
QUEsTOES E DESAFIOS PARA A INVESTlGACllO EM GEOGRAFIA AGRARIA*

Maria do Carmo Correa Galvao**

1. Compromissos de uma Reuniao Cientifica

quanto

instru-

A realizacao de urna reuniao cientlfica traz consido

gacoes e questionamentos, tao mais intensos e profundos

mais internalizada a percepcao do seu significado como

mento de afericao, estlmulo e avancos do conhecimento, e

canal de revigoramento da pratica social a que a ciencia

propoe.

inda-

como

se

Define-se nesse contexto urn comprometimento da comunidade

cientlfica com a sociedade, no sentido de perscrutar seus an

seios, identificar e compreender as bases e a dinamica de seus

problemas, participar da formulacao e implementacao de solu

coes pertinentes.

o atropelo do cotidiano ou 0 torvelinho dos proprios con

gressos pode desviar, bloquear ou esbater a preocupacao por

essa questao. Nao ha, porem, como permitir que sob qualquer

pretexto se perca de vista 0 "sentido maior" de que se reveste

uma reuniao em ciencia, pondo em risco seu proprio desenvol-

*Conferencia de abertura do IX ENGA (Encontro Nacional de Geo
grafia Agraria), realizada na UFSC em dezembro de 1988.

**Professora do Departamento de Geografia da UFRJ.
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vimento, com 0 que tambem se esvai sua credibilidade junto a
sociedade - de "per si" ja tao desesperancada e cetica.

Na sessao inaugural deste 99 E~contro Nacional de Geogra

fia Agraria, convem trazer a discussao essas questoes como pri

meiro·ponto de nossa reflexao, no sentido de se repensar 0 va

lor intrinseco de nosso trabalho e 0 significado de seu reba
timento no plano social.

Uma tal reflexao nos leva a rever 0 caminho ate aqui per

corrido, nao apenas como forma de avaliacao do desempenho e do

amadurecimento alcancado pela Geografia Agraria, mas, sobretu

do, como esforco de questionamento e de identificacao dos novos

desafios a ela impostos pela realidade social, e que balizam

nossa responsabilidade profissional.

Vale lembrar a importancia e 0 alcance de urn tal esforco,

particularmente neste momento em que. a promulgacao de uma nova

carta constitucional concretiza a transicao politica e economi

ca do pais para urna sociedade democratica - que pretendemos

aberta, mais seria e mais justa -, cujo perfil compete a cada

urn de nos definir, e para cuja construcao a Geografia tern 0 que

oferecer.

~ portanto com esta proposta de avaliacao construt.iva e

questionadora - empenhada no desenvolvimento cientifico da Geo

grafia como unica via capaz de projeta-Ia como AREA DO CONHE

CIMENTO socialmente forte, atuante, eficiente e fecunda -, que

se colocam aqui em discussao os rurnos, problemas e perspecti

vas da Geografia Agraria.

2. Identidade dos Encontros de Aejraria

No curnprimento de suas metas fundamentais tracadas por urn

roteiro de atividades intensas e proficuas, os Encontros de

Geografia Agraria produziram e escreveram sua historia den-

sa, persistente erica -, que merece ser aqui lembrada pelo

muito que representa como referencial para 0 presente e proje

cao para 0 futuro.
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Nao ~ propos~to deste documento fazer sua narrativa, mas

apenas dela"extrair"os focos que definem a identidade dos ENGA

e demarcam sua atuacao, no"plano academico e na pratica so

cial.

a ponto de destaque inicial vern ser a sua propria origem,

ainda como uma "simples ideia" surgida no Encontro da AGB em

Fortaleza, no calor dos debates que selaram definitivamente

a Geografia Brasileira novos eixos de questionamento social e

preocupaCao conceitual-metodologica.

Idealizado por um pequeno grupo de geografos dispostos a

resgatar e revitalizar esse setor da Geografia (tao produtivo

em decadas anteriores), 0 19 Encontro Nacional de Geografia

Agrar~a nasceu sob urn signa de luta e determinacao.

Estruturado e produzido em apenas quatro meses, consubs

tanciou-se de maneira pronta e decisiva na reuniao de Salgado,

ern dezembro de 1978, e ai, moldado no exercicio das proprias

~iscussoes e testado no cadinho experimental de sua realizacao,

fortaleceu~se com propOsitos definidos, erigindo-se como forum

permanente de debates da Geografia Agraria no pais.

a espirito combativo com que foi concebido mantem-se aler

ta, garantindo sua continuidade na realizacao de cada reuniao,

assumida nao" por uma instituicao, mas por geografos universi

tarios comprometidos com a disciplina e com os problemas agra

rios do Brasil.

