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Introdupao 

Como pode um regime pollticamente con- 

servador desencadear transformagoes revo- 

lucionarias nas esferas da organizagao so- 

cial rural? 

Esta indagagao subjaz a todo o esforgo 

analitico que representa este artigo e Ihe da 

unidade tematica. Nao me preocupa tanto 

responde-la, seja em termos de que as pro- 

fundas transformagoes em curso no meio 

agrario nacional representam a adequagao 
da estrutura agrarla as demais estruturas 

economicas do Pals, seja em termos de que 

elas consistem na expansao da revolugao 

burguesa do meio urbano para o meio rural, 

seja ainda em termos de que elas represen- 

tariam a implantagao da ideologia Brasil-po- 

tencia, cuja caracterfstica seria a de acen- 

tuada autonomia do Estado frente a dinami- 

ca das classes sociais, inclusive das varias 

fragoes da burguesia. Preocupo-me mais em 
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indicar alguns aspectos e suscitar algumas 

hipdteses relatlvas as mudangas tecno-eco- 

nomicas e socio-politicas que ocorrem no 

meio rural e tern como nucleo dinamico a 

agao estatal. 

1 Agricultura e Complexo 

Agroindustrial 

O complexo agroindustrial, definido como 

o conjunto dos processes tecno-economicos 

e sociais ligados a produgao agricola, ao be- 

neficiamento e sua transformagao, a produ- 

gao de bens industrials para a agricultura e 

aos servigos financeiros e comerciais cor- 

respondentes, inexistia ate meados dos anos 

70 no Pais, fundamentalmente porque os se- 

tores industrials voltados para a agricultura 

nao estavam constituidos por industrials lo- 

calizadas no Brasil. Ou, por outra razao, a 

agricultura de que se fala agora nao e aquela 

dos anos 40, 50 e ate mesmo 60, epocas 

em que inexistiam fortes interesses indus- 

trials plantados a porta dos processes pro- 

dutivos rurais, fortes interesses agrarios ne- 

cessitados de maquinas, implementos e in- 
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sumos industrials, em que o Estado nao ha- 

via ainda acionado o tesouro publico como 

a alavanca financeira geral da industrializa- 

gao do campo e em que a industria da agri- 

cultura nao comegara a diversificar suas 

composigoes e propriedade de capital, bem 

como suas linhas de produtos. 

Ja em torno de 1970, praticamente metade 

da produgao agricola era de interesse ime- 

diato dos setores demandantes de materias- 

primas; a outra metade das condigoes de 

produgao na agricultura dependia da indus- 

tria de maquinas e demais insumos indus 

trials. Vale dizer, boa parte da produgao 

agricola era capital constante para a indus- 

tria da agricultura, tornando a agricultura 
um setor de peso na acumulagao desta in- 

dustrial ademais, supondo-se que a agri- 

cultura tenha sempre desempenhado esta 

fungao, ocorre notar que o modo como ela 
agora o faz esta mudado, pois algo como me- 
tade de seus insumos nao mais provem do 

"laboratbrio natural" mas da produgao so- 

cial na qual o capital industrial de corte oli- 

gopolico comanda. Por conseguinte, a agri- 

cultura converteu-se em condigao de acumu- 
lagao de parcela da industria de bens de 

capital [cerca de 1/3 do valor da produgao 

industrial de 1970 estava, de um modo ou 
de outro, associado a dinamica da agricul- 

tura); e, complementarmente, a agricultura 

nao mais depende apenas do crescimento da 

industria a jusante, das exportagoes e de 
outros setores, mas tambem da industria 

produtora de insumos. 

Estes graus de interdependencia setorial 

caracterizam a agricultura de que se fala e 

tern implicagdes cruciais na determinagao 

do seu lugar no desenvolvimento do Pais, 
porquanto os interesses sociais nucleados 

no capital comercial e assentados na pro- 
priedade territorial e generosidade da natu- 

reza foram deslocados pelos interesses 

nucleados no capital industrial e financeiro 

em geral e da agricultura em particular. Vale 
afirmar que para produzir na agricultura nao 

basta mais ser proprietario de terras, ain- 

da que este seja o pressuposto da produgao 

Ocorre que, no movimento de sua reposigao, 

enquanto elemento da produgao, deve-se 

levar em conta um certo montante de bens 

de capital sem o qual a produgao agricola 

pode ser posta em cheque. Nesse sentido. 

o trabalho agricola subsume-se no capital 

no contexto de uma industrializagao cres- 

cente da agricultura, processo no qual a 

"terra-materia" perde suas forgas determi- 

nadoras das condigoes de produgao em fa- 
vor da "terra-capitar'O). 

A profunda mudanga pela qual passa o 
campo, no Brasil, nao se confina as trans- 

formagoes tecno-economicas, mas abarca 

tambem a estrutura social. A evolugao da 

agricultura industrializada, que materializa 

os interesses sociais modernos, evidencia 

que este processo particular tende a conver- 

ter-se em processo geral, a despeito de 

mostrar-se acentuadamente concentrado da 

perspectiva do numero de estabelecimentos 
que incorporam progresso tecnico. De fato 

a analise da industrializagao do campo mos- 
trou que ha uma significativa expansao da 

burguesia e pequena burguesia industriali- 

zadas no meio rural do Pais, juntamente com 

um diminuto crescimento da burguesia tra- 

dicional e uma diminuigao da pequena bur- 

guesia tradicionaK2). Mostra, ademais, que 

simultaneamente a queda do crescimento dos 

pequenos arrendatarios e parceiros, ocorre 

um aumento de trabalhadores assalariados, 

notadamente dos sem terra, e um aumento 

ainda maior dos "trabalhadores-a-domicilio" 

ou seja, daquela enorme massa de gente 

que, conquanto proprietaria territorial, nao 

passa de trabalhadora agricola para a indus- 

tria e comercio urbanos. Em suma, no mo- 
vimento de mudanga de forma da agricultu- 

ra braslleira, nenhuma camada social acha-se 

imune a sua influencia, at6 mesmo aquelas 

que nao se enquadram nas atividades agrico- 

las em industrializagao. 

Concomitantes as mudangas na base tec- 

no-economica e na estrutura social rural, ve- 

il) MARX. K. (1967, cap. 2). 

(2) MOLLER, G. (1981 b). 
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rificam-se alteragoes na estrutura e dinami- 

ca da produgao e distribuigao nos setores 

que compoem a mdustria para a agricultura 

e naqueles que integram a industria proces- 

sadora de materias-primas agncolas. 

