanyi mostra 

como a introdugao deste iiltimo tipo de padrao na Ingla

terra do s~culo XIX provocou uma desagregagao do tecido 

social, na medida em que deteriorou lagos soclais basea

dos nos princlpios de reciprocidade e redistribuigao, g2
 

rando uma grande inseguranga social, a despeito de even

tuais aumentos na renda do operariado ingles." Comentan
 

do a obra de Polanyi, George Dalton assinala com muita
 

propriedade que "ainda que a renda monetaria real tenha 

crescido para muitos trabalhadores individuais, a insegu 

ranga material tamb6m aurentou, por causa da ameaga de 

desemprego industrial e o desap-Arecinento das garantias 

de subsistancia para os desafortunados, quo caracterizam 

as sociedades rurais em quo os vlnculos de parentesco e 

de vizinhanga permanecen em vigor." I 

Este processo de passagem do padr~es do integra 

9ao de tipo reciprocidade e redistribuigao a padroes do 

mercado se encontra am curso ci ambas as regi6os estuda
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das no trabalho do campo, assumindo tAi9es bsicas de
 

uma substituigao, ora lenta, ora acelerada, do formas de
 

exploragio agricola, como a parceria, pelo trabalho assa
 

lariado, passando o indiv~duo, como havia assinalado Jo

s9 Mlartins20 , "de produtor direto a comprador de seus
 

meios de vida". Os diglogos de entrevista, abaixo, exem
 

plificam esta passagem:
 

Como que era antigamente, era melhor? 

- Bern melhor de que hoje. 

-- Por qua? 

- .porque tinha mais servigo na lavoura, porque 

tinha muito cafg, essas coisas, quS diz5, que 

todo proprietirio tinha que ta os colono dele, 

hoje em dia ningugm tem lavoura de cafr por 

aqui mals" (Born Jesus do Itabapoana, meeiro e 

dono de venda). 

--	 Como o Sr. t5 vivendo?
 

--	 Empreiteiro clandestino, nun tern localidade 

certa. Como agora mesmo. Fui corr5 uma em

preitada, por causa de 200 cruzeiro deixei de 

combing con o camarada. Eu pegava por dois 

mil; ele s6 dava um milhao e oitocento, al nun 

dava. Tern que pega pra ganhA, nun vat peg. 

pri perd5. 0 sujeito nun vat trabalhi, enfren

ti 1 guin6 bravo* de enxad~o o dia todo, ele 

vat infrent5 aquilo corn intenqao de qua? Ga

nh5 dinheiro. 

capim que cresce na lavoura e nos pastos, tamb.'n 
conhecido na regiao como "espanta colono",porque 
6 muito diffcil de tirar. 
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- Quanto tempo o Sr. leva pra fazer isso? 

- A base aqui 4 de 20 cruzeiro por dia.O que cor 

re at, n4? Quern arranja empreitada ja pega em
 
preitada, pra v5 se consique 20, mas o ritmo
 
aqui 9 de 15; entao pega a empreitada prg vt
 

se consigue 20 e passa a pega mais cedo, menas
 
hora de almogo, menas hora do cafr pr5 consi

gut 20 cruzeiro por dia.
 

Essa empreitada era pra quanto tempc? 

- Ah, essa empreitada era empreitada pruns 100 
servigo. Eu calculei 100, ele calculou 80. 

- 100 servigos demora quanto tempo? 
- 100 servigos? Pruma pessoa so leva muito tem

po, mais de 3 m~s. 

- Quantas pessoas o Sr. ia arranjar? 

- Porque s~o 30 dias num ms, n;? Mas tern 4 do
mingo. 26 dia de trabalhao. Dando tudo favorl
 

vel, que num perca, porque 5s vez adoeceu nes

se perlodo, isso inda vai pra 3 mas. 9, rais 
de 3 ms.
 

- E quantas pessoas o Sr. ia botar la?
 

- Ah, eu ia pr1 ia cam 4 companheiro.
 

- At demorava menos tempo?
 

- A' eu devia faz5 com I mas. 0 c5lculo que eu
 

fiz foi esse. Mas pr5 un s6 era tr~s mas e 
olhe 15, trabalhando bern mesmo" (Born Jesus do 
Itabapoana, empreiteiro e ex-adninistrador do 
Fazenda). 

"-	 Eu plantava milho e feijao. Depois udei,plan 

tava algodao quo o milho, plantava, chega na 
gpoca de vend5, micharia, fazia aquele total de 
dinheiro, pagava, ficava limpo, ah' Tem que mu 
d5 de planta, plantei agodao no ano passado j5 

deu un abacaxi. Mas mals ou mno melh6 quo o 
milho deu. E antigamente dava milho e dava 
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feij~o corn vontade. Iloje em dia num d5 feij~o, 

milho ja num d5 que preste. 
- Por qua nao da mais feijao?
 

- Divido 5s pragas do soja. Feijao num d9 mais.
 

- A soja d! praga no feijao? 

- D5 praga no feij'z. (...) 

- Mas por qua ... a soja? (Que que acham de born 

na soja que comegaram a plantar?) 

- AM.1 mais facil ... Pra lidg corn a soja num 

pricisa empregado, s6 pricisa de maquinaria, 

tern mai6 facilidade, num pricisa de empregado, 
tem muitos at qua com 5, 6 noradB prg toca 20, 

30 alqueire de terra, eles sozinho toca 50, is 

so que istrag5 pra'n6s. Muitos tem 100,200 al 

queire e, nao, num preciso de morad5 nenhum, 

preciso 15 duns 2, o resto eu toco tudo, num 

preciso de carpi, n5? (...) 
-P urn problema isso, n~o 9? 

- Problema i isso istragS pra n6s. 

-- Completamente? 

- Completamente, istrag5 pra todos n6s que traba 

lha na lav~ra, que trabalha de percentage, de 
a meia, essas coisa, tudo istrdg5, istrag6 cam 

por canto, num deu prg paga as conta, pricisa 

do patrao perdoa (...) A soja e mais diftcil, 

nun e que e mais diflcil ... Si e que e mais 

facil pra colh5, colhe mais barato, n6? Has o 

milho e o feijao prg n6s era vantage que n6s 
tinha fartura em casa, n6s criava porco, n6s 

criava bastante galinha, n6? E tern, e tinha 

arroz, qu& dizg, n6s tendo nilho, feijao e ar

roz e a capado (*), o porco, qua diz5 que a vi 

(*) capado 6 o porco criado exclusivamente para 
consumo proprio, ou para a venda. 
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da e mais tranquila, nem precisa, a gente vai 

la na cidade compra o sal, querosene, aycar e 

a roupa, qu5 diz8, ca tem tudo isso em casa. 

- Mas com a soja vocas nao podem mais criar es

ses animais em casa nao? 

- Muito pouco, j! num pode cri5 (...) por causa 

do veneno, mata a criacao. Milho caro nun po

de comprg pra cri5 porco, tamb~m pra galinha 

num dg, intao tem uma cabocinhas de galinha 

meia macho, chega o tempo de plantA precisatra 

z6 elas tudo fechada, at num di produqao nenhu 

ma. E quando era milho e feijao, era gali

nha..." (Santo Antonio da Platina, meeiro). 

Estas situagoes de incerteza e de necessidade de
 

buscar a sobreviv5ncia atrav6s do trabalho assalariado
 

agora (como e o caso do empreiteiro de Bom Jesus do Ita
 

bapoana) ou a medio e longo prazo (como o meeiro de
 

Santo Antonio da Platina) pode ser contrastada corn a do
 

campeiro de uma das fazendas de Bom Jesus do Itabapoana:
 

"-- 0 Sr. ganha como? Ganha sal~rio?
 

num tem ordenado. Tenho despesa paga, remg
 

dio, roupa, tudo o que eu precis 5 eu tenho at.
 

0 Sr. nao tem salgrio nenhum?
 

-Eu 


- Nao.
 
- E FUNRURAL, o Sr. tern?
 

- aO.
 
-- 0 Sr. tern essa casa pr5 morar?
 

- Tenho essa casa pr5 morg, tenho cria;ao &.o pas 

to dole, tem boi animal, a criagao no terreiro 

al a meu e dele... 

- Como o Sr. conseguiu essas cabegas do gado? 0 

Sr. ganhou? 

-- Fol o seguinte: o gado eu ganhei, ele me deu. 

E tem dois animal quo foi neg6cio". 
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As relag~es de patronagem tern sido vastamente des

critas pela literatura especializada21 , constituindo-se
 

num tipo de relaqao social caracter'stico de sociedades
 

organizadas com base em padr~es de reciprocidade e re

distribuigao, servindo a interesses sociais e polfticos 

locals e sua analise merece uma atenqao particular que 

nao 6 objetivo deste trabalho. Entretanto, embora nao 

tivessem sido buscados dados espectficos sobre este te

ma, ele surgiu em algumas entrevistas realizadas em Bom 

Jesus do Itabapoana, mostrando como a inseguranqa de 

que falam Dalton ePOlanyi atinge nao s6 o antigo parcel 

ro que se v5 diante de necessidade de buscar trabalho 

assalariado, mas tambe'm o proprietario de terra, j5 que 

as relagqes de mex :ado n. o t~m por base os mesmos pres

supostos em.que se baseiam as relaq~es estabelecidas
 

dentro da economia de subsistancia (como as relaq5es de
 

patronagem que estao calcadas na esfera dos compromis

sos morals e de lealdade).
 

"--	 E FUNRURAL, o Sr. tern?
 

Tern, o patrao paga meu FUNRURAL.
 

dizer, o Dr. C. paga seu FUNRURAL at5 ho-Quer 


je?
 

sim senhora, eu tenho carteira de consul

ta al em nome dele. Um born patrao, o que eu 

tenho pra dizer prg senhora 6 isso. 

- Por qua?
 

- Dorn patrao pra mim s6 nio. t born patraio pr5 

todos os colonos que .tem at ele 6 bom patr~o. 

Agora s6 paga pouco, porque a renda tamb~m, o 

neg6cio num t.a mesmo bonito, ng? 0 neg6cio tS 

meio 	ruim, n6? (...)
 

- Na verdade eu nunca projudiquei, 5 ou nao 6,do
 

na I., nunca projudiquei propriedade de nin

guen, de chega la'e tirS'ningu~m do serviqo,eu
 

s6 chano esses que ta por conta pr6pria deles...
 

-Paga 
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qua diza s6 tiro esses quo t5 resmo clandesti

no, que alas tfl clandestino, eles nao sao cm

pregado do ningu6m, esses sao clandestino (...) 

O Dr. C. tem os colono dole all, ele paga to

dos, 6 respons~vel por eles ema tudo, 6 verdade, 
ele 6 mesmo responsavel por rem6dio, responsa

vel por consorto do casa, respons'avel em tudo, 

agora num,5 por mim que sat daqul, quo traba

lho de empreiteiro, ir l dentro da proprioda

de dele ir desorienta colono dele. Num fago is 

so, nunca fiz. Intao o dia que eu preciso duM 

companheiro, eu vou ca9A um que nu;m tern compro 

misso corn ningu~m. Eu, ha dois ano corn o Dr. 

C. nunca dei una vorta, fiz um serviqo fora da
 

propriedade. Porque eu tinha compronisso com
 

ole e ele comigo, o ole num pode diz5 que eu 

num tinha, ele tinha compromisso comigo sin e 

eu com ele. Entao nunci fiz osse neg6cio, mas 

uma vez quo eu entreguei, eu t5 boi sorto, eu 

numv6 praquelo lugA que pag5 mais. Se ole 

deu os dois mil pro serviqo eu v5 procura" (Born 

Jesus do Itabapoana, empreiteiroa exe-adminis

trador de fazenda). 