Esse engajamento pessoal, livre, informal e voluntirio

ao inves de um vinculo institucional, de porte regimental e

normativo - tern sido a fonte de sustentacao dos ENGA e a base

de seu fortalecimento como nucleo permamente de debates em

escala nacional.

A essa caracteristica de sua identidade ajustam-se dife

rentes posturas, orientadas para 0 atendimento de um objetivo

especifico e claramente determinado: 0 resgate da Geografia

Agraria do estimulo incondicional a pesquisa academica, indis

pensavel a formacao de quadros.

Como fio condutor de suas decisoes, esta preocupacao ba

sica encontra sua forma de expressao primeira, imediata e con

creta na dinamica de trabalho dos proprios Encontros: 0 sistema
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de Grupos de Estudo - implementado e mantido ate a reuniao de

Garanhuns , e 0 sistema de Minieursos, iniciado no ano passa

do em Barra dos Coqueiros e com prosseguimento neste 99 Encon

tro. Vale destacar aqui 0 significado e a importancia de ambos.

Centrado em textos especiais elaborados por pesquisadores con

vidados - apresentados em plenario e submetidos a discussao de

tOdos os participantes em pequenos Grupos de Estudo para isso

organizados, - 0 primeiro sistema se firmou como laboratorio

de ensinamento e investigacao. Nele se realizava, atraves de

debates, 0 confronto de ideias, informacoes, questionamentos

conceituais e metodologias, enquanto a elaboracao dos Relato

rios de Grupo exercitava 0 esplrito de sIntese e a ordenacao

logica e clara do pensamento e da linguagem.

o sistema de Minicursos constitui, por sua vez, uma outra

vertente mais estruturada, ou uma etapa mais avancada, do mesmo

esforco direcionado ao aprimoramento de quadros. Adifusao de

temas e questoes de ponta, viabilidade pelo enfoque direto e

compacto das aulas programadas, constitue provocacao e estlmu

10 a busca de novos horlzontes de conhecimento e de seu apro

fundamento nos esquemas usuais da academia.

A preocupacao com 0 fortalecimento da Geografia Agraria

manifesta-se igualmente nas modalidades diferencials de atua

cao inovadora propostas em cada Encontro. A busca de uma acao

multidisciplinar, atraves da participacao conjunta de geografos

e outros cientistas sociais (economistas e sociologosl como

autores dos textos do debate, representa iniciatlva de Rio Cla

ro, que se reproduz em Itatiala e Uberlandia.

Itatiaia, por sua vez, traz como inovacao 0 Painel inte

grade por representantes de diferentes segmentos da classe pro

dutora e de grupos associativos ligados ao trabalho e/ou a
questao fundiaria, colocando na otica do produtor a discussao

de problemas da agricultura que interessam a Geografia e a 50

ciedade em geral .

As excursoes programadas por quase todos os Encontros re

presentam outras tantas comprovacoes de uma preocupacao geral

e concreta, no sentido de confrontos com as realidades locais

e de promocao a investigacao como instrumento pe fortalecimento
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da disciplina.

Da mesma preocupacao decorrem, certamente, asensibilidade

e sintonia dos Encontros em relacao as grandes questoes em de

bate na Agricultura Brasileira, que emergem de forma transpa
rente, priorizadas nos temarios de cada reuniao - Reforma Agra
ria, Pequena Producao, Fronteira AgrIcola, Agricultura e Indus
trias, Modernizacao e Pollticas Agrlcolas, dentre outras.

Nao apenas essa sintonia com a realidade social, econo-

mica e politica do pals merece ser aqui enfatizada, mas tambem

a preocupacao com os problemas estruturais da propria Geografia

Agraria, que tem trazido, como linha tematica de debate, ques

toes de Metodologia e Tecnicas de Pesquisa extremamente impor
tantes para seu crescimento. Inclui-se ai a priorizacao da
questao metodologica no I Encontro e no Encontro de Coqueiros,
com a realiza~ao de uma Mesa Redonda para discussao do tema.