No que respeita a estes ultimos setores, 

cabe notar que as modificagoes ocorreram 

mais acentuadamente nos que transformam 

materias-primas do que nos que apenas be- 
neficiam os produtos agncolas. Nao obs- 
tante, as modificagoes havidas dizem respei- 

to as composigoes de capital e a difusao 

da tecnologia industrial empregadas, so- 

madas a conversao dos mercados regionais 

— ate entao protegidos pelos custos de 

transporte e por dificuldades de remessa 
de produtos pereciveis — em mercado na- 

cional. Assim, sao as modificagoes tecno- 

economicas, juntamente com a criagao e/ou 

ampliagao da concorrencia oligopolica, que 

qualificam como recentes os setores a ju- 

sante da agricultura. 

Os setores industriais produtores de in- 

sumos para a agricultura apresentam-se for- 

temente organizados em sindicatos patro- 

nais que atuam em mercados acentuada- 

mente oligopolizados. Sao setores que de- 

pendem diretamente de politicas crediticias 

dlrigidas a agricultura, o que os leva a ope- 
rar como grupos de pressao favoraveis a 

modernizagao do agronacional, impelindo-os 

a influenciar a formulagao das politicas mo- 

netarias, fiscais, cambiais e as relatives ao 

comercio interne e externo. Tais caracte- 

risticas nao sao marcas registradas exclusi- 

vas destes setores que compoem a indus- 

tria para a agricultura. Todavia, em virtude 

do tamanho de suas plantas e da sua conse- 

qiiente necessidade de mercados, a formu- 

lagao das politicas estatais e crucial e re- 

percute imediatamente sobre a performan- 
ce de suas atividades. Para a reprodugao 

destes setores a expansao da industrializa- 

gao do campo e de importancia vital, fato 

que pode contrapor seus interesses aos dos 

produtores agricolas ou pode somar-se a 

eles para pressionar os orgaos estatais. A 

determinagao dos pregos dos insumos in- 

dustriais ocorre neste contexto de exigen- 

cias tecnicas, que solidarizam interesses in- 

dustriais e agricolas, e de exigencias eco- 

nomico-politicas que os levam a travar 

disputas pelos pregos, em cujo processo de 

determinagao esta ativamente presente o 
Estado. Aqui se observa com clareza a 

"politizagao" dos processos economicos as- 

sociados a acumulagao de capital, os quais 

exigem a organizagao institucional dos in- 

teresses vigentes. 

Pelo lado agricola, igualmente se depara 
com organizagoes de porte, cujas reivindi- 

cagoes assentam-se sobre o novo patamar 

tecno-economico, nao possuindo mais pa- 
rentesco com os interesses e aspiragoes ex- 

clusivamente nucleados na terra-materia e 
na propriedade territorial. 

Em sintese, em face da massa de neces- 

sidades e interesses de corte industrial que 

perpassa todos os setores do complexo 

agroindustrial brasileiro, pode-se asseverar 

que a industrializagao dos mesmos e a ten- 

dencia predominante e, tudo leva a crer, ir- 

reversivel. Trata-se, cabe observar, de 

industrializagao no sentido moderno, isto e. 
que implica a difusao do atual progresso 

tecnico, elevagao das concentragoes de ca- 

pital, junto com o avango de formas oligo- 

policas de estruturagao de mercados, acen- 

tuando a distingao entre grandes e peque- 

nos capitals. Essa tendencia evidencia que 

as caracteristicas dessa industrializagao re- 

gularao a expansao ou o bloqueio dos seto- 

res industriais e agricolas. 

2. Formas do Capital, Estado e 

Lucro na Agricultura 

As questoes que envolvem a formulagao 

teorica da dinamica da agricultura em indus- 

trializagao, implicam equacionar a rela- 

gao entre capital social total (o conjunto dos 

capitals privados em disputa em mercados 

concorrenciais), capital em geral (massa de 

capital que nao depende da geragao de uma 

unica taxa media de lucro e que opera em 

mercados oligopdlicos) e lucro nas ativida- 
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des agncolas, sao, de fato, questoes pen- 

dentes e polemicas, nao so porque as for- 

mulagoes que permitem pensar estas ques- 

toes sao recentes, mas tambem porque ne- 

nhuma das dispomvels alcangou prestfgio 

suflciente, de modo a algar-se em paradig- 

ma aceito pela maioria dos pesquisadores. 

Mesmo assim, nao se pode deixa-las de la- 

do sem algumas Indicagoes. O que segue 

represents uma tentativa de elaborar uma 

hipotese a respeito do tema. 

Dentre as varias formulagoes dispomveis 

escolhemos a de Giannotti. Para este au- 
tor, nas condigoes em que predomina o pro- 

cesso de oligopollzagao, com as empresas 

diversificando suas plantas, promovendo o 

progresso tecnico, administrando seus pre- 

gos e mantendo capacidade de autofinancia- 
mento, nestas condigoes "nao existe mais a 

posslbilidade da geragao de uma unica taxa 
media de lucro a que todas as empresas se 

subordinassem (...) As grandes empresas 

conglomeram diversos ramos produtivos, de 
sorte que se torna possfvel sacrificar a lu- 

cratividade num setor para maximizar a lu- 

cratividade do todo. Elas sao socialmente pla- 
nejadas, a compensagao cega do mercado, 

responsavel pela geragao da taxa media de 

lucro, e substituida por uma planificagao do 

lucro que atinge capitals de composigao or- 

ganica diversa. Esta planificagao para o lu- 
cro, para o movimento de autovalorizagao do 

capital, converte o investimento duma gran- 

de empresa num capital em geral sem pas- 
sar pela mediagao do capital social total; 

ao contrario, isto e feito pela negagao de- 
le, pelo corte que o expulsa para o lado das 

empresas medias e da agricultura"<3). 

Penso, no entanto, que se pode sustentar 

que a regulagao da agricultura industrializada 

pela taxa media de lucro nao 6 mais pos- 
sfvel sem levar em consideragao o papel do 

Estado e o de grandes empresas, que, de 

uma ou outra maneira, incorporam as ativi- 

dades agncolas. 0 Estado e o agente que 

possibilita a sustentagao e a expansao da 

(3) GIANNOTTI, J. A. (s/d, p. 108-10). 

capitalizagao da agricultura que se indus- 

trializa. Neste sentido, ele converteu o ca- 

pital social total que atua na agricultura em 

uma "espdcie" de capital em geral, afetando 

o modo dos capitals privados existirem e se 

distribuirem no campo. 0 Estado, ao eri- 

gir-se em capitalista financeiro por excelen- 

cia, manipulando fundos publicos que afe- 

tam diretamente a esfera produtiva do agro, 

faculta a expansao da dinamica capitalista 

na agricultura. Vale dizer, o capital finan- 

ceiro estatal — numa palavra, o Banco do 

Brasil — amalgamou-se com os capitals pri- 

vados, alterando o modo de distribuigao des- 

tes e, por forga, o modo de reprodugao das 

riquezas patrimoniais. 

