
A CULTU~ADO ABACAXI NO MUNICIPIO DE SAPE
UM EXEMPLO DE .MODERNIZAc;:AO"

Nossa apresenta~ao pretende enfa
tizar que os novos metodos de plantio
adotados na cultura do abacaxi em Sap~
sac um reflexo da necessidade criada
pelo setor industrial, notadamente, a
industria Maguary. Baseada nisto, fo
calizaremos os aspectos modernizantes
do processo e a sua dissemina~ao entre
os produtores, sem deixar de ressaltar
as mudan~as havidas nas rela~6es de
produ~ao e de trabalho.

Nossa posi~ao teorica e fundamen-
tada nas concep~6es desenvolvidas por
varios autores - Arroyo, Graziano da
Silva, Passos Guimaraes no que tange a
expansao do capitalismo no campo. Es
tas apontam para 0 anrofundamento da
integra~ao entre os' ~etores - forman do
o chamado complexo agro industrial - sen
do a agricultura um elo dependente e
subordinado principalmente aos ditames
do capital industrial.

Para uma melhor compreensao do
problema, faremos uma divisao meramen
te didatica. Em primeiro lugar, tere
mos a caracteriza~ao da cultura no mu
nicrpio e da natureza dos produtores~
Em seguida enfocaremos a importancia
da industria, especificamente da empre
sa Maguary, no processo de moderniza
~ao~ e, finalmente, ressaltaremos as
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implica~oes diretas nas rela~6es de
produ~ao e de trabalho advindas das mo
difica~6es no processo produtivo.

Estas observa~6es sao fruto de
uma pesquisa, baseada em dados prim~
rios levantados em documentos do IBGE,
INCRA, EMATER, EMEPA etc e secunda
rios, resultados de varias visitas ao
local, onde aplicamos questionarios e
realizamos entrevistas, com uma amos
tra de 19 produtores, em janeiro e
agosto de 1983.

CARACTERIZACAO DA CULTURA NO MUNICfpIO
E DA NATUREZA DOS PRODUTORES:

o Estado da Parafbal e guarda
das as devidas propor~6es - um dos
grandes produtores de abacaxi, com
3.200-6.700 ha de area colhidae47.700
-111.520 ton. produzidas anualmente
ao longo do perfodo 1973-1980. Isto
representa participa~ao de aproximada
mente 18,0% do total da area colhida
no Brasil, e de 23,0% do total da quan
tidade produzida no pars, neste perfo
do. -

Na Parafba, Sape e Mari - ambos
localizados na micro-regiao Agropasto-
ril do Baixo Parafba (MRH/99) - sac os
municrpios de maior relevancia na pro
du~ao estadual de abacaxi. No bienio
1979/1980 participaram com pouco mais
da metade do total da area e da quanti
dade de abacaxi produzido no Estado~
(IBGE-Produ~ao Agrfcola Municipal, 79/
80) .

o abacaxi foi introduzido em Sape
a partir dos anos 30 do presente secu
10, mas so apos 1960 e que come~ou a
ser produzido com nftidos cbjetivos co
merciais e vendido para compradores do
Rio de Janeiro, e de Sao Paulo e, pos



teriormente, da Argentina. Foi, tam
bern,na decada de 60 que a variedade
Smooth Cayenne foi introduzida, com fi
nalidade de industrializa~ao.

Apesar de controversias sobre quem
realmente introduziu 0 Smooth Cayenne
em Sape, podemos afirmar que, atualmen
te e na fazenda Buracao da Maguary, on
de esta concentrada a maior produ~ao
desta variedade destinada ao aproveita
mento na fabrica da propria empresa~
em Bonito(Pe)2. Entretanto nao houve
dissemina~ao significativa desta entre
os demais produtores do municipio, de
vido este tipo de abacaxi exigir em
maior escalada que 0 Jupy e a Perola -
tratamento fitossanitario, que encare
ce sobremaneira 0 custo de produ~ao. -

o cultivo do abacaxi, na Paraiba,
especialmente nesta area, encontra so
los favoraveis e clima adequado para
seu desenvolvimento, 0 que explica em
grande parte, 0 alto rendimento medio
alcan~ado pelo cultivo local. Se com
pararmos os dados relativos ao Brasil
e aos demais Estados da Federa~a~, ve
remos que 0 rendimento do fruto por ha
na Paraiba e em Sape, so e superado pe
los parametros dos Estados de Espirito
Santo e Sao Paulo.

