




0 Meio Grito 
Um estudo sobre as condi@es, os direitos, o valor 
e o trabalho popular associados ao problema da saude em Goiris 

"0 clamor dos pobres do  nosso lugar e terrivel". 
Grupo de Nova Gloria, Ceres 



Esta pesquisa sobre a saude do povo foi feita por pessoas dele e do setor de saude 
da Igreja de Goiis, com a colaboraqlo de alguns assessores do CEDI - Centro 
Ecumdnico de Documenta@o e Informaqlo, Rio de Janeiro. 

Ana Luiza, estudante, pesquisadora em Nova Gloria 
Adauto, lavrador, pesquisador em Novo Brasil 
Carlos BrandZo, antropologo, Campinas, assessoria do CEDI 
JosC Ricardo, sociologo, Rio de Janeiro, assessoria do CEDI 
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Laudeiina, dona-de-casa, pesquisadora em Nova G16ria 
Maura, lavadeira, pesquisadora em Santa FC 
Manuela, lavradora, pesquisadora no Entroncamento de Rubiataba (Ceres) 
Neide, antropologa, Rio de Janeiro, assessoria do CEDI 
Ozelita, lavadeira, pesquisadora em Britfinia 
Odilon, lavrador, pesquisador no Laranjal (Itapuranga) 
Paulo, mCdico, Ceres, da Coordenaglo de Saude, assessoria interna 
SebastiHo, lavrador, pesquisador em Itapirapul 
Tot6, lavrador, pesquisador na Gameleira (Itapuranga) 
Terezinha, soci6loga, ItapirapuZ, assessoria interna 
Vanderlina, lavradora, pesquisadora no Entroncamento de Rubiataba (Ceres) 
Vilma, entroncamento de Rubiataba 
Nidia, entroncamento de Rubiataba 
Isabel, dona de casa, Nova Gloria 
Valderlina, entroncamento de Rubiataba 
Nascimento, lavrador, Fazenda Nova 



A Pesquisa Quantas coisas encontramos 
DB ate pra gente pensar 
Pessoas que sofre tanto 
E n lo  sabe reclamar. 
Acha que, pra quem sofre, 
Nlo adianta lutar 
Que C precis0 ter os pobres 
Pros ricos n lo  trabalhar. 

Mas tambCm nos encontramos 
Pessoas que deu pra n6s ajudar 
Eles enxerga a realidade 
Mas tava com medo de falar 
E, atravCs da Pesquisa 
Comeyou a alegria. 

0 que nos precisamos 
E o nosso direito buscar. 

Teve gente que dizia: 
Mas quanto nos era tapado! 
Nos pensava que a doen~a ,  
Nos C que era os culpado 
NBo sabia que n6s era 
Dos grandes explorado 
SZo 80 por cento os que sofre 
E 20 por cento que vive folgado 

0 maior problema que vimos 
Foi o clamor do povo sem terra 
E o trabalhador sem ter roya 
A sua felicidade encerra. 
E, enquanto o boi do rico urra, 
0 pobre do lavrador 
Ja com fome e doente ele berra. 

E o capim vai tomando conta 
Ate nos pique de serra. 

Nessa pesquisa enxergamos 
Muita coisa de admiraqso 
Vimos que o Brasil C mesmo 
Cheio da maior explora~Bo 
Dessas Multinational 
Que so fala em exportaqIo 
Pondo o pequeno cego 
E levando na conversa 
Ate o Presidente da N a ~ l o .  

Mas, atravCs dessa luta, 
A gente viu que a uniio C a saida 
E descobrimos o que nos machuca 
E que at6 jii forma ferida 
Se a gente v& o povo alegre 
Sabe que C alegria fingida 
As mulher j i  fala tremula 
Com uma voz tiio sentida. 

Corn isso tudo que vimos 
Nasce em nos uma esperanqa 
Que essa luta pela Saude 
Ajuda numa mudanqa. 

Se a gente luta com fe, 
0 objetivo, 18 mais adiante nos alcanqa. 

TiBo, pesquisador em Itapirapul 



Prefacio 
0 Meio Grito 

Urna coisa muito importante era quando as pessoa fazia aquelas pergunta sobre 
os Direito. EntLo a pessoa falava: - eu queria saber sobre o Direito assim, assim. 
A gente, entgo, ja sabia logo o tipo que ele queria saber, e ia la na folha da Pesquisa 
e escrevia o que C que ele nZo sabia. Ele j i  ficou sabendo que uma resposta vai 
vim. E, de qualquer maneira, ela tern que vim. E eu acho que isso ai  (essa resposta), 
ja C um meio grito. 

Uma outra pessoa chega e faz uma outra pergunta sobre um outro Direito do Povo. 
Ela fala: - eu queria saber isso, assim, assim. E outro, entgo, j i  nLo C aquele. E 6 
urna outra pessoa que ja ta querendo saber. E, as vezes, C at6 em outro lugar. E mais 
um meio grito. 

Quando vem a Cartilha, dai ele vai ficar sabendo o que e que significa esse direito. 
La: vai contar o que ele ainda nLo sabia e queria saber. E ele, ent%o, vai ter 
rnais uma forqa pra gritar, 18 na frente, qualquer coisa que t i  ai, prejudicando 
ele agora. 

Entio, o meio grito e mais uma forqa pra juntar, mas que ainda nZo C o grito 
inteirado. 

Ele junta o meio grito dele, com rnais o do outro, e junta corn mais outros que tzo 
em outro lugar. Assirn, urn dia ele vai poder dar o grito inteirado. Mas esse ele 
niio vai poder dar sozinho, niio. 

0 grito inteirado C quando o Povo todo souber que tern aqueles Direito. E, que se 
ele ta sofrendo isso, n%o C aquela hist6ria de dizer que C porque Deus quis, 
d o .  Mas que se ele ta sofrendo desse tanto, e porque tem um la em cima que ta 
pisando ele, e que vem pisando, vem pisando, pisando de la ate d. 
Quando o Povo ficar sabendo disso, quando ele ver essas coisas corn os olhos dele, 
entHo essa C que vai ser a maior forqa. Porque dai ele vai reagir. 

A maior parte do Povo ainda ngo sabe essas coisa. Entio n io  tern condiqzo de dar 
o grit0 inteirado. E urna coisa que a gente ta enxergando dentro dessas pesquisa, 
C que por enquanto elas ta pegando o Povo assirn, de sopetZo. EntLo, a hora 
que chegar o ponto de conseguir todos eles novamente com essas cartilha na mzo, 
a i  eles vai criar, cada urn, urn pedacinho de esperanga, cada qual um meio grito. 
Talvez dai vai ficar mais facil, porque e mais gente que vai forqar. 

Mas C devagar que o Povo vai juntando os meio grito. E devagar que vai nascendo 
qualquer coisa forte no meio de nbs. E o grito inteirado. 

Esse que e o objetivo dessas Pesquisa. 
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"Nossa tarefa, agora, e espalhar mais esse conhecimento dos direitos do povo. E 
levar pra todo mundo isso que a gente vai descobrindo devagarinho, e que nab pode 
ficar fechado e escondido nos nossos grupinho. Pra isso veio a ideia da cartilha, que 
e pra levar pra mais gente essa verdade ". 

De urn pesquisador 

A Cartilha, ou 0 s  Cadernos de Saude 

A pesquisa de saude, desenvolvida na Diocese de Goias, ao fomentar a andise da 
"Doenqa do Povo" e da exploraq%o desenfreada que dela decorre - a comercializa- 
qZo da Medicina, a industrializaqlo da doenqa - acaba abrindo importante espaqo 
de atuaqZo a nivel das conlunidades mrais por ela atingidas. 

A ideia nasce num dos "Encontros de Saude". SZo oportunidades em que se reunem 
pessoas - profissionais ou nZo - comprometidas com a proposta da Diocese, e cuja 
atuaqZo prioritaria se da neste setor especi'fico. SZo os chamados "agentes de 
saude". 

A pesquisa, inicialmente, vem da preocupaqlo e da necessidade de se "conhecer 
melhor o chZo em que pisamos". Na ocasiZo, os agentes de saude remetem a ideia a 
"CoordenaqZo de Saude", nascida na mesma ocasiZo e desse mesmo grupo. 

Como se v6, nessa mesma oportunidade, se acionam dois importantes mecanismos 
de atuaqlo: - um que informa e mobiliza, a Pesquisa; - outro que articula e 
mantern na mesma direqgo as aqbes em andamento - a Coordenac;Zo. Por delegaqlo 
dos participantes desse encontro, ela C assurnida por um profissional medico que, 
posteriormente, fica liberado para essa funqZo em regime de dedicaqgo exclusiva. A 
Pesquisa, por seu turno, vai ganhando forma na medida em que a propria coordena- 
@o se exercita, rompendo a distincia entre os profissionais da saude e agentes de 
base. 

0 s  primeiros passos da Coordenac;Zo de Saude a levam em direqlo i s  diferentes 
experiencias em andamento. Multiplicam-se contatos, atraves dos agentes locais de 
saude, nos "Encontros Populares de Saude" que se realizam nos virios municipios 
da Diocese de Goias. Nestas ocasibes, questbes referentes i saude do povo slo 
levantadas em seus determinantes econ6mico-sociais e analisadas em suas irnplica- 
qbes politicas. 0 s  que participam desses debates, ao aprofundarem a discusslo de 
sua propria situagzo, e ao perceberem com maior critica os niveis de marginalidade 
e exploraqZo a que sPo submetidos, descobrem que e preciso despertar para atitudes 
concretas de reivindicago. Mas que, "pra lutar por esses direitos, o Povo precisa 
conhecer bem eles". E os subsidios que possibilitariam esse "conhecer bem", 
reforqando o conteudo de futuras reivindica~bes, v%o sendo cada vez mais soli- 
citados. 

"E preciso encontrar uma lamparina pra alumiar a picada". 

Como vimos, os "Encontros Populares de Saude", ao analisarem a questlo em suas 
implicaqbes sistemicas, despertam em seus participantes o desejo de "lutar por esse 
Direito". A eles concorrem lavradores (pequenos proprietaries, meeiros, diaristas), 
lavadeiras, domisticas, donas-de-casa, professoras rurais, estudantes, etc., nZo se 
restringndo i "gente da caminhada". Muitos desses encontros contam com a 
participa~lo efetiva de pessoas ligadas a varias confissaes religiosas, como: Assem- 
bleia de Deus, Igreja Pentecostal, etc. 

Num desses Encontros Populares e criada entre os presentes - e eles representavam 
a totalidade dos municipios de uma das regibes em que se divide a Diocese de 
Goiis - uma Comissiio Regional de Saude. Ela assume a tarefa de dar continui- 
dade, na pratica, as conclusbes daquele encontro. Seus componentes sdo: 2 lavrado- 
res, 1 dona-de-casa, 2 lavadeiras, 1 merendeira escolar e 1 parteira curiosa. 



A Pesquisa 

A comisslo passa, em seguida, a se movimentar entre os virios municipios da regilo 
e, esporadicamente, fora dela, atendendo a solicitaqbes de outras localidades. 

Por sua iniciativa, mas num contato que se estreita cada vez mais com a Coordena- 
$50 de Saude, a Comisslo acaba provocando, ap6s alguns meses de sua criaqlo, um 
encontro popular de maiores proporq6es. Dele participam representantes de virios 
municipios, chamados a trazer experiincias concretas "com essa ferramenta saude". 

Entre as discuss6es havidas nesta ocasi20, destaca-se a antiga preocupag20, comum a 
todos, de se encontrar "a lamparina pra alumiar a picacla". Ela deveria ser algo que 
esclarecesse quest6es fundamentais para o encaminhamento da Luta por Melhores 
Condiqbes de Saude. 

Nasce a idCia de uma Cartilha. Mas "ela n2o vai poder cair do ceu. Vai ter que sair 
daqui, do nosso trabalho". Teria que ser escrita com a participaqgo do proprio 
povo, com sua linguagem. E que tratasse de clarear "a picada". 

"0 que e que nos ntio sabemos e precisamos saber pra levar adiante esta luta? 0 
que C que ficou escondido da genre, que j i  C nosso mas clue tiraram de nos? " 

0 Encontro levanta pontos que deveriam ser esclarecidos: Que questdes essa cartilha 
deveria tratar? Com que fisionornia confecciona-la? Que mCtodo seguir nessa 
confecqZo? 

Das discuss6es em pequenos grupos, desaguam no plenario relatorios prenhes de 
sugest6es muito concretas. E elas apontam certos obstaculos da "picada" sugerindo, 
inclusive, algumas das caracteristicas mais gerais da "larnparina". 

0 s  pontos levantados pelos grupos correspondem i s  areas de desinforma~a"~ quanto 
ao direito a saude. Sugerem, portanto, quais temas aprofundar para que o conteudo 
das reivindicaq6es populares sejam convenientemente reforqados. 

As quest6es assim propostas s20, posteriormente, agrupadas num questionario que 
passa a servir, tambem, como roteiro de discusdo sobre o problema saude, em 
busca da lamparina. 

Constitui-se uma comisstio por tarefa, que se encarrega do mutirlo da cartilha, que 
passa a manusear o roteiro elaborado no encontro descrito. 

Com a aplicaqPo dos questionarios, espalhados pelos membros da Comiss20, apos 
treino e ensaio de abordagem de grupos com o roteiro proposto pelas questbes, se 
inicia a pesquisa de saude. 

Desde os seus primeiros momentos, ela foi totalmente assumida pela ComissHo 
anteriormente citada, assessorada pela Coordenapo de !jaude. Seus membros proce- 
diam de cinco diferentes municipios. 

Durante a fase de aplicaqtio dos questionirios, aconteceram varias oportunidades de 
encontro entre eles para avaliaq20 e troca de experiincias. De um municipio para 
outro, ou de um pesquisador para outro, percebem-se variaqdes significativas quanto 
B forma e ao mbtodo de abordagem utilizados. 

0 tempo decorrido entre a confecq20 dos questionarios ate o recolhimento dos 
mesmos foi de um ano. 0 s  pesquisadores, em sua maioria, sairam em duplas nas 
diferentes localidades, o que sempre possibilitou avaliar cada passo, imediatamente 
ap6s cada reunitio. 

0 "Roteiro de Discuss20 sobre o Problema Saude", que enfeixa as questbes 
levantadas no encontro de que ja falamos, tambim foi uma forma de se abordar 
grupos e nele acender debate em torno da questgo. Esse "roteiro para as reunides" 
- que C o questionario da pesquisa - foi apl icad~ sempre a grupos de pessoas, e ngo 
a individuos isolados. 0 pesquisador propunha ao grupo uma quest20 para ser 
debatida. As conclusdes do grupo, apos discussZo, erarn transportadas para "a linha 
da pesquisa", ou seja, para o espaqo reservado as respostas. Alguns preenchiam a 
"linha da pesquisa" no decorrer da propria reuniZo. Outros anotavam em cadernos, 
passando depois para a ficha. Ainda havia os que nada copiavam nas reunides, e nem 
ao menos levavam consigo os questionirios, que "C pra n lo  assustar o povo com 
papel". Ao deixarem o local em que se dera a reunizo, os pesquisadores retomavam, 
pelo caminho, ponto por ponto, os itens propostos para discussgo e as conclusdes 
do grupo. E transcreviam para a "linha da pesquisa". 



Como se v&, o desenvolvimento da Pesquisa compreendeu fases: 

a) Confecqzo do Questionririo: 
em grupos, num Encontro Popular de Saude, representantes de varios municipios 
levantam as quest6es a serem abordadas pela Cartilha. 

b) ConstituiqZo de uma CornissZo por Tarefa, para o "MutirZo da Cartilha". Esse 
mutirzo deveria ser os passos a dar na confecqZo de uma Cartilha sobre o Direito a 
Saude. 

c) Criticas ao questionario enquanto "Roteiro de DiscussZo", isto C, como mitodo 
de abordagem. 

Nesta etapa foram introduzidas modificaqdes importantes no questionirio, a partir 
de sugestBes que vieram dessas discuss6es. 

d) Reunizo da Comisszo para testagem do Questionario. 
Nesta ocasigo os pesquisadores ensaiaram o manuseio do questionirio, ou o "jeito 
de chegar melhor nos grupos". A ComissZo se comportou como um grupo teste ao 
debater, com alguem de fora - no caso, um dos agentes de Saude - os itens 
propostos em cada questzo. 

Em seguida, de acordo com as disponibilidades dos pesquisadores, os questionirios 
foram distribuidos entre os membros da Corniss%o. Fixou-se um prazo para a fase 
de aplicaqgo dos questionirios, que n%o fosse rigido, mas que possibilitasse uma 
"parada pra avaliar". 

e) Aplica~zo dos questionarios - Abordagem de Grupos, num total de 12 muni- 
cipios, das mais variadas caracteristicas: lavradores, mulheres da rofa e da periferia, 
prostitutas, lavadeiras, pequenos comerciantes, diaristas, empreiteiros e sub-empre- 
gados, grupos de evangelho, conlunidades protestantes, etc. 