Nesse mesmo contexto de preocupacoes com 0 desenvolvimen
to cientlfico da Geografia Agraria enquadra-se tambem a discus
sao de questoes referentes ao preparo do proximo Censo Agrope-
cuario, esbocada na reuniao do ano passado, e retomada neste

Encontro com urn Painel especialmente dedicado aquele topico.
Pela relevancia intrlnseca dos Censos, esta iniciativa expres
sa a maturidade da Geografia Agraria ao procurar participar do
processo de aprimoramento daquele sistema de coleta e ordena
cao de dados, cuja eficiencia e de fundamental importancia para
o desenvolvimento da investigacao, a que ela se propoe.

3. 0 Perfil dos Encontros atraves de suas RealizacOes

o perfil dos Encontros de Agraria se delineia atraves dos

resultados por eles colhidos, seja como realizacoes objetivas
e concretas, seja como efeitos indiretos que se consubstanciam
sob varios formatos, em diferentes pontos do pals.

Em primeiro lugar ha que se mencionar sua producao cien
tlfica. Definidos pelo temario de cada reuniao, os Textos pre
parados para Debate, Conferencias e Paineis passaram a cons
tituir pecas importantes da bibliografia qeoqrafica brasiletra,
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com ampla utilizacao e aplicacao em diversas areas de
cimento e tambem do planejamento.

conhe-

A esses Textos, acrescentem-se os Roteiros de Excursao,fo

calizando questoes locais ou regionais relevantes, e as Comu

nicacoes em nUmero sempre crescente (ainda que em nlveis hete
rogeneos de qualidade), e ter-se-a urn quadro expressivo da pro
ducao dos Encontros.

Incentivando a pesquisa e estimulando 0 surgimento de no
vos geografos voltados para questoes rurais, os Encontros tern
promovido, a urn so tempo, a Geografia Agraria e a formacao de
quadros indispensaveis ao seu desenvolvimento cientlfico.

Nesse particular, vale ressaltar a interacao freqdente e,
cada vez mais forte entre os ENGA e os Cursos de Pos-Gradua

cao, atraves de articulacoes entre teses e comunicacoes, que
sao a expressao concreta desse fortalecimento da Geografia Agra

ria e de seus profissionais em todo 0 pals.

A par dessas realizacoes, vale lembrar ainda efeitos mul
tiplicadores que ultrapassam seu proprio campo de acao: 0 estI
mulo a outros setores de especializacao da Geografia no senti
do da organizacao de reunioes anuais de debate a nlvel nacio
nal, dos quais, a Geografia FIsica, Metodos Ouantitativos e a
Geografia Urbana sao urn examplo. Ampliam-se assim mecanismos

de estlmulo a pesquisa e 0 intercambio entre pesquisadores, fa

vorecendo odesenvolvimento de geografos e da Geografia.

No perfil aqui esbocado, a preocupacaopor uma avaliacao
crltica, exercitada ao final de cada Encontro, merece urn des
taque especial pelo papel que representa nao apenas como h8bi
to salutar, mas como princlpio basico absolutamente necessa

rio ao crescimento de qualquer ciencia.

Ouestoes importantes tern emergido dessa avaliacao que nao

se limita apenas a analise do proprio Encontro ou a previsao de
programacao subseqdente, mas envolve diretrizes e propostas di
recionadas a reorientacao de trabalhos, revisao de metodos e

reformulacao de propositos.

Talvez mais que qualquer urn dos atributos aqui assinala-
dos, esta postura reflete 0 amadurecimento, a busca de aper-
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feicoamento e, sobretudo 0 espirito de renovacao permanente

que tem caracterizado estes Encontros e que constitui certamen

te 0 instrumento basico de sua continuidade e auto-superacao.

4. Avaliacao e Propostas para Discussao

o resgate daGeografia Agraria, a cuja promocao este fo

rum de debates se entregou desde sua criacao, e hoje uma rea

lidade, cuja dimensao pode ser apreendida atraves de sua atua

cao e de seus atores.

Extremamente importante foi 0 esforco despendido nessa

caminhada por todos que dela participaram, e igualmente impor

tante a turbulencia deflagrada pelo Encontro de Fortaleza que,

atingindo 0 pensamento geografico do pais como urn todo, teve

sabre a Geografia Agraria um impacto particularmente intense

(e tambem mais prolongado que 0 de outros setores da Geogra-

fia), talvez por forca de seu proprio debate interno.

