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Introducao

o tema deste trabalho faz parte de urn estudo mais amplo so

bre "Producao e Comercializacao de Hortalicas no Municipio de
Antonio Carlos - SC", pesquisa desenvolvida com apoio do CNPq2

o presente estudo tern por objetivo mostrar como 0 governo,

utilizando 0 servico de Extensao Rural, tenta resolver os pro

blemas da estrutura agraria e exodo rural de mane ira lenta,gra

dual e pacifica, atraves de modificacoes no uso da terra, sern

alterar a estrutura vigente.

A Bztensao Rura1

Antonio Carlos, em decorrencia do processo de colonizacao

e da sucessao hereditaria, chegou aos anos 60, com uma situacao

fundiaria onde predominavam as pequenas propriedades que explo

ravam essencialmente cana-de-a~ucar, para abastecer uma usina

local, e mandioca, transformada por pequenos engenhos. Coexis

tiam ainda, no municipio, na decada de 70/80, cerca de 204 pro-

*Professoras do Departamento de Geociencias da UFSC.

lBolsista do CNPq.
o conteudo do trabalho foi colocado no presente artigo de for
ma condensada.Maiores esclarecimentos consultar as autoras.
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priedades classificadas pelo INCRA como latifundios por explo

rac;:ao.

Em 1966 a usina produziu apenas 23.000 sacas de ac;:ucar

cristal nao chegando, inclusive, a utilizar toda a safra dispo

nive!.

Problemas diversos, como material e equipamento desgastado

e obsoleto, levam a pequena industria a falencia em 1968.

Assim, a reduzida area de urn grande nUmero de proprieda

des, bern como a explorac;:ao inadequada de outras, alidas ainda

ao manejo impr6prio do solo com culturas de baixa produtivida

de e rentabilidade (culturas de sUbsistencia em sistema de ro

c;:as) leva, principalmente a populac;:ao jovem, ao abandono do

campo e da agricultura, gerando 0 exodo rural. Essa faixa eta

ria teve dificuldade em adquirir novas terras uma vez que a di

visao hereditaria ja havia provocado uma minifundiarizac;:ao da

area. Por outro lado, a especulac;:ao imobiliaria, a descapita

lizac;:ao do agricultor e a dificuldade de acesso ao credito ban

cario, contribuiram para a manutenc;:ao de urna estrutura fundia

ria onde os latifundios por explorac;:ao (dados fornecidos pelo

INCRA-MlRAD) ainda ocupam boa parcela das terras.

Na mesma epoca tern inicio, nao s6 em Santa Catarina, como

tambem no Brasil de urn modo geral, urn periodo de intensa urba

nizac;:ao, com urn rapido crescimento da demanda de generos ali

menticios por parte da populac;:ao urbana.

A nivel nacional, 0 governo Costa e Silva (1967-69), nao

podendo levar a efeito reformas estruturais mais amplas e efe

tivas (Reforma Agraria com redistribuic;:ao de terras), lanc;:a mao

de "Prograaas Es1:rategicos" que visam a modernizac;:ao da agri

cultura com mudartc;:a dos metodos de produc;:ao, utilizac;:ao de in

sumos e expansao das facilidades de credito agricola (SELINGAR

01,1984:50).

Ainda, segundo 0 mesmo autor, dois desses programas estra

tegicos diziam respeito a modernizac;:ao do sistema de abasteci

mento. Urn deles visava a soluc;:ao dos principais problemas liga

dos a estrutura e ao funcionamento da comercializac;:ao de ali

mentos. 0 outro objetivava a transformac;:ao da agricultura tra

dicional em moderna, atraves da adoc;:ao de novos metodos de pro-
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ducao com utilizacao intensa de insumos, expansao do credito e

fortalecimento do poder de compra da populacao.

Dentre os produtos sobre os quais 0 governo agiria mais in

tensamente, destacavam-se: carne, leite, arroz, feijao, milho e

legumes.

Cada area deveria ter sua agricultura planejada, respeita

das suas especificidades, com a finalidade de abastecer os cen

tros urbanos com generos alimenticios de baixo preco.