Em outros termos, e apelando para a ana- 

logia com as grandes empresas, segundo 

consta no texto do autor mencionado, o Es- 
tado planifica a agricultura para o lucro, no 

interior da qual opera uma "taxa media de 

lucro" que distribui os capitals privados e 

incide nas condigoes de reprodugao das de- 

mais unidades agncolas. Aqui o Estado 
nao atua com uma massa de valores para 

garantir apenas a realizagao da mais-valia, 

mas, ao langar mao da parcela da riqueza 

social e publica, visa ^ autovalorizagao do 
capital, do conjunto de seu capital e do de 

particulares, atraves de varies mecanismos 
de transferencia. processo do qual resulta 

o controle da demanda efetiva. 

Na capacidade de mudanga de forma do ca- 

pital — capital social em capital em geral — 

garantida pelo Estado e posta em pratica 
pelas grandes organizagoes que operam na 

agricultura e, nestas condigoes, na capaci- 

dade de acumulagao de capitals e de rique- 

zas patrimoniais na agricultura, pensamos 

que reside o mecanismo basico que permi- 
te compreender a atual forma do agro e sua 

estrutura de classes. Por conseguinte, a 

agricultura passa a ser entendida como urn 
espago da dinamica do capital industrial e 

financeiro, visfvel no processo de industria- 

lizagao do campo. Desta feita, ela passa a 

fazer parte, de um lado, do departamento de 

meios de produgao e, de outro, do departa- 

mento de meios de consumo, num contexto 
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em que a mercadorla tende a se generalizar 

como "forma elementar e geral da rique- 

za"(4). A propriedade territorial, as rendas 

negativas, o empobrecimento da maioria dos 

pequenos proprietaries, arrendatarios, par- 

ceiros e assalariados serao entendidos aqui 

a partir destas situagoes gerais delineadas 

acima, situagoes que tendem a regular as 

condigoes de produgao e de vida no meio 
ruraK5). 

Os estudos que analisam a performance 

das unidades rurais e que enfatizam o an- 

gulo microeconomico e tomam o mercado 

rural como concorrencial, ou seja, que nao 

levam em consideragao os subsidies, os 

incentives, os "contingencionamentos" as 

lutas institucionais nos estabelecimentos de 

pregos basicos e outros pregos, as coopera- 

tivas, as outras fortes organizagoes de in- 

teresses ligados aos principal's produtos 

agricolas, tendem a concluir pela inviabili- 

dade do empreendimento capitalista no 

agro. Geralmente, o suposto nestes estu- 

dos e que o capitalista financeiro por exce- 

lencia, o Estado, nao passa de uma anoma- 

lia economica e que a agricultura constitui- 

se de urn composto de produtores que con- 

correm entre si a moda da smithiana mao 

invisivel. 

Algo semelhante acontece com os estu- 

dos que encaram a agricultura como que re- 

gulada por um mecanismo de autocontrole. 

Este mecanismo explicaria a forma de difu- 

sao do progresso tecnico na agricultura atra- 

ves do sistema de pregos dos fatores mo- 

dernos e tradicionais. Dado seu elevado 

grau de generalidade, qualquer setor eco- 

nomico poderia ser contemplado por este 

mecanismo, desde que postos em confron- 

to dois conjuntos de tecnicas com diferen- 

tes pregos relatives. Mas, o mais curioso 

desta formulagao e que ela leva a seguinte 

tese: "Existe um limite, ou "grau maximo', 
de modernizagao (que pode ser medido em 

termos de percentagem de agricultores que 

(4) MARX, K. (1971, p. 101-16). 

(5) MOLLER, G. (1981 a). 

se modernizaram), limite este imposto pelo 

desenvolvimento do setor nao-agricola, ou 

seja, por sua capacidade de consumir os pro- 

dutos e absorver a mao-de-obra que se tor- 

na sup^rflua com a modernizagao do proces- 

so de produgao"(6). Pode-se, de fato, admitir 

que num momento inicial do processo de 

modernizagao houvesse a possibilidade 
de escolha entre tecnologias disponiveis, 

mas, a seguir — concretamente no Brasil a 

partir do comego dos anos 70 — em fungao 

dos interesses sociais favoraveis a moder- 

nizagao, privados e publicos, aquela escolha 

torna-se cada vez mais limitada. Ademais, 
a ideia de equilibrlo no emprego do fator 

mao-de-obra na economia como um todo re- 
vela a pressuposigao de se estar operando 

em mercados de corte concorrencial^) 

Os processes e tendencias anteriormente 

Indicados acham-se, como ja foi dito, direta- 
mente associados as politicas estatais, as 

quais viabilizaram a industrializagao da agri- 

cultura e o desenvolvimento dos setores in- 

dustriais a ela conectos: por meio de esti- 

mulos a uma maior participagao nos pa- 

droes produtivos e mercantis internacionais, 
tais setores passaram a adota-los, menos 

por simples mimetismo do que por sobre- 

vivencia nos novos padrSes reguladores da 

economia. 

As politicas estatais que aludimos nao 

sao, por certo, identicas aquelas do pas- 

sado, que caracterizam a intervengao do 

Estado nas atividades agricolas, comerciais 

e industriais. Realmente, a intervengao do 
Estado na agricultura nao e coisa de hoje. 

Basta relembrar o caso do cafe desde os 

primeiros anos deste seculo, do trigo desde 

o inicio da primeira guerra mundial e de va- 

ries outros produtos que foram incentiva- 

dos com creditos, pregos minimos de garan- 

tia e por outros meios. Ademais, basta ci- 
tar os institutes do cafe, do agucar e do 

(6) PA1VA, R. M. (1975). 

(7) Outras criticas a esta perspectiva constam 
de FURTADO, C. (1972) e CASTRO, A. B. 
de (1969). 
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alcool desde os anos 30; as poh'ticas de in- 

centive), de subsidies e outras para o algo- 

dao, trigo e cacau, dos anos 30, 40 e 50, 

bem como as tentativas de modernizar a 

agricultura no pos-segunda guerra. Ha, sem 

duvida, um variado rol de medidas pelas 

quais o Estado interveio na agricultura bra- 

sileira. 

Nao obstante, convem precisar que, ate 
por volta dos ultimos anos da decada dos 

60, o carater da intervengao do Estado mos- 

trou-se topico, especifico, circunstanciado e 

localizado; ap6s aquela data, ele procurou 
ser cada vez mais abrangente, geral, nacio- 

nal e "planejado" 

As politicas estatais a que nos referimos 
como promotoras da industrializagao do 

campo estao associadas a um Estado que 

desencadeou uma revolugao agraria sem 
que efetuasse alguma medida de mudanga 

na estrutura fundiaria e/ou nas relagoes de 

produgao. O Governo de 1964, para nao en- 
trar em choque com os interesses da bur- 

guesia rural, notadamente com a oligarquia 

agraria que Ihe dera apoio, nao implemen- 
tou qualquer medida de reforma no campo. 