Em todos os momentos a Coordenaqzo de Saude esteve presente, possibilitando a 
interaqzo, a nivel de assessoria, entre tecnicos (1 mCdico e 1 socidoga) e os 
pesquisadores. Por outro lado, uma vez iniciada a aplicafzo dos questionarios, 
entramos em contato com o Centro Ecumdnico de DocumentaqZo e InformaqZo 
(CEDI) que passou, desde entgo, a nos assessorar atraves de membros de seu 
Departamento de Assessoria. 

Como se v& com o exposto, a partir da Pesquisa se pretendeu alcanqar alguns 
objetivos: 

1.  Coleta de dados que possibilitassem uma interpretaqzo correta da realidade, e 
suas implicaf6es na Saude do Povo. Refletir a aqzd com base na realidade. Esse o 
objetivo inicial dos agentes. 

2. Coleta de dados que, devolvidos ao Povo, pudessem reforqar a Luta por 
Melhores Condiqoes de Saude. Havia necessidade de se contar com subsidios 
priticos com que encaminhar as reivindicafdes mais sentidas da populaqgo no 
campo da Saude - A "Cartilha". Esse o objetivo inicial da base. 

3. Levar um maior numero de pessoas a se comprometer "com essa ferramenta", 
pra que a pratica no setor Saude pudesse reforqar, no meio da massa, a luta da classe 
trabalhadora pela sua libertafzo. 

4. 0 desdobramento das reflex6es em torno da questno Saude, em atitudes 
concretas de reivindicaqgo, por parte da populaqZo atingida. 

No periodo em que a Comisszo se movimentou aplicando "as pesquisas", que C 
como foram chamados os questionarios, um bom numero de Grupos foi abordado. 
Entre eies havia alguns nos quais, pela primeira vez, se levantavam elementos de 
andise da situaqzo que seus proprios membros estavam vivendo. 

De um mod0 geral, embora as avaliafBes mostrem momentos e situaqdes excepcio- 
nais, os pesquisadores, quase sempre, foram recebidos naturalmente. Mesmo chegan- 
do com "as pesquisas" debaixo do braqo, eles eram recebidos pelos grupos como 
"gente nossa". ou "como um de nos". E se comportavam de maneira a deixar o 
grupo se expressar com naturalidade, "porque C um pequeno falando pra pequeno 
que veio c a p  mais nos um jeito de melhorar". 



Como se vC, atravis da participaqgo efetiva da Comisstio no conjunto dos trabalhos 
de Saude, e a partir da integraqzo dos desdobramentos da Pesquisa no conjunto das 
lutas populares, abre-se uma nova etapa no desenvolvimento do trabalho. Nela, a 
participa~Zo de lideranqas populares ligadas a profissionais e tCcnicos em Saude 
(Coordenaqtio de Saude), comprometidos com a ideologia da classe trabalhadora, C 
uma nova constante. 

A partir da devoluqtio de 0 Meio Grito aos Grupos pesquisados, ap6s readaptaqtio 
em linguagem popular pela ComissZo, acredita-se que serLo reforqadas as lutas do 
povo pela melhoria das condiq6es de vida e de Saude. 

0 relatorio que vem a seguir, interpreta os dados colhidos no decorrer de 1979, as 
custas de inumeros sacrificios, mas tambCm com grande entusiasmo e esperanqa. 

0 trabalho inicial de tabulaqtio de dados, confecqzo de matrizes e organizaqtio das 
metas, foi feito pelos proprios pesquisadores, orientados pelos companheiros do 
CEDI, que nos assessoraram. Isso aconteceu num encontro que foi definido como 
"MutirZo da Pamonha". 0 milho era o conjunto dos dados colhidos por ai, nas 
roqas e nas periferias, nos cantos das cidades e nas pontas de rua. Agora era preciso 
aproveitar ao maximo esse rmlho, como se faz num "mutirHo de pamonha". 

0 presente relatorio se apresenta, entZo, sob trCs formas: 
a) Vers%o Popular 
b) VersZo para agentes 
c) A Cartilha da Saude, o seu principal produto. 
0 Meio Grito, portanto, se dirige, em primeiro lugar, a "gente pequena" de todos os 
grupos pesquisados: 

Na esperanqa de que essa iniciativa se some aos esforqos que se fazem em pro1 da 
Justiqa, tambCm endereqamos 0 Meio Grito de Goihs a todos os que, neste pais, 
lutam com o Povo, atravCs da noite, na construqZo do novo dia. 



A Pesquisa 
Lugares e Pessoas 

Tal como foi escrito na IntroduGo, esta pesquisa sobre as condiqaes de saude e 
o conhecimento dos direitos populares neste campo, foi feita em um ano, prati- 
camente. Ela comeqou a ser discutida em 14 de outubro de 1978 e foi encerrada, na 
sua etapa atual em fins de outubro de 1979. 
NZo foram abrangidos todos os municipios que comp6em a Diocese de Goias. Mas 
incluimos um numero significative deles. A pesquisa foi feita por familias de 
lavradores, e entre familias de lavradores de "patrim6nios" e sedes de sete munici- 
pios, distribuidos pelas regioes em que a Diocese se divide, de acordo com os seus 
prbprios critkrios: Vale do Sgo Patricio, Uru, Serra Dourada e Rio Vermelho. Ela 
abrangeu ainda um grupo de AruanZ, incluido entre os de Britfnia e um grupo da 
regigo de Goias, incluido entre os de Itapirapuz. 

Estgo indicados com numeros, no mapa, os municipios onde' a pesquisa foi feita. 
Com letras indicamos os municipios onde ela nZo foi feita, e que szo os seguintes: 

A Carmo do Rio Verde 

B Itaguaru 
C Taquaral 
D Goias (sede da Diocese) 

E Mossfmedes 
F Sanclerliindia. 

Vimos que os questionarios nZo foram aplicados individualmente. Eles foram 
discutidos por grupos que variaram de 5 a 52 pessoas. Durante os prbprios debates 
eles iam sendo preenchidos pelo "pesquisador" (nome usado pelos prbprios sujeitos 
participantes dos grupos). A relaqgo entre locais de discussZo da pesquisa, numero 
de grupos populares e o numero de participantes, estk distribuida da seguinte 
maneira: 



N ? Localidade Node Node MCdia 
Grupos Participantes por Grupo 

Nova Gloria 
Entroncamento Rubiataba 
Uruana 
Itapuranga 
Itaberai 
Itapirapug 
Novo Brasil 
SBo JosC 
Santa FC 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britlnia 

Total 

* N o  Entroncamento de Rubiataba foi felta a contagem do  numero de participantes em 
apenas u m  grupo, entre 8. 

As seguintes localidades nLo sLo sede de  municipio: 

Nova G16ria (Ceres) 
Entroncamento (Ceres) 
SLo Josd (Novo Brasil) 
Santa FC (Jussara) 
BetCnia (Jussara). 



Avaliaqio de Como Anda 
A Sahde do Povo 

A Saude do Povo 
Situa~ao Atual 

"0 povo ta fraco. Vive nu mama, vai arrastado. 0 povo ta clamando ffaqueza, 
anemia. . . 0 verme ta matando nos. Nos vive desfeiteado em tudo. 0 povo nrio 
anda prestando . . . Cada dia que passa ta piorando mais. 0 povo ta morrendo todo 
dia, pouco a pouco. De primeiro era mais facil de notar: povo fraco, conhecido 
pelas caras ammelas, pessoas inchadas, sem coragem. Terra mim, o povo ta vivendo 
de teimoso". 
Resposta de um grupo de Santa Fe 

De que maneira as pessoas do povo avaliam a sua propria saude, hoje em dia? 

H i  uma resposta quase unalnime. Ela foi melhor no passado e piora agora, de ano 
para ano. As pessoas, das crianqas aos mais velhos, estso cada vez mais fracas, mais 



doentes e, conseqiientemente, menos capazes para o trabalho. As geraqBes passadas 
eram mais resistentes e saudiveis e, mesmo nos dias de hoje, h i  uma progressiva 
piora de saude. 

"A saude nZo vai bem, e a opinizo da maioria. Esse problema ta sendo geral em 
nosso pais. Alguns sofrem mais, outros menos, mas, azdio rnesmo nrio e.uiste . . . 
Comparando a saude dos nossos pais com a nossa, a gente nota isso, isto e 
(comparando) a do povo mais velho com o povo de agora". 
Grupo de Ipiranga, em Ceres 

" 0 s  velhos mais antigos ta durando muito mais anos. Aquele velho, se colocar 
toicinho na boca, ainda agiienta. Qua1 de nos agicenta isso. Parece que zanga". 
Grupo de Laranjal, Itapuranga 

Quando simplesmente perguntamos: "o povo do lugar est i  adoecendo mais? " 
recebemos este resultado: 

Resposta NO % 

Sim, esta adoecendo mais 67 97,lO 
Ngo, n%o esti  adoecendo mais 2 2,90 

Total 

0 que significa que o povo analisa as suas condiqaes atuais de saude como muito 
precirias, e como sendo uma piora, quando elas sdo cornparadas com as de anos 
passados, nos mesmos locais. NBo d ele esta mais enfraquecido para resistir i s  
mesmas doenqas que existiam no passado, como enfrenta novas doenqas. 

"Nos notamos isso porque os hospitais estzo cheios de doentes. Porque esta 
aumentando o numero de mortos. E tambem os trabalhadores mais fracos't 

"Esta aparecendo doenga que a gente nem nzo entende. Existe anemia, o povo 
desanimado. As criangas miudinhas, de ideia ruim; estuda, estuda e nzo aprende". 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Ninguem esta prestando nada. Estamos ruim. A satide e a fraqueza ': 
Grupo de Uruana 

"Febre, gripe, rim, anemia, vermes, palida, preguigoso, tlesaninzo, dor de dente, dor 
nas costas; ninguem sabe o que e. Dores pra aqui e pra la. Problemas de falta de 
energia, desidratapio. Preguiga . . . nem forga pro trabalho". 

Grupo de Lagarti~a, em Novo Brasil 

Ao responderem sobre como a piora das condiqaes de saude poderia ser notada, os 
participantes dos grupos indicaram sintomas de doenqa:;, as suas queixas (o clamor) 
OU, em alguns casos, relacionaram os "sinais de doenqa do povo" com as condiqaes 
sociais que as provocam, como veremos na parte seguinte. 



A Saude Como Um Problema 

Como notamos o povo doente? N? % 

0 povo esta mais doente * 2 1 30,43 
0 povo esta mais fraco 15 21,73 
0 povo esta mais amarelo 6 8,69 
0 povo tem sinais de doenqa (barriga grande, etc.) 8 1 1 5 9  
0 povo tern mais vermes 2 2,89 
0 povo ngo tem condiqiio de ter saude 17 26,63 
0 povo esta clamando por causa da doenqa 12 17,39 
0 custo de vida piorou 2 2,89 

Total 83  ** 100.00 

* "I? o que a gentc vZ: mais gente nos hospitais; aumento da procura d e  ambulatorios, etc.; 
h i  niais fraqueza, cornparando corn os mais velhos". 

**Total dc 83 porque os grupos podiam fazer mais d e  uma indica~go no questionario. 

Ao descreverem as doen~as,  as pessoas dos grupos relacionam pelos seus nomes; ou 
entiio indicam os efeitos delas sobre o doente; a dor, a fraqueza, o desgnimo, a 
"falta de forqa" para o trabalho. Na verdade, e sempre o trabalho o indicador 
ultimo dos problemas provocados pela doenqa: as crianqas estudam e ngo aprendem 
(para o trabalho); os homens e as mulheres niio tem forqas ou inimo para trabalhar. 

As condi~6es precarias com relaqiio ii saude do povo aparecem como uma especie de 
situaqiio coletiva, de todas as pessoas e, niio, de algumas pessoas excepcionalmente 
enfermas ou enfraquecidas. E toda uma gente que esta doente e que fica cada vez 
mais doente. Uma classe de gente - o lavrador ou o lavrador expulso para a cidade 
- C quem esta doente. 
Assim, a doenqa que existiu no passado como exceqgo, existe hoje em dia como 
situaqiio, e 6 somada a tudo aquilo que o povo percebe como motivo de revolta. 

"0 clamor dos pobres do  nosso lugar e terrivel!" 

Grupo de Nova Gloria, e m  Ceres 

Por outro lado, a doenqa provoca o sofrimento (a dor, o mal-estar, etc.) e produz a 
condiqgo de carincia (a fraqueza, o desinimo, a falta de forqas). A falta de saude 
que, como veremos a seguir, e provocada pela propria posiqzo do trabalhador nas 
relaq6es sociais de produqgo, acrescenta-se, como problema da classe, aos determi- 
nantes de sua posiqgo. 

"Trabalhando sem saude ganho muito pouco. 0 salario ruio da para tratar da 
familia. 0 lavrador e que sustenta todas as nagdes (estados), mesmo assim niio tem 
valor. Vive pisado, vive servindo de  cavalo de  caaa". 
Gmpo  de Santa Fi, Jussara 



0 Que Provoca a Doenqa? 

Aquilo que provoca a doenqa, ou seja, as causas que fazem com que "o povo todo" 
esteja sem saude, s%o de virios tipos. No entanto, todas elas estIo encadeadas; 
provocam-se umas i s  outras e fazem parte de uma mesma 16gica. E possivel reuni-las 
em quatro grupos: 
1. causas ligadas i s  condiqaes naturais de vida e i s  suas variaqbes (o clima, a agua, a 
qualidade da terra); 
2. causas ligadas i s  condiqoes sociais de vida,(a moradia, a higiene, o vestuario e, 
principalmente, a alimentaqIo); 
3. causas ligadas a outras condiqaes sociais de vida tiiretamente associadas aos 
recursos e serviqos de cura (atendimento medico e acesso a medicamentos); 
4. causas ligadas aos determinantes estruturais da produqlo de bens materiais (a 
comida, a mercadoria, o dinheiro) e, por conseqiidncia, i s  condiqiies atuais do 
trabalho e dos proveitos dos produtos do trabalho. 

Muitas vezes as respostas dos grupos associam dois ou trds t i p s  de causas para 
explicar as condiqbes precirias da saude do povo. Por outro lado, no item do 
questionario que quantificamos, as causas naturais nIo szo sempre indicadas, ou 
entHo aparecem junto com as denuncias da falta de condiqiies de hgiene no lugar. 
Ao contrario, as causas ligadas ao trabalho, i deficidrncia de recursos diretos da 
alimentaqgo (por nIo haver terras para plantar ou por n%o haver dinheiro para 
comprar comida), e i ausdncia de atendimento mCdico atlequado, s%o as que sempre 
aparecem mais vezes. 

Quais s5o os principais problemas de saGde? N? % 

As condiqiies sanitirias sIo precirias * 
SIo ruins as condiqiies de moradia 
A alimentaqgo C deficiente 
N2o ha atendimento sanitirio no lugar 
NIo h i  medicos no lugar 
0 s  mCdicos locais n%o atendem pobres 
H i  falta de medicamento 
0 povo trabalha demais e descansa pouco 
As condiqbes de acesso i terra e ao trabalho 
sIo precirias 
H i  falta de organizaqgo popular para a sadde 

Total 

* SBo preckias por raz6es propriamente naturais (ex.: a igua para beber 8 ruim) ou 
sociais (ex.: nBo tern igua encanada nern esgoto). 
** As indica~6es do item eram mhltiplas, tomamos a porcentagem, no entanto, sobre o 

nlimero de grupos: 69. 

A Agua, o Clima, a Qualidade da Tena: Algumas vezes as pessoas dizem que a saude do povo esti  muito preciria, porque as 
As Causas Naturais da Doenca condiqbes da natureza eram boas, no passado, pioraram de alguns anos para c i .  As 

iguas dos rios e das fontes ngo d o  mais t Io  puras; as terras de cultivo sIo hoje 
menos firteis e os alimentos que saem delas d o  mais fracos e menos saudiveis. 
TambCm os animais de que o homem se alimenta d o  menos sadios, porque todos os 
recursos ticnicos atuais nIo compensam o que a natureza perdeu. 0 fertilizante nIo 
devolve a "forqa" da terra de antes, e as vacinas ngo devolvem, para o gad0 de hoje, 
o que os do passado possuiam. 



'2 causa e o clirna que rnudou de clirna; sernpre adoece rnais': 
Grupo de Itapirapud 

"A causa disto e o tempo quente, pelo vento" 
Grupo de Britinia 

Mas as pessoas reconhecem que, se a natureza perdeu a sua "forga" e a "pureza" 
que tinha no "tempo dos antigos", tudo foi devido a ag2o dos homens. Eles 
derrubaram as matas e, mais recentemente, destroem as proprias lavouras "pra 
formar pasto pro gado". Assim, a agZo destruidora dos homens, sobretudo dos 
fazendeiros, acabou alterando o regime regular das chuvas, destruiu a fertilidade do 
solo e "sujou" o ar, as aguas e a terra com a poluigiio. 