Alem destes fatores, particular
mente os naturais, a produ~ao estadual
de abacaxi conta com demanda estavel a
nivel interno e externo. Beneficia-se
tambem, atraves de diversos mecanismos
da politica agri~ola, de direcionamen-
to da politica economic a nacional para
os produtos de exporta~ao. Mesmo as
sim, observa-se que a exporta~ao do
abacaxi da Paraiba ternde~aido gradual
mente nos ultimos anos, mesmo manten
do-se 0 nivel da produ~ao estadua13~
Acreditamos que causas internas e ex
ternas provavelmente, provocaram esta
diminui~ao.

A caracteriza~ao dos produtores4
iniciou-se pela analise de sua estrutu
ra fundiaria, 0 que nos permite fazer
determinadas rela~oes.

Partindo de uma listagem de 39
produtores5, procedemos a uma classifi
cao por categoria, estando percentual
mente assim distribuido: 12,8% como pe
queno; 39,9% como medio e 51,3% como
grandes. Dentre estes escolhemos uma
amostra de 19 produtores altamente re
presentativa e cuja escolha final por
categoria e bastante adequada: dois pe
quenos produtores (40,0% da categoria~
seis medios (42,9%) e onze grandes
(55,0%). A area total disponivel dos
produtores da amostra soma 4.494,0 ha
(quatro mil, quatrocentos e noventa e
quatro hectares), sendo que com 0 aba
caxi atingiu 1.788.0 ha (urnmil sete
centos e oitenta e oito hectares). A
media e 94,0 ha (noventa e quatro hec
tares) por produtor com abacaxi e 0 to
tal disponfvel por produtor e de 236,U

ha (duzentos e trinta e seis hecta-
res). Apesar de que conclusoes t~ra
das a partir destas medias sejam limT
tadas, podemos_afirmar que os produto
res dedicado~ a cultura do abacaxi, sa~
q~ase excluslvamente, os grandes, que
ja possuem boa disponibilidade de re
cursos.

Acreditamos que a explica~~ para
estes fatos seja possivel de encontrar
na analise de certos fatores. Sabemos
que a cultura do abacaxi apresenta,com
parada com outras cUlturas, boa lucra
tividade, porem e indispensavel que a
produtor possua substanciais reservas
monetarias para custear as despesas
durante 0 periodo de produ~ao, 0 qual
alcan~a, em media, dezoito meses. Is
to e urn fator que limita 0 numero de
produtores com capacidade para envol-
ver-se na atividade, ao lado dos altos
custos de produ~ao que contribuem para
que alguns produtores explorem area me
nor do que poderiam cultivar em outras
condi~oes.

Alem destas caracteristicas basi
cas dos produtores de nossa amostr~ va
mos, superficialmente, indicar algumas
outras por categoria.

A propor~ao dos pequenos produto-
res entre os abacaxicultores e relati
vamente baixa; nao arrendam a terra e
nem a cedem em arrendamento.: Moram na
propria unidade produtiva emantem alem
do abacaxi da variedade Jupy, que e a
cu~tu:a p:incipal, ro~ado para atende~
prlorltarlamente e quase exclusivamen
te ao consumo domestico.

De grande relevancia, parece-nos
o fato de estes pequenos produtores te
rem ingresso adicional nao proveniente
de atividades agricolas. Isto vem mos
trar dupla realidade, em que causa e
efeito superpoem-se e misturam-se: por
outro lado, parece que nos estratos com
parativamente mais baixos, e ~ecessi
rio uma renda complementar, indispensa
vel a manuten~ao destes produtores co
mo tais; enquanto, por outro lado, hi
fortes indicios de que precisamente por
terem respaldo material e que podem
atuar como produtores de abacaxi.

Os produtores medios, diferentemen
te dos pequenos, ternparticipa~ao supe
rior, constituindo-se a quarta parte
destes. Todos vivem dos ingressos pro
venienentes da explora~ao propria, com
plementando-as, em pequena medida, com
os decorrentes de atividades empresa
riais ou agricolas, em terras arrenda
das.