Portanto, se nao existem evidancias nas entrevistas
 

das vantagens politicas quo propriet~rios poden obter a
 

partir do laqos de patronagem, o depoinento acima expl! 

cita o n~vel em quo so coloca a troca do obrigagoes on

tre patr6es e empregados o mostra como ela 6 poss'velde 

ser rompida a partir da introduqao do relag6es de merca 

do na regiao, na modida e quo ostas abrem a possibili

dade de que os empregados optem polo emprego quo pague 

o maior sal5rio, nio retribuindo, em tormos do lealdade, 
- 22 

os favores quo lho prestou o patrao:
 

If- 0 salario aqui varia de 12 a 15. Sabe o quo 
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acontece? 1' patrSes que nio querem compro

misso com o empregado, entao n~o tem urn rancho 

na propriedade. Entao, quando 6 Spoca que one 

gocio aperta pro lado deles eles voam nos em

pregados do outro que mant6m a responsabilida

de a vida toda, t5 entendendo? E al pagan 

Cr$15,00, Cr$16,00, mas tamb5m terminou o ser

viqo fica prg ia, nao ten compromisso nao, nao 

d~o casa pr5 morg, n~o dio lenha, nao dao lei 

te para os filhos novinhos, n~o carreg,' pra me 

dico quando precisa, entendeu?... De vez em 

quando outra fazenda t9 precisando do servigo 

dele tambem entao paga mais, oferecem mais. 

Ele nao tern, ng? Entao ele vai 15 e oferece 

propina, nS? 9 o tipo da corrupg~o trabalhis

ta" (Born Jesus do Itabapoana, professora pri

m5ria, mulher de um dos p;lncipais 11deres da 

ARENA na regiao). 

inseguranga gerada pela introdugao de relaq~es de
 

mercado alia-se a inseguranga decorrente das pr6prias
 

condigqes em que se realiza o trabalho agrdcola, extre

mamente sujeito a, a dependente de, condigoes climiti

cas.
 

"- No, esse ano nio dou lucro nao. Deu prajufzo. 

Por causa do sol. 0 terreno era pri maLs de 

100 saco de arroz, deu uns dez. Gastei um mi

1hao e quatrocentos mais ou menos de servigo, 

mandei pila a minha parte, nao deu nem 3 saco 

de arroz pilado" (Bom Jesus do Itabapoana, me

eiro e dono de venda). 

E quanto 9 que da mais oil menos pra voca produ 

zir? 

- Milho na base de 80 saco, 80 saco por alquei

re... 0 algodao produz uma base de 300 arro
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bas por alqueire. 0 trigo eu esperava,ne? Mas
 

o que a geada queim5, entao agora desse a gen

te num espera mais nada dele (...). Queim8 dez
 

alqueire, bem do alto, tava torrado e que n6s
 

esperava, esperava daqui a uns 2 meses colha
 

ele. Perdeu tudo, perdeu por completo, a geTL.
 

te perdemo a raglo, a gente perdemo, gastemo
 

6leo, o trabalho nosso, simente, na? Custou
 

135 conto o saco de simente, quS diza, perdeu
 

tudo" (Santo Antonio da Platina,proprietario).
 

As colocagas de Polanyi em relaqao a padr~es 

de reciprocidade e r:edistribuig~o e padr~es de mercado 

acrescentam ao trabzilho de Martins a possibilidade de 

visualizar um proct. so em marcha ha algum tempo e que 

coloca o homem do melo rural, a despeito da situaqao so 

cial em que se encontra quer como propriet~rio, quer Co 

mo n~o proprietgrio, diante da inevitabilidade da passa 

gem de uma forma a outra de organizagao social, criando 

a necessidade da busca de novos instrumentos para lidar
 

com ela a m~dio ou longo prazo. Talvez o principal des
 

tes instrumentos seja a educagao.
 

3. A Percepc-ao da Educagao no Canpo
 

Assim, as entrevistas realizadas permitiram
 

agrupar as representag~es do homem rural acerca de edu

cag~o a partir de tras pontos b.sicos:
 

a) a educaq~o como um fim em si mesma;
 

b) a educagao como instrumento de aquisigao de
 

uma linguagem que possibilite o trato com o
 

mundo urbano e comn o mercado;
 

c) a educagao como instrumento de mobilidade so
 

cial intergeracional.
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A idgia de que a educaqgo e tr fim em si quo 

deve ser buscado pelo indiv~duo e uma marca comum a to

de certa maneira, da sidas as entrevistas e independe, 

tuag2o social vivenciada pelos indiv~duos entrevistados,
 

podendo ser referenciada, em termos mais genricos 5
 

perspectiva de mudanga mais global acima mencionada. Em
 

todas as entrevistas realizadas surgem colocag6es sobre
 

o valor que a educagao tem em si mesma, podendu servir
 

para que as pessoas tenham bons modos, aprendam a res

peitar os outros, etc.
 

"3- Isto e o quo eu penso, eu t5 estudando,mas num
 

tenho, assim, inda onte eu falei com minha es

posa, num tenho assim esperanga de estuda prg
 

Que sab5
tZ um emprego, mas 6 bom estuda, ng? 


num ocupa luga, ne? Sab5 num ocupa luga" (Bom
 

Jesus do Itabapoana, proprietario).
 

"- 0 que o Sr. aprendeu? 

- Mal aspenas la, letra de emprensa bem, assim, 

fago trs operagoes de conta... 

-Que operagoes o Sr. faz? 

- Eu faqo de soma, diminuf e multiplica porque 

dividl eu fazia mas perdi as pegadas dela, ho

je pr'a faz6, tom quo volta na professora ou

tra vez.
 

- Sr. acha quo o Sr. aprendeu serviu pra algu
 

ma coisa?
 

- Ah, a senhora num.sabe de uma coisa, nao poda 

nem se fal, e outros 61ho quo a pessoa criou, 

ne? Porque que, como diz o outro, num tem lei 

atura ' completamente cego. 9 grande coisa 

pode nem se pensa o adiante da
leitura, nun 
(Bon Jo
leitura. A leitura e uma grande coisa" 

sus do Itabapoana, trabalhador assalariado, em 

preiteiro e ex-administrador de Fazenda). 
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"-	 No, a pessoa s6 estudada 6 bom pra respeit~os
 

outro; s5 mais instruldo, todas essas coisas ,
 

eu acho que num ten coisa semelhante ao estu

do, ng?" (Santo Ant8nio da Platina, neeiro).
 

A utilizagao da educagao como instrumento que
 

possibilita o estabelecimento de relaqoes con o mundo e
 

com o mercado e como instrumento de mobilidade social 

deve ser analisada a partir de ura perspectiva que in

troduza a ideia de geragao. 

Ha, nas representagoes de cada entrevistado,um
 

corte muito nttido ettre os usos que a educagao tern pa

ra ele pr6prio e as expectativas que ele tern acerca da
 

escolarizag~o de seus filhos. No primeiro caso, a esco
 

larizagao surge, fundamentalmente, como instrmento de
 

aquisigao de habilidades que possibilitem um trato com
 

um mundo dtverso do mundo rural, a cidade, seja atrav~s
 

de relagoes financeiras e comerciais (emprgstirms em
 

bancos, compra e venda de produtos agrtcolas e de sub

sist~ncia), seja na esfera jurtdica (registro de filhos
 

em cart6rio, etc.), ou no trato corn patr~es (quando sa

ber fazer contas aparece como um instrumento eficaz pa

ra n~o ser enganado) e as habilidades consideradas ne

cessarias se restringem a ler, escrever (mais freqdente
 

mente assinar o nome) e contar.
 

"-. E por que voca resolveu fazer o MOBRAL? 

-- Ah, eu resolvi porque eu num sabia sina o nome, 

era anarfabeto completa, viu? Depois eu fui 

na ideia, digo, puxa vida, eu preciso arregis

tr5 um filho, eu preciso ura assinatura, n5? 

Sat pedindo assinatura pra um prg outro, ne? 

Eu ponho o dinheiro i no banco, 15 vai dedao, 

pra tirg 15 vai outro sacrificio, n6? Intao eu 

achei que precisava pelo menos assinatura,assi 

nao pnome. At eu consegut assina o nome. 
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E fazer conta, pr5 que vocZ acha que a impor

tante?
 

Ah, por que vende uma mercado'ia, chega af,n6?
 

Chega um cara, vai confiri as nota, val faz&
 

conta, t5 tudo certo, ng?"(Santo Ant~nio da
 

Platina, meeiro).
 

"--	 Serve, mesmo na roga o cumpanheiro tern necessi 

dade, se eu num soubesse, se num tivesse lei

tura, eu agora ia 1 naquela empreitada que eu 

num pudia pega por menos de dois mil, eu comia 

ela por mil e oitocento, por que num tinha corn 

preensao da coisa, ne? Mas eu sei, se ele tem 

os c5lculo dele, eu tenho os meus, ta certo?En
 

tao os c5lculo dele num combinou com os meu,
 

entao n6s nao combina, nao faz, cab6." (Born Jo
 

sus do Itabapoana, empreiteiro e ex-administra
 

dor de fazenda).
 

Entretanto, com excegao de algumas meno5es 5 

import~ncia da leitura para ler ulas de remdios que 

se vai dar a animais, houve uma certa concordancia em 

serque o que era aprendido na escola nao tinha como 


utilizado nos trabalhos na lavoura ou com o gado.
 

A perspectiva de geragao 9 importante na medi

da em que ha uma avaliagao, por parte da maloria dos en 

trevistados, das dificuldades que enfrentam (ou enfren

tariam) na 6poca em quo eram novos, para poder estudar.
 

Assim como nao fol possivel assinalar,nas duas 

entre propriet55reas estudadas, diferengas profiindas 

rios e nao-proprietarios no que se refere a roupas,lin

guagem, moradia, etc., tamb~m nao existem, entre estas
 

duas categorias, diferengas profundas no que se refere 

tem curso pria escolarizaqao: nenhum dos entrevistados 
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mario completo e a inf~ncia de todos foi marcada por
 

uma necessidade de concomitancia escola/trabalho que,
 

moraaliada a distAncia do trajeto entre o lugar onde 


vam e a escola, tornava i.caticamente inviavel a freqoan
 

cia 5s aulas por um perlodo muito longo. A estes fatos
 

se junta, em alguns casos, a alegaqao de incapacidade
 

para aprender qualquer coisa, como justificativa para o
 

fato "de nlo ter freqftentado escola. A concomitancia tra 

s~o
balho/escola e, malsainda, a distincia casa/escola 


sempre analisadas em comparagao com condiqTes que seus
 

filhos enfrentam hoje, via de regra consideradas mais
 

faceis. 

"- Qu diz5 que eu aprendi em casa, porque meus 

pai sabia, minha irma, por exemplo, sabia at5 

bem, me ensinB em casa, tinha um irmao mais ve 

Iho, tamb~m esse teve escola, tempo do meu pal, 

ng7 Mas escola, assim, profess5 pago, ng? Pro 

fess6 ganhava asuim, e neu pai pagava. Mas de 

pois meu pai faleceu, n6s ficamo crianga,minha 

mae fic5 vifiva e tal, int~o num p~de mais, num 

rinha finanga pra'pag! profess5 (...) pagi pro 

E escola do governo naquele tempofess6, ng? 


era raro, uma cada 7 ou 8 16gua de distancia,
 

ng? Intao, de modo que o que eu aprendi em ca
 

sa (...) o governo agora da conforto, ng? QuS
 

dizg que escola agora sao facil. Principalmen
 

te a prima'ria, na?" (Santo Ant~nio da Platina,
 

arrendatario). 

mas naquel- tempo num 6 que nem hoje, ele
 

a
dizia: filho de pobre hum precisa aprendg 


1, tern que trabalha, vai pega cavaco pra.mim
 

ali, ca sabe, naquele tempo, antigamente, tem

po de ditadura, ca sabe o que 6, nS? 0 sujeito 

num tem mesmo condigao, c5 que v5 uma coisa, 

eu invantava de manha, ia pega o anima pra ele 
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pra cri, a! eu ia. pri escola depois que eu le 

vasse o almogo na turma dele, no alto do morro.
 

C5 va, a gente ja e meio rude pra aprend5."(Bom
 

Jesus do Itabapoana, meeiro).
 