I 

"(Houve) rnudanga de tempo, us0 de inseticida nas verduras, ruts plantas; falta de 
higiene; agua ma1 tratada ou com rnuito cloro". 
Grupo da Serraria, em Fazenda Nova 

"(Tern) cheiro de agua podre, veneno das terras (em) que a o  jogados adubo pro 
capirn. Peke podre nas aguas " . . . 
Grupo de Britinia 

". . . essas bornbas que soltarn por al'. Veneno nas terras, rernedio no gado, rernedio 
na verdura " . . . 
Grupo do Porto do Rio Claro, em Jussara 

0 s  participantes dos grupos reconhecem que, do passado para ca, houve um 
ciclo completo de pioras que passou da fartura para a carincia e da saude para a 
doenga, sendo que o segundo par depende do primeiro. Ha menos terra firti1 
disponivel para a lavoura e, nas que existem, o alimento cresce i s  custas de 
inseticida e fertilizante. Ha menos pastagens naturais para quantidades cada vez 
maiores de cabeqas de gado. Por outro lado, o alimento que ja C colhido menos 
"sadio", C preparado segundo novas tCcnicas que retiram dele parte do que havia 
sobrado de "forqa". 

"Hoje faz ma1 are o adubo que vem nas plantas, que intoxica. E vem junto corn a 
agua que ta ainda pior. . . antes o arroz era no pilio, tinha mais vitarnina. Hoje a 
nuiquina (de beneficiar) acaba com tudo ". 

Grupo de Laranjal, Itapuranga 

Da "Comida Fraca" a "Falta de Comida": Todo o reconhecimento de que as condigaes naturais de produggo de alimentos e de 
As Causas Sociais da Doenqa ambientes saudaveis estso sendo aos poucos perdidas, serve a uma afirma~xo que, 

embora aparega com apenas 30,43% no quadro da pagina anterior, C quase u ~ n i m e  
nas respostas em que os grupos discutiram as causas e os problemas da saude do 
povo. Esta afxmaqzo 6 de que o povo esti  doente porque trabalha muito e come 
rnuito pouco. 

Hoje n2o existe apenas uma carincia quantitativa de um alimento "mais fraco". 
Existe um estado coletivo de fome, porque, entre os trabalhadores, ngo ha o que 
comer. A piora das condigSes naturais afeta "o rico e o pobre". Para todos o ar C 
menos sadio, a agua C menos pura, o alimento C mais fraco. Mas a fome "C do 
povo", e C a unica coisa que tern aumentado de alguns anos para c i .  

". . . NZo come carne nern verdura. Come o puro arroz branco, ainda sem gordura. 
Corno pode ter coragern pra trabalhar? " 
Grupo de Santa Fe 

"0 povo vive fraco e doente e tern que trabalhar assirn rnesrno, sern direito a 
saude . . . Alimentagio e fraca, sern carne, as vezes sern feijZoio\ . . 

Grupo de Itaberai 



"RemCdio e MCdico 
ti Coisa pros Ricos" 

"A situacab esta pessima. Falta de organizagrio, de responsabilidade. (0 povo) 
enfrenta fila, enfrenta a falta de alimentos. Niio temos tlescanso. Trabalha de sol a 
sol e come arroz com pouca gordura. Enfrenta a fome". 
Grupo da Fazenda Boa Sorte, Britinia 

"Aqui na minha casa (anda) tudo doente, e na minha estrio todos com amarelrio. 
NZo temos conforto, nrio temos nem direito de trabalhar. Quem tem servigo e so 
quem pegar barato, (aceitar trabalhar por qualquer preco). E nosso pais trio rico e 
trio cheio de fome, que e a doenca pior que tem na nossa casa. E a fome que nos 
sofre pra todo lado que pende". 
Grupo da Chricara do Porto, Britinia 

Mesmo quando as outras carincias da vida do trabalhador s2o apontadas (o que 
acontece apenas em poucos grupos), a carincia de alimentos na mesa do pobre esta 
sempre presente. Como se todas as outras carincias agravassem as causas diretas da 
d o e n ~ a ,  de que a carincia de alimentos fortes e saudiveis e a principal. 

"Nos notamos que ha mais e rnais doentes por causa &IS mosyuitos (maleita); casa 
aberta, quase sem telhas, sem privada. Nrio temos coberta agora no frio. Nrio temos 
sapato para calcar. Nrio temos alimento. Quem come arroz e sern gordura, nrio sei se 
alimenta. Vive? " 

Grupo da Chricara do Porto, Britinia 

A fome que e a causa de doenqa C um sinal de miseria. Quem come "arroz sem 
gordura", nZo tem nada. NZo tem dinheiro sequer para comprar a comida que nZo 
gera a doen~a .  "Arroz sem gordura" e um mod0 simbolico de falar da condiqiio de 
carincia quase absoluta. A doenqa decorre da miseria atraves da fome. 

Vimos ate aqui que a doen~a ,  que era uma exceqZo indivrdual no passado, tornou-se 
uma situaqzo coletiva hoje em dia. 0 "povo ta doente:", e o "clamor do povo" 
(expressZo comum em virios grupos) revela o espanto, quase a revolta diante de 
uma situaqgo reconhecida, hoje, como provocada pela mis6ria do trabalhador, 
atravCs da fome e das outras carincias de sua condiqgo. Antes de falarmos aqui a 
respeito do "pensamento" que completa a logica do trabalhador sobre a "doenqa do 
povo", procuraremos ver como ele associa a continuidade da doenqa i falta de 
recursos medicos, assim como associa o comeqo da doenqa B falta de recursos da 
comida. 

Na verdade existem duas razbes pelas quais o povo, na "roqa" e na "ponta da rua", 
adoeqa e continue doente. 

Uma razz0 6 que nZo ha uma melhora coletiva das condiqCes de vida e, assim, a 
mesma fome que fez a gente doente, prolonga a doenqa atC i morte. 

"Mas o homem nrio adoece nab, ele ja nasce doente e vai morrendo pela vida ". 

Grupo de Itapuranga 

"Nrio tem condipio, ja nasce doente . . . A m-e nrSo alirnentu bem, o pai tambem e 
ma1 alimentado e nrio tem onde plantar roga pra dar alimentapio pra fumllia". 
Grupo de Uruana 

Outra razZo 6 que as pessoas do povo est2o alienadas dos recursos efetivos de 
recuperaqzo da saude, na mesma medida em que est2o atreladas i s  condiqaes sociais 
de produq2o da enfermidade. 

Em quase todos os grupos ha indicaqaes de que: 

a) os recursos medicos nZo estZo ao alcance da famflia do trabalhador; 

b) quando hi algum meio de acesso (pelo Funrural, pelo INPS, etc.) ele e 
sempre inadequado, porque "0s mCdicos existem para curar os ricos e enganar os 
pobres"; 



c) finalmente, mesmo quando o povo consegue ser bem atendido por alguma 
agEncia oficial de serviqos de saude, ele nZo tem recursos regulares para fazer o 
tratamento, a comeqar pelo fato de que nZo tem, muitas vezes, "o remCdio da 
receita". Neste ultimo caso, ou ele volta a recorrer aos remCdios da medicina 
popular, ou entHo fica sem remCdio algum, porque os remCdios do povo ja' nZo 
curam todas as doen~as,  e os remCdios dos mCdicos sHo para curar os ricos. Em uma 
moda de catira cantada em toda a regigo da Diocese de Goias se diz: 

"0 cabocro adoece 
Niio tem jeito de trata 
Panha folha e raiz 
Faz todo o tip0 de chri 
Assim mesmo sem dinheiro 
Procura o hospital 
E e  niio vai atendido 
Porque nrio pode paga 
Procura o seu direito 
A traves do Funrural 
Sai de la so com a receita 
R ernedio ruio tem pra da 
So  se fewer a receita 
E da pro doente tomii". 
Espelho da realidade 

A mesma ideia de que, quando ha' atendimento medico nHo ha recurso medico de 
cura, aparece na conclusZo de um grupo de Santa Fe. 

"0 pobre do lavrador nem documento tem para tratar. Quando tem e zcrna carteira 
de sindicato. Mas quando ele vai la, niio e atendido. Volta so com a receita na miio. 
So se fewer ela e tomar no lugar do remedio. Mas papel nab cura ninpem, porqzre 
se curasse o pobre ja tinha sarado". 

"Niio tem lugar acertado pra trabalhar. Niio tem hospital, falta medico, falta 
remedio, falta laboratorio, falta posto de saude . . . " 
Grupo de Santa Fe 

". . . 0 s  medicos nrio atendem os pobres, os mais fracos. Niio ten2 medico. So 
atetzde no horario mmcado. Pobre tem que ter hora pra adoecer". 
Grupo de Ifaberai 

". . . Quatzto mais tem medico pior fica Q nossa saude. Uma vez dgo ficha (para 
corzsulta) e niio carimba. Ficamos na mesma, setn con~rtlta e o estado de tlervo 
aztmenta ". 

Grupo de Britinia 

". . . Se a gente chega no hospital o mkdico es fa banhando. Enquan to n5o termina 
ele nab vem. Outro vai no hospital, eles mandanz retirar o doente pra tuio sujar o 
pano". 
Gntpo de Itapirapuii 

0 s  medicos s%o os ricos, szo como os ricos e servem aos ricos que os enriquecem. 
Veremos ainda. mais i frente, que os grupos reconhecem que os medicos, assim 
como todas as outras categorias de sujeitos dominantes ou de sujeitos eruditos ( o  
fazendeiro, o prefeito, as "autoridades", o juiz, o delegado e ate mesmo o padre ou 
o professor, quando estes dois ultimos nZo s2o reconhecidos como zliados do povo), 
s%o pessoas de um mundo de "eles", "deles", alheio i "gente do povo" e hostil a 
ela. Quando servem ao povo C por obrigaq20 e sem qualquer compromisso: sem 
seriedade, sem "responsabilidade", como se disse em alguns grupos. 

Todos eles, do medico ao juiz, s%o sujeitos do lado da opresdo do povo. Fora 
exce~aes notiveis, sZo as pessoas que usam da sua posiqao e do seu saber erudito 
como um instrumento de poder da classe contra as classes trabalhadoras. Ha um 
"saber do rico" que esti escondido do pobre. Pior, que e usado contra ele. 



A "Doenp" da D o e n p :  
Falta de  Terra e Trabalho 

"(Notarnos a doenca) pelo clamor do povo. HQ muitas pessoas morrendo 2 rnjngra 
por falta de tratamento; por falta de  u m  conhecirnento que esta escondido. 15' nos 
nrio sabemos exigir". 

Grupo de  Nova Gloria, Ceres 

Ate aqui tudo o que falamos sobre como os grupos de  trabalhadores avaliam as 
causas da "doenqa d o  povo" foi dito pela metade. A miseria produz a fome que 
provoca a d o e n ~ a  que n2o se cura, porque quem nZo tem o dinheiro para comprar 
"gordura pro arroz", muito menos tera para "pagar hospital e comprar remedio". 

Quase todos os grupos concluiram com a idiia de que a misCria d o  povo tem 
tambkm as suas causas. A principal delas e a falta de lugar para o trabalhador fazer o 
que Ihe resta: trabalhar. Na "roqa" nZo ha mais c o n d i ~ 6 e s  de  trabalho - como 
havia, e muito, ate alguns anos atras - porque nZo interessa mais aos fazendeiros 
"dar terra na meia pra agregado". 

Assim, a hstor ia  da vida de quase todas'as familias dos lugares de nossa pesquisa e a 
mesma: 

a) ela ainda vive em alguma fazenda, mas "numa situaqZo cada vez pior", sen1 terra 
suficiente para "plantar na meia", sem trabalho adequado "em terra dos outros" 
(como assalariado) e cada vez podendo usar menos o proprio terreiro do rancho 
para criar e plantar os  animais e as lavouras de que o lavrador tira tambkm "o 
sustento da familia"; 

b )  ou  ent2o ele ja se retirou "das fazendas" e vive em ranchos "de ponta de rua", 
procurando trabalho "na roqa e na cidade". 

A imagem real de que o boi do fazendeiro ocupa agora o lugar do trabalho do 
lavrador e sempre usada para explicar o ciclo de t ransforma~des nas relaq6es locais 
de produc;%o. Agora o trabalhador se v6 expulso, nZo s6 de unl lugar, mas das 
proprias c o n d i ~ 6 e s  de fazer e tirar, con1 o seu trabalho sobre a terra, o "suste~lto da 
familia". 

"0 povo adoecc por cuusa dc Iugur de trabalho. O boi esta totnatltlo o bigur do 
cristiio e o capirn turnbetn . . . Antigatnetztc a getltc titzlu lzrgur. tlc trul~ulilo, ugoru u 
getzte ncio tetn rnuis otzde truhalhur': 

Grupo de Sun fa Fe, Jussara 

"(A causa disso 6) faltu de ulitnentaqlro, cottlo curtlc. A getzte t1&1 c.or,lcJ tzct~r I +  0 

povo comer. NrTo tem k i te  e ate p&) estd taro clernars. Qzrarc rlZo ai.lla sc,r~~i(~o. 
Quatzdo aclla t117o recehe o que a getlte tnerece. Trubull~u rzu tcJrra d o  ourro\, tlu 
meia, paga adubo, tiracZo de raiz, c:olhedeiru. No frrtt tr20 sohra quuse tlutlrr pru 
gente ". 

Grupo dc~ Sarztu Fe, Ju.s.suru 

"A causa drsso 4 a jilltu de tcrru qlte tlZo tetn puru rruhalilar" 

Gmpo d o  ('drrego da Eartura, Ceres 

"Notamus quc n!io letnos term pura trul~alilur. .Ye tzos lu~~rudor tivc'.s\e ternr puru 
poder lavrar, de tzossa, cu guranto qtie ttossu suzitle, se tlZo fossc hou, cru ttruis orr 
menos". 

Gnrpo do C'brrego du UtlEo, C'cres 

As condiqdes de saude nrio siiv associadas li assistencia rnedica, oil a servlyo sociais 
estendidos ao povo. NIo  houve urn s6 grupo em que a ajuda dos "lil('0S" ou d o  
governo fosse pedida. Ela niio entra na questgo porque o trahall~ador. tudo o clue 
ele deseja, C n8o precisar justan~ente deste tipo de "ajuda". 

Por isso mesmo, ele fala sempre en1 seus direitos. naquilo que i devltlo a quem 
trabalha ou que, por justiqa, deveria ser devido a queln tritbalha. pelo pr6prio 
reconhecimento do valor legitimo d o  trabalho d o  povo. 

Por isso, tambem, sempre a discusszo nos grupos apontava para o tr~tbalho. corno 
unico meio de  reproduqzo das condiqdes de vida adequada (inclusive, sai~divel)  d o  



Salada de Capim 

A16 arnigos, 
escu tu, prestu atetz pco 
I J ~ ~ O  jeito yue estou vetido 
a nossu popu lap& 
t2ao tern ro(u pra plan ta 
seu arroiz e sell feijaO 
estlio mandandu pra cidade 
ta morundo nu invas50, 
trabalhando de bdiu friu 
ci triste situuph. 

Isso e o curnulo do absurdo 
Para mim chegou o fim 
Pelo jeito que estou vendo 
0 povo vai comer capim. 

Quatido for dc mat~hcf cedo 
ria hora de levantar 
u sertietl te do capitn 
vui scr cafe para totna 
c nu hora do almopo 
vui ser o detlgo e o jaragud 
colonirio e IapiP 
vai fi'c,d pra ttzeretzdar 
capin1 gord~iru e o ttlitiercfo 
e o angola 6 pra jatztur 
e a grumu e a papinha 
pro nienino desmutnd, 
todu kora de corn; 
hraqliiuru dew estu 
e fumoso ern vitarnitla 
para o povo refor(,ar. 

trabalhador. Se a "situaq20" do trabalho C injusta e expropriadora ' ha  roqa e na 
cidade", apenas com as transformaq6es desta situaqzo absurda e digna do "clamor 
do povo", pode-se recuperar, tanto os direitos do trabalhador (ou seja, os direitos 
do trabalho sobre o capital) quanto os efeitos sociais do  trabalho praticado em uma 
situaq2o de justi~a.  

"Falta de salario cornpensador. Falta de terra para trabalhar. Se nos tivesse terra 
para plantar nos tinha mais conforto . . . 0 patrZo nab aumenta o salhio da 
Iavadeira e tambem da empregada domktica ': 
Grupo de Uruana 

"(0s nossos problemas Go) alimento e falta he salario; falta de trabalho. Nos 
ficamos mais velhos so de pensar no trabalho. E as vezes se come Iri onde se 
trabalha; chega em casa e nab se come". . . 