Quanto aos grandes produtores,des
taca-se Frutas Tropicais Ltda. perten
cente hoje, ao grupo Cia. Souza Cruz~
atual proprietario da marca }1aguarv,
que fornece diretamente su~ produ~ao
para a unidade industrial de Bonito.
Isto denota que, no processo de agro-



industrializacao, 0 setor industrial
procura inteiferir, subordinando 0 se
tor agricola, atraves da criacao de nq
vas necessidades com relacao a mate
ria-prima. Neste caso concreto, 0 se
tor industrial, indiretamente, adminis
tra e organiza a producao agricola de
terminando, inclusive, a variedade do
produto a ser plantada, a epoca apro
priada, a quantidade a ser produzida
etc.

Os outros grandes produtores, alem
de orientarem sistematicamente seus
respectivos administradores sobre 0 cuI
tivo de suas terras, e residirem fora
dela, desempenham multiplas funcoes,
destacando-se a de intermediarios -
que e a expressao de seu poder economi
co - aliado as suas facilidades de pe
netracao nos mercados. Ao lado disto~
observamos entre eles, a pratica de to
mar terra em arrendamento uma vez que
as proprias terras sac insuficientes
para atender sua capacidade de produ
cao. A cultura principal entre eles e
o abacaxi, no entarito a cana de acucar
e cUltivada em grandeE quantidades, ao
lade do mamao, coco e tomate (em meno
res quantidades) as quais destinam-se
a agroindustria. As culturas de sub
sistencia sac encontradas entre poucos
e sac cultivados em proporcoes bem in
feriores.

Apos termos ~racado 0 perfil do
produtor de abacaxi, vamos agrupar as
unidades produtivas de nossa amostra,
por estrato de area, comparando, a~
sim, os dados fornecidos pelo IBGE,
"por estabelecimento" com os relativos
a "area disponivel" levantados por
nos. As series merecem ressalvas, em-
bora tragam algumas conclusoes cabi
veis apos analise da tabela I, da pagI
na seguinte.

A leitura da tabela, reforca, ago
ra com dados comparativos, alguns feno
menos ja apontados. Chama a atencao
quanta e grande,no Brasil (50,4%),naP~
raiba (66,9%) e muito ~ais no Agro-Pa~
toril (89,3%) e em Sape (85,0%) a co~
centracao dos estabelecimentos com me
nos de 10 hectares, conquanto nao se v~
rifique tal fato com as uni~ades prod~
tivas de nossa amostra, po~s apenas
21 1% estao incluidas neste estrato.
Isto e, pequena parcela. Mas, no es
trato de 1.000 a menos de 10.000, vI
mos que ha maior afluencia de produt~
res de abacaxi (10,5%) se comparados
com os estabelecimentos das outras 10
calidades constantes na tabela. Para
exemplificar, vimos, que na Paraiba
apenas 0,3% dos estabelecimentos estao
neste intervalo, Alem dist~, no mesmo
intervalo, 0 percentual da area com r~
lacao ao total, e muito maior para os
produtores de nossa amostra (54,4%) em
bora, para 0 Brasil, Paraiba,e princI
palmente Sape, varia de 21,2% a 38,6%.

Com estas consideracoes fica bas
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tante evidente que a estrutura fundia
ria dos produtores de abacaxi de Sape~
situa-se em patamar de concentracao
muito acima da media encontrada para 0
Brasil, Paraiba e Sape. Isto vem dife
renciar esta cultura entre as demais e
ensejar que seja incluida entre as'~ul
turas de rico" devido tambem a modernI
zacao porque passou 0 seu processo pr~
dutivo, motive que, nos leva em segui-
da a tecer certas consideracoes.

A IMPORTANCIA DA MAGUARY NODE MODERNlZACAO
Uma das especificidades da cultu

ra do abacaxi e a grande diferenca no
padrao tecnolcgico adotado pelos produ
tores. Sobressaindo 0 nivel de moder
nizacao dos plantios da Maguary e a
sua influencia entre os abacaxiculto
res.

Na tazenda da Maguary 0 cicIo de
producao e de catorze meses, devido
especialmente - entre outros fatores -
ao uso da irrigacao, que por se tratar
de tecnologia muito dispendiosa, foi
adotado ap:~as por outro grande prod~
tor da reg~ao. Com relacao ao tempo
gasto, 14 meses e considerado 0 minimo
pelos produtores, como tambem pelo ~~
sultado dos estudos elaborados por tec
nicos sobre esta cultura. -

o espacamento - distancia entre
carreiras e plantas - vem diminuindoem
funcao das observacoes feitas nos plan
tios da Maguary e outros produtores que
Ihe sac mais vinculados. A implicacao
mais direta desta adocao e a do aumen
to do rendimento por area, que na fa
zenda da Maguary e de 30.000 a 35.00IT
frutos/ha muito superior a todas as c~
tegorias de produtoresL pois mesmo os
grandes produtores obtem vinte mil fru
tos por ha e os pequenos e medios
15.000 a 20.000 por hectare.