No Estado de Santa Catarina, a ACARESC/EMATER, criada em

1956, entra, a partir de entao, atraves da "Extensao Rural",co

mo articuladora da politica de Modernizacao da Agricultura.

o modelo difusionista, a ser implantado entao, viria atin

gir apenas uma parcela das propriedades que deveriam funcionar

como centro de irradiacao das inovacoes. Para tanto seleciona

se, dentro das diversas comunidades atingidas, liderancas 10
cais.

Para a area em estudo, observadas suas especificidades, se

preconiza uma reformulacao da atividade agricola articulada ao

abastecimento urbano. Deve-se lembrar que 0 municipio em ques

tao dista apenas 30 Km da capital do Estado, sendo ligado a es

ta por razoavel rede de transportes.

o problema da estrutura fundiaria e do exodo rural deveria
ser resolvido de maneira lenta, gradual e pacifica. A "extensao

rural" induzia modificacoes sem transtornos polemicos e sem de

savencas, atraves dodialogo e da assistencia. Desse modo, os
pequenos .produtores,"lideres locais", se encaminhavam para no

vas exploracoes (producao de hortifrutigranje1ros para abaste

c1mento dos centros urbanos). Atraves da "imitacao", as novas

tecnologias eram passadas ao restante da populacao que pouco a
pouco absorvia as transformacoes.

Segundo FONSECA (1985:53), atraves do modele difusionista

ocorriam mudancas tecn1cas sem alteracao das estruturas socio

politicas e economicas das sociedades atingidas que permaneciam
alheias a sua realidade (por exemplo, estrutura, concentracao

e distribuicao de terra, intensa exploracao do trabalho fami

liar, etc.). Incentivando-se 0 progresso tecnico, visava-se
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diluir a questao das desigualdades, fazendo com que os proble

mas sociais da comunidade fossem assumidos por seus integran

tes. Dentro do mesmo mecanismo, 0 pequeno agricultor entrava na

economia de mercado atraves do consumo de produtos industriais

(energia eletrica, adUbos, eletrodomesticos, pequenos veiculos

motorizados, etc.), alargando 0 mercado para produtos indus

trializados. Ao mesmo tempo, com a super exploracao da mao-de

obra familiar, inclusive trabalho de menores, garantia-se ao

mercado urbano interno produtos hortigranjeiros a baixo preco.

A ESUutura Aqraria

Ate meados do seculo XIX, Antonio Carlos possuIa uma es

trutura fundiaria onde predominavam grandes latiffrndios (obser

var Figura I). A partir de 1830, as propriedades sofrem um pro

gressivo parcelamento em decorrencia de diminuicao do nUmero de

escravos que exploravam a agricu1tura da regiao. Este parce1a

men to torna-se mais intenso a partir da abo1icao da escravatu

ra. A sucessao hereditaria e 0 processo de compra estabe1ecido

posteriormente, 1evam 0 municipio a um sistema de medias e pe

quenas propriedades.

TABELA I

ANTONIO CARLOS
Estrututa Fundiaria - 1980

NUmero de %"de Esta Faixa Area % de Cumu1ativa
Estabe1e- be1ecimen (ha) Total Area
cimentos tos (ha) Estabele Areacimentos

224 27,3 -5 501 3 27,3 3

299 36,5 5 a -20 3387 20 63,2 23

250 30,4 20 a-50 7870 48 94,2 71

46 5,6 50 a -200 3055 18 99,8 89

1 0,2 + de 200 1800 11 100 100

820 100 16616 100

FONTE: Censo Agropecuario de 1980.

De acordo com a Tabe1a I, os estabe1ecimentos Agropecua

rios do Municipio de Antonio Carlos, foram c1assificados em

cinco grupos de area: ate 5 ha. - muito pequenos; de 5 a -20 h~
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- pequenosl de 20 a-50 ha. mediosl de 50 a -200 ha. - grandesl
e, com mais de 200 ha. - muito grandes. ~ expressivo 0 nUmero

de estabelecimentos muito pequenos, isto e, com menos de 5 ha.,

que correspondem a 27,3% do total levantado. As unidades de
producao de pequeno porte (de 20 a-50 ha.) sao predominantes

em nUmero representando 36,5% do nUmero total de estabeleciman

tos do municipio. Ressalta-se que as classes de propriedade mul
to pequenas e pequenas abrangem 63,8% do total. Em termos de

area, e mais importante a classe correspondente a faixa de 20 a
-50 ha., que ocupa 48% da area total.