Em contraste com esta situagio, surge a percep
 

gao generlizada da necessidade de escolarizagao para
 

os filhos, em relagao com a verbalizaqgo de v5rios ti

pos de expectativas, todas elas estreitamente vincula-,
 

das 'apcrcpqao de mudangas socials em curso. A educa

gao dos filhos e, em termos menos espectficos, o diplo

ma, aparecem como o Gnico ou principal instrumento que
 
6
assegura nao s a passagem de uma forma a outra de orga
 

nizagao social, mas tambm a colocagao num mercado de
 

trahalho essencialmente urbano (o que se verifica pelo
 

leque de expectativas que os entrevistados tam quanto A
 

profissao de seus filhos) considerado mais est5vel e so
 

guro 	do que o trabalho na lavoura.
 

A idgia do estabilidade e seguranga tem Intima 

relagao com a percepqao da precariedade das condiqoes 

em que se desenvolve o trabalho na agricultura e na pe

cuiria. Esta precariedade se refere nao s6 9s dificul

dades do trabalho "de roga", perspectiva compartilhada 

por proprietirios e nio-proprletgrios, mas tambem ao fa 

to de que as leis trabalhistas n~o sao cumpridas pelos 

proprietfrios no meio rural. 0 trabalhador assalariado 

rural do Brasil se caracteriza basicamente pela perda
 

daque-as antigas -vantagens que Ihe dfva a relagqo deo-pa 

tronagem, e que nao foi acompanhada pelas vantagens qua 

assegura a legislagio trabalhista ao proletariado urba

no,
 

It-	 A roga num 9 ruim, sabe? Sabe qual a desvanta
 

ge da roga que eu acho? A gente tern muito pou

ca proteqao (...) C5 pensa bem, a gente nem
 

tem INPS". (Bom Jesus do Itabapoana, meeiro).
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"- Que que o Sr. tinha vontade que eles(os filhos) 

fizessem? 

- Qui ales f8sse? 

-- Por exemplo, o Sr. tinha vontade que eles fos

sem lavrador como o Sr.? 

. Ah, nao. 

-- Por qua nao? 

- Pruque n~o, eu acho que se eles se torna la

vrad6 como eu s8, complica muito as coisa. 

-- Por qua? 

- pruque assim vai ta dificuldade,eles estudam, 

eu acho qua tern mais, assim, tranquilidade, 

mais...
 

- as que dificuldade o Sr. tem?
 

- Ah, trabalh-, n? Trabalha assim na lavbra 

num S munto facil, ne? E com estudo poderia 

pega um profissao melh6, ng? E t5 mais tranqui 

lidade". (Santo Ant~nio da Platina, meeiro). 

Esta percepgao das dificuldades do trabalho na 

roqa, leva a urna representagao da vida na cidade como
 

sendo certamente mais facil, mais tranqila e mais segu
 

ra, embora, quase sempre, estas qualidades estejam con

dicionadas 5 aquisigao de habilidades por meio da educa
 

9ao.
 

"- Pra que o Sr. acha que o estudo pode servir 

pros filhos do Sr.?
 

Ah, eu acho que pelo estudo ales pode, assim,
 

peg5 uma boa profissao,. adquiri melh5 conforto
 

prg eles, pra o bem deles, a famflia mais tar
 

de". (Santo Ant8nio da Platina, meeiro).
 

"- Si eu tivesse estudado, eu hoje podia t5 na ro 

ga e podia num ta. 

-- Podia estar onde, se nao estivesse na roga? 



sem
-de, vivendo mais tranqilo (...) 
-- Numa cid
 

precisa'di puxa o cabo seco, n5? 
S5 aguna col

sa, alguma coisa" (Santo Antfnio da 
Platina, me
 

eiro).
 
ter


Ah, eu tenho muito arrependimento de nao 


porque se eu tivesse estudado
 
estudado (...) 


mais eu nao taria aqui dando esse duro.
 

- 0 Sr. ia estar onde?
 
taria numa reparti-
Se eu tivesse estudado eu
-

glo e ganhava o dinheiro corn mais facilidade,
 

G...) 

E o Sr. acha que a vida melhora quando a 
pes

-


soa estuda? 

Ah, num pode nem pensa (...) 0 est,,A. ' a ri

fi
queza que abaixo de Deus o pai deixa pros 


0 meu t5 la no Rio, mas ele
1hos, e o estudo. 


num ta se virando? Se ele num tivesse 
estudado,
 

cruzei
taria aqui se assujeitando a esses 15 


ros pro dia". (Born Jesus do Itabapoana, emprei
 

teiro e ex-administrador de fazenda).
 

E por isso voce acha que voc5 ir pr5 S~o 
Paulo,


"-


por exemplo, melhora? 
o cara ta im
 

-- Milhora... milhora, pelo menos 1* 

pregado, todo mas tem um dinheirinho 
dele, ng? 

Nem que ele num vista bern, num coma 
bem,mas to 

do mas ta vendo o dinheiro, t5 chovendo, 
ta fa
 

zendo sol, ele tg..." (Santo Antnio da Plati

na, meeiro).
 

Se por um lado, a situagqo social dos 
entrevis
 

tados e um elemento pouco significativo 
para a .oompreen
 

slo da importfncia que a educagao 
assume em suas repre

emprego
 
sentagoes como instrumento de aquisiqo 

de um 

por


mais seguro e esta'vel do que o trabalho 
na "roga", 


no le
 
outro as entrevistas sugerem variaqoes 

nao tanto 


que de expectativas que os pais tam 
quanto A escolariza
 

da
 
glo dos filhos, mas fundamentalmente 

na percepgao 

se
 

malor ou menor viabilidade destas 
expectativas, que 
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traduz, por um lado, em poder gastar dinheiro com a edu
 

caggo dos filhos, e por outro, em poder prescindir do
 

que os filhos significm como forga-de-trabalho nas ati
 

vidades de agricultura e pecugria.
 

"-
 Born, meu prazer era que eles arrunassem, assim,
 

um emprego assim mais de acordo com eles, que
 

favorecesse eles, um emprego assim de cidade,
 

pra motorista, ne? Trabalha assim pra professS,
 

assim pra minhas filhas quandi crescA, qualqug
 

coisa assim mais facil". (Bom Jesus do Itabapo
 

ana, proprietgrio).
 

is- (...) Eu que acredito em Deus acho que Deus d5
 

um destino 5 pessoa. Pr5 estuda ou pra traba

lhg. S6 espero 9 que Deus 9 que vai decidir o 
destino deles. Tenho vontade que eles estudas

se praquilo que a ideia deles dg, e eu pud6. 

Hei de levg isso at6 o fim. 0 pr! adevogado, 

ou agronomia, veterin~ria, medicina, o que eu 

pud6".(Bom Jesus.do Itabapoana, proprieta'rio). 

"-a 0 Sr. tinha vontade que os filhos do Sr. fizes
 

sem faculdade, por exemplo?
 
C...) 

-- Formasse um mdico?
 

-- assim, essas coisas, o Sr. tinha vontade?
 

- Tinha n~o, tenho. (...) Sabe, que nem a profes 

falou hoje, sempre pensamos em mudapr:*sofa j 

melh6. Qug diz5, de um lavradorzinho se tornas 

se um mdico, que s6 se fosse um espfrito que 

num tem inteligancia pra nun cubiga uma coisa 

dessa, muceg 5 pr5 melh6, nun ; l6gico? 

- E o Sr. Acha que podia conseguir isso? 

- Nao. 
- Por quai? (...) Por que o Sr. acha que e dif3

http:Jesus.do
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cil conseguir isso?
 

Pruque logicamente aqui pra n6s isso p5co acon
 

tece". (Santo Ant8nio da Platina, meeiro).
 

0 Sr. tem ideia aesim de alguma coisa que oSr. 

queria que eles fizessem, que eles fossem? 

- A idgia a gente tem, mas 5s vez a capacidade da 

gente nun pode, ng? Assim, forma'um filho da 

gente nun di, ng? S6 se o patrio interess5 ,ng?" 

(Bcr 	Jesus do Itabapoana, campeiro). 

---	0 Sr. tinha vontade que depois que eles termi

nassem o gingsio, e tudo, fossem estudar ou 

prI ser mdico, engenheiro, ou qualquer coisa 

assim? 

- Eu gostaria que eles subisse. 
... ) 

- 0 Sr. acha que eles subiriam se fizessem isso? 

Se eles estudassem pra mdico? 

-- Ah, sobe, sobe. Tenho certeza". (Santo Ant8nio 

da Platina, proprietirio). 

Aliada A expectativa de profiss~es liberais ou
 

somente de uma ocupagao que os retire do meio rural,sur
 

ge a visao tamberm de que estas nao s6 sao melhorremune

radas mas tambem (e por isso mesmo) que representan uma
 

melhora na condig~o social do indivfduo. Tais represen
 

tagoes a respeito das relagoes entre escolarizagao e mo
 

bilidade social aparecem-no somente em alguns dos tre

chos acima quotados mas tambeom em outras entrevistas:
 

"_ 	0 Sr. acha que a vida melhora depois que a pes
 

soa estuda?
 

- Acho que sim, ng, porque geralmente percebe um 

salgrio melhor, ne?(...) Sei que vive bem mais 

folgado que a gente aqui, ne? Porque a pessoa 
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tendo o diploma a pessoa vai estudando, hoje 6 

um contador, amanh! faz um outro curso, qu6 di
 

z5 que e]e pode melhora a situagao". (Born Je

sus do Itabapoana, meeiro). 

e
A representagao sobre a maior estabilidade 


seguranqa que as ocupa;5es fora da.agricultura ou da pe
 

porgm a ura grande unanimidade emcuaria dao, nao leva, 
cenrelaglo a expectativas concretas de migragao para 


tros urbanos maiores. Muito pelo contr'rio, salvo algu
 

mas exceg5es, esta e reservada, pela maioria dos entre

vistados, para seus filhos, na medida em que a ida para
 

a cidade das geragoes mais velhas aparece como muito in
 

segura. Esta inseguranga se refere basicamente a difi

culdades para a obtengao de emprego, para a qual a esco 

larizagao 6 considerada um prg-requisito, o que serve 

tambe'm como justificativa para experi~ncias de migraqao 

que nao deram certo. 

"- 0 Sr. nao tem vontade de ir pr-' uma cidade? 

Bom Jesus, Rio? 

- Nao. (...) Nao porque - vida assim na cidade, 

ase nio tiv6 um emprego fixo num di certo, lI 

vida 6 mais dificil." (Born Jesus do Itabapoana, 

meeiro).
 

O Sr. tinha vontade de ir pra cidade assim, ou 

o Sr. quer ficar aqui...?
 

-- ao, eu sempre 'falo com a minha esposa, eu sou 

nascido e criado aqui na roga, trabalhando, to
 

ennho lutado muito, neg6cio de roga e tudo, 
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tao me da vontade de sa pri cidade, pra expe

rimenta a vida de cidade se melhora a posiqgo
 

da pessoa, entao me da vontade de experimenta,
 

mas penso tamberm que pode num di certo (...) 

porque 5s vez o que a pessoa ganha num dg, As 
vez pra manta a despesa que ela precisa, n5?" 

(Bom Jesus do Itabapoana, proprietario).
 

Nao num tenho vontade nao. Ji tive no Rio, sa 

be, j5 tive 1, achei que num dava certo. 

- Por qua? 

-- Porque eu num tem leitura, num t6 falando a so 

nhora que nao tem leitura. Se eu tivesse lei

tura tinha ficado, mas num tern leitura, queque 

eu v5 faz5?" (Born Jesus do Itabapoana, campei

ro). 

Se por um lado, h5 a colocaggo do trabalho na 

cidade como uma necessidade a m5dio ou longo prazo para 

os filhos, as representay~es sobre a importancia da es

colarizagao para a obtengao de um bom emprego colocat a 

maioria dos entrevistados diante do problema do esforqo 

que serg necessirio para a manutengao dos filhos na es

cola. Para alguns dos entrevitados, a escolarizagao 

dos filhos implica em gastos duplos: por um lado,os gas 

tos envolvidos na pr6pria freqt1ncia a escola (uniforme, 

cadernos, As vezes mensalidades, etc.) e que surgem co

mo cada vez maiores A proporqao que o perlodo de penna

iancia na escola se alonga. Por-outro, conforme ja ha

via assinalado Martins23 , o perlodo do dia em que se es
 

t-a na escola 6 um perlodo em que nao se trabalha, e sao 

poucos aqueles que podem dispensar totalmente ou mesmo 

em parte a ajuda dos filhos nos trabalhos da lavoura. 