As politicas modernizadoras visavam, de 
um lado, a garantir este apoio e, de outro, 

a elevar o patamar tecno-economico da agri- 

cultura sem alterar a estrutura fundiaria nem 

a legislagao trabalhista e agraria. Tinha, evi- 

dentemente, a finalidade de uma moderniza- 
gao conservadora e, creio, a indefinigao do 

Governo fazia parte de omissao intencional. 

O processo, entretanto, desencadeou tor- 
gas economicas e sociais que alteraram pro- 

fundamente o panorama agrario. A base 

tecno-economica passou a criar nova estru- 
tura social. Novas organizagoes sociais, 

novas relagoes sociais e, sobretudo, ten- 

dencia a generalizagao destas caracteristi- 

cas (ver a proxima segao deste artigo). 

Esta tendencia posta pela industrializagao 

do campo esta modificando a estrutura fun- 

diaria, a estrutura social e certamente irao 

surgir propostas de modificagoes agrarias, 

nao com a intengao de dar terras a quern 

trabalha, mas como exigencia tecno-econo- 

mica da acumulagao de capital na agricultu- 

ra e por imposigao de interesses genuina- 

mente burgueses que, estes sim, Irao con- 

siderar certas dimensoes fundiarias como 

imcompativeis com o progresso. E esta 

reforma agraria nao passara de um compo- 

nente derivado da revolugao agraria em cur- 
so nos campos brasileiros. 

3. A Nova Estrutura de Classes 

no Agrobrasileiro 

As distingoes entre agricultura industria- 

lizada e tradicional e entre grandes, medios 

e pequenos produtores fornecem os funda- 

mentos tecno-economicos a estrutura de 

classes no meio agricola nacional(8>. 

Uma tentativa de conectar aqueles funda- 

mentos com esta estrutura figura na tabela 
1; na verdade, esta se trata de um exercicio 

estatistico com base no numero de estabele- 

cimentos que informaram sobre despesas 

em 1970 e 1975. 

A burguesia industrial foi tomada como 
sendo composta de responsaveis e membros 

nao-remunerados da familia ocupados na- 

queles estabelecimentos com mais de 100 

ha de area global, que langaram mao de fi- 

nanciamentos para investimentos e custeio 

da produgao. Considera-se que aqueles que 

o fizeram assumiram diretamente a divida 
com o capital financeiro nao havendo ter- 

ceiros operando como intermediarios. Supo- 
mos que estes estabelecimentos englobem 

aqueles que adquiriram tratores, arados com 

tragao mecanica, defensives, sementes e mu- 

das, adubos quimicos, medicamentos e ra- 

goes para animais, plantaram pastos e con- 
trataram servigos de empreitada, em nume- 

ro correspondente aos que tomaram em- 

prestimos. Neste sentido, burguesia indus- 

trializada e aquela fragao de classe que em 

superficies medias e grandes obtem gran- 
des volumes de produgao gragas a uma ele- 

vada composigao organica de capital. 

(8) MOLLER, G. (1981 b). 
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TABELA 1 

BRASIL: ESTRUTURA DE CLASSES DO AGRO 1970 e 1975 

EXERCfCIO ESTATfSTICO 

(em milhares) 

1975/70 

1970 1975 
Classes e Fragoes   PO 
Socials Estabele- Pessoas Estabele- Pessoas 

cimentos Ocupadas cimentos Ocupadas 

Burguesia 

Industrializada 89 250 113 357 42,8 
Tradicional 368 1.031 373 1.177 14,2 

Pequena Burguesia 

Industrializada 381 1.141 480 1.603 40,5 
Tradicional 409 1.218 207 698 -42,7 

Trabalhadores 

Assalariados (984) 4.460 (899) 4.870 9,2 
"Autanomos" 979 2.924 846 2.835 —3,0 
"A domicilio" 2.520 7.541 2.897 9.706 28,7 

Total 4.746 18.565 4.916 21.246 14,4 

Notas: (1) A proposito da operacionalizagao dos conceitos relativos as classes e fragoes sociais, 
ver o texto. 

(2) A respeito da distribuigao do pessoal ocupado com base no numero de estabeleci- 
mentos devemos observar o seguinte: tomemos o ano de 1970 para tornar o mais cla- 
ro possivel as operagoes de passagem de estabelecimento para pessoal ocupado. A bur- 
guesia soma 457 estabelecimentos, sendo 19,5% pertencentes a industrializada e 
80,5% a tradicional. O pessoal ocupado nao-remunerado (PONR) em estabelecimen- 
tos com area total superior a 100 ha, somou 1.281. Este local distribui-se de acordo 
com o peso dos estabelecimentos neste grupo de area total, conforme indicado 
acima. O resultado disso consta na coluna sobre pessoal ocupado. 

A pequena burguesia, os trabalhadores "autonomos" e os "a domicilio" somam, em 
termos de estabelecimentos, 4.289, dos quais 8,9% pertencentes a pequena burgue- 
sia industrializada, 9,5% a tradicional, 22,8% aos trabalhadores "autonomos" e 
58,8% aos "a domicilio" O resultado destas operagoes igualmente constam na colu- 
na relativa ao pessoal ocupado. 1 

Os trabalhadores assalariados resultam da soma do pessoal remunerado com o nume- 
ro de estabelecimentos com servigos de empreitada. Ou seja: 3.476 pessoas remu- 
neradas -f 984 estabelecimentos com servigos de empreitada. Na coluna relativa aos 
estabelecimentos, o numero correspondente aos trabalhadores assalariados esta en- 
tre parenteses para evitar dupla contagem, de vez que o total de estabelecimentos 
(4.746) refere-se ao conjunto daqueles que indicaram ter efetuado despesas. 

Para o ano de 1975, as operagoes relativas a distribuigao do pessoal com base nos 
estabelecimentos foram identicas ao ano de 1970. 

Fonte: FIBGE, Censo Agropecuario. 1970 e 1975. 

Quantitativamente, isto e, do angulo dos 

estabelecimentos que contrairam empresti 

mos, esta fragao totalizaria 89 mil estabele- 

cimentos em 1970 e 113 mil em 1975. Ago- 

ra, se deduzirmos do total de estabelecimen- 

tos com mais de 100 ha que declaram des- 

pesas aqueles que tomaram emprestimos 

neste grupo de area total, obteremos os es- 

tabelecimentos da burguesia tradicional. Ca- 

be notar que parte destes estabelecimentos 

restantes utiliza algum insumo industrial, 

como atestam os dados da tabela 2, o que 

nos obrigaria, para sermos mais rigorosos. 

a incluir uma "classe em transigao" o que. 
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TABELA 2 

BRASH: ESQUEMA DE CLASSES SOCIAIS NO AGRO 

Classes e 
Fragoes 
Socials 

Algumas Caracteristicas 
Indicagoes Segundo 

Alguns Produtos 

Burguesia Grandes produtores proprietaries e arrendatcirios que 
industrializaram a base produtiva, organizados ao nivel 
institucional ou com tendencias para tanto. Operam 
com assalariados e "autonomos. Ha uma fragao tradi- 
cional composta pela velha oligarquia rural, cujos pro- 
ventos residem na esfera mercantil sobretudo. 