A Curva de LORENZ (Figura II) foi construida com base nos

dados da Tabela I e no trabalho de Correa (1982), a qual valeu

se de urn estudo efetuado por Silveira (1974) para determinar 0

indice de Gini e verificar a concentracao de terras no munici

pio de Antonio Carlos. Pela analise da curva, para 6 ano de

1980, observa-se que a estrutura fundiaria apresentava urna no
tavel concentracao de terras, apesar da existencia de urn grande

nUmero de minifundios. 0 Indice de Gini demonstra muito bem es

sa situacao pois foi registrado 0 valor de 0,52. Esta concentr~

cao esta relacionada ao grande nUmero de latifundios por explo
racao (204) que aparecern ao lado dos minifundios e da existen

cia de quatro propriedades que juntas perfazem urna area equiva

lente a 3.176,6 ha. Fica evidenciada, na area, a dicotomia mi

nifundio-Iatifundio.

A forma dos Iotes esta associada ao movimento de penetra

Cao que se fazia desde 0 inicio da colonizacao ate os dias atu

ais, atraves de uma estrada principal que acompanha 0 tracado
dos rios (Fig. I). Assim sendo, cada lote apresenta urna frente
voltada para a estrada principal e que se estende no sentido

longitudinal ate a linha de cumiada. A sucessao hereditaria ori

ginou lotes menores voltados para a estrada secundaria.

Atualmente a maior parte do aproveitamento e utilizacao

da terra da-se na varzea formada por aluvioes do rio, onde a

terra e mais fertil. Ai cUltiva-se hortalicas, responsaveis pe

la maior parte da renda da familia.

Observacao "in locu", da paisagem das encostas, revela,

alem da cultura do aipim (cultura predominante), outros produ-
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tos, como banana, milho, cafe e cana~de-a~ucar, que exigem pou~

cos cuidados e permitem a utilizacao das partes mais ingremes

do terrene.

o regime de exploracao agricola foi estudado atraves da

condiCao do produtor como proprietario, arrendatario, parceiro

e ocupante (Tabela II).

TABELA II

ANTONIO CARLOS
Condicao do Produtor - 1980

Exploracao NUmero de
%

Hectares %Estabeleci-
mentos

Proprietario 673 81,9 15.957 96,0

Arrendatario 3 0,4 49 0,3

Parceiros 19 2,3 74 0,4

Ocupantes 127 15,4 536 3,3

Total 822 100,0 16.616 100,0

FONTE: Censo Agropecuario - 1980.

81,9% dos estabelecimentos sao explorados diretamente pelo

proprietario, perfazendo uma area de 15.957 ha., ou seja, 96%

da area agricola explorada na regiao. A porcentagem de arrenda

tarios e parceiros e bastante reduzida, pois apenas 2,7% dos

estabelecimentos agricolas nao sao explorados diretamente por

seus proprietarios. Por outro lado, estes proprietarios,em sua

maior parte (78,95%), moram na reg1ao ha mais de 10 anos, tendo

adquirido sua terra atraves de compra (60,53%) ou de heranca

(27,63%).

Ainda se verifica, no entanto, uma percentagem razoavel

de ocupantes, eis que 14,6% dos estabelecimentos agricolas nao

possuem situacao regularizada junto ao INCRA (Figura III). Es

tes estabelecimentos ocupam 3,2% do total da area do municipio.

Nas propriedades pesquisadas dedicadas a horticultura, a

situacao e semelhante, inclusive com aumento da porcentagem de

terras exploradas diretamente pelo proprietario (94,73% das pr~

priedades enquadram-se neste grupo). Praticamente nao existe

propriedade explorada em parceria.
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o regime de exploracao da terra reflete a estrutura fundi~

ria e a condicao do proprietario. Como predominam na regiao pr~

priedades muito pequenas, pequenas e medias, a exploracao fica,

geralmente, a cargo da reduzida e explorada mao-de-obra fami

liar (58% das propriedades ocupam menos de 5 pessoas). Os assa

lariados sao contratados apenas em alguns casos quando necessa

rio, principalmente nO periodo de safra.