Grupo de Britinia 

A rnisCria do pobre decorre do fato de ele haver perdido as condiqdes sociais de seu 
trabalho: a terra para plantar (como um agregado-meeiro) ou o contrato justo para 
trabalhar na lavoura ou na cidade (como um assalariado). A vida da "roqa" C urn ato 
de expropriaq20, e uma expulsso. 0 fazendeiro expulsa o lavrador e ocupa as terras 
de sua sobrevivhcia com o gado que produz, afinal, uma riqueza invisivel, porque 
nada reproduz em beneficio coletivo da regiso. E uma expropria~so associada i 
miseria, porque expulsa o trabalho da terra e impede que a terra produza o 
alimento, como fruto do trabalho. 

Quase todas as pessoas dos grupos de pesquisa conhecem "salada de capim", uma 
moda de viola de dois lavradores do municipio de Itaguaru. Ela reflete o juizo que o 
trabalhador rural faz da situaqso atual das trocas locais entre o capital (o interesse 
do fazendeiro) e o trabalho (a sobreviv6ncia do lavrador). 

A 16 amigos, 
pelo jeito que estou vendo 
a nossa alimen ta f 50 
esta desaparecerzdo 
quem trabalha nab tem nada 
quem nab trabalha esra comendo 
a lei dos direitos humanos 
riunca ta prevalecendo 
ela nuncu apareceu 
pro ajuda nenhurn pequeno. 

A I6 amigos, 
tuio 6 eu que estou dizendo 
e o povo que trabalha 
todos eles estiio sofrendo 
nrio podemos prantci horta 
que o patrrio niio ta querendo, 
es fa lei esta ai 
cla ja viroli venetio 
esta lei e perigosa 
porque o povo esta mowendo. 

A 16 amigos, 
como e clue vai ficar 
a cartze nois t z h  come 
ruio danios conta de compra 
o leite, o caminhZo 
todo dia vern busca 
fiictcira tiois nZo ternus 
n& ten! otide 11di.s pranta 
se ncio terno otide pranta 
como vui alimentu. 

A.G amigos, 
olha a siluapio 
as empresa e os ricaqo 
invadiram tzosso chiio 
todo povo que trabalha 
tem de fazer unirio 
para junto combat6 
a forqa do tubarrio 
qite e a terra que produz 
a nossa alimentaglia. 





De uma maneira equivalente os grupos avaliam o medico, o fazendeiro e as 
"autoridades", sujeitos que i s  vezes sZo "a mesma coisa": Ngo s6 porque szo aliados 
na opressZo "do pobre", como porque, tanto na realidade quanto nas imagens 
populares sobre os seus opressores, muitas vezes eles sZo tres tipos de sujeitos que se 
fundem em um s6: o midico, fazendeiro e politico "de situaqzo". 

0 juizo feito pelo povo a respeito das condiq6es atuais do trabalho e os seus efeitos 
sobre a vida do pobre: a expropriaqgo, a rnisiria, a fome e a doenqa, nZo 6 so 
politico, 6 tambim etico. a ambiqgo o que faz com que o fazendeiro expulse o 
lavrador da terra. E a injusti~a o que faz com que "as autoridades do governo" se 
associem aos fazendeiros. contra os lavradores. 

"A causa disto e o governo que tzos nCo temos. Ele G o  e nosso governo. E o 
governo dos ricos. Governo pra judiar de  nos': 
Grupo de  Britcinia 

"A causa da miseria tlossa parece ser o govertzo para nos castigar, nos massacrar, nos 
ferir. Eles nrio ampara a gente, nrio . . . " 
Gntpo de  Vila R ica, Britinia 

"0 govertro tnal organizado. Vida cara! Falta de  unirio dos fracos. Medo, povo 
escravo d o  govern0 que niio quer enxergar seus direitos. Sofiimento por causa d o  
fazetzdeiro clue tzrio da mais jeito dos pobres plantar': 

Gncpo de Santa Fe, Jztssara 

"(A caltsa disso) e o governo que  mio ajlrda o nosso povo sem terra. 0 estranjeiro 
estd corn tlossa terra; o brasileiro sem terra e sem morada, sem apoio e nem valor. 
0 s  atiimais (gado) cotn mais valor d o  que nos, gente". 

Grupo de Uritatzia 

A ideia de que o governo esta associado ao fazendeiro expropriador e e, conseqiien- 
temente, opressor, merece alguma observaqZo aqui. Ate poucos anos era costume do 
povo separar os fazendeiros ("0s ricos") do governo ("0 que 6 de todos"). 

0 s  fazendeiros eram considerados como ambiciosos e opressores, e todo o comeqo 
de um tempo de expropriaqZo das condiq6es locais do trabalho do povo era devido 
i ambiqZo dos "ricos". Mas o governo era reconhecido como uma entidade alheis B 
opresszo, e de quem o povo podia esperar, de algum modo, a reposiqzo da justiga, 
ou seja, das condiq6es adequadas para "o trabalho do povo". 

Esta e uma das primeiras vezes em que, numa pesquisa, os trabalhadores rurais 
avaliam o governo como urn aliado "dos ricos" nos interesses do poder e, por 
consequincia, como a causa inesperada e decisiva da situaqzo atual de opressZo e 
miseria. 

Se nZo e possivel esperar do governo o controle da injustiqa, que rouba os direitos e 
gera a miseria, entzo, de onde e que ele pode ser esperado? Alguns grupos disseram 
que so mesmo do proprio povo, das classes trabalhadoras, cujo "meio" e cuja "falta 
de unizo" sZo a causa de que o fazendeiro, o governo e o medico explorem e 
expropriem o lavrador. 

"(A causa disso) e a falta de  orgatzizapio do  governo e de  toda au toridade. Falta de  
nos gritar. 0 povo podia, quando unza pessoa morresse a mingua, pBr ( o  corpo) na 
porta d o  prefeito ': 
(;rzipo de  Itapirapua 

"(A causa disso) e o governo que da o direito so para os grandes. A falta d o  povo 
etzsergar mais e unir. 0 medo que o povo tem para lutar atrapalha muito. Falta de  
e.upediente d o  povo ". 
Grupo de  Santa Fe, Jrt ssara 



0 s  Serviqos Oficiais 
de Saude para o Povo 

0 Acesso do Povo a Saude 

Depois que os grupos discutiram a "situaq%o atual" das comunidades corn rela~Zo B 
saude e as causas desta situaggo, eles avaliaram o atendimento medico existente na 
localidade, ou mesmo no municipio. 

Fizemos alguns quadros que ajudam a revelar quais os recursos existentes e 60-exis- 
tentes no lugar. Eles sgo quadros rnuito simples e, as vezes, corn dados um tanto 
imprecisos. 

Ha tris tipos principais de locais oficiais de atendimento para o doente: o Posto de 
Saude, o Ambulatorio do Sindicato e o Hospital (principalmente quando em 
convinio com o Funrural). Estes locais de atendimento estgo distribuidos da 
seguinte maneira: 

Localidade Posto de Sahde Ambulatorio do Hospital 
Sindicato 

Nova Gloria 
Entroncamen to 
Uruana 
Itapuranga 
Itaberai 
ItapirapuZ 
Novo Brasil 
SZo JosC 
Santa Fe 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britinia 

Total 10 4 12 

E atraves dos convinios corn o Funrural e com o INPS, que os trabalhadores e seus 
farniliares encontram um acesso "gratuito" aos meios oficiais de cura. 0 grau de 
pobreza de quase todos e tZo grande que, fora os agentes populares de cura 
(benzedeiras, curandeiros, pais-de-santo, raizeiros), C so atraves de conv6nios que a 
gente do povo pode ser atendida quando esta doente. 

No quadro seguinte relacionamos os convZnios existentes e a servi~o dos trabalhado- 
res de cada uma das localidades dos grupos da pesquisa. 



Localidade Funrural Convenio Particular 
INPS 

Nova Gloria 
Entroncamento 
Uruana 
I tapuranga 
Itaberai 
ItapirapuZ 
Novo Brasil 
SZo Jose 
Santa Fe 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britinia 

nZo 
nZo 
nZo 
sim 
sim 
sim 
nZo 
nbo 
nZo 
nZo 
nZo 
nbo 

ngo 
nZo 
nZo 
nZo 
sim 
nZo 
nbo 
nbo 
nZo 
nZo 
nZo 
nbo 

nZo 
nZo 
nZo 
sim 
nZo 
nZo 
sim 
nZo 
nZo 
nZo 
sim 
nZo 

Total (Sim) 3 1 3 

Convem observar que os quadros refletem o conhecimento do povo, correto ou nZo, 
sobre a celebra~go de convinios com estas instituiq6es. Do contrario, a conclusZo 
nbo e fie1 P realidade. 

0 s  grupos foram solicitados tambCm a relacionar os recursos locais de saude 
teoricamente disponiveis para todos. Foi pedido que Hzessem: 1 )  uma contagem do 
numero de medicos que exercem a profissZo nas sedes dos municipios; a contagem 
do numero de enfermeiras; 2) o preqo da consulta medica; 3) a contagem das farma- 
cias locais e 4) finalmente, a dos curandeiros. Obtivemos entZo os dados que est2o 
relacionados no seguinte quadro: 

Localidade Medico Enfermeira P r q o  Farmacia Curandeiro 

Nova Gloria 
Entroncamento 
Uruana 
I tapuranga 
Itaberai 
ItapirapuZ 
Novo Brasil 
Santa Fe 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britania 

* Ondc hi '? 6 porquc nSo fol encontrado o nurnero corrcto 

NZo houve uma discussZo muito completa nos grupos sobre os recursos da niedicina 
popular, porque os proprios questionarios nZo sugeriam isso. Assim, apenas na 
coluna final do quadro anterior aparece o numero dos curadores populares que o 
povo conhece* na sua localidade. Mas nos sabemos que h i  mais agentes populares 
de cura em todos eles, como as parteiras, as benzedeiras, os paisde-santo, os 
rezadores, os raizeiros. Sabemos tambem que as pessoas do povo recorrem a eles 
corn algurna freqiiencia. 

* Conl~ccc c "rcconhcce" 



A Avaliaciio Popular dos Servigos 

Alguns comentarios poderiam ser feitos sobre as condiqaes de acesso da gente do 
povo ao mCdico particular. 0 preqo da consulta varia entre um minimo de 300 
cruzeiros e um maxim0 de 400 cruzeiros. 

0 preqo da diaria de um peZo da lavoura ao tempo da pesquisa variava entre 45 e 
50 cruzeiros, quando a comida corre por conta do  patrzo, e 00 cruzeiros quando 
corre por conta do  peiio. Assim, e facil calcular que urn lavrador precisa trabalhar 
cerca de 8 dias para pagar uma consulta de medico a 400 cruzeiros. ("A gente perde 
o que tem e o que nZo tem em medico e em estrada") *. Uma taxa de diaria de 
hospital particular 6 de 2.000 cruzeiros em media. Assim, se um peiio da lavoura 
trabalha 30 dias no mes por 50 cruzeiros ao dia, o que ele recebe no fim do mCs niio 
vai dar para ele pagar nem mesmo um dia de internamento da mulher ou de um 
filho. 

Em todos os grupos houve muita discussZo a respeito da qualidade do  atendimento 
medico para o povo. Na verdade, esta foi uma das questbes mais debatidas. 

" (Em Aruam-) m-o temos atendimento medico. Sd e m  Britania, cum 48 c/uilimetros I 

de  distlincia ". 

Grupo d e  AruanE i 
"Se tiver o dinheiro para pagar e atendido. Se 1120 tiver rnowe a mli.zgzia; como jd 
t em acontecido e m  Santa Fe, da pessoa que foi tratar e m  Jussara e morreu na porta 

i 
d o  hospital por falta de  dinheiro, e nah foi atendido". 

Grupo de  Santa Fe, Jussara 

". . . A doente estava na mesa pra criar (dar a luz). Ida criou ent cima da mesa 
sozinha. Quase que a crianga caiu da mesa por falta de  quem ollzasse. Nu saidu 
faltou 30 cruzeiros. Foi briga! " 

Grupo de  Itapirap~ui 

"0 atendimento medico nos temos muitos que nZo somos hem atendidos. Porq~tc 
e.uiste muitos doutores que rzcio faz cotzta dos c.1iente.s. e Jaz consulta sonzcnte 
conversando com o doente. NZo p6e aparelho nem faz euame". 

Grupo do  Corrego d o  Javaes, Ceres 

"(Medico) particular so atende quem tem dinheiro e sd vivr erzvolvido c.orr~ boi 
(porque tem fazenda tambem e nem se lerrthranl tlos doerttes) " 

Grupo d e  Guaraita, Itapuranga 

As avaliaqaes do  atendimento atraves do  sindicado do  trabalhador rural, Funrural e 
INPS, sZo desiguais. 0 s  serviqos medicos siio acessiveis em teoria, porque "o povo 
que trabalha" tem direito a eles. Mas, na pratica, niio existem ali as condi~bes d o  
atendimento particular, quando se "6 rico e tem dinheiro pra pagar". 

A fala do  povo de inicio separa os dois tipos de serviqos: 

" 0 s  medicos d o  Funrural atertde hem (so a )  qualidade (de )  medicina prevetltrva. 0 s  
medicos particulares trata com a medicina d o  dinl~eiro " 

Grupo do  Laranja., Itapuranga 

"l? b e m  atendido quando o atendimen to  e particular Pelo sirzdicato e posto (de  
saude) e u m  enjbo. Vamos duas, trks v e e s  pra poder ser atendido (ern) corzsulta; 
e.uame de  fezes, de  sangue e urina (so)  se pagar 50 cruzeiros por mes rto .sitzdic.ato': 

Grupo de  Britinia 

"Se e u m  caso de  ter o dinheiro, ele e hem atendido. Mus se rzcio tiver o dirzhriro 1150 

adianta nem ir pro hospital". 

Grupo de  Uruana 

* 0 preCo de urn "especial"& de 600 a 1.000 cruzeiros na 6poca das l i p a s ,  fora a consulta. 



"Se tiver dirzheiro e atendido. Se nzo tiver nlorre a mingua. Aconfece ate de  mower 
na porta d o  hospital. Uma cotzsulta e nlirito cura e o pobre nab da confa de  pagar". 

Grupo de  Santa Fe, Jussara 

0 atendirnento particular e econornicarnerlte inacessivel para o povo. e o atendi- 
mento gratuito e problernitico, seja por deficihcias na qualidade do servifo medico 
oferecidn, seja porque o acesso e dificil. lsto faz corn que, de qualquer rnodo, o 
trabalhador se veja alienado dos recursos da medicina oficial. quando precisa passar 
dos usos da medicina popular para ela. Alienado porque. quando ela "e boa", nZo e 
para ele, mas "pros ricos"; e porque, quando ela esta i disposiqZo "do povo, e 
ruirn". 

Corno se todo o carnpo dos servi~os oficiais de cura fizesse parte de urn rnundo "do 
outro lado", dos ricos e eruditos, corno virnos paginas atras. 

"(Somos) rnal atendidos. S o  aterlde na hora da tnorte. TrCs dias, cinco dias de 
espera. Sern dirzheiro tzzo resolve tzada. Tudo e com dinheiro qire resolve. Tenz que 
ser carregado pra ser aterzdido. Tern que brigar". 

Gnrpo de  Santa Fe, Jussara 

Nurn tipo de sociedade dividida entre o capital (o  fazendeiro, o boi, o medico) e o 
trabalho (o lavrador. a roGa, o doente pobre), o lado do dinheiro fica no lugar de 
onde ele vern. ou seja, com os sujeitos do capital (quem tern dinheiro para pagar) e 
tambCm corn os sujeitos eruditos que servern a quem tern o dinheiro (corno o 
medico, por exernplo). 

Quando o mundo dominante e opressor do lado do capital invade os setores sociais 
do mundo do trabalho, ele: 

1 ) aparece corno uma opress20, corno dornestificaqZo. rnesrno quando C percebido 
corno necessario (a escola, o hospital) e, principalrnente, quando C percebido corno 
controlador (o sisterna oficial de poder, o aparato policial e rnesmo o judiciario); 

2 )  aparece corno urn desvirtuarnento, corno urn modelo empobrecido e depravado, 
se for comparado corn os seus equivalentes oferecidos "ao rico": a diferenfa entre a 
mesrna medicina, quando atende ao fdzendeiro e quando atende ao lavrador. 

Assirn, a rnedicina oficial "dos ricos", quando e "para os pobres", vira uma forrna 
pobre de uma rnedicina, em si rnesrno, rica. 