Pequena- Produtores proprietarios que operam fundamentalmen- 
-burguesia te com trabalho familiar, mas combinado com trabalho 

assalariado. A fragao industrializada integra ou tende 
a integrar organizagoes nas quais participa a burgue- 
sia. A fragao tradicional caracteriza-se basicamente 
por nao ter incorporado progresso tecnico e nao ten- 
der a organizagao institucional. 

Trabalhadores permanentes e temporarios com acen- 
tuadas caracteristicas de operarios, principalmente 

. . . aquele contingente que trabalha na agricultura indus- 
assalanados trjaijzada> 

Cana, soja, trigo, cacau, 
arroz, laranja cafe, pe- 
cuaria de midio e grande 
portes. 

Cafe, batata inglesa, la- 
ranja, soja, trigo, fumo, 
animais de pequeno por- 
te, aves sobretudo. 

Trabalha- 
dores 

"autono- Pequenos arrendatarios e parceiros que, a rigor, consti- 
mos" tuem uma faixa de mercado de trabalho. A parcela as- 

sociada a cultivos industrializados tende a obter sua 
remuneragao em produto praticamente avaliada ja em 
termos monetarios, o que nao acontece com aqueles 
associados a agricultura tradicional. 

"a domi- Proprietarios pequenos produtores com excesso de 
cilio" bragos e falta de terra e de capital. Vinculados ao ca- 

pital industrial e/ou mercantil: quando vinculados ao 
capital mercantil de proprietarios locais ou de comer- 
ciantes em areas relativamente pouco mercantilizadas, 
compoem as camadas mais atrasadas desta fragao de 
classe ("camponeses"). 

Cafe, cacau, algodao, 
feijao, pecuaria tradicio- 
nal. 

Ave, fumo, tomate, uva, 
mandioca, algodao, 
cacau. 

sem duvida, reduziria a grandeza daquela 

fragao de classe. No entanto, nao o fize- 

mos porque queremos enfatizar a fragao 
que representa de modo mais notorio a in- 

dustrializagao do campo^9). 

(9) Convem esclarecer que nao efetuamos dis- 
tingao alguma entre os responsaveis (pro- 
prietarios, arrendatarios, ocupante e ad- 
ministrador) ou produtores (proprietarios, 
arrendatarios, parceiros e ocupantes) em 
razao de nosso critdrio fundamental resi- 
dir na distingao entre os estabelecimentos 
que se industrializaram e aqueles que nao 
o fizeram, o que implica suposigoes gros- 
seiras como a de nao distinguir entre ar- 

A pequena burguesia industrializada cor- 
responde ao pessoal nao-remunerado ocupa- 
do naqueles estabelecimentos que tomaram 

emprestimos para investimento e custeio da 

produgao assumindo diretamente a divida 
com o capital financeiro, portanto sem agen 

rendatarios e parceiros, entre burguesia 
arrendataria e trabalhadores que recebem 
em base de produtos. No que respeita aos 
estabelecimentos com menos de 100 ha de 
area, alguma distingao foi feita porque ai 
a adequagao entre estabelecimentos, indus- 
trializagao e classes soclais o exigia cla- 
ramente, como se pode verificar pelo tex- 
to. 
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tes intermediaries. Estes estabelecimentos 

com menos de 100 ha de area total, supo- 

mos que incluam os que adquiriram trato- 

res, arados com tragao mecanica e toda a 

sorte de insumos industriais, inclusive mao- 

-de-obra. Neste sentido, a pequena burgue- 

sia industrializada e a que, em superficies 

relativamente diminutas, obtem volumes de 
produgao relativamente grandes, gragas a 

combinagao de trabalho nao-remunerado 

com remunerado em proporgoes em que pre- 

domina claramente o primeiro tipo de 

mao-de-obra, e que opera com relativamen- 
te elevada composigao organica de capital. 

A pequena burguesia tradicional corres- 
ponde ao pessoal nao-remunerado ocupado 

nos estabelecimentos com empreitadas, 

descontado o numero de estabelecimentos 

que tomaram emprestimos bancarios. Com 

uma composigao organica de capital relati- 
vamente baixa, obteria volumes de produ- 

gao relativamente pequenos. Se a conside- 

rassemos na dinamica da acumulagao de ca- 

pital posta pela industrializagao do campo, 

poderiamos asseverar que esta fadada a 

dissolugao, porque, ou eleva sua composi- 

gao tecnica e de valor, ou passa a integrar 

uma das fragoes da classe trabalhadora. 
Nao parece ser mero resultado estatistico 

sua queda no periodo 1970-75: em numero 

de estabelecimentos diminuiu em 50% e em 

termos de pessoal ocupado, 43%. 

For conseguinte, a pequena burguesia in- 
dustrializada caracteriza-se por ter alterado, 

no mais alto grau, sua base tecno-economi- 

ca, por ter intensificado o uso da mao-de- 

-obra nao contratada e contratada; a tradi- 

cional por nao haver alterado sua base pro- 

dutiva. Mas se a pequena burguesia indus- 
trializada distingue-se da tradicional pelo 

fato de haver adotado o progresso tecnico, 

nao se pode esquecer que ha casos de es 
tabelecimentos que o fizeram parcialmente 

ou "totalmente" mas que nao se confun- 

dem com ela. Admite-se, portanto, que na 

um certo numero de estabelecimentos que 
tecnificaram suas linhas, ou alguma linha de 

produgao, mas o fizeram submetendo-se a 

esquemas financeiros — formais ou infor- 

mais — de terceiros. Isto e, estabelecimen- 

tos que se submeteram a intermediarios ru- 

rais locais ou a comerciantes ou ainda a 

agentes industriais. Aos proprietarios des- 

tes estabelecimentos, com menos de 100 ha 

de area total, designamos de trabalhadores 

*'a domicilio" modernizados. Uma vez que 

e impossivel medi-Ios & parte da grande 

maioria pequeno-proprieMria que nao se 

modernizou, so nos restou quantifica-Ios em 

conjunto. Assim, os estabelecimentos des- 

tas fragoes sociais, subordinados ao capital 

comercial ou industrial, nao passam de lu- 

gares de trabalho que alimentam os proces- 

sos de acumulagao da burguesia comercial e 

industrial, ou, no caso mais tradicional de 

vmculos financeiros com proprietarios ru- 
rais, estes estabelecimentos alimentam os 

rendimentos destes ultimos. 

Quantitativamente, medidos de acordo 

com o numero de pessoal ocupado, estas 

fragoes aumentaram em 29%. Este aumento 

represents quase 2,2 milhoes de pessoas 

ocupadas no agronacional, ou seja, 81% do 

total do aumento do pessoal ocupado no 

pen'odo 1970-1975. E bem provavel que par- 

cels signlficativa dos migrantes rurais-ru- 

rais faga parte deste contingente. 