A mecanizacao do solo e uma prati
ca na fazenda da Maguary, assim como
nas unidades produtivas dos pequenos,
medios e grandes, sendo que os prime~
ros alugam 0 trator de alguns grand~s
produtores. Aparentemente, pode nao
fazer diferenca 0 momenta de utiliza
cao do trator, mas 0 fate de comumente
nao haver trator disponivel no tempo
certo - 0 que sempre ocorre - acarreta
prejuizos para a quantidade e qualida-
de do fruto, e consequentemente para
aqueles produtores depe~dentes de tra
tor alheio.

Mas, 0 aspecto relevante e que,
apes a implantacao da filial da Magua
ry, em 1958, 0 processo de £roducao do
abacaxi foi alterado, com seria reper
cussao no nivel de emprego. Isto oco£
reu, principalmente, pelo us~ do _ tr~
tor na fase inicial do plant~o, metodo
este que foi difundindo-se na area.



77Outra tecnica que passou a ser
adotada, antes do plantio, foi a da se
le~ao e preparo das mudas-ceva, cura e
tratamento -, cujo inicio deu-se na
fazenda da Maguary, e posteriormente
foi divulgada entre os demais com ~
objetivo de uniformizar 0 pla~tio e di
minuir a incidencia de doen~as e pra
gas. -

Apos 0 plantio, inicia-se os tra
tos cuIturais, sendo 0 mais comum a lim
p~, gu~ e manual e obedece a certa pe
r10d~c1dade. Na fazenda da Maguary
faz~se oito.limpas durante 0 cicIo pro
dut1vO, dev1do ao fato de aplicar-se
herbicida, explicando assim a diferen
~a entre 0 numero desta com rela~ao
aos demais. Entre os pequenos e me
dios fazem-se de doze a dezoito limpas
por cicIo de produ~ao e entre os gran
des de cartoze a vinte e duas. 0 herbI
c!da foi usado pela primeira vez em Sa
pe, na fazenda da Maguary, no inicio
da_decada de 70, ma~, nao se tornou
pratica permanente entre os demais de
vido a varios motivos. ' -

Antes, porem de colocar 0 carbure
to, com a finalidade de provocar a in
du~ao floral, aplica-se 0 adubo na
planta, metodo que contribui para maior
crescimento e amadurecimento do fruto.
Tal emprego e, hoje, em numero de 3 a
4 vezes, mas era de apenas uma aplica
~ao em perlodos anteriores. 0 uso-
atualmente, e indiscriminado - e do ti
po mineral - para todas as categorias
de produtores, havendo apenas uma dife
ren~a no metodo ·adotado pela fazenda
da Maguary. Para esta, 0 adubo e pre
parado na propr!a fazenda, ao passe que
para os demais e adquirido pronto para
ser aplicado, isto e, misturado.

o uso do adubo, foi iniciado na
fazenda Maguary na decada de 60,enquan
to, para os demais produtores so ocor
reu na de 70_ Para alguns por influen
cia indireta, quer seja atraves Je
efeito-demonstra~ao verificado pelo de
senvolvimento do plantio, das indica~
~oes dadas pelo tecnico da fazenda "Bu
racao" aos produtores vizinhos no
que se refere ao tipo, uso e propor-
~oes de adubo em fun~ao da caracterls
tica do solo - e da experiencia dos
trabalhadores que, no final de semana,
tra~alhavam em outras unidades de pro
du~ao. Para outros, 0 usa do adubo
foi disseminado atraves de vendedores
e de agentes bancarios.

Os bancos, por sua vez, condicio
nam a libera~ao de emprestimos a aqui~
si~ao de adubos. A vincula~ao que exis
te entre emprestimos/uso de adubo e va
lida, tambem para emprestimos/assisten
cia tecnica, pois sac assistidos ape
nas_produtores que mantem pelo menos
na epoca da pesquisa (08/83), contra
tos bancarios de financiamentos.