De acordo com 0 cadastro do INCRA de 1987, 0 municipio de

Antonio Carlos conta com 883 propriedades rurais, distribuidas

conforme Tabela III.

TABELA III

Tipo de Propriedades Rurais do Municipio de Antonio
Carlos

Tipo de Propriedade Numero Niimero
Absoluto Relativo %

Latifundios por Exploracao 204 22,9

Empresas Rurais 70 11,6

Minifundios 609 65,5

Total 883 100,0

FONTE: Dados Cadastrais do INCRA - 1988.

Existe, portanto, no municipio, uma predominancia de mini

fundios, com 609 propriedades, 0 que corresponde a 65,5% do to

tal. Resta salientar que na regiao se considera minifundio uma

propriedade com area inferior ao modulo fiscal, que corresponde

a 18 hectares de area aproveitavel. 0 modulo rural do municipio

varia de 3 a 60 hectares, conforme 0 tipo de exploracao (3 ha

para horticultura e 60 ha para pastagens e criacao de animais).

Quanto aos latifundios por exploraCao, vale salientar que

nesta categoria sao encontradas propriedades com area aprovei

tavel entre 19,7 a 1.110,9 ha, perfazendo uma media de 58,58%

ha por propriedade, e uma area total de 11.951,53 ha. Sao con

sideradas latifundios por exploracao todas as propriedades com

area superior ao modulo fiscal e inferiores a 600 vezes 0 modu

lo fiscal e que possuem 0 GUT
3

igual ou superior a 80% e

3GUT _ Percentagem de area utilizada em relacao a area aprovei-
tavel conforme legislaCao - ITR do INCRA.
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GEE4 igua1 ou maior que 100%. Assim, 0 1atifundio por exp10ra

cao pode ocorrer por insuficiencia de rendimento da terra,quan

do nao se uti1iza uma tecno1ogia adequada, ou por ser a area

aproveitave1 insuficientemente exp10rada.

Dos 1atifUndios ana1isados na area encontrou-se 26 estabe-

1ecimentos com GUT superior a 80% e 178 estabe1ecimentos com

area aproveitave1 insuficientemente exp10rada. Em re1acao ao

GEE, a situacao e de 99 estabelecimentos com este indice igua1

a 100 e, 105 estabe1ecimentos com 0 mesmo indioe (GEE) inferior

a 100. Portanto, os 1atifundios ocorrem muito mais por insufi

ciencia na exploracao da area aproveitave1 do que pelo baixo

grau de eficiencia da exp10racao.

Merece destaque na regiao a analise de quatro 1atifundios.

Dos 11.951,53 ha ocupados por 1atifundios, 3.176,6 ha estao con

centrados nas maos de quatro proprietarios, 0 que pode ser ob

servado na Tabe1a IV.

TABELA IV

Quatro maiores latifundios por exp10racao em Antonio
Carlos

NUmero de ordem Area (ha l GUT GEE

1 1.110,9 56,7 100,0

2 1.095,0 0,0 0,0

3 566,8 92,5 95,2

4 403,9 83,5 91,6

FONTE: Dados Cadastrais do INCRA.

Ana1isando-se a Tabela IV verifica-se que duas proprieda

des possuem areas insuficientemente exp10radas, uma das quais

com GUT e GEE iguais a zero e as outras tres com GEE inferior

a 100.

Diante do exposto e apesar do e1evado numero de mini fUn

dios, a "£alt:a de tex"ra" e 0 principal problema, uma vez que a

mesma encontra-se concentrada e e insuficientemente exp10rada

em 178 estabelecimentos. "Com uma boa orientacao atraves de ex-

4GEE Grau de Eficiencia da Exp10racao.
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tensao rural e escolha de produtos adequados, uma familia po de

sobreviver satisfatoriamente com tres hectares de terras fer

teis utilizando-a para 0 cultivo de hortalic;;as,,5 0 problema e~

ta centralizado no nUmero de extensionistas a disposic;;ao dos

agricultores e na concentrac;;ao de terras nas maos de pessoasque

nao demonstram interesse em explora-las adequadamente, uma vez

que a terra funciona como valor de troca ou como area de lazer.