Ja a fragao de trabalhadores "autonomos" 
— arrendatarios e parceiros situados em es- 

tabelecimentos com menos de 100 ha — 

que constituem uma faixa do mercado de 

trabalho assemelhada ao do antigo trabalha- 
dor permanente, diminuiu em 3%. 

No que respeita aos trabalhadores assa- 

lariados, cabe dizer que foram considerados 

como tais as pessoas ocupadas remunera- 

das, mais o numero de estabelecimentos 

com servigos de empreitada. 

Feita a descrigao da estrutura de classes, 

convem retomar as categorias que constam 

da tabela 1 e, de um lado, caracteriza- 

las do ponto de vista de algumas linhas 

produtivas e, de outro, examina-las a luz da 

dinamica do processo de acumulagao de ca- 
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pital e da reprodugao das correspondentes 

relagoes sociais. 

O esquema da tabela 2 tem como espinha 

dorsal as relagoes entre capital e trabalho 

no atual capitalismo brasileiro, cujo modo 

de ser no agro foi indicado em segoes ante- 

riores, mas que pode ser sintetizado no pro- 

cesso de industrializagao do campo. Do que 

decorre que a propriedade territorial somen- 

te ganha sentido na medida em que se re- 

portar a estas relagoes basicas de sociabi- 

lidade. Os criterios fundamentals deste es- 

quema sao o volume de produgao, a intensi- 

dade do trabalho agncola e a capacidade de 
influir na formagao dos pregos atraves de 

organizagoes. A propriedade e o tamanho 

das terras, pura e simplesmente, nao podem 

mais ser tomadas como criterios decisivos 

na determinagao das classes sociais no agro- 
nacional, ainda que representem importan- 
tes componentes da dimensao da produgao. 

O que se quer dizer nao e que inexista um 
grupo de rentistas que, detendo a proprie- 

dade fundiaria e nao convertendo esta em 

meio de produgao, especulam com seu pre- 

go no atual mercado de terras do Pais. O 

que se pretende asseverar e que a existen- 
cia desta camada social nao impediu os 
enormes saltos na produgao e na produtivi- 

dade verificados na agricultura brasileira. 

Isto posto, cabe dizer que a burguesia ru- 

ral brasileira compoe-se de grandes produ- 
tores, proprietaries e arrendatarios, no mais 

das vezes organizados ao m'vel institucional. 
Mantem-se uma fragao fortemente marcada 

pelo carater mercantil. Caso notorio e aque- 

la parcela associada a pecuaria tradicional: 

a relativamente baixa aquisigao de produtos 
veterinarios, bem como de ragoes, permite 

sustentar esta ideia. Mas, nao se deve es- 

quecer que houve uma extraordinaria eleva- 

gao das pastagens plantadas no Pais, o que 

revela estar ocorrendo alteragoes no modo 

de produzir neste setor de atividade. No 

entanto, a burguesia tradicional, a outrora 

hegemonica oligarquia agraria, encontra-se 

social e economicamente encurralada. 

O impacto do processo de industrializagao 

do campo instaurou ou precipitou uma dis- 

sociagao profunda entre os pequenos pro- 

prietaries de terras, pelo fato de pressionar 

seu modo de produzir. Uma parcela desta 

gente converteu-se numa pequena burgue- 

sia industrializada; uma outra, permaneceu 

com sua caracteristica tradicional e uma 

terceira, bem mais numerosa, e formada de 

trabalhadores em terra propria ("trabalhado- 

res a domicilio"). Esta mudanga de classe 

social ocorre quando o proprietario se de- 

para ante novas condigoes de produgao. Nao 

ha duvida de que certas dimensoes fundia- 

rias minimas estao pressupostas no proces- 

so de conversao do proprietario em peque- 

no burgues ou em "trabalhador a domicilio" 

A condigao do pequeno proprietario em en- 
dividar-se com o capital financeiro manten- 

do sua autonomia, consiste em incorporar 

progresso tecnico e, de outro lado, organi- 

zar-se institucionalmente tanto para a com- 

pra de insumos como para a venda de seus 

produtos. Esta sociabilidade oriunda da or- 

ganizagao tende a ser a relagao fundamen- 

tal de sua condigao. 0 curioso a notar e 

que, ate mesmo aqueles pequenos proprie- 

taries transformados em "trabalhadores a 

domicilio" em areas fortemente mercantili- 
zadas — como as de soja e trigo — neces- 

sitam desta sociabilidade para nao cairem 

na categoria de simples asSalariados ou de 
emigrantes, seja para as frentes de expan- 

sao, seja para as cidades. 

Os pequenos proprietarios fundiarios 

(aqui poderiamos incluir o ocupante, dada a 

possibilidade de ele jogar com a renda da 

terra) que nao conseguiram reciclar suas 

operagdes a um modulo tecno-economico 

adequado a incorporagao de trabalho morto. 

associado a uma organizagao comercial que 

Ihes facultasse perfazer o circuito da acumu- 

lagao, cairam socialmente a categoria de 
trabalhadores para outrem em suas proprias 

terras. A caracterizagao classics formulada 

por Kaustsky 6 correta para determinar 

economica e socialmente esta gente, ou se- 
ja, uma fragao social com excesso de bra- 

gos e falta de capital e de terra. Mais im- 
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portante do que discussoes de carater pura- 

mente academico no que tange a designa- 

Qao — aqui os chamados de "trabalhadores 

a domicilio" — e o fato de sua posigao so- 

cial ser imposta por relagoes sociais tlpica- 

mente capitallstas no ambito do padrao de 

acumulagao geral e agncola, que impinge a 

esta fragao de classe um carater proletario, 

em que pese ela ser proprietaria territorial. 

Assim, e a dinamica do capital industrial 

que da a ela seu carater social e nao a pro- 

priedade de um pedago do planeta. 

Todavia, a fragao de classe dos "trabalha- 

dores a domicilio" nao compoe um conjunto 

rigorosametne homogeneo. Ainda que tra- 
balhadores nao sejam todos trabalhadores 

para as industrias — como no sistema de 

putting-out — tampouco todos se subordi- 
nam realmente ao capital. Ha camadas so- 

ciais que nao alteram seu modo de produzir, 

como vimos, se bem que mantenham liames 

de dependencia direta com o capital comer- 

cial. Pensamos que estas camadas sociais 

compoem o conjunto mais atrasado das re- 

lagoes economico-sociais do agronacionaK10). 