Dal surgir recorrentemente a ideia de que s6 se vai man 

ter os filhos na escola enquanto for possl'vel.
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QuS diz5 que escola agora sao f.acil. Principal 

mente a pim5ria, n5? Otras num sao muito f5

cil, por exemplo, prg n6s 9 muito custoso. Mas 

a prima'ria 6 f5cil, qug diz , qualqu& um pode 
di, n6? S6 se num tivg vontade mesmo de ensini 

filho, ng? (...) porque a prim5ria tern em qual 
quS lugarejo a', num sttio, num vilarejo,em to 

do lugg tern a primaria. Agora otras e mais di 

focil. E pr5 mim mesmo e diffcil, eu tenho um 

menino no, no gingsio, mas eu tenho que paga, 

e este ano paguei 70 conto de conduqao por mes, 

ne?". (Santo Ant~nio da Platina, arrendat5rio). 

"-	 A minha id~ia deles 9 por no gingsio, n5? For

mS, a gente e pobre, num tern mesmo condigao, n5? 

A gente num vai diza que vai forma um filho 

porlue num tem condiggo, nun agnenta mesmo,n6? 

- Vale a pena fazer o gingsio? 

- Isso ei num posso explici a senhora porque 6 
4asal da s~rie. Mas 6 que o ginasio 6 remeti

do 19 pr! Itaperuna, acho que 6 contabilidade, 
nao sei o que i5, sai dal. Enquanto ta aqui, 

eu agdento, agora quando disse assim que 6 pra' 
ir pra la, que dependa de pensao, que dependa 

isso, dependa aquilo, al num d5, a minha renda, 

eu num tenho renda prg isso". (Bom Jesus do Ita 

bapoana, empreiteiro e ex-administrador de Fa

zenda). 

E e possivelmente porque a escolarizagao dos 

filhos-envolve gastos e e vista, de uma certa maneira, 

como um sacrifrcio, que ela assume, nas representagqes 

de alguns dos entrevistados, a dimiensao de um "ben que, 
na falta de terras, se pode deixar para os filhos": 
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"-	 A id~ia de p5 os filho e boa, nio sabe sea pos 

se di, a ideia da gente com os filho 9 boa,mas 

gs vez as posse 9 que num ajuda, mas se Deus 

quisg, ao meno leva eles na 4. serie, todos 

dois, eu quero lev. 0 outro j- tS quase pron
 

to. A idgia e passa o outro pro ginasio... A
 

gente, terra pros filho a gente num pode deixa
 

0 estudo e a riqueza que,abai
mesmo, n. (...) 

xo de Deus, n pai deixa pros filho, a o estu

edo". (Born Jesus do Itabapoana, empreiteiro 


ex-administrador de fazenda).
 

"-	 Quando cresca, eu nun tenho nada pra deix5 pr5 

eles, ao meno uma leiturinha, a gente 6 pobre, 

num tem nada o qua deixg, ao meno uma leIturi

nha pr5 eles, na?" (Born Jesus do Itabapoana,me 

eiro).
 

Entretanto, ao lado da impossibilidade de dis

ou
pensar totalmente o auxflio dos filhos na lavoura 


nos trabalhos com o gado, a concomitatncia escola/traba

lho assii ,te import~ncia tamb~m na medida em que os sacri 

fcios envolvidos na escolarizagao dos filhos podem n~o 

ter eficacia na realizagao das expectativas de que ela 

sirva como instrumento de mobilidade ascendente, por ra 

z~es as mais variadas. Desta forma, o aprendizado do 

trabalho na lavoura passa a ser considerado importante 

na medida em que significa a aquisiqio do un outro ofi

cio-que pode servir como alternativa n: .caso do malogro 

das expectativas anteriores que os pais tinham em rela

gao a educagao dos filhos:
 

estuda e nao
"- Term muita gente que o filho s 6 

trabalha, o qua o Sr. acha disso?
 

Bem, pri quem pode 6 bom que fica s6 na leitu

ra. 	 Que sai bern melh6 que os pobre quc tern qua 
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aproveiti no serviqo. Agora, quem num pode eu 

num posso, ng? S6 agdenta eles na escola.Eles 

tem que trabalha, ensing a I. Amanha ou de

pois se eles fracass5 num servigo pega nc ou

tro, n6? Melhora bern, mes se eles fica s6 na 

escola num pega emprego de acordo, depois vem 

pra roga, num sabe fazg nada, ng? A n~o. Ji 

tao treinado a faz9, ng?" (Born Jesus do Itaba

poana, campeiro). 

Eu quero que eles faga os dois. Aprenda o es

tudo e aprendg trabalha'. Porque se estuda, nin 

gugm sabe se segue aquele estudo pra frente ou 

depois vai trabalhg, moleza, t5 corn preguiga, 

at vai quera ura parte de malandro. Intlo nos 

precisa estudi eles e ensina eles trabalhg(...) 

Qu& dizg, num e ruim pra eles, que se eles num 

istuda bern, ele val n& roga, na roqa ele puxa 

e quando peg6 a idade, puxa vida, purqueeunum 

estudei mais ? Se tivesse istudado mais eu ho

je num tava na roga. E se ele istudi e numqui 

s9, 	diz eu nao, eu v8 pr5 roga, que e milh6 ro
 

qa, 	mais tranquilidade. Intao ele sabe traba

lha". (Santo Akft6njo da Platina, meeiro). 

"-	 A idgia do estudante d5, tern uns que dh pr1 

uma c'isa, outros pra outra, n5? Os meus filho. 

tern ti pedreiro, casado, e o outro, casado tam 

bm,r-marceneiro, -c o que num tem leitura, mui

to pouca, 9 marceneiro profissional, carteira
 

assinada, o outro que fez quatro ano de col

gio, eu gastei com ele uns tempo, e pedreiro,
 

trabalha em barro com ateia. E o outro tem
 

muito pouca leitura, e marceneiro no Rio, pro

fissional, mexe com as maquina ia, a gente fi

ca atS...
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E o Sr. acha que quando a pessoa estuda mais 

ela tem mais possibilidade de ganhar dinheiro? 

P o tal neg6cio que t5 dizendo a senhora. De 

acordo com a idgia da pessoa, esses dois que 

eu tenho casado, um tem leitura boa, o outro 

num tem nada, um 6 pedreiro, o outro marcenei

ro, que diz5, o marceneiro ta numa profissao 

melh6 e nao tem leitura quase nenhuma, que num 

deu tempo dele estudg nio. 

-- Ele ganha mais dinheiro que o pedreiro?
 

-- Ah, marceneiro, carteira assinadaprofissional,
 

ganha". (Bom Jesus do Itabapoana, meeiro).
 

Em termos gerais,portanto, as entrevistas realiza

das mostram um processo em curso em ambas as regi~es es
 

tudadas, de passagem de uma economia de subsistancia pa
 

ra uma economia de mercado. Dcntro deste contexto de
 

mudanga, a educagao aparece, nas representagbes dos su

jeitos envolvidos neste processo, como meio eficaz de
 

aquisigao de habilidades e de instrumentos(diplomastc.)
 

que garantam uma passagem segura e tranqtila de um tipo
 

a outro de organizagao social, passagem esta que assume,
 

por sua vez, o cariter de aquisiqao de melhores condi

q9es de vida e, conseqaentemente, de ascensao social.
 

4. EducaQgo Formal e EducaQ5o Informal
 

Ao lado destas entrevistas, buscou-se conver

sar com professores e agentes de extenslo rural nos
 

dois municIpios j5 que a compreensao do papel que a edn
 

cagao desempenha na zona rural dever ser tamb6m remeti

da a problem~tica tanto das dificuldades enfrentadaspor
 

escolas e professores na zona rural quanto da defasagem
 

entre os projetos propostos pela educagqo na zona rural
 



.45 

e as expectativas do homem do meio rural a ela.
 

Em relaqao ao primeiro tipo de problema, per

cebe-se uma concordancia entre os professores entrevis

tados quanto aos pontos que dificultam a eficiancia do 

ensino na zona rural: escolas de dif~cil acesso, tanto 

para professores quanto para alunos; escolas de uma s6 

sala de aula e um s6 professor que deve dividir sua aten 

qao entre alunos de diferentes nfveis; p~ssimas condi

95es higianicas nestas escolas (falta de banheiros, es

colas mal-conservadas, etc.); falta de assist5ncia do 

Estado para a compra de material (giz, cadernos, etc.); 

baixa remuneragao dos professores; freqd1ncia baixa nas
 

epocas de plantio e colheita; alunos que freqdentam a
 

escola em busca somente da nerenda escolar.
 

Se estas dificuldades sao consideradas s6rias
 

no sentido de que impedem um bom aproveitarento por par
 

te dos alunos, nao ha, entretanto, nenhuma crItica subs
 

tancial a pr6pria natureza do currtculo de zona rural,
 

em geral idantico ao ministrado em escolas de zonas ur

banas (aulas de "Comunicagao e Expressio", "Estudos So

ciais', "Moral e C~vica", etc.). Ao mesmo tempo, na me
 

dida em que s~o, em grande maioria, origingrios das ca

madas medias e altas de cidades existentes na regiao,os
 

professores que atuam no meio rural assumem, em relagao
 

I escolarizaqao, os mesmos valores de instrumento de no 

bilidade social ascendente.
 

Este ponto 6 da maior relevancia ja que tem es 

treita relagao com os estere6tipos do homem de cidade em 

relaqo ' zona rural, razoavelmente explorados em al
2 
guns dos autores Tais estereotipos se referem basi

camente 5 preguiya ou indolancia do homem do meio rural, 

a sua ignor~ncia (medida, em geral, pela dificuldade de 

aprender as coisas ensinadas na escola) e tamb~m por 
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crengas e tabus que ele mantem:
 

"- Eu acho o seguinte: a gente tinha muito que
 

ter rais diilogo corn eles mesmo do que curso ,
 

tinha que conversar muito com eles, explici,por 

que voce sabe, a pessoa assim da roga, pessoa
 

da roga, na roga 9 ignorante, nio tern estudo 

tem que explic5 muito primeiro, prg depois co

mega a ensing: tern que da muita explicagao is
 

vezes a gente fala uma coisa, eles num acredi

ta que aquilo e assim, a gente vai 1I... ura
 

palavra, por exemplo, a palavra "vida", fica
 

aquilo dois dia prg explic5, depots acha que
 

aquilo nao deve levar dois dia, por que aquilo
 

tudo, at eles acham que dois, tras dias, uma
 

palavra a', mas tem que explicar aquela famr

lia daquela palavra, vamos supor, vida, ng, a
 

gente tem que da a famIlia daquela palavra, va
 

mos supor, vida, n, a gente tem que da a fam
 

lia todinha, comegar o IvI, o i'', o 'd' o 'a',
 

tern que explicar que letra 5 essa, tern que fa

i (...)". (Born Jesus do Itabapoana, mulher de
 

fazendeiro, professora dc MOBRAL).
 

Urna das professoras de Santo Ant~nio da Plati

na, por exemplo, durante uma conversa, se referiu ao fa
 

to de que considera muito importante que as professoras
 

de zona rural n~o sejam pessoas do pr6prio meio rural,
 

pois na medida em-qua .compart-ilham das masmas crengas e
 

valores "atrasados" existentes do melo rural, tendergo
 

a reforqg-los, ao passo que uma professora do melo urba
 

no pode ir ensinando aos seus alunos que aquelas 
cren

gas n~o sao verdadeiras, sao superstiqoes, etc. De uma
 

certa forma, os professores entrevistados ou com os
 

quais se conversou, encaram as dificuldades do ensinona
 

zona rural a partir desta perspectiva, o que corrobora
 



.47 

as colocaq5os sobre a escolerizagao como fator de intro
 

duqio de valores urbanos no meio rural.
 