Por razoes muito fortes e contundentes, cuja discussao

foge aos propOsitos desta exposicao, foi ele 0 ponto de parti

da para uma revisao geral de seus postulados e referenciais

analiticos, revisao que efetivamentese impunha como condicao

basica para retomada de seu desenvolvimento e abertura de novos

horizontes de indagacao.

Em oposicao as estruturas analiticas positivas da New

Geography, protagonista da quantificacao e dos modelos entao

vigentes, a postura dialetica materialista, incorporada com

entusiasmo e rapidamente difundida (embora nem sempre com 0 de

vido respaldo filosofico), promoveu uma orientacao total das

investigacoes, polarizando a atencao e 0 esforco de grande nu

mere de geografos, em diferentes instituicoes de pesquisa do

pais. Nao obstante a forca e 0 vigor do seu impulso inicial,

e 0 significado de muitos dos trabalhos por ele inspirados,

o novo modele em alguns anos se esgotou como processo criati

vo, permanecendo em sua forma mais radical como via de repro

ducao, mas nao de avancos do conhecimento.

A adocao sumaria de postulados teorico-analiticos, des-

tituida de maiores criticas quanto a problematica de sua apli-
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cacao em diferentes escalas e a situacoes concretas multivaria

das e desiguais, tern levado as investigacoes a urna homogeneiza

cao de forma e conteudo, que traduz apreciavel obstrucao a per

cepcao das diferenciacoes do mundo real.

A confirmacao de resultados ja esperados, por efeito da

predeterminacao de seus pressupostos materiais ou economicos,

exprime urna modalidade de determinismo que restringe as possi-

bilidades de explicacao da Geografia. 0 reducionismo econo-

micista assim engendrado e reproduzido nas pesquisas em nada

tern contribuido para formulacoes teoricas em Geografia.

~ curiosa observar que essa "massificacao" teorico-me-

todologica, que de inicio nao se limitou apenas a Geografia

Agraria, ja foi superada em outros campos, dentre os quais 0

urbano e 0 regional. Novas formas de abordagem e equacionamen

to de problemas tern ai promovido bases analiticas muito mais

amplas e explicativas que as alcancadas ate aqui pela Geografia

Agraria.

A constatacao de que esquemas analiticos estruturalistas

rigidos ja naodavam conta da explicacao da realidade teria

orientado aqueles setores na busca de novos referenciais. 0

mesmo nao ocorreu com a Geografia Agraria, talvez par forca da

propria complexidade estrutural e da reduzida flexibilidade to

pologica da atividade com a qual ela se ocupa - a Agricultura.

Desprovida de urn corpo solido de teoria, a Geografia Agra

ria se defronta com problemas metodologicos cruciais que estao

a exigir urna concentracao de esforcos, - consciente, persis-

tente e aberta -, no sentido de superar seus limites rumo a

novos patamares do conhecimento. Estruturas analiticas mais

abrangentes que a luta de classes se fazem necessarias para

explicar a diversidade de desigualdades economicas, sociais e

especiais do campo, e que, dependendo da escala de ocorrencia,

escapam. as determinacoes pura e simples da logica do capital.

Haque considerar outras estruturas que nao as puramente

economicas viabilizando mecanismos de decisao, controle e ges

tao, ou seja, instrurnentalizando tipos diferenciados de agen

tes sociais e modalidades diversas de apropriacao e organiza

cao do espaco - rural e/ou urbano, com suas particularidades.
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adota-

Agraria,

questao

esta

"~~

Ha que entender a novadinamica de uma sociedade em trans

formacao e profundamento marcada por estruturas de poder - po

litico, cientifico, tecnologico, cultural - que transcendem, se

superpoem ou atravessam a teia das relacoes economicas em esca
las diferenciadas. Importa discernir e compreender a dinamica

das transformacoes do espaCo global e suas especificidades em
diferentes niveis de abrangencia nacional, regional, estadual
e local.

Uma analise critica das abordagens da Geografia

assumidas por nos em nossos trabalhos, parece ser uma

de base que se impqe a nossa reflexao e discussao. Nao
remos nos mesmos conduzindo as pesquisas agrarias a uma

limitacao", por forca dos proprios eixos de abordagem
dos?

Uma preocupacao centrada na producao em si e por si mesma,
ou foca~izada a partir do consume dentro de uma perspectiva
exclusivamente econOmica nao estara limitando as possibilidades
de compreensao de mecanismos de decisao outros que nao os de
terminados somente pela necessidade de ganhos e acumulacao?