Tanto quanta 0 adubo e tambem g~
neralizada a indu~ao floral entre as
1iversas categorias de produtores. £
feito por intermedio de aplica~ao do

carbureto na roseta foliar para a va
riedade Perola e do Ethrel' para 0
Smooth Cayenne.

Quanto ao tratamento fitossanita
rio - medida preventiva contra as doen
~as e pragas - apuramos que esta inteI
ramente associado a variedade Smootn
Cayenne.

Sendo assim, podemos dizer que a
influencia da fazenda Maguary entre os
produtores, no nrocesso de moderniza
~ao da_produ~ao'agrlcola, teve grande
1mportanc1a, embor~ indiretamente. Foi
em su~ planta~ao onde ocorreu pela pri
meira vez a mecaniza~ao do solo sele
~ao! tr~tamento de mudas, adub~~ao e
ap11ca~ao de herbicida, processes que
posteriormente, difundiram-se aos ou
tros.

Mas, 0 que a fazenda da Maguary
nao conseguiu firmar entre os abacaxi
cultores de Sape, foi a nova variedade
introduzida em suas proprias terras. 0
motivo para nos e que esta variedade
apresen!a custos de produ~ao muito su
perior as demais, aliado a um mercado~
por enquanto, muito reduzido, uma vez
que a sua utiliza~ao e a irtdustrializa
~ao em fatias - em primeiro plano - nao
sendo muito proplcio para ser consumi
do "in natura", pelo menos no mercado
brasileiro.

IMPLICAC5ES D~RETAS NAS RELAC5ES DE
PRODUCAO E DE TRABALHO

Acabamos de ver que varias fases
do processo produtivo de abacaxi foram
tornando-se exigentes quanta a especia
liza~ao de mao-de-obra, como tambem na
incorpora~ao de insumos qUlmicos indus
triais, cujo resultado e uma produ~ao
de alta produtividade e elevada renta
bilidade~ Com estas caracteristicas-
aliadas a forma' social de distribui~a~
de terra no municlpio de Sape - que e
bastante concentrada - evidencia-se que
a condi~ao de proprietario e a rela~ao
de produ~ao predominante, seguida da
de arrendatario.

Na Paraiba e em Sape se comparar
m~s a participa~ao da area dos proprie
tarios (87,4% e 83,0% resnectivamenteT
e dos arrendatarios (3,7%'e 3,6%) em
1980 observamos que 0 fenomeno de ar
rendamento parece diluir-se em impor
tancia, embora que estas terras se3am
integralmente aproveitadas, ao passe
que as em propriedade nao 0 sao. Con
trariamente os dados relativos ao to
tal dos estabelecimentos, mostra que a
participa~ao dos arrendatarios e bem
mais significativa (15,4% e 18,3%) no
mesmo ano.

Isto mostra que 0 fenomeno do ar
rendamento esta relativamente mais de
senvolvido em Sape. A evidencia den
tre os produtores de abacaxi e ainda
maior, pois verificamos em nossa ames
tra, que 9 (47,4%) arrendam, e a area
arrendada apresenta 20,0% do total da
terra explorada com 0 abacaxi. g ver
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dade que a quantidade de terra cedida
em arrendamento vem declinando signifi
cativamente e que pode ser explicado
pela decisao tomada pelos grandes pro
prietarios de nao ceder terras para 0
abacaxi ou outras culturas e passar a
plantar cana-de-a~ucar. Isto implica
que a manuten~ao da produ~ao de abaca
xi necessita de emprego de terras em
outros municfpios.

Em vista do fenomeno de arrenda
mento ter-se constituido em pratlca
muito utilizada pelos produtores de
abacaxi, no local em estudo devemos
tentar compreende-lo melhor.

Acreditamos que ceder e tomar ter
ras em arrendamento era uma atividade
maior antes do que hoje, e que se imp~
nha por algumas razoes principais que
passamos a analisar.