"0 aterldinzento e mitito ruim porque os que tern nzais e betn atetzdido e aqueles 
quc nlio tern, se esta ruim hoje, marca para amarzh4 etzquatzto que o outro, born, e 
atetzdido (tza hora). A caitsa disso e porque ele tern grana'l 

Gnipo d o  Corrcgo da Utzicio, Ceres 

"0 medico rzetn aparelho nzo pde. A pessoa a s  vezes vai atendido muito mais 
primeiro. Pareccl que o ditzheiro d o  rico vale mais que o dinheiro d o  pobre': 

Gnrpo da Fazetlda Potztal, Itapirapuz 

Para que o conjunto de entrevistas nZo pareqa indicar que as avaliaq6es sobre a 
qualidade do atendirnento medico oficial sZo sempre negativas, C util concluir esta 
parte do item com dois quadros, onde forarn quantificadas as respostas de todos os 
grupos. 



0 povo C atendido a qualquer 
momento 

0 povo se sente bem atendido 
pelos serviqos de sahde? 

Resposta N? % Resposta N? % 

sim 5 7,24 sim 10 14,49 
nern sempre 1 1.44 mais ou menos 1 1,44 
n%o 63 9 1,30 n%o 54 78,26 
sem resposta - - sem resposta 4 5,79 

Total 69 1 00,OO Total 69 100,OO 

Algumas respostas de avaliaqiio positiva devem ser discutidas aqui. Em geral elas 
fazem referdncia a casos localizados, onde, como exceqiio, ha urn bom atendimento 
para o trabalhador. Este e, por exemplo, o caso do grupo do Laranjal, que faz 
referdncia a um hospital de Itapuranga, conveniado com o Funrural atravCs de um 
sindicato de oposipo $ FETAEG. 

Quando as respostas quantificadas da qualidade do atendimento foram adjetivadas, 
elas produziram o seguinte quadro: 

Avaliaqiio da qualidade dos serviqos mCdicos F % 
-- 

E muito raim* 
E muito irregular 
Ha maus tratos para com o povo** 
Ha deficihcia de pessoal qualificado 
Born atendimento para os ricos, ruim para os pobres 
So e bom o atendimento particular 
Ha falta de recursos materiais 
H i  falta de interesse durante o atendimento do pobre 

Total 66 100,OO 

* "Atendlmento prccirio", "atend~mento muito fraco";"mau atcndimcnto", "atendi- 
mento pdssimo". 

** "Eles n8o tCm educa~iio pra atender gcntc pequena". 



Povo 

Quando os membros dos grupos da pesquisa avaliam em conjunto os servi~os de 
cura e protestam quanto ao atendimento que o trabalhador e a sua familia recebem, 
eles expressam, na verdade, uma consciincia de direitos legitimos e de quebra de 
direitos. As pessoas do povo deveriam ser bem atendidas, porque elas pagam, como 
os ricos, quando vlo aos consultorios ou aos hospitais, particularmente; ou entiio 
porque eles t im  tambem direitos juridicos dos servi~os de cura, atribuidos ao 
trabalhador e a sua familia por acordos de classe. Mas eles nZo s2o bem atendidos, o 
que significa que urn dos lados do acordo nZo cumpre com as suas obrigafdes. 

Em sintese, esta e a maneira pela qual o lavrador percebe as relafdes em que existe 
uma forma de opressgo. Ele 6 obrigado a sair da terra onde planta "na meia", 
porque o patrzo rompe urn contrato (rompe "o trato") e cria problemas para a 
familia ate que ela abandona o lugar do seu trabalho em busca de urn outro, onde 
fatalmente a mesma relafZo desleal vai se reproduzir. Assim tambem o governo 
que, por obrigaqiio, deveria ser "o mesmo pra todos", esta, hoje, "do lado dos 
poderosos" e, logo, "contra os fracos". 

0 que acontece no setor de saude apenas reflete, entre relafdes que envolvem o 
povo, o governo e os agentes oficiais de cura, as mesmas trocas desiguais que 
oprimem o trabalhador em todos os setores. 

De que maneira isto foi reconhecido pelos grupos da pesquisa? Como, e ate que 
ponto as pessoas que participam deles conhecem as rela~6es de troca dos servi~os no 
setor da saude, e conhecem os seus direitos, dentro deles'? 

Saude, ter saude para a vida e para o trabalho, 6 um dos direitos do povo? Fizemos 
esta pergunta e obtivemos esta resposta: dos 69 grupos, 66 disseram que sim, dois 
nZo responderam e 1 disse que nZo. Assim tambim, quando os grupos discutiram se 
o lavrador deve ter direito $ assistincia medica, 67 responderam que sim e dois niio 
responderam. Mais adiante, duas perguntas enfatizavam a questiio: Nos ja sabiamos 
que todos t im  direito a saude? E sabiamos que e dever do governo providenciar 
boa assist6ncia para a saude de todos? Com uma proporflo muito semelhante, 61 
grupos responderam afirmativamente i s  duas perguntas combinadas; 4 grupos 
responderam negativamente e outros 4 grupos deixaram as quest6es sem resposta. 

Podemos constatar que ha, portanto, um consenso de todos os grupos, em que ter 
saude e um dos direitos do povo; que o povo deve ter direitos de acesso a assistincia 
medica; e que se reconhece que, se todos t im direitos iguais a saude, e dever do 
governo criar condiqdes para que todas as categorias de pessoas tenham o mesmo 
acesso a estes direitos, sem diferenqas de classes. 

E por que o povo tem o direito de receber assistincia medica? 

"Porque cle e pessoa hlimana e genre". 

Gntpo de Aruarza 

"Porque eles P humanas': 

Grupo de Itapirapuc 

"Porque e uma pessoa humana; nZo hhri distinpio das outras pessoas': 

Grupo de  Ceres 

"Porque tambenl se cllama Filho de  Deus". 

G'nipo de  Santa Fe, J~tssara 

"Porque cle e urn cidadab brasileiro e a lei da esse direito ". 
C h p o  do  /,aranjal, lfapuranga 

Mas os grupos que concluiram dessa maneira sZo poucos. Eles defendem o direito 
do reconhecimento d e  uma igualdade dada por Deus, ou pela lei e que, por si 



0 s  Direitos do Trabalhador a Saude 

mesrna deve estender a todos, ricos e pobres, os rnesmos direitos de usar dos rneios 
de cura, assirn corno de todos os outros serviqos porque eles sZo, afinal, "de todos 
os homens". 

Outros grupos, poucos tarnbern, associam o direito tanto a condiq2o humana do 
lavrador (o que o faz ser corno todos os outros), quanto ao trabalho do lavrador (o 
que o faz ser, de novo, corno todos os outros, ou, ao contririo, diferente de todos 
os outros, porque C quem mais trabalha). 

"Porque e pessoa humana; porque todos tcm o rnesmo dlreito. Porque trabalha e 
paga impost0 de tudo". 
Grupo da Matinha, Novo Brasil 

"(Porque) trabalha honestamerzte. Porque e humano, iguallz todos nos. Pelo mesmo 
direito que os outros recebe ele precisa receber, porque tratrz da na~rio". 
Grupo de Fazenda Nova 

' B r q u e  a gente e como os outros. Tem ate mais direito do (que) os outros: faz 
trabalho pesudo e trabalha doente. Ele rzZo tem direito de licenga. Ncio tern ferias, 
aposenta com 65 anos". 

Vimos no item "0 que provoca a doenqa" que a doenqa C urn produto da fome (e de 
seus acompanhantes), que deriva da rnisiria, que decorre de que o trabalhador, opri- 
rnido, C expulso das condiqoes justas e adequadas de exercel- o seu trabalho. 

0 trabalho 6, portanto, o determinante ultimo da diferenqa entre a saude e a 
enferrnidade, porque C a diferenqa entre "a misiria" e "a fartura", porque C a 
diferenqa entre a fome e a cornida suficiente. Quando o lavrador tem acesso social 
aos direitos e aos efeitos do trabalho: a terra em condiqBes justas (o salario em 
proporqzo justa), ele conserva a saude ou, entgo, tem rccursos para recupera-la 
quando perde a saude por um motivo natural. 

A mesma idCia de que o trabalho C a raz2o do direito retorna aqui. Hi,  na rnaior 
parte dos grupos, a ideia de que os direitos do trabalhador a saude sZo devidos a 
ele - em certos casos rnais do que aos outros - porque "ele trabalha rnais em 
trabalho mais pesado"; e porque o seu trabalho produz o alimento que sustenta "a 
naqzo" e enriquece o "poderoso". 0 poderoso que transforma o bem da terra, 
megado ao povo, na mercadoria que gera o dinheiro de onde ele obtem o poder, e 
que produz a opressgo. 

"(Tem direito) porque e a unica classe que sustenta o pais'! 

Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Porque ja trabalhou muito e os impostos que paganzos 6 pra isso': 

Grupo de Santa Fi, Jussara 

"Lavrador e gente, e ele 6 yue derrama o suor para sustentar a nac-50. Deve ter nzais 
direito ainda ao recurso (medico)". 
Grupo de Santa Fe, Jztssara 

"Porque ele e que luta pelo sustento da nag&. He e o esteio da napio. Ele e que 
sustenta todo o tipo de e.uplorapTo". 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Porque ele 6 quem lavra o chcio e tem as suas mrios calejatlas, e da alimenta@o pra 
todas as pessoas". 

Grupo de Uruana, Grupo das Domesticas 

"Porque e quem trabalha e da de comer pra todos os ricos. Porque todos vivem do 
suor do nosso corpo ". 
Grupo de Betcinia, Jussara 



"Porque os lavrador sab a classe que mais sofre pra sustentar os grandes. Mesmo 
assim, nrio tern valor''. 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Porque o lavrador e que trabalha pra sustentar os cabegudos, os tubariies. E as 
aguas pequenas que enche o ribeirdo ". 
Grupo do Corrego da Liberdade, Ceres 

"Porque o lavrador tambem i gente e e o mais sofrido. Da o alimento pra todos, ate 
para os ladriies e vagabundos e os egoistas. Deve ser o mais bem tratado". 
Grupo de Britinia 

"Porque o lavrador E quem mais derrama suor. Se nab fosse o lavrador, o proprio 
medico nrio se alimentava, nab tinha saude': 
Grupo da Vila Goiis, Britinia 

"Porque eles sdo pobres e toda a riqueza do Brasil sai dos bragos do lavrador: 
imposto e tudo, alimento e conforto para todos derrama suor de nos". 
Grupo da Fazenda Boa Sorte, Britbnia 

"Porque o lavrador trabalha de sol a sol e ainda morre sem recurso. Trabalha para 
todos. Nos so ternos valor na hora de eleger os grandes". 
Crupo de Britinia 

No entanto, por que e que o lavrador nZo recebe a assistsncia medica a que tem 
direito? 

Esta foi a quest20 que os grupos avaliaram a seguir. Porque o governo e os medicos 
nZo a estendem ao povo, que deveria recebi-la, responderam alguns grupos. Mas a 
maior parte deles reconheceu que a diferen~a entre ter o direito e nZo receber o 
direito ao serviqo medico, esta em que os lavradores nZo se unem, nZo lutam. 
Enfim, nZo trabalham para conquistar este direito. 

Assim, enquanto alguns grupos concluem que 

"0 que tem e falta de fiscalizagrio nos orgdos que atende, falta de consci~ncia e 
responsabilidade dos governos, porque ningudm nrio valoriza o trabalhador': 
Grupo de Uruand 

"Porque niio temos cobertura do governo. Nos pagamos estatuto e niio somos 
atendidos 0 culpado 6 o governo federal e o estadual. Ndo pudemos ate agora fazer 
nada para conseguir ( 0 s  direitos) ': 
Grupo de kgua de Sdo Jodo, Britinia 

. . . outros combinam a falta de responsabilidade do governo com a falta de uniZo e 
luta do povo. 

"Porque nos ndo temos dinheiro. Por falta de consci2ncia dos grandes e por falta de 
organizagiio nossa". 

Grupo de Iizgarti~a, Novo Brasil 

"Porque eles acharn que nossos pobres e inexperientes. Por isso eles pisam em nos e 
nos ainda nrio descobrimos o nosso direito ". 
Grupo do Corrego da Liberdade, Ceres 

A maioria dos grupos acredita que os direitos i assistencia medica nZo sZo ofereci- 
dos ao povo porque o proprio povo nZo os conquista. Vamos juntar esta maneira de 
compreender a "exploraqZo do pobre", com a questzo discutida antes. 

0 trabalhador e digno do direito aos serviqos oficiais de cura porque ele trabalha, 
porque ele perde a saude por causa do trabalho: a) porque tem o trabalho, mas ele 6 
"duro", pesado e consome a saude do trabalhador; b) porque ele perde as condigBes 
atuais do trabalho e cai na rniseria. Mas "0s grandes", "o governo", negam o direito 
de assistencia mCdica ao trabalhador, que nZo conquista este direito porque nZo se 
une e nZo se organiza para fazer, como classe explorada, mas organizada, um 



outro trabalho: o trabalho politico de lutar pelos direitos que sZo seus, por causa do 
seu trabalho como lavrador, por causa de sua pritica econ6mica. 

"Porque ternos rnedo e nrio conhecernos os nossos direitos". 
Gmpo de Britdnia 

"Porque o lavrador niio vai ate na raiz, para fazer greve c)u insistir. Porque nrio se 
une para conhecer os seus direitos. Niio sZo organizados. Precisa unir, porque urn 
rnontiio de vara nrio quebra". 

Grupo da Matinha, Novo Brasil 

" 0 s  lavradores niio recebern os seus direitos por rnedo. Perzsarn que se se revoltarern 
saern rnal, e por isso deixa de lado o seu direito. E assim rnesnzo que of grandes 
querern ': 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Porque niio sabe exigir seu direito". 

Grupo de Born Jesus, Ceres 

'%rque o lavrador e rnais e.~plorado, rnais simples, nrio tern estudo". 
Grupo da Invasiio, Itapirapuz 

"Porque ninguern cuida de conhecer os direitos. NZo procura o recurso. Tenz medo. 
Tern vergonha porque nrio tern dinheiro". 
Grupo de Cruzeirinho, Novo Brasil 

0 lavrador nZo tern o saber (nZo conhece os seus direitos) e nZo tem o trabalho 
politico (nZo se organiza para lutar pelos seus direitos). 

E, o que C que ele sabe e nZo-sabe'? E o que C que ele tem feito: na roqa, nos 
patrim6nios e nas "pontas de rua" da cidade? 

o ~ I R E I ~ O  b S A ~ D E  
DEVE SER 
C O N Q U I ~ ~  ADO 



As Atitudes d o  Povo 

0 Conhecimento Popular 
sobre os Direitos 
do Povo a Saude 

0 s  grupos responderam a essas perguntas acima de maneiras diferentes. TerZo eles 
vivido experiincias diversas de  organiza~zo para lutar pelos seus direitos a saude? 
Ou sera que eles percebem de  maneiras as vezes opostas o que estzo conseguindo 
fazer pela saude, nas comunidades? 

ReaqLo d o  povo F % 

As pessoas aceitam a situaqZo 15 10,56 
As pessoas estzo conformadas 25  1 7.60 
As pessoas nem percebem os seus problemas com a saude 19 13,38 
As pessoas nZo sabem como reclamar 42 29,s 7 
As pessoas reclamam. protestam 3 8 26.75 
Outras respostas 3 2 , l  1 

Total de respostas 142 100.00 

Cada grupo podia indicar mais de  uma resposta. depois de debater o assunto. Em 
142 respostas, apenas 38 atirmam alguma atitude de protesto; mesrno assirn. i s  
vczes, pouco mais d o  que reclamafiies individualizadas. 

Virnos que alguns grupos associavam a baixa qualidade dos servipos e as muitas 
dificuldadcs d o  povo i assistincia niedica (que reconhecem como urn direito d o  
povo). i sua prcipria incapacidade de se orgariizar para passar da reclamap3o 
ind~vidualizada e esporidica para uma a@o sistemitica e popular no setor de saude. 
E. como estS escrito em rilgumas respostas, as pessoas nZo reagem porque n2o 
conllecem os seus direitos aos servipos de saude. Eies "n3o sabem como reclarnar". 
como se vt. na resposta mais indicada n o  quadro acima. 

Niio reageln porque elas t6m medo, porque elas acreditarn que o protesto d o  povo 
gera o castigo tfo opressor ( o  medico ou  "a autoridadeW);ou provoca, pelo menos, 
urn atendimento ainda mais precario. Quando os grupos discutiram as razbes pelas 
quais o povo nZo luta por seus direitos i assistencia medica, o rnedo e o desconhecl- 
mento foram as respostas mais indicadas. 