Focalizada apenas sob a prisma da estrutura de classes de
terminada pela propriedade dos meios de pLoducao, nao estarao
sendo marginalizadas ou mesmo excluidas outras dimensoes da es
trutura social, vale dizer estruturas geradas pelo poder poli

tico e!ou ideologias-formas diferenciadas de dominacao, con
trole, prestigio - que se consubstanciam naorganizacao!adminis
tracao ou gestao do territorio?

Dentro daqueles eixos rigidos de abordagens nao estarao
cerc~s as possibilidades de percepcao do papel do proprio
espaco - concreto, fisico, material-, como agente e ator co
participante dos processos sociais que identificam e individua
lizam 0 rural dentro da totalidade social e suas especificidades
locacionais?

Com aqueles enfoques nao estara sendo obscurecida,
quecida, a capacidade de diferenciacao da realidade
propiciada pelas escalas· geograficas de analise?

ou es
concreta

Na relacao campo-cidade, considerada do ponto de vista ex
clusivo da troca fundamentada na producao!consumo, em que a ci-
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dade determina e 0 campo executa, nao estarao embutidos precon
ceitos relativos a passividade, atraso e inercia do rural em

relaeao ao urbano? Nao estariam ai as raizes de posturas refe
rendadas por expressoes tais como "penetraeao do capitalismo

no campo", ou "sujeieoes do campo a diferentes praticas urba
nas"?

Nao estaremos nos excessivamente presos a analise da pro

dueao vista como quantidade e valor, ou seja, a produeao como
resultado e nao como processo, cuja dinamica ultrapassa os li
mites do ate de produzir, e 0 espaeo em que este se realiza?

Nao estaremos centrando nossa ateneao exclusivamente nas
condieoes ou caracteristicas internas da agricultura marginali
zando as caracteristicas externas, mesmo reconhecendo sua im
portancia no processo de organizaeao e estruturaeao do espaeo?
Nao havera ai urna separaeao entre 0 discurso e a pratica?

A partir dessas indagaeoes que representam apenas parcelas
de urn universe muito mais amplo de questionamentos, parece-me
valida e oportuno centrar nossa ateneao em uns poucos topicos
que poderao enfeixar, como propostas de discussao, as seguin

tes questoes:
- superaeao do exclusivamente agrario para abranger 0 ru-

ral, do qual 0 agrar~o e apenas urna parte, e como tal
deve ser entendido e considerado em termos analiticos;

- superaeao de preconceitos relativos ao espaeo agrario
como espaeo inerte, sujeito a intromissoes ou aeoes do
urbano, ao inves de entidade dotada de dinamica propria,
representaeoes autenticas, e capaz de tambem propor ou
criar caminhos para seus problemas;

- superaeao da oposieao campo/cidade como entidades dis

tintas que se relacionam exclusivamente em termos de
producio e consumo, admitindo-se para sua compreensao e
seu estudo referenciais amplos e integradores, tais como
a concepeao de Espaeo como Totalidade ou a perspectiva

da Percepeao, a titulo de exemplo;
- superaeao de referenciais estruturalistas convencionais

e/ou esquemas analiticos tradicionais, pelo resgate ou
adoeao de abordagens e oticas mais abrangentes - a Po

litica, a Gestao do Territorio -, fazendo emergir 0 Es-
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tado, a Empresa, Forcas Sociais diversas e 0 proprio Es

paco, como agentes e atores do processo espacial;

- superacao de problemas referentes a questoes de escala,

vale dizer: dentro de uma escala ampla, mundial ou pla
netaria, regida pelo economico - capitalismo global

buscar as estruturas diferenciadas a nivel nacional, re

gional e local. Admitir a natureza multifacetada da es

tratificacao social ern suas diferentes manifestacoes

classe, poder, status -, reconhecendo que a articulacao

entre 0 global e 0 local se viabiliza atraves das esca
las geograficas;

- superacao dos proprios limites vigentes na Geografia

Agraria ern busca de novo embasamento teorico ou novos

referenciais analiticos que possam explicaras especi
ficidades e disparidades do espaco - rural/urbano -, suas
origens, suas nuances e suas alternativas, centrando na

questao da producao do espaco e dinamtca espacial e eixo

das reflexoes e discussoes, no sentido de promover 0

resgate da relacao Sociedade Natureza e a concepcao de
Espaco Global;

- reflexao quanta a pratica social da investigacao que

implica ern tornar viaveis ou exequiveis os resultados
da pesquisa geografica, vale dizer, definir e demarcar
suas estruturas de analise de modo a prover e sustentar

as condicoes fundamentais para sua realizacao e seu re
batimento no plano social.