- para 0 proprietario ~ urn meca
nismo complementar para aumentar seus
proventos, ja que recebe renda em di
nheiro (0 mais comum) em fun~ao da ces
sac temporaria da utiliza~ao do solo
de sua propriedade e isenta-lo de to
das as vicissitudes inerentes a produ
~ao agrfcola; -

- tendo Sape uma estrutura fundi a
ria muito concentrada, esta seria uma
forma de acesso a terra, para a grande
maioria dos produtores;

- para 0 proprietario apresenta
va-se como uma forma economica de bene
ficiar sua area, a qual possufa grande
parte com mata que necessitava ser der
rubada para ser incorporada as areas
produtivas;

- justificava-se pelo fato da pe
cuaria ser uma atividade desenvolvida~
principalmente, nas grandes proprieda-
des e os restolhos das culturas comple
mentam de maneira positiva a alimenta
~ao do gado;

- confere, ocasionalmente ao pr~
prietario - dependendo do contrato - 0

direito de comprar a produ~ao do arren
datario, quase sempre a pre~o inferior
ao do mercado.

Com respeito ao arrendamento dev~
mos dizer, que anteriormente, 0 prazo
habitual do contrato era de tres anos
enquanto que atualmente e de dois anos.
Mas, a explica~ao para esta diminui~ao,
embora nao seja temporalmente bem deli
mitada, teoricamente, guarda alguma re
la~ao com certos fatos: 1) 0 plantio
era realizado "no toco"; 2) nao havia
side introduzidos, ainda, certas inova
~oes qufmicas. Nestas circunstancias
a colheita do fruto processava-se no
segundo ana para 0 primeiro fruto e no
terceiro para 0 segundo, ficando 0 ar
rendatario com a muda.

Mas, as condi~oes objetivas foram
modificando-se atraves da introdu~ao e
difusao gradual da mecaniza~ao e do

uso de adubo. A isto aliaram-se a con
veniencia do propr!etario da terra, del
obter renda em perlodos menores, e 0\
fato de que para 0 arrendatario nao \
era compensador esperar mais urnana pa
ra colher a segunda fruta, chamada vuT
garmente "soca" e comercializada por
menor pre~o.

A . d . - ISSlm vemos que a mo ernlza~ao
trouxe a redu~ao do perfodo do proces
so de produ~ao possibilitando a respe~
tiva diminui~ao do prazo de arrendamen
to.

Tanto os arrendatarios como os
proprietarios de nossa amostra mantern
com os trabalhadores rela~oes semelhan
tes: de assalariamento. A maioria dos
produtores adota fundamentalmente a
contrata~ao do tipo temporario. Isto,
justifica-se pelo fato de ser mais eco
nomico para 0 empregador contratar tra
balhadores so nos perfodos de necessi~
dade efetiva, devido a que os tempos
de trabalho na agricultura nao se igua
lam com 0 tempo de produ~ao. Aliado a
isto 0 avan~o da mecaniza~ao ternfeito
com que 0 emprego de mao-de-obra ·dimi
nua, substan~ialmente, em algumas fa
ses.

Entre os 19 da nossa amostra, con
siderando as categorias inicialmente
adotadas, detectamos as seguintes rela
~oes de trabalhos.

Os pequenos produtores utilizam
como mao-de-obra basica, os membros do
proprio grupo familiar e, em carater
complementar, trabalhadores assalaria-
dos do tipo temporario, comumente cha
mados de "avulsos" e/ou "clandestinosTT

•

Existe especializa~ao por sexo e
diferencia~ao na forma de pagamento
nas atividades desenvolvidas pelos as
salariados. As mulheres recebem "por
diaria" urnvalor que vai aproximadamen
te da metade a dois ter~os do salario
mfnimo regional enquanto os homens sac
pagos "por produ~ao" recebendo de urn
quarto a urnter~o a mais do que urn sa
lario mfnimo regional, por meso

Nao se pode deixar de observar
que estes "salarios" sac parcialmente
ilusorios, ja que se trata de trabalha
dores temporarios. Assim sendo, os sa
larios verdadeiramente percebidos, por
mes, sac geralmente inferiores aos te
tos maximos acima colocado.

Nas unidades dos produtores me
dios a for~a de trabalho utilizada e a
de assalariados temporarios, tendo a
mao-de-obra familiar funcao secundari~
nao recebendo, como entre os pequenos
produtores remuneraCao em dinheiro e
nem de outra forma. 0 pagamento dos
temporarios, por Earte dos m~dios pr~
dutores, e igual ados pequenos.

Somada a esta similitude, obser-



vamos que~tanto ~s produtores ~equenos
como os medios nao contratam d1retame~
te criancas, nao obstante, elas trab!
Iham em sua unidade, complementando 0
trabalho de mae, que e a pessoa contr~
tada. Entretanto, nao recebem - por
isso - nenhuma remuneracao adcional,
o que significa em termos reais reba~
xamento do montante pago por unidade
de trabalho dado. Este fenomeno, em
sua essencia denota 0 desemprego exis
tente, pois,'se assim nao fosse, as
criancas iriam assalariar~se naquela
propriedade ou em outra.