Neste sentido, a educagao nunca aparece como
 

un instrumento eficaz quo, ao lado das habilidades do
 

ler, escrever e contar, consideradas necess~rias, for

necesse 5 crianga e ao jovem do meio rural, conhecimen

tos instrumentais sobre agricultura e pecugria que pos

sibilitassem a sua fixagao no campo, ao inves de criar
 

expectativas em relagao a migraqao como 6nica alternati
 

va vi~vel. Na medida, entretanto, em quo estas ques

toes estao referidas a um nivel muito mais complexo,
 

implementagao de polfticas de modernizaqao da agricultu
 

ra, nao so buscara aqui d sua an5lise. 0 que cabe res

saltar neste documento 6 o fato de que a simples insta

laqao de escolas agricolas nao parece resolver o proble 

ma. Existe em Bom Jesus do Itabapoana, por exemplo,uma 

escola t~cnica agr:cola de 29 grau que, segundo alguns 

professores e tecnicos do escrit6rio rural da ACAR-RJ 

entrevistados, 6 freqtentada basicamente por filhos de 

propriet5rios residentes na zona urbana do municipio em 

busca de um diploma de 29 grau que garanta o acesso 

universidade.
 

0 significado da educagao como instrumento de 

transmissio do valores urbanos pode ser avaliado a par

tir da observagao do um curso de "Criatividade Comunita 

ria" ministrado por uma t~cnica social da ACARPA (Asso

ciagao de Cr~dito e A,sistancia Rural do Parani), numa 

das escolas de zona rur7al do municiplo de Santo Antonio 

da Platina. 

A atuaq~o do sistema ABCAR (atualmente E-MIRA-


TER) se d5 em dois niveis: ao nivel de intermediaria, a
 

trav6s de seus escrit6rios locais e rogionais,para a ob
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teng5o de financiamentos em bancos para a aquilslao do
 

sementes, mquinas, etc. e ao n~vel do cursos, prepara

dos e realizados no ambito dos escrlt6rios locals cuja
 

freqdgncia ' composta por lideres potenclals das comunl
 

dades, identificados pelos funcionarlos do escrit6rio.A
 

atuag-o do sistema ABCAR se basela no pressuposto da dL 

fusao de inovagSes"2 Se Os cursos ministrados sio sobre 

t6cnicas de plantio, colheita, instalac~o de fossas sa

nitarias, cursos que vlsem a adoqao de novas tecnologi

as na agricultura ou pecugria, ou de pr~tlcas higianicas 

que impegari o surgimento de focos de doengas, etc. 

Ao lado destes, a ACARPA vem realizando, em al 

guns municipios, um curso intitulado "Criatividade Comu 

nitarla". 0 curso, observado durante o trabalho de cam 
repo, realizou-se numa escola de um dos distritos da 


gino norte do municlpio e para ele foram convidados alu
 

nos, pals de alunos e profes~ores locals. A seleglo deS
 

tas pessoas ' feita com base no mesmo pressuposto de
 

"difusao de inovagoes" a asslm explicitada em documento 

da ACARPA:26 

"A Extensao Rural do Parang procura, atra
 

ves da Lideranqa Rural, o aclonanento do
 

malor n6mero de pessoas, procurando com
 

Isto a dinamizaglo das comunidades rurais.
 

(...) A atuagao da ACARPA no meio rural
 

basela-se no acionamento da lideranga vo

luntaria, que devera ser identiflcada,(...)
 

selecionada e treinada para dlnamlzar,pro
 

vocar, aceierar e legitimar os processos
 

de mudangas socials, tecnicas, econ5mlcas
 

e culturais". 

A duragao do curso 5 do dols dlas, do oito ho

ras da manha 5s oito horas da noite, com pequenos Inter 
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valos de quinze minutos para lanches e do uma hora para
 

almoqo e jantar, sendo estas refeig5es preparadas por
 

outros funciongrios do escrit6rio local da ACARPA.
 

O curso se organiza em varias sessoes, com cer 
ca de uma hora de duragao e que se assenelham a sessaes 

de din~amica dp grupo, e t~m como objetivo expl'cito "fa 

zer com que os munic~pios e/ou n~cleos selecionados da 

Area Piloto passem a evoluir mais rapidamente rejeitan

do ura concepgao estatica fixa ou mecanica".7
 

Desta maneira, tendo presentes os objetivos es 

tabelecidos pela ACARPA "em estreita consonncia com as 

pollticas federal e estadual de desenvolvimento da agro 

pecuaria (...), de aumentar a produqgo e produtividade 

das principais culturas e criaqSes, de elevar a renda 

do agricultor do setor prim~rio e do estado, bem como 

de capitalizar a propriedade"'2 8 e, mais ainda, da "diu

tribuiqao mais eqaitativa da renda do setor primario, a 

trav~s da participaggo de un major n.mero de produtores 

numa agricultura de mercado e emoresarial (...)"(os gri 

fos sgo nossos)29 , o curso de "Criatividade Comunitarid! 

se mostrou, desde sua organizagao atS gs noqges passa

das durante as sess~es, como uma tentativa de substitu

ir valores e visao de mundo pr6prios a uma economia de 

subsistancia, por uma percepq-o considerada mais adequa
 

da a uma economia de mercado. 

Os pontos nodais do curso, alinhavados pelo in 

centivo a verbalizagao e 5 participagao em discussoes, 

eram, de um lado, derivados da "Teoria da Organizagao 

Humana" de Rubo M1ller a, de outro, a introduqgo da 

perspectiva da necessidade de planejamento onvolvida em 

toda e qualquer atividade realizada pelo homem, id6ias 

estas que foram transmitidas durante as sessoes intitu

ladas:
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a) 	 Teoria da Organizag~o Humana, os "14 sistemas so

ciais" (sic) onde se mostrava que o homem, como ser 

social, est5 vinculado a diversos sistemas sociais 

(de parentesco, de lazer, sanitgrio, de produqgo,pa
 

trimonial, etc.);
 

b) 	Componentes e Metas que devem ser estabelecidos a
 

partir da compreensao de que o homem esti vinculado
 

a estes 14 sistemas sociais. Dentre as metas colo

cadas pode-se citar:
 

No sistema Parentesco: "Vou me desligar da me e do
 

pai, pensando em construir melhor minha vida. Acei

tarel o sexo em todas as suas manifestag~es e verei 

nisto um modo de colaborar com Deus na criagao". 

No sistema Lazer: "Viverei sempre na alegria ;todas 

as coisas serao encaradas com alegria e otimismo" ; 

"Terei o descanso necessgrio 5s minhas atividades"; 

Trabalharei melhor se observar o descanso de todo 

final de semana". 

No sistema Patrimonial: "Acreditarei na ProvidCncia 

Divina"; "Terei o suficiente para viver bern, n~o me
 

apegando 5s coisas".
 

Etc.
 

c) 	Comunicaglo Cient~fica - que mostrava a importncia
 

do estabelecimento de metas pessoais, comunitcrias,
 

etc., e do planejamento de atividades.
 

d) 	 Nossa chegada no Universo - que procurava mostraras 

fases do crescimento do homem desde antes do nasci

mento atg a velhice paralelamente a sua vinculag~o 

a cada um dos sistemas sociais. 

e) 	Passos do Pensamento Cientlfico e Planificaqgo Ci

bern~tica - onde se mostrava como planejar e organi
 

zar tuna atividade.
 



f) 	 Fluxograma - elaboragao do projetos - onde so orga 

nizavam diferentes grupos para elaborar, com base 

nas nog6es aprendidas anteriormente, projetos(de re 

uniao de Associagao de Pais e Professores, de intro 

duggo de novas tccnicas de plantio e colheita, etc.) 

que seriam implementados posteriormente. 

Nao somente as idgias escritas no roteiro do
 
curso, distribuldo antes da i sessio, mas tamb~m, e
 
principalmente, as colocaq~es feitas pela tecnica soci

al encarregada de explicar os itens de cada sess~o, seo
 

muito importantes porque mostram n~o s6 as tentativas de
 
introdugao de novos valores dentro daquela comunidade ,
 

mas tamb~m os tipos de valores considerados relevantes.
 

Assim, as explicay~es dadas durante a sessao Nossa Che

gada no Universo apresentam um quadro de desenvolvimen

to do homem quo n5o varia, a despeito de situaqoes cul

turais diversas. 0 perfodo da gestagio, por examplofoi
 
descrito como um pertodo decisivo para a fornago poste
 

rior da crianga, n~o devendo a mae, portanto, realizar
 

esforgos flsicos violentos, sofrer emogoes intensas,etc.
 

sob pena de a crianga apresentar, mais tarde, sintomas
 
de intranqfilidade e inseguranga. A primeira infBncia,
 

que vai dos 0 aos 3 anos, foi descrita como uma epoca
 

em que existe, por parte da crianga do sexo femininouma 

intensa fixag~o no pai e, por parte da crianga do sexo
 

masculino, uma intensa fixagao na mae. Esta fixago de
 
veria merecer atencao e cuidados especiais, na medida
 
em-quequalquer.excesso poderi-a-implicar em problemas 

homossexuais posteriores (e at, entao, explicava-se o 
que era um homossexual: "aquele rapaz que usa calgas / 
apertadas, roupas mais femininas, tem voz fina, enfim, 

age como una mocinha"). Um outro periodo crucial do 

desenvolvimento, segundo as explicagqes, era a adoles
c~ncia, pela qual todo e qualquer indivIduo, em toda e 

qualquer sociedado, passava, e quo se caracterizava por 

tentativas de independncia do jovem, que desejava so 
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emancipar da famflia e j so considerava adulto para 

tal, recomendando-se aos pais que procurasseia nao con

trariao-los, por ser esta uma fase passageira. Descreven 

do-se o per'odo que vai dos 35 aos 40 anos como aquele 

em que o indivlduo j5 est5 estabilizado na vida,ja "tem 

em geral sua terrinha", recomenda-se que exista uma pro 

ocupaygo muito grande com as quest~es referentes 5 he

ranq: "Nao tem nada de deixar terra para um so filho, 

n~o. Todos os filhos sao iguais e t~m direito a um pe

dacinho da terra do pai". 

Outra sessao interessante sob este ponto de / 

vista fol a chamada Planificaq~o Cibern~tica. Nela apa 

receram palavras como "organograma" (quem faz as tare

fas), "cronograma" (quando fazer as tarefas), "fluxogra 

ma" (passos para a execuqgo da tarefa) e "feedback" (an5
 

lise dos resultados "para o desenvolvimento pessoal,gru
 

pal e comunitario"), ao lado de id~ias como "diagn6sti

co sistamico" (por estat~stica, analise, cruzamento dos
 

dados componentes entre si e dedugao de seu grau do com
 

patibilidade, e "diagn'stico intersistmico", crazamen

to de cada sistema diagnosticado com os outros 13 para
 

examinar as matuas implicaqoes de limitagao ou incremen
 

to). 30
 

A participagao efetiva nas discussoes realiza

das se restringia aos pr6prios t~cnicos da ACARPA pro

sentes31 e a alguns jovens (2 ou 3) alunos do ginasio e
 

de contabilidade, .almdas professoras presentes. Os do
 

rmais, que tinham a agricultura como ocupa;ao 32, pouco
 

participavam, alegando serem analfabetos, mas diziain
 

gostar do curso "para aprender mais". As colocag~es do
 

pessual da ACARPA, entretanto, pareciam ser vistas do
 

maneira muito respeitosa.
 

Algumas das id~ias colocadas no curso e expos
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tas acima demonstram se nao o desconhecimento total, pe

lo menos uma falta do percepqao de que as sociedades sao 

diferentes entre si a t~m soluq~es diferentes para pro

blemas diferentes. Assim como nao 6 verdade que em to

das as sociedades exista um perioodo da existancia dos 

indivrduos conhecidos como adolescncia 33, ha'tamb~m so 

ciedades (ou subgrupos dentro de cada sociedade)que d~o 

solug5es diversas a questbes referentes, por exemplo, a 

heranga, divisao de terras entre filhos, etc., assim co 

mo alocain pap~is diferentes a seus diferentes membros 

(divisio do trabalho por sexo, por idade, etc.). Houve 

inclusive, durante uma parte posterior 5 sessao Nossa 

Chegada no Universo na qual as pessoas podiam fazer per 

guntas sobre o que nao haviam entendido, um participan

te que colocou muitas questoes em relagao 5 id~ia de 

que as 5nsias de liberdade na adolesc~ncia nao devem 

ser freadas e, pareceu ficar um pouco perplexo com a 

confirmagao desta afirmativa. Com efeito, uma caracte

r~stica de sociedades rurais baseadas naqueles lagos de 

que fala Polanyi 9 a inport5ncia e o respeito que se 

atribul aos mais velhos n~o s6 dentro do grupo familiar, 

mas tamberm dentro da comunidade. 