5. Conclusao: Compromissos de Renovacao cia Geoqrafia AlJraria

o significado social, economico e politico da Agricultura
no processo global do crescim~nto e desenvolvimento do pais,
e a diversidade de papeis 'por ela assurnidos na construcao e re

organizacao do territorio explica a trajetoria quase cinqften

tenaria da Geografia Agraria Brasileira, e dentro dela a pro
pria historia dos nossos Encontros ern diferentes pontos deste

imenso continente, desde 1978.

o Encontro de hoje aqui ern Florianopolis, 0 99 daquela his
toria, nos faz rever 0 carninho ate aqui percorrido, trazendo
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especi
Socio-

como proposta inicial de trabalho urn confronto com a realidade

social atual, no sentido de uma reflexao cuidadosa e profunda

sobre 0 prosseguimento daquela caminhada.

A proposta me parece nao so oportuna como necessaria: util

para medir os passos dados. sensata para avaliar os resulta

dos, indispensavel e decisiva para prever e prover os rumos que

queremos dar a Geografia que realizamos, tendo em vista a prc

ducao do conhecimento e sua pratica social, face as imensas e

rapidas transformacoes po~ que vem passando 0 pais nestes ulti
mos anos.

Empreendimentos economicos monurnentais - estataise priva

dos (nacionais ou multinacionais) -, a que se atrelam modalida
des peculiares de comprometimentos sociais e politicos, ou es

trategias de poder e relacoes de forcas, consubstanciam-se em
estruturas espaciais novas e dinamicas, que envolvem a socie

dade como urn todo, com repercussoes especificas no meio urbano
e no meio rural.

A dimensao e rapidez fantasticas de tais transformacoes nao
nos permitem perceber de pronto todo 0 seu alcance. Sublinhadas

pela internacionalizacao crescente das estruturas produtivas e
pelos grandes avancos cientificos-tecnologicos deste fim de se

culo, sob efeitos da nova ordem economica planetaria vigente,
elas se colocam como desafios a nossa perspicacia e ao nosso
entendimento, configurando-se como grandes questoes tematicas

ou como urna ampla, complexa e dolorosa crise - do campo, da ci
dade, do Estado, do pais e do mundo.

Mobilizando cientistas politicos, geografos, historiado

res, filosofos e outros cientistas sociais, as discussoes sobre
a Crise Urbana, a Questao Regional ou a Gestao do Territorio

tern side levantadas em diferentes centros de Pos-Graduacao e
Pesquisa, assumindo posturas extremamente amplas e ricas do

ponto de vista teorico-conceitual e tematico.

A discussao da Crise Agraria, tambem freqQente e reunindo
igualmente profissionais de outra~ areas, mais ligados

ficamente ao setor rural (Economia Agricola, Agronomia,

logia Rural), nao apresenta a mesma abertura de posicoes. PO
larizam-se os debates em alguns poucos focos dos quais se des-
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tacam, como binomios a Modernizacao agricola/grande lavoura de

um lade; Pequena producao/Reforma Agraria/Conflitos Sociais, de

outro. A falta de uma diversificacao maior de interlocutores pa

ra um esquema de trabalho efetivamente multidisciplinar repre

senta forte limitacao a disc~ssao, no sentido de propiciar con

tribuicoes novas e originais a producao do conhecimento. A

"abertura" do debate agrario a outros setores da propria Geo

grafia e a outras areas das ciencias sociais, melhor dotadas de

instrumental teorico-metodologico, representa uma alternativa

importante para um debate mais rico e mais dinamico da Geogra

fia Agraria, interferindo tambem sobre a extensao e profundida

de de sua pratica social.

As indagacoes, ava1iacoes e propostas trazidas a tona nes

ta comunicacao tern em vista 0 debate sobre a necessidade ina

diave1 de renovacaometodo1ogica da Geografia Agraria. Se e1as

conseguirem mobilizar, nesse sentido, 0 interesse, 0 esforco e

o empenho de alguns dentre nos, ainda que poucos, terao atirtgi

do p1enamente a meta a que se propoem.
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