Por que o povo niio luta pelo direito a saude? F % 

l'orque nZo sabe que ten1 d i r e ~ t o  36 16.00 
0 povo u h e  que tem duelto, mas nZo 
sabe como lutar por ele 51 23,C>4 
0 povo pcnsa que a atenqgo 2 saude e um 
favor do governo 2 I 9.85 
O povo tern medo 67 20.10 
0 povo pcnsa que se reclamar o medico 
nZo atende m a s  43 21.18 

Total das respostas 213 100,OO 



0 Saber sobre a Saude: 
1 0 Funrural 

Pouco menos da metade das respostas apontam o desconhecimento "do povo": ou 
ele nZo sabe sobre os seus direitos; ou ele tem consciEncia deles, mas n%o sabe como 
lutar para alcanqi-10s. A metade das respostas denuncia o medo e o temor de 
represalias dos mCdicos, como as razaes pelas quais o povo evita protestar de 
maneira efetiva contra as omissaes dos responsiveis oficiais pelos cuidados de sua 
saude. 

De que maneira este desconhecimento pode ser detectado mais objetivamente? 

0 s  grupos discutiram a respeito das agencias oficiais de acesso do lavrador aos 
serviqos mCdicos. Discutiram sobre as reclamaqBes entre o sindicato, o govern0 e o 
Funrural. Dos 69 grupos, 51 concluiram que, afinal, eles nLo sabem nem sequer o 
que C o Funrural. 

N6s sabemos o que C o Funrural? Sim Nio 

Nova Gloria 
Entroncamento 
Uruana 
Itapuranga 
Itaberai 
ItapirapuZ 
Novo Brasil 
SZo JosC 
Santa FC 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britinia 

Total 18 49 

As respostas mais freqiientes para as perguntas: "o que C um convdnio? "; "pra ser 
atendido pel0 Funrural, o que C preciso? ", foram: "nZo sabemos"; "nLo sabemos o 
que C isso". Depois de debater sobre a questgo muitos grupos deixaram o lugar da 
resposta em branco. Foram 43 grupos que responderam assim. Alguns deles diziam 
mesmo : 

"Niio sabemos nem o que e Funrural nern o que e convinio. Nunca ouvimos falar 
nisso ". 

Grupo da Chricara do Porto, Britlinia 

Outros concluiram assim: 

"Niio sabemos, nds queremos saber': 
"Ainda nrSo sabernos, mas estarnos lutando pra saber': 

Outros chegaram a confundir "convdnio" corn "convento": 

"0 convent0 do padre e onde mora a turrna dos padres". 

Entre os que responderam demonstrando algum conhecirnento, ele era sempre vago, 
ou seja, mesmo quando os lavradores e seus farmliare:; "sabem" o que sLo as 
entidades e as rela~aes de que dependem os serviqos medicos oferecidos i fam~lia do 
trabalhador rural, este saber C reduzido a urn conhecirnento que podemos conside- 
rar como nLo-operative. As pessoas "sabem" frases incompletas de definiqiio, mas 



confessam que "ngo aprenderam" a tomar iniciativas corretas para fazer valer os 
seus direitos i saude, na pritica. 

Sobre o que 6 convenio entre o Funrural e o Sindicato, os grupos que chegaram a 
respostas mais completas disseram o seguinte: 

"E direito que obriga pela carteira; sociedade mista pelo agricultor, fundada pelo 
govemo e fazendeiro". 
Grupo do Corrego do Fomo, Itapirapuii 

"E um contrato que faz com os hospitais". 
Grupo da Invasiio, Itapirapuii 

"E um contrato que uma firma assina com a outra': 

Grupo de Guaraita, Itapuranga 

"E um tip0 de contrato de servico pra atender os trabalhadores': 

Grupo de Uruana 

"E uma uniiio feita entre o Funrural e o Hospital para que haja atendimento". 

Grupo de Ipiranga, Ceres 

Da mesma maneira, quando os grupos debateram sobre quais os tipos de conv6nios 
que o Funrural mantem, conseguiram respostas incompletas. Eles variavam entre 
afirmar que s6 ha convenios de "internamento", ate pequenas rela~Ses d o  tipo: 
"consulta, opera~Io,  internamento"; ou, "medico, hospitalar, dentista e juridico". 

43 grupos, ou seja, mais da metade dos 69 grupos, deixaram em branco a resposta, 
ou responderam dizendo: "nZo sabemos". Alguns chegaram a dizer o seguinte sobre 
o seu desconhecimento a respeito: 

"E do povo rural, mas nos tzZo sabemos qua1 tipo, porque nab temos e.uplicapioJ'. 
Grupo de Britinia 

"Nrio sabemos o que e Funrural, nem o que e convknio; nunca vi falar nisso': 
Grupo da Chacara do Porto, Britinia 

"Nrio sabemos, ninguem sabe': 

Grupo do Porto do Rio Claro, Britinia 

"Niio sabemos, e dos fazendeiros" 

Grupo de Betinia, Jussara 

36 grupos responderam: "para que serve o Funrural? " depois de discutir a questgo. 
Alguns acham que "6 coisa do governo" e serve, principalmente, "pra aposenta- 
doria", "pra tratar dos velhos". Mas a maior parte pensa que o Funrural serve para 
"tratar do trabalhador rural", para "cuidar da saude do trabalhador". 

23 grupos nZo responderam, ou entgo disseram que nZo sabiam nada a respeito. 0 s  
outros 10 grupos fizeram respostas criticas, onde quase sempre a idiia e a de que o 
Funrural serve mais aos interesses dos fazendeiros e do governo, do que i s  necessi- 
dades dos trabalhadores rurais. 

"Serve para atender os fazendeiros; serve para atender as necessidades do Estado". 
Grupo do Centro, Fazenda Nova 

"E um direito que o lavrador deve de ter pra tratar mais, e que niio atende 
conforme': 
Grupo de Campo Alegre, Jussara 

"Niio sabemos. So vemos falar que so serve para o fazendeiro e para aposentar os 
velhos ". 
Grupo do Centro Britinia 



"0 Funrural serve para tapear a gente e para cobrar impastos': 
Grupo do Laranjal, Itapuranga 

0 Saber sobre a Salde: 
0 Sindicato 

"Isto 6 uma salada que ninguem entende. E dos proprietaries ". 
Grupo de Britrinia 

"Ntio sabemos. Um e do rico, outro para enganar os pobres. Funrural e dos 
fazendeiros ': 
Grupo de Vila Rica, Britrinia 

Quando os grupos discutiram quais as diferengas entre o Sindicato e o Funrural, 
aumentou ainda mais o numero de questionririos sem urna resposta de conheci- 
mento, como aconteceu com 34 grupos. Um deles respondeu: 

"Aqui estamos no escuro. NZo sabemos". 

Grupo de Britrinia 

Entre os que chegaram a alguma resposta coletiva, houve grupos que afirmaram que 
o Funrural serve para "assistir" aos trabalhadores, principalmente quanto a proble- 
mas de saude. Por outro lado, o sindicato serve para a defesa dos interesses e dos 
direitos da classe. 

"0 Funrural da assistincia mkdica; o sindicato e.xecuta os direitos do trabalhador': 

Grupo de Ipiranga, Ceres 

"0 Funrural serve para servir a classe, o sindicato serve para a defesa da classe". 
Grupo da Invascio, Itapirapuci 

"0 Funrural e urna organizapio do governo, e o Sindicato e organizapio da classe': 
Grupo do Lamnjal, Itapuranga 

"0 Funrural tem o papel de dar assistPncia e o sindicato, de lutar pelos direitos, 
fazer que o trabalhador seja atendido': 
Grupo da Fazenda Boa Vista, Itapirapua 

Mas entre os grupos que elaboraram urna resposta mais completa, quase todos 
estabeleceram urna diferenga entre o Funrural e o Sindicato atraves de urna 
oposigso da classe, urna oposigzo entre "o fazendeiro" e "o lavrador", entre "0s 
ricos" e "0s pobres". Algumas vezes a resposta do grupo faz ainda urna diviszo 
nzo-antagbnica, semelhante as anteriores: 

"0 sindicato mi0 pagamos, o Funrural e dos fazendeiros': 

Grupo de Itapirapuci 

"0 Funrural e pel0 fazendeiro; o sindicato e dos trabalhadores pobres se organi- 
zarem ". 
Grupo de UruanH 

"0 sindicato 6 dos pobres e o Funrural e dos ricos': 
Grupo do Cruzeirinho, Novo Brasil 
"Sindicato so atende a classe trabalhadora, Funruml so atende os fazendeiros" 
Grupo do Centro, Fazenda Nova 

Finalmente, poucos grupos viram a diferenga entre um e outro para fazer a critica 
do prbprio sindicato, quando ele se confunde com o Funrural e n lo  passa de urna 
simples ag6ncia de sewigos m6dicos. 

"0 sindicato atende o trabalhador e o Furvural e para assistPncia. Unz e o fundo e o 
outro t a tampa. E a tampa muitas vezes esconde o direito do trabalhador': 
Gnrpo de Uruana 



0 Saber sobre a Saude: 
Direitos, Sindicato, Funrural 

0 que C precis0 fazer para o trabalhador rural ser atendido pel0 Funrural? 

27 grupos deixaram em branco a resposta apos hav2-la discutido, ou indicaram que 
n%o sabiam. Isto n%o significa que todas as pessoas de cada um destes grupos nZo 
conhecem nada a respeito do Funrural. Significa que estes grupos - em maioria os 
mesmos que deixaram perguntas equivalentes sem resposta - acham muito pequeno 
o conhecimento que os lavradores e outras pessoas de suas familias tCm sobre tudo 
o que envolve as rela$Bes entre elas e as agincias de servi~os midicos. Ele C sempre 
incomplete e, como aparece am alguns grupos, C alguma coisa que precisa ser ainda 
aprendida pel0 trabalhador rural. 

Entre os que escreveram uma resposta, a maioria preferiu relacionar providCncias 
burocriticas. 32 grupos indicam a necessidade de documentos, da "assinatura do 
fazendeiro", de pagamento "em dia" do sindicato, ou de "guia" para cada consulta. 
"Ser trabalhador rural", foi a resposta mais freqiiente entre os outros 9 grupos que 
associaram as categorias de trabalho e de classe aos direitos do lavrador, aos serviqos 
do Funrural. 
Mas um unico grupo concluiu que: 

"E precise do dinheiro, porque se mio river o dinheiro nio  e atendido". 

Grupo de Campo Alegre, Jussara 

A discussZo das vantagens que ha em se contar com o atendimento mCdico no 
sindicato provocou de novo opini6es diversas. 
Ao inves do que aconteceu nas outras questbes deste item, aqui apenas 12 grupos 
deixaram a pergunta sem resposta. Ao contririo do Funrural, identificado como 
"do governo", ou "dos fazendeiros", muito embora devesse sewir ao lavrador, o 
sindicato C reconhecido como "da classe do trabalhador rural" logo, uma coisa 
"nossa", a respeito da qua1 se "sabe mais". 

Esta ideia confirma-se no que responderam 47 grupos, para quem, no sindicato, o 
atendimento C melhor, os medicos sZo mais atenciosos e o doente C atendido ' ha  
hora", porque "o sindicato C nosso", "6 do trabalhador". Ali, pel0 menos ali, o 
trabalhador rural C quem tem o controle sobre o conjunto das relaqbes de servi~o. 0 
sindicato exclui "as autoridades" e, principalmente, exclui "o fazendeiro", alCm de 
colocar o mCdico a servi~o "da classe dos pobres". AlCm dlsso, o sindicado n%o 
cobra por consulta, ou cobra um prego mensal que o lavrador pode pagar. 

"Chega e pega guia e e atendido nu hora. Niio precisa de humilhar para pedir guia ao 
fazendeiro ". 
Grupo do Evangelho, Uruana 

"E.xamina, favorece para pagar porque paga mensal. Se tem dinheiro trata, se ruio 
tem, trata': 
Grupo de Sio  Jose, Novo Brasil 

"A vantagem e que quando o trabalhador precisa de um atendimento medico, ele 
sabe onde sera atendido. Se nab fosse o sindicato, teria que pagar. Se na-o pudesse, 
morreria ci mingua': 
Grupo de Nova Gloria, Ceres 

"0 sindicpto e uma unkio da classe. Procura mais pela unkio e procura os seus 
direitos. E mais rapido para atender do que o INPS". 
Grupo de ~ g u a s  de Siio Joiio, Goicis 

I4 grupos responderam de maneira diferente, e alguns fizeram na resposta a critica 
aos servi~os do sindicato: ou porque ele n%o e "como devia ser" e, portanto, nZo C 
melhor que outros servi~os "fora da classe"; ou  porque ele tende a ser, agora, pago. 

"(E vantagcm,) devido ser de grafa. Mas agora ruio e mais de grafa porque se paga 
50 cruzeiros por mis". 
Grupo da Vila Goicis, Brithia 



". . . 0 sindicato pertence ao trabalhador e o outro ( o  Funrural) ao fazendeiro. Se 
nos atendesse era bom. Atende, mas nrio e como nos merecemos". 
Grupo do Entroncamento de Jucelrindia, Britinia 

"No sindicato o trabalhador paga e tem o direito, ao menos na consults. Se ao 
menos fosse atendido como a lei manda, era bom. Mas ninguem pode reclamar 
nada ". 
Grupo de Britinia 

"Se eles atendessem tinha vantagem e, mesmo, no sindicato, com o prego que esta, 
o pobre niio pode ser socio dele mais. Porque, na situagab que vivemos, pagar 50 
cruzeiros por mks w-o tem condigab ". 
Grupo do Porto do Rio Claro, Jussara 

Mais aqui do que em outros casos, ha uma variaqZo de avaliaqBes, de acordo com 
cada tip0 de experiCncia. Na pritica nZo h i  um paddo unico de sindicato. Alguns 
t6m midicos, regularmente, e ate mesmo condiqijes de fazerem exames clinicos. Em 
outros o atendimento medico ou e irregular ou nZo hi .  



3 grupos desconfiam dos serviqos mCdicos prestados pelo sindicato. Acreditam que 
o atendimento adequado e gratuito e uma obrigaqZo do governo, que nZo devia ser 
irnposta ao orgZo da classe, cuja razilo de existincia C politica. Assim, para um dos 
grupos: 

"Funrural e para tratarnento. Sindicato (e para) e.uigir direitos e organizar os 
trabalhadores ". 

Grupo de Uruana 

Um outro grupo afirma que: 

"Nrio tern vantagem nenhurna, porque ai o sindicato vira assistencialismo". 
Grupo do Laranjal, Itapuranga 

Este mesmo grupo acrescentou um conjunto de ideias que merecem ser transcritas 
aqui : 

"(Niio tern vantagern) nenhuma, porque o lugar de ser atendido e o Funrural. So 
serve pra ele ( o  sindicato) confundir urna coisa corn a outra. E so desvantagern. . . 
0 Ft(nrura1 esta la pra atrapalhar as coisas. A ssirn, o sindicato fica urn lugar de gente 
doente e niio (urn lugar) pra gente discutir e reivindicar as coisas". 

Algumas coisas devem ser ditas aqui sobre o problema do mod0 como o povo tem 
acesso ao conhecimento sobre os seus direitos i saude. 

Ha um conhecimento propriamente do povo sobre questbes ligadas A saude. E o que 
quase sempre nos chamamos de medicina popular. Aquele 6 um mundo de saber, de 
praticas e de relaqaes vivido no interior das classes populares. 0 s  lavradores 
trabalham sobre ele, e servem-se dele como de alguma coisa que pertence 2 sua 
propria cultura, ao seu proprio mod0 de vida. Por isso mesmo, quando falam sobre 
os recursos e as trocas de serviqos de medicina popular, falam dando os nomes As 
coisas e i s  pessoas, e falam com um conhecimento proprio a respeito de tudo. 

No entanto, vimos pelas respostas dos grupos, que o mundo dos recursos oficiais e 
eruditos de saude C um mundo "de fora", fora da classe, fora das comunidades. 
Mesmo quando os seus serviqos sZo para o povo, nZo sZo dele, do povo. 0 povo C 
envolvido pelos serviqos oferecidos pelos hospitais particulares, pelos do INPS e do 
Funrural sem que seja permitido a ele saber o quk, como e por q d  se faz, ali, isto ou 
aquil o . 

Uma grande parte do trabalho das agincias oficiais de cura (corno acontece tambem 
em outros setores, como no da educaqZo) consiste em criar meios de ocultar do 
povo quase todo o saber, o conhecimento, inclusive sobre os seus proprios direitos 2 
saude e sobre os meios concretos de o povo conquistar e fazer valer estes direitos. 

Por isso, quando o povo da indicaqaes de que nil0 sabe quais sgo os seus direitos, o 
que e o Fumural, como proceder para ser atendido pelos mCdicos. ele nZo expressa 
uma especie de nZo-conhecimento, da ignorlncia natural, ou seja, um desconheci- 
mento que 6 do proprio povo. Ele denuncia, com o seu desconhecimento, o 
resultado daquilo que os agentes dominantes das agincias de serviqos setoriais 
estendidos ao povo (hospital, escola, cartorio, justiqa, etc.) fazem sobre ele. Fazem 
contra ele, na verdade. 