Tambem na sessao de Planificaqao Ciberntica
 

ocorrou um fato interessante. A idgia de planificagao
 

ciberngtica, conforme colocada durante a sessao, pode
 

ser interpretada como uma tentativa de racionalizar as
 

atividades agr'colas ou de pecuaria, por meio de um pla
 

nejairento antecipado. -Como-.exemplo de planejamento de
 

atividades foi dado o planejamento do plantio a da co-


Iheita de feijao. Durante a parte da sessao reservada
 

a perguntas, um dos presentes, proprietario, colocou o
 

seguinte problema:
 

of-	 Eu faqo esse plano aE todinho, com dia de -come 

gar cada tarefa; e se no dia que f8 pra ara a 

terra, tiv' chovendo e eu num pudg comega arg? 

0 que e que eu fago? 
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Tgcnica:
 
"- Born, al vocg espera atg parar de chover.
 

Proprietgrio: 

" Mas e se demora muito? Nun vai adianta faz5 o 

plano, porque eu v5 ara no tarde, e se eu ara'
 

no tarde, eu v5 planti no tarde tamb~m,e a eu
 

v5 colhg no tarde e num vai d! certo".
 

Tais pontos mostram exatamente o tipo de pro

blemas envolvidos na implementagao de polticas do sis

tema ABCAR no meio rural, ao mesmo tempo em que levam 

a refletir sobre a eficacia de sua atuagao. Qual o al

cance real das noyoes pseudo-sociol6gicas transmitidas 

durante o curso de "Criatividade Comunitiria" e quais 

os seus efeitos sobre a vida social daquele grupo, sgo 

quest6es que nao podam deixar de ser colocadas34mas qua 
se situam fora do armbito deste trabalho. A descri;ao 

do curso serve tgo somente como um exemplo vivo de in

troduglo de perspectivas e problemas que podem ser con

siderados cono originarios da dinamica de sociedades ur
 

banas e industriais dentro de uma comunidade rural, e
 

dos possfveis prejulzos que isto pode causar a todo um
 

sistema social diferente do urbano, calgado em outros
 

valores, cujos membros t9m diante de si problemas que
 

sio espec~ficos, por sua vez, a uma organizagao social
 

baseada em pressupostos diferentes daqueles em que se
 

basela a vida urbana. A extensao rural parece fazer
 

parte da introduqao forgada da economia de mercado na
 

area rural, e seus efeitos parecem similares aos da "ca
 

lamidade social" de que nos fala Karl Polanyl.
 

5. Concluses3
 

0 material aqui apresentado confirma em linhas
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gerais, a pertinancia das principals proposlyes 	apre

entre
sentadas anteriormente a respeito das relay6es 

educaqao formal e produtividado na 'rea rural. Esta con 

firmagao nao 9, evidentemente, de natureza estatistica, 

ja que as entrevistas realizadas nao t~m nenhuma inten

qao de representatividade do universo. Mais ainda, bus 

cou-se dois locals para as entrevistas que tivessem va

rias caracterlsticas similares, com a intengao cxplici

ta de diminuir tanto quanto possi'vel a variabilidade
 

dos contextos, acentuando portanto a nitidez dos fen5me
 

nos observados.
 

A razao desta metodologia esta na natureza ex

plorat6ria e preliminar do trabalho at6 aqui realizado. 

0 que nos importava, a esta altura, era caracterizar 

uma constelaqao de sentido no comportamento e atitude 

das pessoas, e expressar esta constelayao de sentido em 

todas suas implicacoes 16gicas. Buscamos caracterizar 

un "tipo" do atitudes e percepBes, nao no sentido esta 

tstico do termo, mas sim no sentido weberiano da ex

pressao. t esta exploragao do sentido que permite pen

sar em profundidade ura situaqao ou uma estrutura de 

aferir,
comportamento social, e a partir da' tratar de 


j5 agora estatisticamente, sua distribuiqao e ocorr~n

cia efetivas na sociedade. Esta aferiqao, que poderg, 

inclusive, localizar outras constelaqoes de sentido em 

contextos econ8mlco-sociais bem diferenclados,fica aqul 

como sugestao para pesquisas posteriores. 

Nosso argumento central diz respeito a necessl
 

dade de ver o problema dos efeitos da educaqao na Area
 

rural dentro do contexto mais amplo da introdug~o do mc
 

Mais especificamencanismos de mercado na Area rural. 


te, pareceria que a educaZao formal teria um ofeito mul 

to mais direto sobre os processos do introduqao destes
 

mecanismos do mercado, e o quo ele significa em termos 
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de deslocamentos populacionais e transformaqoes profun

das nas relag6es de trabalho, do que sobre o aumento de
 

produtividade relacionado especificamente com a absor

glo de novas habilidades e skills para a realizagao de
 

empreendimentos agr~colas.
 

A questao fundamental que se coloca a partir
 

deste material pode ser expressa da seguinte maneira:em
 

que medida o processo de transformagao das "economias
 

de subsisttncia" em "economias de mercado" e inelutavel
 

c desejavel, na 5rea rural brasileira? A partir desta,
 

existem algumas quest6es subsidigrias: como este pro-


Qual o papel
cesso e vivido pelo camponass~brasileiro? 


percebido e o papel real da educaqio formal neste pro

cesso? Qual o papel da educaqao informal? Existem al

ternativas?
 

0 processo de transigao entre as duas formas 

de organizagao social da produqao parece ser inevitgvel 

quando estg em marcha um processo irresistrvel de im

talplantagao de um sistema de "capitalismo selvagem", 

como
 como foi o da Revolugao Industrial Inglesa, e tal 


parece se processar naqueles setores da sociedade brasi
 

leira que nio estao ao abrigo de uma legislagao social
 

e trabalhista bem estruturada, como ocorre no setor ru

ral e nas areas urbanas marginais. Como demonstrou
 

Polanyi para o caso da Inglaterra, esta introdugao de
 

mecanismos de mercado se faz a um custo humano e social
 

extremamente elevado, na medida em que forga o rompimen
 

to de relag5 es sociais previamente estabelecidas e con

duz a deslocamentos populacionais em grande escala.
 

Caberia, assim, perguntar se este processog de
 

0 exame desta quest2o conega con a pr6pria re
sejavel. 


visao do conceito do "economia de subsist~ncia". Este
 

conceito nao e dos mais adequados, ja que ale pod6
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transiitir a id6ia de um sistema produtivo primitivo, 
ineficiente e auto-suficiente. Na realidade, sabemos 
que existe uma correla~o entre estas formas de organi
zaclo social da produggo e a pobreza, assim como entre
 
economia de mercado e riqueza. Has esta correla;o nao 
corresponde a uma necessidade hist6rica inelut~vel, em
 
nenhum do seus extremos.
 

Na realidade, o ponto principal que distingue 
as duas formas de organizagao social nao e a pobreza ou 
produtividade de cada ura, mas o grau em que o produto 
da atividade humana e esta pr6pria atividade estao su
jeitos ou nao aos mecanismos e flutuag~es do mercado.Co
 

mo mostram os estudos de Dalton e Polanyi, podem haver
 
sistemas abertos com intercambio de servigos e produtos
 
sem que exista necessariamente, mercado. 11o outro ex
treme, ainda que haja pouca ddvida do quo a organizago
 
de um mercado de "capitalismo selvagem" seja a maneira 

mais r~pida e eficiente de produzir o ma'xino de lucros 
monetarios, existem dois fatos importantes que limitanm 
esta ideia. Primeiro, os sistenas de produgao nao to
talmente mercantilizados tam, em geral, beneffcios e 
produtos nao contabilizados que terminam por explicar, 
na pr~tica, a continuidade destes sistemas em condicges 
de aparente misgria quase absoluta. Segundo, os seto
res mais modernos da economia "de mercado" brasileira 
sao exatamente aqueles onde uma serie de mecanismos"ins 
titucionais" - niveis salariais prg-fixados, previd~n
cia social obrigat'ria, a legislig5o trabalhista como 
um todo - terminam, na pr~tica, por roduzir o impacto 
da instabilidade do mercado. Estes mecanismos e regula 
mentos governamentais operam em dois sentidos aparente
mente contradit6rios. Por um lade, estabelecem limites 
e freios aos conflitos de classe quo poderiam elevar 
muito mais os niveis salariais dos setores mais moder
nos e organizados dos grupos assalariados. Por outra 
parte, no entanto, oferecem um sistema relativamente efi 

http:mercado.Co
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ciente de proteqgo e defesa para os setores assalaria

dos menos qualificados e menos capa2;es de organizagao
 

sindical pr~pria, principalmente em condigies de fluxo
 

migratorio intenso da area rural para a grea urbana.
 

9 possivel distinguir pelo menos tr~s nfveis
 

de introduglo dos mecanismos de mercado em sistemas di

tos de subsistgncia. 0 primeiro se refere i mercantil'.
 

zagqa do produto, ou da mercadOria. 0 segundo se refe

re a mercantilizaggo da forga de trabalho, que faz com
 

que pessoas possam ser deslocadas ou realocadas segundo
 

critgrios de custo, e salario. 0 terceiro se refere '
 

mercantilizagao da terra. Quando as tr~s coisas se d~o,
 

a economia estg totalmente mercantilizada, e o sistema
 

social profundamente transforma'X.
 

0 primeiro nivel, de mercantilizaggo do produ

to, parece ja estar totalmente generalizado no Brasil.
 

Em muitos lugares existe uma diferenciaggo clara entre
 

a produgao para o auto-consumo, de subsistancia propria
 

mente dita, e o excedente que 9 mercantilizado. Nos re
 

gimes de exploragao do trabalho por parceria, o exceden
 

te 9 a mais-valia que o produto. transfere ao propriet2
 

rio da terra, que pode consumir ou, na naioria dos ca

sos, colocar estes prodatos no mercado. Em outros ca

sos, o que 9 comercializado nao 4 s6 o excedente, nas
 

praticamente toda a produgao, havendo entao uma contra

partida monet~ria ou de bens de consuino obtidos no sis

tema do "armazem", ou "venda" gerida polo pr6prio pro

prietario. 0 importante neste nivel 9 que o sistema 

de propriedade da terra nao esta sujeito a transferan

cia por critgrios de lucrc, e a maioria das alteraq6es 

que ocorrem t~m a ver corn o sistdma de heranqa, o cres

cimento populacional e a expansan da fronteira. Da mes 

ma forma, as relaqoes de trabalho tendem a se basear na 

estabilidade de vinculag~es e lealdades pessoais. 2 um 

sistema produtivo de rentabilidade baixa, do fluxo mone 
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tirio bastante limitado, e por isto mesmo fr~gil ante
 

tras tipos de influ6ncias externas.
 