A esta distingao efetiva caberia adicionar 

outra, de cunho virtual. Nao ha porque nao 

se admitir como possibilidade que uma par- 

cela dos "trabalhadores a domicilio", peque- 

nos proprietaries, venham a se organizar 

institucionalmente, criando, assim, um maior 

grau de autonomia frente ao capital indus- 
trial, o que implicaria a mudanga de classe 

social. Pensamos que estes tern suas orga- 

nizagoes sindicais, mas nao conseguem 

criar organizagoes de maior vulto como as 

grandes cooperativas do sul do Pais. Ainda 

que com poucas chances, ha a possibilida- 

de, aberta pela revolugao agraria em curso 

e pela concorrencia intercapitalista, de eles 
se organizarem institucionalmente de modo 

a alterar sua situagao social. A bem da 

(10) Sobre os multiplos aspectos de subordina- 
gao no agro, que incluem formas de nao 
subordinagao ao capital, bem como os va- 
ries tipos de movimentos migratorios re- 
gionais, ver PINTO, L.A.C. (1963, cap. 9) e 
FORMAN. S. (1979, cap. 4-5). 

verdade, resta dizer que a experiencia dos 

"trabalhadores a domicilio" organizados pe- 

la Cotrijui nao abona a efetivagao da virtua- 

lidade indicadaC11). 

No que respeita a distingao entre classes, 

convem enfatizar que a concorrencia entre 

a agricultura e a industria/comercio realiza- 

se, de modo crescente, sob a egide de blo- 

cos economicos, obrigando os pequenos pro- 

prietarios de terra, nao so a consumirem 

bens industriais, mas a manterem mais de 

um emprego no campo ou na cidade, bem 

como liames de dependencia ou associagao 

com agentes de empresas industriais, co- 

merciais ou cooperativas. Nao ha duvidas 

de que ha ligagoes entre estes agentes e 

as produgoes de carater burgues e pequeno 
burgues. So que elas se distinguem por um 

maior grau de autonomia em face do poder 
economico dos mesmos. Dada a crescente 
obrigatoriedade de inverter na produgao, os 

pequenos proprietaries raramente tern ca- 
pacidade de endividarem-se com o sistema 

financeiro. Para estes, com pouca ou ne- 

nhuma autonomia, o credor e uma industria, 

um grande proprietario local ou uma coope- 

rativa. E, para nao perder seu patrimonio, 

ao inverter, o pequeno proprietario ratifica 

e amplia sua subordinagao, mantendo sua 
forma familiar de trabalho. 

A outra fragao da classe trabalhadora e 

formada pelos pequenos produtores nao- 
proprietarios, os arrendatarios e parceiros. 

Trata-se de trabalhadores que produzem em 

terras que nao Ihes pertencem, e que tern 
remuneragao geralmente calcada em pro- 

porgoes do produto. Os pequenos arrenda- 

tarios e parceiros integram o mercado de 
trabalho agncola tanto tradicional — como 

na pecuaria a antiga, na produgao de feijao, 

de arroz e mandioca — como tambem o 
mercado de trabalho de produtos modernos. 

Sua pobreza e notoria. No entanto, nao ha 

porque falar em barateamento de capital va- 

riavel, seja porque produzem algo por si pro- 

prios, seja pela despotica violencia a que 

(11) MOLLER. G. (1981 a). 

91 



ESTADO E AGRICULTURA 

estao submetidos, mas simplesmente por- 

que af nao ha praticamente capital variavel 

em jogo, exceto aquela quota-parte que re- 

cebe como salario. Somente pode haver 

barateamento de capital variavel quando se 

trata desta quota, socialmente posta pela re- 

lagao entre os agentes. O que se qbserva, 

de resto, 6 a taxa de lucro mantida ou au- 

mentada, de urn lado, e a miseria, de outro. 

Processo semelhante ao que acontece com o 

operariado em sentido estrito, cuja pobreza 

procura ser amenizada pela incorporagao de 

trabalhos nao-mercantis, como o de levar 

refeigoes caseiras para o local de trabalho. 
Neste caso, haveria barateamento do capi- 

tal variavel caso houvesse uma diminuigao 

de valor das mercadorias que integram sua 

cesta de consumo. A vinculagao entre taxa 
de lucro e taxa de salario e dada pela vio- 

lencia institucionalizada, no caso pelo Esta- 
do que faz com que a forga de trabalho te- 

nha este ou aquele prego. O autoconsumo 

nao tern prego e o prego da forga de traba- 

lho e dado pelo mercado. O mesmo ocorre 
com o prego da quota-parte do parceiro^12). 

For fim, a fragao assalariada da classe dos 
trabalhadores compoe-se de pessoal perma- 

nente e temporario, cuja estrutura de con- 

sumo evidencia-se como altamente mercan 
tilizada, notadamente aqueles contingentes 

que trabalham na agricultura industrializada. 
Este contingente nao parece ter-se alterado 

muito nos ultimos vinte cinco anos no que 
respeita ao seu numero. Tudo leva a crer 

que houve, na realidade, uma acentuagao de 

suas caractensticas operarias propriamente 
ditas. De urn lado, pela queda de parcei- 

ros e "outra condigao" e, de outro, pela mu- 

danga no tipo de mao-de-obra permanente 
(assalariados em vez de colonos e camara- 

(12) Conv&n observar que tanto a "violencia 
desp6tica" — largamente assinalada nos 
estudos sobre pequenos produtores fami- 
|jares — quanto aquela "institucionaliza- 
da", a rigor, nao barateiam o capital va- 
riavel se bem que rebaixem o prego da 
forga de trabalho. Outrossim, na agricultu- 
ra tradicional, esta fragao de classe as- 
semelha-se muito aos pequenos proprie- 
t^rios que trabalham para outrem. 

das) acoplados a incremento dos tempora- 

ries, cujo modo de reprodugao deve ter-se 

mercantilizado em elevado grau; a natureza 

destes ultimos mudou: se anos atras os 

temporaries constitufam-se freqiientemente 

de sitiantes trabalhadores, atualmente sao 

formados de gente inteiramente destitufda 

de terra e participantes de empreitadas. 

Os dados recentemente divulgados pela 

FIBGE sobre a distribuigao de rendimentos 

da populagao economicamente ativa na de- 

cada dos 70 indicam que a concentragao de 
rendimentos no meio rural foi acentuada- 

mente maior do que no meio urbano. Com 

efeito, enquanto que os 50% mais pobres da 

PEA urbana reduziram sua participagao nos 
rendimentos em 18,1% (de 16% em 1970 pa- 

ra 13,1% em 1980), os da PEA rural tiveram 
sua participagao reduzida em 33,5% (de 

22,4% para 14,9%). Certamente, nao se es- 

taria cometendo grande equivoco em afir- 
mar que se trata da evolugao dos trabalha- 

dores acima designados de assalariados. 
"autonomos" e "a domicilio" 

Por outro lado, os 10% mais ricos da PEA 

rural elevararq sua participagao em 58,0% 

(de 33,8% para 53,4% na decada dos 70), per- 

centual superior verificado no mesmo estra- 

to da PEA urbana (10,3%). Performance se- 
melhante tiveram os 5% mais ricos da PEA 

rural (acrescimo de 86,5%, ao passo que 
o estrato urbano teve um acrescimo de 
apenas 14,5%) e o 1% mais rico (acrescimo 

de 179%, ao passo que o 1% urbano elevou- 

se em 7,7%). Aqui tambem, por certo, nao se 
cometeria engano ao sustentar que se trata 
fundamentalmente da performance da bur- 

guesia agricola industrializada. 