Tudo o que acontece no mundo oficial do setor de saude e, do  ponto-de-vista do 
lavrador e sua familia, alguma coisa "deles": dos fazendeiros, dos medicos, das 
autoridades. E um trabalho "deles", ainda que, por direito, "pra nos", baseado em 
um saber "deles", manipulado sobre as famllias de trabalhadores rurais e de que elas 
nZo participam. Enfim, o povo se reconhece usado por aquilo que deveria estar para 
o seu uso. 

0 povo ignora um saber que nunca foi dele. Um saber sobre direitos e sobre serviqos 
que nunca foi pensado e conduzido para o povo e, de algum modo, feito com ele, 
ou entregue a ele. 0 que os lavradores denunciam 6 que eles apenas nZo sabem um 
saber que nZo C deles, do povo, e que C usado pelos "outros" para manipular o p v o  
da zona rural. "NIo saber" sobre as relaqbes e as agencias do mundo oficial dos 
servi~os de saude, ou saber incompletamente, e uma denuncia de que ali tudo C 
feito fora do controle e do conhecimento do mundo e do dominio do p v o .  



0 Trabalho Popular 

As Iniciativas Populares 

pelos Direitos 

Vimos no item anterior a maneira como as pessoas reagem i s  suas condiq8es atuais 
de acesso aos meios sociais de cura. Mas de que maneira os trabalhadores rurais, na 
"ro~a"  ou na "cidade", estzo se organizando para lutar pelos seus direitos, tambim 
no campo da saude? 1 
Existe no lugar alguma 
organizaqgo popular de sahde? F % 

Sim 
NIo 
Sem resposta 

Total 69 100,OO 

0 s  grupos se dividiram em duas partes quase iguais ao responderem a esta questgo. 
Na metade das localidades existe alguma iniciativa cornunitiria e popular de luta 
pelos direitos aos serviqos de saude. 

0 s  tipos de organizapo popular sZo variados. Ha, desde cooperativas de medica- 
mentos, ate grupos de encontros para a discussZo de assuntos ligados A saude. No 
quadro abaixo nZo relacionamos a quantidade de iniciativas populares de serviqos 
ou de debates de saude existentes nas localidades dos grupos de discuss20 da 
pesquisa. Relacionamos o numero de vezes em que foram reconhecidas como 
existentes pelos grupos as iniciativas populares. Assim, nZo ha 14 postos populares 
de saude, mas a existdncia deles foi reconhecida em 14 grupos. 

Iniciativas reconhecidas pelos grupos Numero 

Cooperativas de medicamentos 19 
Postos populares de saude 14 
Grupos locais de saude 3 2 
Cursos e encontros de saude 28 
Outros 4 

Total 97 

Um dos indices do grau de organizaqso popular em qualquer setor, C a mobilidade 
que ela provoca. E, por exemplo, a formaqZo de unidades regionais com represen- 
tantes de virias localidades. Ou 6, pelo menos, a intensidade de contatos entre 
pessoas de virias experidncias e diferentes comunidades. 

0 s  grupos procuraram relacionar o numero de vezes em que houve encontros, 
contatos com unidades populares de outras comunidades. Indicaram sim toda d vez 
em que houve pel0 menos um contato, e nzo, quando ele n2o foi feito ainda 
nenhuma vez. 



Existencia de contatos Sim NBo S/r 
corn outras comunidades 

A Origem das Iniciativas Populares 

Nova Gloria 
Entroncamento 
Uruana 
Itapuranga 
ltaberai 
Itapirapu2 
Novo Brasil 
S2o Jose 
Santa Fe 
Betinia 
Fazenda Nova 
Britania 

Total 21 36 6 

Dos 69 grupos, 27 reconhecem contatos entre representantes de suas organiza~des 
de saude e os de outras localidades. Em algumas ocasides, mais adiante, veremos 
como esta mesma pesquisa, realizada pela gente das comunidades, foi um momento, 
muito importante de ativaqao de contatos populares. 

De que maneira as iniciativas populares de saude foram iniciadas nas localidades? 

35 grupos niio responderam a esta pergunta, ou indicaram que n2o existem ainda 
experiincias de saude em suas localidades. 

Dos restantes 34. alguns grupos apontaram o inicio de trabalhos populares de saude, 
na iniciativa de agentes da Igreja ("uma irmii", "um mCdico de Ceres") ou de um 
Grupo do Evangelho. 

"Foi quando veio estas pessoas de Ceres e deram uma orientapio. E ribs conversa- 
mos e reunimos. e fomos conversando e vendo que a saude e o que rnais atinge o 
nosso Brasil . . . " 

Grupo de Britrinia 

"Comegou com a Igrq'a': 
Grupo da Fazenda Boa Vista, Itapirapuri 

"Ouvimos falar que veio pessoas de Ceres que falaram sobre saude. Houve reuni6es 
em Jussara que alguem daqui foi e achou bom e comegarnos a nos reunir': 

Grupo do Centro, Britrinia 

"Come~amos a luta com o Evangelho dentro das reuni6es. Vimos que era necessario 
um grupo de saude. Entrio entrosamos com a equipe do (hospital) Srfo Pio X e 
estamos em busca da libertagrio". 
Grupo do Corrego da Unicio, Ceres 

"Atraves do Grupo de Evangelho que descobrimos a necessidade do Grupo de 
Saude ". 
Grupo do Entroncamento, Ceres 

"Comegarnos atraves de um curso de enfermagem que surgiu por falta de insmtp5es 
para cuidados familiares, mas depois desco brimos tan tas coisas importun tes sob re 
saude; achamos que precisavam esclarecer a todos para todos terem a sazide a que 
tern direito ': 
Grupo da Fazenda Pontal, Itapirapud 



A idCia de uma iniciativa popular, alguma coisa decidida entre os lavradores e 
realizada por eles, sem a participa~lo de agentes da Igreja ou de outras pessoas "de 
fora", ligadas ao problema de saude, aparece na resposta de um numero menor de 
grupos. 

"Por uma reuniio, e Pcou para nos reunir mais e discutir os nossos problemas". 

Grupo de Uruana 
1 
I 
I 

"(Comecou) na uniio do povo. Olhando a situacdo do povo foi pensando em i 
organizar e tambem como um instrumento de reunir o povo". . . 

Grupo da Cidade Livre, Itapirapud 

"A cooperativa comegou com o objetivo de unigo para ajudar em medicamento. Foi ~ 
vendo a situapio do povo, achar que deveria criar uma organizapTo". 1 
Grupo da Invasdo, na saida para Goias, Itapirapud 

"A gente foi conversando sobre os problemas; a i  resolvenzos falar sobre a satide ': 
Grupo do Corrego da Figueira, Ceres 

Trts grupos fazem referencia ao sindicato e ao seu trabalho 

"(Comecou) formando pequenos gnrpos. 0 posto comegou atraves da politica do 
sindicato pelas reunises dos trabalhadores ': 
Grupo da saida para Jussara, Itapirapud 

Houve casos raros em que se concluiu que as iniciativas de saude no lugar 
comeGaram com esta mesma pesquisa. 

"Teve uma onentacdo para conseguir esta pesquisa para nos irmos descobrindo 
sobre tudo que estava passando na nossa saude, na nossa vida ': 
Grupo de Uruana 

Assim tambCm, as pessoas de alguns grupos consideraram que a orientaqgo que a 
comunidade recebeu para os trabalhos de saude foi realizada entre pessoas do 
proprio lugar, ou atravCs de lavradores vindos de outro municipio. Mas foram 
apenas 6 os grupos que responderam desta maneira. 

"(Recebemos orientapio) dos pobres e outras pessoas, trabalhadores do sindicato ': 
Grupo de Uruana 

"De toda a comunidade': 

Grupo do Corrego da Figueira, Ceres 

"Foi criada pel0 povo, fazendo reuniio do sindicato". 
Grupo do Corrego do Forno, Itapirapud 

Com muito mais freqiiencia os grupos apontaram algum agente, quase sempre uma 
pessoa da Igreja da Diocese de Goiris, como aquele de quem chegou a orientapo 
para o inicio e o andamento dos trabalhos de saude na comunidade. 

"Recebemos onentagdo de pessoas de outro municipio, pessoas que trabalham em 
beneficio dos pobres". 
Grupo de Santa Fk, Jussara 

"Dos medicos e da equipe da Igreja Catolica': 
Grupo do Laranjal, Itapuranga 

"Comecou com a Igreja". 
Grupo da Fazenda Boa Vista, Itapirapud 

"Do mkdico e enfenneira do  Sdo Pio X': 
Grupo do Entroncamento de Rubiataba, Ceres 



Outras vezes a iniciativa e associada "aos medicos do sindicato". Alguns grupos 
relacionam a orientaq20 dada i s  equipes populares aos trabalhos desta pesquisa, 
como um conhecimento sendo j i  realizado, ou como urn conhecimento ainda 
esperado, sob a forma da "Cartilha", em cujo nome tem sentido fazer o trabalho da 
propria pesquisa. 

"Aqui nrio tivemos orientagrio de ninguem. Hoje, este livro (a cartilha) que vai ser 
claro ". 
Grupo da Cha'cara do Porto, Britinia 

"Pela pnmeira vez de vocPs, que estrio fazendo este traballzo, e de mais ninguem". 

Gntpo de Britinia 

"(Recebemos orientagrio) pela pesquisadora, e falando sobre direito de saude, que 
vamos ter de reunir para poder compreender como e a salide". 

Grupo da Fazenda Boa Sorte, Britinia 

"Orierztapio e a pesquisa (mas) as grupos de mulheres ja se reuniram antes': 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

Trinta grupos nZo responderam nada sobre a orientaqgo que recebem para trabalhos 
populares de acesso aos direitos de saude; ou ent2o responderam confirmando que 
nunca haviam recebido qualquer orientaqzo, como bem testemunhou um dos 
grupos. 

"Nrio sabemos por ninguem, (ninguem) sabe nada. NGo tivemos nunca orientapio". 
Grupo de Britinia 

Este relatorio de uma pesquisa realizada por agentes da Igreja de Goiis e por 
famllias de lavradores (em maioria), esta perto do fim. Antes de chegarmos ao 
liltimo item, algumas idiias poderiam ser aprofundadas. 

At6 o item 7 as palavras dos grupos - respostas escritas no questionirio apos a 
discussZo de cada pergunta - dividiam o "mundo da saude" em dois lados 
praticamente opostos: 

a) o "dos pobres", "dos lavradores", "da classe", "do trabalhador rural", "do 
povo", "de gente do lugar", um mundo carente e doente, de um "nos", reconhe- 
cido como desvalorizado e oprimido; 

b) o "dos ricos", "dos fazendeiros", "das autoridades", "dos patrbes", "de elite", 
"de gente de fora", um mundo farto e sadio, de um "eles", reconhecido como 
valorizado e opressor. 

Do lado do "nos", o mundo comeqa na comunidade local e termina no sindicato, 
que esta as vezes quase do lado "deles", quando o grupo reconhece que, em alguns 
casos, ele 6 "de pelegos" e nZo representa "a classe dos pobres". Do lado do "eles", 
o mundo dos serviqos e problemas de salide comeqa no Funrural (que 6 "do pobre", 
mas serve melhor "ao fazendeiro") e termina no hospital, uma agencia de absoluta 
exploraqZo "do pobre" e de enriquecimento "do mCdico", um exemplo urbano de 
"rico" e de "explorador". 

Entre estes dois mundos, onde o que acontece com as trocas de bens e de serviqos 
"da saude" repete o que acontece em todos os outros, ha muito poucos esforqos de 
conciliaq20, de relaqdes justas, sem a "explicaq20" do "rico" sobre o "pobre". Um 
destes esforqos e o Hospital SZo Pio X, de Ceres, de que falam alguns grupos da 
regiso. Outro e o serviqo mCdico de alguns sindicatos, onde o mCdico atende melhor 
porque esti mais a serviqo "dos pobres". 

No item 8 aparecem definidamente as pessoas e as agencias que n2o fazem parte 
completa, nem de um lado, nem do outro. N2o sZo "o povo do lugar", mas "estZo 
do nosso lado", "trabalhando pelo povo"; nZo sZo "0s ricos", mas chegam as 
comunidades, vindos "de fora" e guardam pelo menos algumas caracteristicas que 
identificam os sujeitos do mundo "deles": sgo letrados, n2o d o  lavradores, nem 
exercem outros tipos de trabalhos "do povo". 



Estas pessoas e agCncias sgo "da Igreja" e, mesmo fora "da classe", est2o "com o 
povo" e sgo mediadores "dos pobres", "da comunidade", no mundo "dos ricos", 
assim como sgo tambim os incentivadores de iniciativas populares no setor da 
saude; iniciativas que muitas vezes comeqam corn o "Dr. Paulo", corn a "irmg 
Ester", com "a Igreja" ou com "um curso das irmgs". 



0 Saber sobre a Saude 
A Cartilha dos Direitos 

Este estudo sobre as condiqbes, o conhecimento e as iniciativas "de saude" do povo 
de algumas areas da Diocese de Goias surgiu, como vimos na introduqiio, de uma 
proposta de que os agentes mediadores "da Igreja" fizessem urn documento, "uma 
cartilha" capaz de esclarecer os trabalhadores "da roqa e da cidade" sobre os seus 
direitos. 

A ultima questiio que os grupos discutiram nas reunibes foi, portanto, sobre as 
coisas a respeito das quais o povo deveria ser esclarecido "pra poder lutar por 
melhores condiqdes de saude". 

Dos 69 grupos, apenas 7 deixaram em branco as linhas reservadas para esta resposta. 
0 s  outros responderam i s  vezes com longas listas de sugest8es. 

Se voltarmos algumas paginas atras, ate os outros itens, recordaremos que, em 
alguns momentos, os grupos acentuam as questbes de atendimento medico, da 
carincia dos serviqos e das dificuldades para que o povo chegue a ter acesso aos 
recursos oficiais de cura. No entanto, quando discutiram as causas "da doen~a" ,  da 
situaq%o da saude do povo do lugar, muitos grupos relacionaram a doenqa a fome, a 
fome a nlisCria e a rniseria i s  condiq6es atuais do trabalho, tanto na cidade quanto 
na roqa. 

Esta mesma diferenqa aparece aqui, outra vez. 

". . . se tzos temos direito a saude, nos temos direito em saber que direito nos 
temos ", 

conclui um grupo de mulheres de uma "casa de tolerincia" em Britinia. E estas 
mulheres parecem dizer o que todos os grupos dizem tambem: 

19) se o povo tem direitos a saude, e precis0 saber que direitos ele tem concre- 
tamente; 

29) se os direitos do povo niio estZo sendo cumpridos, o povo precisa se organizar, 
precisa se unir, precisa trabalhar, precisa lutar para conquista-10s. 

Estes sZo os dois tipos de respostas que as discussdes dos grupos produziram. SZo de 
muita importincia, porque 6 sobre estas indicaqaes que uma grande parte de 
trabalho popular de saude podera ser programada. Vamos discuti-las aqui, ent20, 
com mais vagar. 

0 Conhecimento para o Atendimento Toda a sirie de deficiincias nos serviqos oficiais, do hospital ao sindicato, e todo o 
desconhecimento reconhecido pelo povo, aparecem agora como solicitaqbes de 
esclarecimento atraves da cartilha, sobre a qua1 alguns grupos falam diretamente. 

Entiio o que reaparece sob a forma de um saber a ser obtido, s%o as duas ordens de 
carsncias que vinham sendo apontadas desde a discuss20 dos primeiros itens. De um 
lado, a deficiincia de serviqos da parte dos ricos: as autoridades, os medicos e as 
suas agincias. De outro lado, a deficiincia de conhecimento, da parte do povo. 

Algumas vezes as indicaqbes dos grupos siio pedidos diretos de esclarecimentos a 
respeito de uma, duas ou tris questbes concretas. 

"Por que os mddicos que ganham do Estado atende menos do que o particular? Por 
que a organizapio do instituto (INPS) ruio atende sabado e domingo, sendo que a 
getzte adoece todos os dias? " 
Gntpo da Fazenda Pontal, Itapirapuii 



0 Conhecimento para a Luta 
pelos Direitos do Povo a Sacde 

"Por que urna rnulher corn 8 anos de viuva, m-e de I I filhos, pobre, doente, nrio 
consegue ser aposentada? Por que o Funrural nab tern convtnio corn laboratorio? 
Por que mi0 tern todo rernedio na farmicia do INPS e do sindicato? " 
Grupo do Corrego da Liberdade, Ceres 

Quase todos os grupos que discutiram problemas de serviqos medicos fizeram listas 
mais completas de exigCncias de conhecimento. 