Entre os grandes produtores, ver~
fica-se certas especificidades, que os
diferenciam dos demais, 0 que demons-
tra com mais forca as mudancas introd~
zidas nas relacoes sociais advindas do
processo de modernizacao.

Entre estas, salientamo~ que a
forca de trabalho empregada e ~o~alme~
te assalariada, preva~ecendo nItIda~e~
te a temporaria, ~ambem sem cartel~a
assinada, a qual e contratada,~na mal~
ria, de forma coletiva e atraves de
empreiteiros.

Outro ponto, que nos chama ate~
cao e 0 emprego, pela maioria ~os p~~
dutores da forca de trabalho 1nfantl~
princip~lmente para 0 plantio, cujo P!
gamento "por_t~refa" e ~uit~s vezes
inferior a medIa do munIcIpIo. Isto
representa mais uma exploracao nao ve
lada do trabalho da crianca.

CONSIDERACOES FINAlS
Os resultados da modernizacao sa~

sentidas claramente, no seio da p~~
pria agricultura. No caso do abacaxI,
realmente houve uma elevacao subste£
cial do rendimento por_ha, embora ve~~
fiquemos que 0 acesso a sua pro~uca~
tornou-se mais dificil. Isto dev1do a
estrutura fundiaria reinante no local
e ao acrescimo nos investimento e cus
tos unitarios de producao.

Observa-se que esta modernizacao
aparece como sendo uma exigen~ia do s~
tor industrial e nao da proprIa agr~
cultura - conforme assinala Graziano
da Silva -e que traz imp~icac6es ~e
ordem mais'ampla, qual seJa a subordl-
nacao ao complexo agroindustrial.

Concluimos pois que os res~ltados
economicos do plantio de abacaxI, no
municIpio de Sape, repercurtiram ~o~
traditoriamente. ' Teve _repercussoe~
positivas entre os produtores na. me~~
da em que se verificou a modernlzacao
do processo prod~tivo, elevando .. por
conseguinte, 0 nIvel de rentabIlldade
da cultura. Por outra parte, esse me~
mo processo exclu~u uma p~rcela de pr~dutores de abacax1, que nao conseguem
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acompanhar os custos da modernizacao,e
estimulou 0 assalariamento - do' tipo
temporario - e menosdo permanente
nos ultimos periodos.

1 Na Para~Da, os produtos agr~colas
que mais se destacaram em 1981, no
tocante ao valor, foram: cana de aou
car, mandioca, sisal, feijao e 0 aba
caxi. (IBGE-Anua-rio E.stat~s tico 1982
- Estado da Para~ba).

2 As Industrias Aliment~cias Maguary,
do Recife(Pe}, que pertencia a fami
lia Tavares de Melo, desde 1952, com
fabricas em Pernambuco, Ceara e . Mi
nas Gerais e duqs fazendas no ~nt~
rior da Para.Da, foi comprada pela
Cia Souza Cruz - maior fabricante de
cigarros do pa~s-subsidiaria brasi
leira da British American Tabacco, em
julho de 1984. (ISTO g, julho de
1984).

3 Houve tambe-m, diminuioao brusca no nJ:{
mero de firmas exportadoras em Sape,
pais das catorze existentes em 1973
apenas restavam uma em 1980.

As quantidades exporta~as, em
1983, decresceram em relaoao aos anos
anteriores. Os dados sao os seguin-
tes (em mil caixas). 1979=40; 1980=;
1981=69; 1982=75; 1983=35.

4 Usamos 0 criterio utilizado pelo Ban
co Central do Brasil, que classifica
as produtores em pequenos, medios e
grandes, com base no val~r da prod~
~ao auferida na explora~ao agropecu~
ria, no ana anterior.

5 A Zistagem foi retirada do cadastro
do Incra-1978-, no qual fizemos alg~
mas altera~oes, apos a nossa pesqui-
sa de campo, reaZizada em janeiro e
agosto de 1983.

6 0 processo produtivo do abacaxi abral:!,
ge va-rias fases. Inicia-se com 0

preparo do solo, passando p~las et~
pas intermediarias e vai ate a co
lheita.