CONCLUSAO 

Para concluir, gostanamos de especular 

brevemente sobre o significado historico da 

modernizagao pela qual passa o Pafs, exa- 

minada no ambito do complexo agroindus- 
trial, e chamar a atengao sobre uma orga- 

nizagao-chave da mesma: o Estado. 
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Deixando de lado cnticas amplamente di- 

vulgadas e outras mais de facil formulagao, 

desejanamos insistir sobre dois conhecidos 

aspectos associados a modernizagao, proces- 
so que entre nos foi comandado por um Es- 

tado conservador no piano de acesso as 

decisoes. Um aspecto refere-se ao fato de 
que a modernizagao socializa os processes 

de trabalho e de apropriagao do produto, 

exigindo a organizagao dos indivfduos na lu- 
ta mercantil, a qual depende cada vez mais 

do Estado, tornando-se, portanto, luta po- 

litlca. Este aspecto ganha relevancla na 

agricultural a industrializagao do agro pro- 

vocou uma verdadeira revolugao agraria que 
esta, dentre outras coisas, minando as anti- 

gas distingoes entre o rural e o urbano. Ou- 

tro aspecto: na medida em que a moderni- 

zagao consiste em, de um lado, uma nova 
base material de vida e, de outro, em mu- 

dangas nas estruturas sociais, ela poe a 

possibilidade de que sejam criadas novas 

formas de organizar a vida social, novas re- 

lagoes sociais e novos meios reguladores 

dos confrontos sociais. 

A questao fundamental hoje — isto e, a 
situagao posta pela nova base material — 

nao se confina a um reducionismo economi- 

co da modernizagao, mas repoe a questao 

do controle democratico do Estado tendo 

em vista beneficiar a maioria do Pais. Ou 

seja, a questao fundamental consiste em co- 

mo se podera institucionalizar uma nova di- 

namica social — em cujo centro esta o Es- 

tado — de molde a que ela comporte os 

complexes entrechoques existentes na atual 

sociedade brasileira e simultaneamente in- 

tegre os numerosos grupos sociais ate ago- 

ra excluidos deste confronto. 

Por certo que nao basta jogar sobre as 

transnacionais, por exemplo, o pecado ba- 

sico de nosso desenvolvimento associado e 

dependente, ainda que este tipo de capita! 

— assim como o dos grandes grupos nacio- 

na|S — so se mova acionado por superlu- 

cros. Estes ultimos nao sao "aprioristica- 

mente" dados, mas criados e reproduzidos 

na teia de relagoes sociais da sociedade na- 

cional inclusiva. Assim como o prego de 

uma mercadoria e a expressao monetaria da 

forga dos grupos em concorrencia, assim 

tambem o sao os lucros e superlucros obti- 

dos sobre a moderna base industrial. Mu- 

dangas nestas expressoes monetarias das 

relagoes sociais so sao possiveis com alte- 

ragoes no campo das forgas sociais. Desta 

feita, os aspectos negatives da moderniza- 

gao caberiam ser buscados nao tanto em fa- 

tores exdgenos mas sobretudo na incapaci- 

dade de se criar um novo campo de con- 

fronto entre os grupos sociais no Pais. 

Ademais, pensar em controlar o capital 

estrangeiro — o que implicaria fazer o mes- 
mo com os demais componentes do grande 

capital, num contexto em que ha a possibi- 

lidade real de se alterar nosso modo de or- 

ganizar as relagoes sociais — possibilidade 

posta pela nova base tecno-economica na 

industria e na agricultura, nao implica pen- 

sar simples e compulsoriamente em uma 

outra forma basica de organizagao social 

consubstanciada na apropriagao coletiva dos 
meios de produgao. Assim, sem maiores 

qualificagoes, mesmo porque a questao de 
como tratar o Estado em sociedades que so- 

cializaram a apropriagao dos meios produti- 

vos persiste. Por outro lado, nao se trata 

de deixar completamente de lado esta sai- 

da, o que, na verdade, dependera da capa- 
cidade de arregimentagao que esta via de 

desenvolvimento conseguir lograr e, portan- 
to, de se converter em uma forga social 

efetiva. 

Assim, pensamos que Valeria a pena re- 

considerar o papel do Estado em uma so- 

ciedade complexa como a brasileira e pensar, 

por exemplo, em seu poder de barganha 

vis-a-vis grupos sociais internes e forgas 

externas, bem como pensar nos meios de 

um controle democratico deste Estado. Pois 

a virtualidade de ampliar a estatizagao no 

Pais — direta como Estado-empresario; in- 

direta como Estado demandante de bens e 

servigos ou como financiador e criador de 

subsidies — constitui-se em uma forga de 

peso na possibilidade de se alterar o rumo 

das coisas. Outrossim, n§o se pode esque- 
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cer o que representa ja o mercado interno 

brasileiro, inclusive para alguns gigantes in- 

ternacionais. Trata-se de um importante 

espago de acumulagao de capital que pode 

ser negociado, espago de que necessitam 

os grupos sociais nacionais para elaborar as 

novas reiagoes e os novos mecanismos de 

controle social. E esta necessidade s6 se 

transforma em realidade se se conseguir 

elaborar novo campo que permita o confron- 

to das forgas sociais. 

Seja para preservar a forma basica da or- 

ganlzagao social consubstanciada na apro- 

priagao privada do trabalho coletivo, seja pa- 

ra criar outra, o que se requer, para que 

haja alguma transformagao, e arrojo e ima- 

ginagao politicos. Do que carece integral- 

mente o atual regime conservador. 
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Quern desejar atuar no sentido de alguma 

transformagao nao podera, por certo, langar 

mao de antigos esquemas, seja no pensa- 

mento, seja na organizagao, pois a socieda- 

de brasileira de hoje e um composto extre- 

mamente complexo. £ precisamente esta 

complexidade que aparece claramente na 

base material de que ja dispomos e que mol- 

da nossa situagao presente, mas que nao lo- 

grou elaborar os melos institucionais econo- 
mico-polfticos que facultem a emulagao so- 

cial em razao do carter antigo, conserva- 

dor, de quern controla e amplia o poder do 

Estado. Sabem que necessitam provocar 

novas ondas de profundas mudangas, mas 

nao sabem como faze-lo. E a violencia pura e 

simples nao e mais capaz de provocar o nas- 

cimento deste novo e necessario movimen 

to. 
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