Uso cia Terra

o uso da terra em Antonio Carlos e observado pela presenc;;a

marcante da horticultura (Tabela V).

TABELA V

Porcentagem das propriedades que utilizam terras com

hortalic;;as no Municipio de Antonio Carlos - SC.

Terras cultivas Absoluto Relativo %com hortalic;;as

ate 25% 30 39,47

de 25 a 50% 22 28,95

de 50 a 75% 17 22,37

+ de 75.% 7 9,27

Total 76 100,0

FONTE: Pesquisa Direta no Campo - novembro de 1987.

Observando a Tabela V, verifica-se que 51,32% dos proprie

tarios entrevistados utilizam entre 25% a 75% de suas terras

com horticultura. No entanto, 38,15% dos mesmos declararam pos

suir areas improdutivas numa faixa que varia de 5% a 50%. Den

tre as causas apontadas pelos produtores para tal problema, foi

colocado 0 esgotamento do solo por 11,84% dos entrevistados co

mo 0 principal. Este fato evidencia 0 baixo nivel de orientac;;ao

recebido atraves de 6rgaos oficiais (extensionistas rurais).

Em determinadas propriedades, onde 0 terreno e propicio,

a area e totalmente ocupada pela agricultura. Nao existe na

5Depoimento do extensionista do municipio de Antonio Carlos.
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area terras ociosas, os agricultores procuram usar todos os

meios possiveis para cultiva-las. Urn declive em certa parte do

terreno que venha a extremar com 0 rio, e utilizado para plan

tacao de bananeiras e cana-de-acucar, visando aproveitar 0 adu

bo que e lixiviado pela chuva, ao mesmo tempo que dificulta a

erosao. Em outras propriedades, 0 terreno e todo ocupado com

hortalicas; a ocupacao mais intensa se da ao redor da casa, on

de 0 terreno e plano e fertil para essa cultura. Utilizam-se

maiores ou menores faixas do terreno, de acordo com a demanda.

A terra tambem pode ficar em descanso urn certo tempo conforme 0

calendario agricola.

Segundo depoimento dos agricultores entrevistados, estes

dedicam-se a plantacao e producao de hortalicas porque "a terra

e propria, existe disponibilidade de agua para irrigacao, este

tipo de cultura garante 0 sustento da familia, sao produtos que

nao eXigem muitos cUidados, sao face is de serem cultivados, nao

eXigem grande aplicacao de capital e encontram mercado de venda

favoravel".

Sabe-se, entretanto. que a introducao da horticultura na

area foi uma pratica "induzida" pela atuacao de extensionistas

rurais sob a coordenacao da ACARESC (Associacao de Credito e

Assistencia Rural do Estado de Santa Catarina) em cumprimento

a politica agricola implementada pelo governo Costa e Silva,com

a finalidade de articular 0 projeto de Reforma Agraria as ne

cessidades da rede urbana, observadas as especificidades de ca

da lugar. Desse modo, 0 problema da falta de terra seria resol

vido de modo lento, gradual e pacifico. Induziam-se modifica

coes sem transtornos polemicos e sem desavencas, tornando-se

necessario esclarecer que a atividade horticula ja vinha sendo

praticada na area desde a decada de 50, embora de modo nao sis

tematizado.

Entre os produtos horticulas mais cultivados no municipio

de Antonio Carlos, destacam-se: espinafre, brocolis, couve-fo

lha, cebolinha, chicoria, salsa, agriao, rabanete, pimentao,

repolho, vagem, etc.

Os instrumentos utilizados no preparo da terra sao: pa,

enxada, foice, machado, carro de boi e urn grande numero de mi-
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cro-tratores (tobata). Por outro lado, no que diz respeito aos

metodos e tecnicas utilizados na producao de hortalicas, des

tacam-se: queimadas, rotacao de culturas e, em menor escala,ro

tacao de terras, terraceamento e 0 emprego de curvas de nivel.

o sistema de irrigaCao e manual, com uso de mangueiras, sendo

inexpressive 0 numero de propriedades que utilizam agua por as

persao.