Uma destas influancias, a mais simples, e a do
 

fen6menos naturais. A seca peri6dica no Nordeste, como
 

toeIi
se sabe, desorganiza o sistema produtivo, que nao 


recursos acumulados que lhe permita sobreviver quando
 

uma colheita falha. Esta desorganizagao atinge princi

palmente a mo-de-obra, que nao tem condigqes de se fi

xar, mas nao atinge o sistema de propriedade e explora

go da terra. A outra influ&ncia, que opera no n~vel
 

da mao-de-obra, e a possibilidade, real ou percebida,de
 

melhores sal5rios em outro tipo de atividades, no campo
 

ou na cidade. Dados os padr~es extremamente baixos de
 

vida das populaces rurais, coloca-se uma tenslo dif3

cil de resistir entre o sistema de lealdades pessoais e
 

-
as possibilidades de melhores rendimentos monet~rios 


a "corrupcao trabalhista" a que um dos entrevistados,
 

propriet~rio, se refere. A Ui'tima, finalmente, e a pr6
 

pria influancia da denanda por atividades agr'colas de
 

exploragao intensiva e alta lucratividade, que tem aver
 

com a introdugao de fluxos de capital e tende a alterar
 

o sistema de propriedade da terra. A introduyao da so

ja no Paranl, por exemplo, como revelam as entrevistas,
 

liquida a produgao marginal para o auto-consumo,tende a 

eliminar a sistema de pequenas propriedades, e mercanti 

liza as relagoes de trabalho. Alguns destes efeitos,as 

sinalados nas entrevistas, parecem ter a ver com aspec

tos t~cnicos da agricultura de soja - as pragas quo
 

Mas o
acompanham este produto, e que matam os demais. 


crucial talvez seja o aspecto altamente capitalizado des
 

te tipo de exploragao agr'cola.
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A Viv~ncia do Processo e o Papel da Educacao
 

Se a passagem de um sistema estavel e protegi

do - mas pobre - de relacionamento econ-mico e social 

a um sistema mais rico, mas dependente de flutuag6es de 

mercado, pareceria inelutavel para a economia rural co

mo urn todo, a visao que o homem do campo tem deste pro

cesso- muito mais complexa. 

Para ele, existem sempre dois valores importan
 

tes mas muitas vezes incompat~veis: a melhoria da ren

da e a seguranga. A destruiqao das formas mais tradici
 

gera
onais de relacionamento social e emprego no campo 


uma situagao de grande inseguranga. Dependendo de vat_
 

agoes atmosfricas para seu sustento, perdendo os vlncu
 

los pessoais que faziam o patrao responsivel pela sua
 

sorte, a imigragao 5 vista como uma forma de obter mais 

renda e mais seguranya. Reiteradamente, as entrevistas
 

mostram como as aspiragoes de mobilidade estio ligadas
 

as aspiragoes de malor seguranga e estabilidade no tra

balho. A migragao 5 cidade que aparentemente seria um 

contexto muito mais capitalista e competitivo do que o
 

rural, 9 percebida como uma busca ao emprego est~vel, a
 

renda certa no fim do mas, aos benef'cios me'dicos, etc.
 

neste contexto que a educa-ao joga un papel 

fundamental na percepqao do homem do campo. Em primei

ro lugar, ela 9 percebida como dando ao ca-mpon~s um ins 

trumento para entender o mundo abstrato das relag~es de 

mercado, e mover-se minimamente dentro dele. Ela permi 

te que ele identifique os nomes dos 6nibus quando deve 

viajar, faz com que n~o passe vergonha se tem que assi

nar um papel. Mais importante do que isto, ela permite 

que a trabalhador rural calcule quanto deve receber de 

sal~rio ou como parcela do seu produto, e, assin, possa
 

so defender de um mundo basicamente estranho e hostil.
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Em segundo lugar, a educagao, que ajuda a pes

soa a se locomover dentro do mercado, podo ser altamen-


Um dos resulte instrumental para permitir sair dele. 


tados curiosos das entrevistas e que as filhas mulheres,
 

aparentemente, recebem tantas ou mais oportunidades de
 

educagao do que os homens. Quase invariavelmente, a as 

piraqao profissional para estas i-ulheres e dentro do 

pr6prio sistema educacional - ser professora - ou na 

burocracia. Taxnbhm para o homem, a educagao e vista co 

mo requisito indispensavel para obter um emprego estg

vel, e se possi'vel com uma remuneragao razo~vel. Ela 

assim dizer, voltar A estabiidade per
permitiria, por 


dida, no contexto da sociedade urbana e noderna.
 

A educa.ao 6, ent~o, tipicamente percebida co

simplesmo um instrumento de mobilidade social, e nao 

mente como de reprodugao do sistena, tal como 6 entendi 

da por muitas teorias 37 a respeito de seu papel social. 

Isto nao quer dizer, evidentemente, que a educagao dei

xe de ser em grande parte un sistema que reproduz a es

trutura de estratificagao da sociedade. 9 possivel pen
 

sar que em setores rurai. mais desenvolvidos, nos esta

dos sulinos do pals, a educaq~o dos filhos tenha por ob
 

o ejetivo principal transmitir rivel cultural de conhe 

cimento dos pais, mantendo assim una situagao do estabi
 

lidade. Por outra parte, o fato de a educagao ser per

cebida como canal de mobilidade nada nos ,dlz das difi

seculdades, que sabemos ser enormes, de estes canais 

rem utilizados para a mobilidade intergeneracional de 

pais extremamente pobres e analfabetos. Os sucessos e 

fracassos na utilizagao destes canais estarao certamen

te muito correlacionados com condig5es s6cio-econ~micas
 

e educacionais previas. Por outra parte, o fato de 0
 

sistena educacional brasileiro ter estado so expandindo
 

atrav~s do tempo indica quo esta fungao de mobilidade
 

realmente se d5.
 

http:educa.ao


Tamb6m 6 caracterfstico o fato do qua 1)ari,: 

n~o existir nenhuma percepgao, nem por parte das profesi 

soras nem por parte dos pais entrevistados, sobre a uti 

lidade intronseca da educagao formal como transmissao 

de conhecimentos para a vida quotidiana. Os conhecimen 

tos relativos ' atividade agrrcola sao transmitidos fo

ra do sistema educacional formal, e nao foi manifestada
 

nenhuma opiniao no sentido de que deveria ser diferente.
 

O mesfto vale para a extensgo rural.
 

Assim, poderfamos chegar 5s seguintes proposi

qoes prelininares a respeito do papel da educaqao for

mal na -rea rural brasileira:
 

- A educagao formal 6 percebida como um canal de mobi 

lidade social e um instrumento para a mobilidade 

geografica. Este instrunento funcionaria proporcio 

nado(a) alguns conhecimentos mtnimos capazes de aju 

dar a pessoa a mover-se em urn morcado (leitura,arit 

m6tica) e (b) un conjunto de qualidades e atributos 

imponderaveis e algo misteriosos - diplomas, t~tu

los, "cultura", "educagao" - que poderiam dar aces 

so a empregos est~veis e protegidos das interpgries
 

do mercado nos centros urbanos ou junto . burocra

cia estatal.
 

- 0 investimento dos indivfduos nesta forma de tenta

tiva de mobilidade dove ser alto, dada a unanimida

de dos entrevistados quanto 5 importincia o necessi 

dade da educagao para os filhos. As perspectivas
 

de sucesso sao, no melhor dos casos, incertas,e se
 

pre ligadas A mobilidade para fora do sistema rural.
 

145o h5 um s6 exemplo nas enttevistas, de pessoas
 

que percebessem a educacao como forma de melhoria
 

da situaqao de vida atrav6 s de melhor capacitagao o 

aumento da produtividade no contexto do trabalho 

atual. 
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Este investimento pode ser pensado em termos corren
 

tes, como o do trabalho que o menor deixa de desem

penhar no campo, mais o de uniforme, material esco

lar, etc. Has poderia tamb6m ser acrescido do cus

to implfcito no esforgo de aprendizado de um conjun
 

lito de conhecimentos usualmente "congelados" em 


vros de texto inapropriados, e transmitidos dogmati.
 

camente por professoras imburdas da importZncia da
 

"Cultura" e "educaqao" coro valores absolutos e inde
 

pendentemente de sua vinculaqao com a vida real das
 

pessoas.
 

Existe finalmente, o custo direto em manter em fun

cionamento um sistema educacional essencialmente ob
 

soleto mas cuja funqao 6, basicanente a de contri

buir para o processo de migraqao do canpo para a ci
 

dade, e, neste processo, Jar emprego a pessoas que
 

conseguem sair-se bem nesta transigao, passando ain
 

tegrar e a valorizar assim a m5quina que as criou.
 

Nao existem alternativas reais f5cois para a
 

presente situagao, assim como nao existem substitutos f! 

ceis e 6bvios para as economias de mercado. As possibi 

lidades sao muitas, e o perigo de cai:: em situag~es fal 

sas e becos sem safda 6 enorme - as experiancias agrf

rias dos pafses socialistas que o digam. De qualquer 

forma, alguns pontos de partida parecem se impor. 0 pri 

meiro 6 que seria um contrasenso esperar que a educaggo 

por si s6, e mais ainda a educaglo formal, pudesse ter 

um impacto inovador e transformador do sistema produti

vo na grea rural. A economia de subsist6ncia nais pri

mitiva n~o necessita mais do que conhocimentos t6cn~cos 

rudimentares e transmissfveis polo aprendizado do traba 

Iho digrio. Dada a rigidez do sistema de propriedade
 

nos contextos mais tradicionais, ou o impacto avassala

dor da exploragao rural capitalista nos meios avanqados,
 

pouco so poderia esperar da educagao do grandes massas
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populacionais como variavel capaz de aqao independente.
 

Isto significa que, para ter urn impacto efeti

vo na produtividade rural, a educag~o deveria ser in

troduzida em conjunto com outras medidas que permitis

sem a utilizagao efetiva dos conhecimentos adquiridos

e isto significaria ter qua tocar no sistema de propria
 

dade da terra, das relaqoes de trabalho, dos mecanisros
 

de cohercializaqao, etc. Segundo, o conterdo da educa

qao deveria ser radicalmente transformado, para se ada2
 

tar as novas necessidades geradas pelas transfornag5es
 

mais simples. Esta transformagao implicaria, essencia'
 

mente, em abandonar os aspectos meramente burocr~ticos
 

e simb6licos da educaqao formal, em b.eneflcio da trans

missao de urn conjunto de conhecimentos que deveria ser
 

gerado por urn trabalho intenso e paralelo de pesquisas
 

sobre a realidade agr~ria brasileira em transformagao.
 

Finalmente, isto significaria que a conduqgo do progra

ma educativo deveria ficar, administrativamente, sob a
 

responsabilidade dos que participassern das denais trans
 

formaqoes na 5rea rural, de forma integrada, e nao lig 

da As estruturas mais tradicionais do sistema educacio

nal brasileiro em nivel local, estadual ou nacional.
 

A organizagao de urn prograna cono este requer, 

evidentemente, uma decisao politica que transcende os 

recursos de conhecimento que educadores, economistas e 

soci61ogos podem, como pesquisadores e tgcnicos,reunir. 

Has a estes cabe, pelo menos, chamar a ateng~o para o 

que a realidade estario, aparentemente, exigindo. 

Toda esta discussao se limitou, intencionalon
 

te, 5 educaqio formal, aquela trinsitida pelo sistema 

escolar regularmente estabolecido. Existe, no entanto,
 

todo ura canpo a ser estudado e avaliado, que 9 o da edu
 

caqo informal, sobre a qual oste material pouco revela,
 

mas que 6 importante considerar. 



.65 

passivel pensar na educagao informal desde 

pelo menos dais pontos de vista. 0 primeiro se refere 

a aquele conjunto de conhecimentos que sao transmitidos 

no dia a dia entre pals e filhos, vendedores e comorado 

res de produtos, emissores e receptores de comunicag~es 

de massa - ridio, televisao, jornais. Existem certa

mente sistemas informais de difusao de conhecimento que 

poderiam ser detectados e caracterizados segundo ns mol 

des classicos da sociologia. Estes estudos poderiam re 

velar quals sao, em um determinado momento, os princi

pais agentes na transmissao de informag6es e conhecimen 

tos, e sua rela4ao com os mecanismos formais de educa

gao. Eles exigiriam tamb~m, certamente, o desenvolvi

mento de instrumentos de pesquisa capazes de avaliar u 

montante de conhecimentos efetivamente 5 disposiqao das 

pessoas, para examinar posteriormente sua distrlbuigao 

em funqao de variaveis sociol6gicas prg-definidas. 

0 outro ponto de vista tem a ver com as tenta

tivas de estabelecer sistemas estruturados, mas nao con
 

vencionais, de educaq-o em massa. IIOBRAL, Projeto li

nerva, cursos Oe extensao rural de varios tipos e for

mas funcionando durante muito tempo estao carecendo de
 

um exame em profundidade. En que medida estes progra

nas reforgam ou nao os valores e caracterlsticas do sis 

tema educativo formal? Em que medida eles apresentam 

uma alternativa educacional, nao s6 quanto a forma, mas 

quanto ao conte~do do que 6 ensinado? 0 fato de ex-s

tir urea vinculaqao entre cr6dito rural, assist6ncia t5c 

nica e eduoaqao em instituiqbcs coro a ADCAR (hoje Em-

BRATER) aumenta ou n~o altera sua ofetividade como ins

tituii~o educativa? Como funcionaran tentativas anter
 

ores de educagao rural no Brasil? Cono funcionam, com

parativamente, experimentos semelhantes na Africa e
 

Asia?
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Trata-se, enfim, de uma longa agenda de estu

dos e pesquisas que poderiam levar, eventualmente,a uma
 

apreciaqao.menos ing~nua sobre o impacto da educagao na
 

produtividade e, mais ainda, no sistema de vida nas 're
 

as rurais brasileiras.
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N0 TAS
 

(*) 	 Este estudo piloto foi desenvolvido no 5mbito do Programa 

ECIEL em conv~nio com a Escola Brasileira de Administraggo 

Pablica da Fundago Get~lio Vargas, em 1975, sendo a equi

pe de trabalho composta por Simon Schwartzman(Coordenador), 

Vera Wrobel, M5rcia Bandeira de Mello Leite Nunes e Rafael 

Bayce Ga-rcia Lagos. 

1. 	 Theodore W. Schultz, 0 Capital Hunano, trad. de Marco Aure
 
1 4
 lio de Moura Matos, (Rio de Janeiro: Zahar, 1973), p. . 

2. 	 "The fact that inequality of educational oportunity ac

counts for considerably less than half of the correlation
 

between socio-economic background and income cautions us
 

to question the optimism of those who assert that signifi

cant progress towards equality of opportunity can be 

achieved through educational reforms alone." Samuel Bowles, 

"Understanding Unequal Economic Opportunity". Tho American 

Economic Review, 53, 2, pp. 346-356. 

3. 	 Seniority 9 um dos componentes do que Piore, entre outros, 

denomina "costume", e que corresponde a pr~ticas rotinei

ras e n~o necessariamente racionais por parte dos trabalha 

dores: "in the modern work place, there is a d.al 

allegiance to the morality of costum on the one hand and 

the individualistic ethic of the market place :hich 

sanctions management's pursuit of economic efficiency and 

the individual's pursuit of his o;:n welfare on the other 

hand." M.J. Piore, "Fragments of a "Sociological" Theory 

of Wages", The American Economic Review, LXIII, 2, May, 

1973. (Papers and proceedings of the 85th Annual Meeting 

of the A.E.A.). Voltaremos a este tema mais adiante. 
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4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


10. 


Por exomplo, a renda mediana de homens entre 20 e 40 anos
 

de dade com quatro anos de escolaridade era de Cr$271,03
 

em 1970, contra Cr$1.586,00 para homens do mesmo grupo e

t~rio e 17 anos de escolaridade, de acordo com o censo
 

brasileiro de 1970.
 

A literatura sobre "mercados de trabalho segmentados", na 

area dos estudos econ8micos, 5 crescente. Pela proximida 

de com o Programa ECIEL, e pela qualidade do sumirio des

ta literatura que apresenta, a discussao que se segue 

baseada em um taxto preliminar de Andrea Calabi, Ricardo 

Lima, Andres Uthof e Paolo Zaghen, Dual Labor Market in 

Latin America: an Empirical Test, Berkeley, Nov. 1974, 

mimeo. Veja tambem Fausto Alves de Brito e Thomas Merrick, 

Migraggo, Absorcgo de Mao-de-Obra e Distribuigio de Renda, 

CEDEPLAR, 1975, mineo. 

Karl Polanyi, The Great Transformation, (Beacon Press,
 

1971; primeira edigao, 1944), p. 153. A traduqgo 9 nossa.
 

1 importante notar que o uso que Weber faz do termo "clas
 

se" 6 bem restrito, referido especificamente a relac5es de
 

mercado, enquanto que Polanyi usa a palavra em um sentido
 

bem mais amplo e usual da expressao. Cf. Ilax Weber, "Class,
 

Status and Power", in Gerth e Mills, From Nax Weber, Essays 
in Sociology, (Oxford, 1947).
 

R. Bendix, Max Weber - An Intellectual Portrait, Doubleday,
 

1960 (Anchor Books, ed., 1962) pp. 116-7. A traduqgo 6 nos
 

sa.
 

Ilax Weber, em Gerth e Mills, ed., From Max Weber: Essays
 

in Sociology, p. 231 (citado por Bendix, lax Weber, p.461).
 

A tradugao e nossa.
 

The Great Transformation, p. 147.
 



11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


.69
 

Para uma analise das relag5es entre o Estado russo e a eco
 

nomia capitalista na 6poca tzarista, Cf. R. Bendix, Work
 

and Authority in Industry, (New York: Wiley, 1956). Para o
 

Japao, a anilise sobre a industrializagao,in Barrington
 

INoore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, (Boston:
 

Beacon Press, 1966).
 

Harvard University Press, 1970.
 

0 objetivo era comparar duas micro-regi~es de caracterrst' 

cas s6cio-econ~micas gerais semelhantes (por exemplo, ta

manho mndio de propriedade, tipo de atividade agropecuiria
 

predominante, tipo de envolvimento corn mercado, composigao
 

da populagao, migragao rural-urbana, etc.). As micro-regi
 

bes selecionadas (MR-211, RJ e MR-279, PR) pasravam por um
 

processo de introdugao de pecuaria e pastagens em substitu
 

igao 5 lavoura do caf5, o que implica necessariamente em
 

grande liberagao de mao-de-obra que se dirige, em grande
 

parte, aos centros urbanos maiores a procura do oportunida
 

des no mercado de trabalho. Este fato se revela interessan
 

te na medida em que apresentava algumas das condig~es b5si 

cas para a verificaqao das hip6teses que orientavan a pes

quisa. Dentro destas MR foram escolhidos para foco de es

tudo, dois munictpios: Santo Antonio da Platina (PR) e Born
 

Jesus do Itabapoana (RJ).
 

Corn as caracterfstijas basicas do prolet5rio rural no Bra

sil, conhecidos, entre outras, pelas denoninaces de Volan

tes, B6ias-Frias e Peao-de-Turma; almn, evidentemente, do
 

seu assalariamento, a ausEncia das garantias que a legisla
 

gao trabalhista oferece ao proletariado urbano (carteira
 

assinada, FGTb, INPS, etc.).
 

Convers iscorn algumas pessoas em Bom.Jesus do Itabapoanc
 

mostram quc o pagamento do FUNRURAL dos empregados rer>:c
 

senta uma garantia para o pr6prio patrao que fica,assim,
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desobrigado do pagamento de mndicos
 

em caso de doenga, e do auxflio (ao qual geralmente
 

se v5 obrigado em virtude de relagqes do patronagens estabe
 

lecidas com seus eimpregados, conforme se ver5 mais adiante)
 

ou indenizagao em caso de invalidez ou acidentes de traba-


Iho.
 

16. 	 Karl Polanyi, The Great Trautsformation, (Boston: Beacon 

Press, 9th Print, 1968), George Dalton, ed., Primitive, 

Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanvi, 

(Boston: Beacon Press, 1968).
 

17. 	 A este respeito, a Antropologia Social fornece v5rias ang

lises cl-ssicas do Kula, nas 1lhas Trobriand e do Potlach
 

entre 	os Kwakiutl, entre outros. Pode-se consultar tamb~m 

Marshall Sahlins, Sociedades Tribais, Zahar Editores,
 

1970 

18. 	 Karl Polanyi, op.cit. 

19. 	 George Dalton, on.cit.
 

20. 	 Jost de Souza Martins, "A Valorizagqo da Escola e do Tra

balho no Meio Rural", in Debate e Cr~tica, n9 2, janeiro

junho de 1974. 

21. 	 Cf., entre outros, S.W. Mintz e E.R. Wolf, ",An Analysis
 

of Ritual Co-Parenthood (Compadrazgo)" e G.11. Foster,
 

"The Dyadic Contract: a Model for the Social Structure 

of a Hlexican Peasant village", in J.11. Potter, II.J. Diaz 

a G.H. Foster, Peasant Society: a fReader, (Boston: Little, 

Brown and Company, 7th Print, 1967)*e S.N. Einsenstadt,
 

"Ritualized Personal Relations: Blood Brotherhood, Best
 

Friends, Compadre, etc.: Some Comparative Hypothesis
 

and Suggestions", in Man, 56:90.95, 1956.
 

http:56:90.95
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22. 	 Como favores, que fazem parte do compromisso que os patroes 

tam em relagao aos seus empregados, pode-se citar nio s6 o 

pagamento do FUNRURAL, mas tambe'n, garantir casa, remndios, 

nidico, etc. 9 importante observar que n~o se responsabili 

za, diretamente, aos patr~es pelos baixos salarios, nem pe

lo n~o cumprimento das leis trabalbistas. 

23. 	 JosS de Souza Martins, op.cit. 

24. 	 Entre outros, os artigos de Josg de Souza Martins, j5 cita

do, e o de Josildeth da Silva Gones, "A Educaqgo nos Estu

dos de Comunidade no Brasil", em Educagao e Ciencias Soci

ais, 2, Rio de ,uieiro,
Agosto de 1966.
 

25. 	 Veja, a respeito, Oriowaldo Queda e T. Szmerecsanyi, "0 Pa

pel da Educagao Escolar e da Assistancia Tgcnica", em 0.
 

Queda e T. Szmrecsanyi, orgs., Vida Rural e Mudanga Social,
 

(Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973), e ACARPA, 

Diretrizes de Aggo, 1975, mimeografado. 

26. 	 ACARPA, op.cit.
 

27. 	 Ibid.
 

28. 	 Ibid.
 

29. 	 Ibid. 

30. 	 Todos estes termos a explicagoes se encontram no roteiro 
mimeografado do curso, distribuldo aos participantes. 

31. 	 A t6cnica social do escrit6rio local e una supervisora do
 

escrit6ric Central da ACARPA, localizado em Curitiba.
 

32. 	 A maioria das pessoas presentes foi entrevistada durante
 

o trabalho de campo.
 



.72 

HI uma vasta literatura sociol6gi-a e antropol6gica a este
33. 


respeito.
 

Cf. Vera Wrobel, A ABCAR e o Processo de Modernizaqao, pro
*34. 


jeto de tese de mestrado para o Instituto Universit
i rio de
 

Pesquisas do Rio de Janeiro, que busca avaliar o impacto 

das medidas modernizantes que v~m sendo pxopostas pela 

ABCAR (hoje F4BRATER) em comunidades rurad.s. 

35. 	 Somos gratos a Joao Batista de Ararjo e Oliveira pela leitu
 

ra crotica da primeira versio destas conclus~es que, sem di
 

vida contribuiu para esta forma final, mesmo nio tendo sido
 

poss~vel atender plenamente suas sugestoes.
 

36. 	 0 termo "campon-s" nao 9 de uso corrente no Brasil, surgin

do ocasionalmente na literatura de ciancias sociais como
 

tradug5o de "campesinos" ou "paysan". Express~es mais cor

rentes seriam "homem do campo" ou "trabalhador rural". Es

ta ijitima, no entanto, traz uma conotagao de trubalho assa

lariado. "Agricultor" parece referir-se mais ao proprietg
 

Neste texto, falamos de "homem do campo" ou "campon~s"
rio. 


para nos referir a uma ampla gama de ocupag5es agrtcolas 

assalariados, parceiros, minifundistas, etc. - i exclusao
 

do grande proi, .,rio. 

37. 	 Estas teorias sio apresentadas por Glaura Vasquez de Miran

da e Isaura Belloni Schmidt em "Deterninantes de Escolariza
 

9ao", ECIEL, mimeo, 1975. Uma fonte direta 5 Samuel
 

Bowles, "Unequal Education and the Reproduction of the
 

Social Division of Labor", Radical Political Review, 3,4,
 

1971.
 