Foi construida a Carta de Declividade (Figura IV) com a

finalidade de verificar as possibilidades de expansao da horti

cultura no municipio. A seguir com base nessa carta, partiu-se

para uma proposta alternativa do uso do solo agricola (Fig. V).

A area total do municipio de Antonio Carlos e de 233.676

Km'. Observando-se a Figura IV verifica-se uma area em branco

(varzea e tope das serras) que corresponde a 40,76% ou seja,

96.256 Km'. Na varzea e praticada a maior parte da horticultu

ra. A esta, somam-Se 46.850 Km' (20,05%) de terras com declivi

dade de 5 a 15%. Esta area nao apresenta restriCQes de uso, po

dendo portanto ser a area agricola ampliada, uma vez que somen-

te 18,9% do total das terras do municipio sao utilizadas com

culturas temporarias. No entanto, outros mecanismos, alem da

amp1iacao da area utilizada com horticultura, devem ser utili

zados no planejamento economico do municipio. 52.915 Km', ou

seja, 22,65% das terras apresentam-se com declividade entre 15

e 30% e poderao ser utilizadas com restricoes, desde que os

agricultores sejam orientados por extensionistas no emprego de

tecnicas de terraceamento e curva de nivel. Esta area admite,

sob orientacao, culturas permanentes, por exemplo, a fruticul

tura de citricos, que encontra mercado favoravel nos mun~c~p~os

vizinhos. Dessa forma, a area de cultivo permanente podera ser

ampliada de 7,4% do territorio para 22,65% do mesmo.

Atualmente, em Antonio Carlos, 0 cultivo de frutas para

o comercio praticamente nao eXiste, uma vez que segundo depoi

mento dos agricultores "leva muito tempo para produzir e neces~

sita de muito espaco". Assim, fica evidenciada a precaria as

sistencia tecnica e os esclarecimentos a respeito de especies

precoces e de grande rentabilidade que poderiam ser cultivados

nas encostas com declividade entre 15% e 30%. Orientacao ade-
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quada poderia trazer urn auxIlio suplementar, se nao no primeiro

ano, nos dois ou tres anos subseqfientes.

38.655 KID' (16,5%) das terras do municIpio possuem uma de

clividade superior a 30% e nao apresentam condicoes para uso

agrIcola, devendo ser utilizadas com reflorestamento para pro

tecao das nascentes e vertentes Ingremes.

Conclusoes e RecomendacOes

A estrutura fundiaria do municIpio se manteve praticamente

inalterada nas tres ultimas decadas, com urn grande nUffiero de

munifundios. A introducao de culturas intensivas, foi 0 meca

nismo utilizado pela extensao rural - ACARESC - para amenizar 0

exodo rural. Oentro deste contexto, sobressaem as pequenas pro

priedades especializadas em horticultura. Essa pratica, no en

tanto, nao impediu completamente 0 exodo rural, princip~lmente

da populacao mais jovem que se desloca periodicamente a fim de

buscar trabalho na area urbana.

A area cult~vada no municIpio e subaproveitada, podendo

ocorrer uma ampliacao desta, nao s6 com horticultura como tam

bem atraves da implantacao de cultivos permanentes (cItricos,

principalmente).

o sUbaproveitamento da area agrIcola decorre principal-

mente devido a presenca de latifundios por exploracao, mantidos

com a finalidade de obter valorizacao imobiliaria ou simples

mente como areas de lazer.

A assistencia tecnica e social nao atinge homogeneamente

todos os produtores e a maior parte destes nao percebe a atua

cao da extensao rural.

Oiante do exposto, recomenda-se que sejam tomadas medidas

no sentido de: a) ampliacao da area cultivada de acordo com a

proposta apresentada na Figura V; b) Taxacao de impostos desen

corajando a permanencia de latifundios por exploracao; c) fo

mentar urna assistencia tecnica mais efetiva, onde os agronomos

ou extensionistas orientariam urn maior numero de produtores so

bre tecnicas e produtos agrIcolas. Apenas dois extensi6nistas

sao insuficientes para atender 822 propriedades; d) a introducao
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Flo-

de industrias leves poderia diminuir 0 exodo rural e minimizar

o problema da mao-de-obra excedente.
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