"E..uplicapio sobre Funrural, explicapio sobre o sindicato, e.uplicagrio sobre o 
convdnio, explicapio sobre prirneiros socorros, e.uplicapio sobre rnal de sete dias, 
e.uplicaco sobre os direitos dentro do hospital, e.uplicapio sobre higiene, e.uplica- 
@es sobre rnaneiras dos medicos e enferrneiras tratar do doente, corno readquirir o 
direito de tratar da saude': 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"Quais os direitos que ternos corn o Funrural? Quais os direitos que ternos corn o 
sindicato? Qual a diferenca (entre) Funrural, sindicato e Prd-rural?. . . Que e 
Prd-rural? Quais os tipos de tratarnento que o Funrural oferece? Quais os t i p s  de 
tratamento que o sindicato oferece? 0 que o Prd-rural oferece para o trabalhador? 
Qual desses institutes e rnelhor para nos? Quern tern o Funrural e born dar bai.ua no 
INPS? " 
Grupo de Nova Gloria, Ceres 

"Euplicar bern os rnovirnentos de saude. 0 que e sindicato? Quais os direitos que 
ternos? 0 que e Funrural? 0 que oferece? 0 que d INPS? 0 que srio todos os 
convtnios? Corno evitar doencas? Clarear cada instituto. Ter condigoes de dar 
orientacrio na farnilia". 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

A associaq20 entre informaq8es sobre os serviqos medicos e outros, ligados " B  luta 
pelos direitos", aparece em alguns grupos atraves apenas de pedidos de esclareci- 
mento sobre as pr6prias condiq8es de trabalho. 

"Esclarecirnentos dos direitos do lavrador sobre saude. Qual a fungrio do Funrural? 
Cuidar m i s  da higiene . . . Dinheiro, aurnento do saMrio ". 

Grupo de Born Jesus, Ceres 

"(Corno) ter urn doutor e urn direito nosso. (Corno) ter urna farrnacia pra nos. 
E.xigir ernprego para o lavrador porque o fazendeiro nrio da o servigo para 110s . . . " 

Grupo de Uruana 

"Saber que tern direito ao hospital e o atendirnento medico. Saber se tern direito de 
ganhar o rernedio. Direito de urna boa alimentago. Direito de urn born salario; 
direito de ter terra pra plantar. Direito de salario justo. Direito de fazer lirnpar as 
mas dos bairros': 
Gmpo de Uruana 

N2o deve parecer estranho que, ao falar sobre os conhecimentos que ajudam o povo 
em sua luta pelos direitos i saude, alguns grupos respondam com palavras sobre a 
sua pritica econ6mica, sobre as condiq8es de trabalho da classe. 0 lugar de uma 
ultima troca coletiva de ponto-de-vista durante a pesquisa, a respeito de problemas 
comunitirios de saude C o lugar de voltar a reunir a saude ao trabalho. 
Por isso mesmo, outros grupos - justamente aqueles que escreveram as respostas 
mais completas - querem aprender para fazer um trabalho. Um outro trabalho, que 
n2o C o da lavoura ou do emprego na cidade. E o trabalho politico da classe pelos 
direitosda classe, "dospobres", "dos lavradores", "do povo", B saude e i s  condiq6es 
sociais de reproduq20 da saude. Um trabalho coletivo que algumas vezes aparece sob 
este pr6prio nome: "trabalho"; e que outras vezes aparece corno: "luta". Uma das 
lutas que "o povo" faz pela conquista dos seus direitos, e que deve comeqar com o 
trabalho que ele faz sobre si proprio: 



1 .  ao aprender como classe um tip0 de saber que existe no mundo dominante dos 
opressores (0s medicos, as autoridades, os fazendeiros), mas que pode ser apro- 
priado e relido pelo povo, para seu uso "na luta"; 

2 .  ao unir-se, reduzindo divis6es "no povo" e incorporando cada vez mais "compa- 
nheiros" na luta; 

3. ao organizar-se, superando formas espontineas e passageiras de protesto, em 
direqiio a tarefas mais sistematicas e mais politicamente eficazes. 

"Este conhecimento desta cartilha, 6 rws se unir, enterzder e compreender, ter 
coragem para ensinar os outros nio esmorecer com coisas que vem por ai . . . " 
Grupo de Britrinia 

"Precisamos de uma saida para poder aprender a trabalhar para sair dessa dificul- 
dude. Para arrumar o povo, que eles entendem mais. Essa cartilha nos queremos que 
seja uma ajuda para o povo trabalhar no grupo de saude. Com palavras simples que 
o povo possa entender melhor. (Elaj pode ajltdar a gente a trabalhar com clareza". 

Grupo de Campo A legre, Jussara 

"o nosso direito mais claro, e nos agora estamos com essa esperanga que esta 
cartilha nos ensine a nos organizarmos; nos dP mais coragem, que ela vai nos ajudar 
a nos unir". 

Grupo de Britrinia 

"Com este livro vai ter uma clareza para ribs. Mas nos precisa que vocPs venham 
aqui, para nos poder vir aqui outra vez falar na saude; e organizar com a gente, 
ensinar a gente se organizar". 

Grupo de Aruanii 

0 trabalho e "do povo" e 6 para a conquista de direitos. Como ele e contra um 
estado de opresszo e de injustiga impost0 pelos sujeitos dorninantes sobre o povo, o 
trabalho do povo pela conquista dos direitos e uma luta para a qual o povo precisa 
ter coragem, possuir um conhecimento apropriado e estar unido. Esta C a Iogica a 
qual, aos poucos, conduz o pensamento das pessoas que debatem as questbes nos 
virios grupos. 

"A cartilha e uma ajuda para esclarecer como lutar; para saber qual o direito que o 
lavrador tem, porque ainda nrio sabemos lutar por esse direito. Essa cartilha vai 
servir duin espelho para nos (que) tambem precisa ter pensamento pra saber 
trabalhar com o povo. Conscientizar, esforqar para o povo nas reunities. Nus 
reunities e que o povo fica por dentro do assunto e aprende ate a viver". 
Grupo de Santa Fe, Jussara 

"A unicio exige os direitos, lutar pelos direitos. A cartilha e um claro e uma luz para 
poder e saber lutar. Porque nab sabemos de nada e precisamos saber de tudo. E sb 
temos o direito de viver nu fome, nu ma, sem morada, sem saude e 6 isso o que nbs 
quer ver ( e  o que nos queremos compreender)': 
Grupo de Britcinia 

"Reunities, lutar para que um dia tenha medico na nossa cidade. A condigiio de 
lutar no trabalho . . . " 
Grupo de Uruana 

"Ver se essa cartilha, como vocts falam la em Jussara que houve este projeto desta 
cartilha. b? uma coisa; mas nos precisamos da cartilha e da forqa para lutar pela 
melhora das cotzdigbes. Ter melhor ordenado, apoio e terra para o trabalho e o 
alimento. Como vai ser, vir esse esclarecimento que e o principal de nossa saude: vai 
ter trabalho para todos? " 
Grupo de Britrinia 

"Nu nossa opinicio esse direito nrio pode ser acabado; para isso nos vamos lutar". 
Grupo de Nova Gloria, Ceres 



"Lutar e jogar para a frente a reclarnqZo da situa~Zo da vida nziseravel, que varnos 
e.rigir que o sindicato nos defenda. E lutar para ter terra pra trabalhar, e melhor 
salirio. Organizar e discutir nossos problernas. NZo acreditar nos ou tros que nrTo sZo 
da classe, porque eles so atrapalham". 
Grupo de Uruana 

"(A cartilha deve ser) urn rneio de e.uplicar como nos deve ser atendido. Corno 
acabar corn peleguisrno. Quando eles fa lar grosso nos fala tarnbem . . . " 
Grupo do Entroncarnento de Jucehindia, Britdnia 

0 lavrador sem as condiq6es sociais de acesso ao trabalho, - o que inicia o process0 
de enfermidade, - reconhece que tern urn trabalho politico a fazer para recuperar, 
corn uma luta que C de sua classe, estas condiqSes. Reuniaes de grupos populares e 
movimentos setoriais de luta popular sPo fraqSes de urn trabalho que deve envolver 
todo o povo e para o qua1 ele &eve organizar-se como classe. 

A cartilha, urn livro, urn serviqo feito como urn trabalho entre agentes e gente do 
povo, C urn instrumento para esta luta. Ele deve servir: 

1. para esclarecer o povo corn o conhecimento dos seus direitos de acesso i s  
condiq6es sociais da saude; 

2. para ajudar o povo corn a consci6ncia de sua condiqgo e da necessidade de fazer 
a sua luta. E por ser urn instrumento de urn trabalho do povo que alguns grupos 
dizem como deve ser: 

"E precis0 ser esclarecido os direitos que ternos, fazer um jeito de que o povo 
confie no povo. Cuidar bern das bases para ser firme no seu jeito. E~ernplo: o 
cornpanheiro que a m m a  o trabalho, nZo ser como o agente falando coisa difi'cil do 
povo entender. Dar valor nas pequeninas coisas que o povo ja fez. NZo fazer corn 
que uma ferramen fa entrava a outra". 
Grupo de Santa Fe, Jussara 



Concluslo 

Ha um fio de ideia que atravessa toda a pesquisa. A palavra chave deste fio nZo e 
"saude", como seria de se imaginar. Ela 6 "trabalho". 

A saude deriva do trabalho, de o lavrador e a sua famllia trabalharem em condiq6es 
justas e adequadas. De terem terra, - pel0 menos "na meia", e de poderem "criar" 
e "plantar" no chZo o necessirio para produzirem pelo menos o "sustento" da 
familia. Isto seria o minimo, 1120 o ideal. 

Quando as condiqbes contratuais do trabalho justo sZo quebradas, a primeira 
consequencia C a perda da terra "na r o ~ a "  e de um salirio razoavel "na cidade". 0 
trabalhador trabalha muito mais. Ele "cansa o corpo" e n%o obtCm do seu duro 
trabalho sequer "a cornida pros filhos". Ele enriqueceu o fazendeiro com o seu 
trabalho e, agora, o fazendeiro rico o expulsa da terra e ocupa com o boi (o  capital 
transformado em mercadoria) o seu lugar de trabalho e, consequentemente, da 
sobrevivencia da sua famflia. 



A segunda consequdncia C a rniseria que produz a fome, igual a nZo so comer 
cornida menos farta e sadia, como tambCm a sequer "ter o que comer". 

A conseqiiencia da fome C a doenqa, produto, portanto, mais das condiqaes sociais 
sobre o trabalho do que das condiqaes naturais sobre o ambiente. 
0 povo que fica doente porque "nZo tem recursos", porque "nZo tem o trabalho" 
em condiqaes justas, permanece doente porque nZo 6 adequadamente assistido pelo 
trabalho dos profissionais da saude: "0s mCdicos"; ou dos responsiveis oficiais pela 
produqIo de bons serviqos: "as autoridades", "o governo". 

A "gente do povo", que com o seu trabalho faz "o sustento das naq6es" e 
"enriquece os ricos", pel0 seu trabalho irduo ou pela falta de trabalho fica doente; 
e permanece doente porque nzo tem um serviqo adequado da parte de quem deveria 
responder por ele, com o seu trabalho profissional. 

Assim, os direitos que o povo tem a saude - porque "C gente como os outros", e 
porque "6 quem trabalha mais" - szo negados. 
Sendo negados pelas autoridades atravCs dos serviqos mCdicos, devem ser conquista- 
dos pel0 povo. Este C, portanto, "um outro trabalho", uma "outra luta", um 
trabalho politico "do povo", "da classe dos trabalhadores". Urn trabalho que exige 
unilo e organizaqIo, porque deve ir at6 muito alCm do protest0 esporidico. Por 
isso, C "um trabalho" que C uma tarefa, que deve ser continuo e, sobretudo, 
coletivo. "Saude? Isso C tarefa nossa!" 

Mas e uma tarefa que nZo deve ser limitada a "uma luta pel0 atendimento", porque 
ali existe apenas o meio do fio da meada do problema do povo. E um trabalho que 
deve "ir ate na raiz". A raiz sZo as relaqaes do trabalho e os direitos do povo i terra 
e ao trabalho sem opresszo. 

Logo, a luta pela saude C a luta pelos direitos sociais i saude. Ela nZo C uma luta 
contra a doenqa e nZo C apenas uma luta contra os maus serviqos de cura da doenqa. 
E uma luta que se junta a muitas outras lutas pelos direitos sociais do povo. Por 
isso, nZo C um trabalho politico separado, mas urn trabalho popular que se soma a 
todos os outros e que nZo deve "desunir o povo" ou "atrapalhar as outras 
ferramentas (0s outros trabalhos politicos da classe pela sua 1ibertaqZo)". 

Este trabalho politico, "a luta do povo pelos seus direitos i saude", exige uniIo e 
organizaqgo. Mas ele exige tambCm um saber, um conhecimento para a luta. De um 
lado, um conhecimento sobre os direitos do povo B saude e sobre os modos de fazer 
estes direitos valerem na prritica. Este C um valor oculto para o povo pelos mCdicos 
e pelas autoridades. De outro lado, um valor da classe, um "esclarecimento" sobre 
todos os pontos importantes de sua luta. Este C urn saber que esti na propria classe; 
que s6 ela pode conhecer de mod0 completo. Este e um saber que estri oculto ainda 
em parte "dentro do povo" e que d se desvela e vire "saber da classe" com o seu 
pr6prio trabalho. 

E quando os muitos "meios gritos" viram um so "grito inteirado". 



Pesquisadores Falam da Pesquisa Como foi dito na introduGLo, "Pesquisa de Saude" tinha con10 um dos seus 
principais objetivos, levantar dados e elementos que permitissem "conhecer melhor 
o chPo em que estamos pisando". 

Por outro lado, havia tambim a preocupaqZo de se articular as aqbes de Safide com 
outros trabalhos desenvolvidos no context0 global da luta da classe trabalhadora 
nessa regiHo de Goiis. 

Agora, quando chegamos a "um dos muitos fins da nossa pesquisa", podemos 
perceber, nitidamente, que se trata de uma "ferramenta" capaz de, nas mZos dos 
trabalhadores, fomentar a mobilizaqHo popular em torno de situaqbes concretas da 
vida do Povo. 

Apos o encerramento da fase de aplicaqgo dos questionarios, os grupos abordados 
mostram expectativa quanto i devolu@o dos dados colhidos. A partir da explicita- 
$20 desta "vontade de continuar corn essas pesquisas", podem-se antecipar os desdo- 
bramentos que, seguramente, haverHo de acontecer. 

As avaliaq6es feitas a cada momento pelos pesquisadores, quando nZo pe1os pr6- 
prios pesquisados, revelam caracteristicas do desenvolvimento da pesquisa, as difi- 
culdades encontradas e "o jeito" de supera-las. Pouco a pouco, i medida em que 
criaram em si mesmos verdadeira atitude de pesquisa, os pesquisadores, ianl desco- 
brindo, a partir de sua sensibilidade, mitodos e tecnicas de pesquisa que brotaram 
da sua vivencia pratica. 

"Gostamos muito. Foi mais um passo para nos e para o povo la do nosso lugar. 
Quanta coisa a gente acabou descobrindo nessas reurzi6es': 

Pesquisadores de Itapiraplid 

"Em algins grupos m-o foi facil, niio. Nem todo rnundo participa do mesmo jeito. 
Teve um lugar que ninguem queria me receber. Disse que isso era coisa de padre e 
de freira, que esse trem era perigoso. Mas eu fui de casa em casa, convidando o povo 
e e.~plicando mais, ate que acabei reunindo urn grupinho e f i t  a pesquisa". 

Pesquisadora de Santa Fe 

"N6s encontrou dificuldade maior entre as pessoa que tem recurso, com esse povo 
yue tern mais cotidiqiio. I'arece que nem dava assunto. Tinha uns que nem responder 
nrio respondia, que diz qtie isso m-o dava aproveito". 

' A  te qzrarzdo titzha gente fraca m reunirio, era so ter outros maior no meio e 
pronto, todo mundo ja ficava iludido ". 
Entroncamento de Rubiataba 

"No comego tive dificuldade em tudo. Pensava que nrio ia dar conta porque eu tava 
sozinha. Depois tive um companheiro que ajudou, dai comecei a ruio achar rnais 
dificuldade ". 

"Eu sentia mais dificuldade quando me perguntavam: - voci ganha dinheiro pra 
fazer isso.? " 

"Quando um m o p  me fazia muitas perguntas e eu ia respondendo sem saber a 
intengiio dele porque la era um lugar estranho, fiquei cisrnada e com unr pouco de 
medo. Dai ele me falou: - com que tipo de gente voci faz esse trabalho? Eu falei: 
- ate com protestantes. Dai ele me falou que pensava que isso fosse coisa de padre 
porqzte eu era da Igreja, mas isto e . . . e se retirou. Nesse mesmo lugar niio consegui 
rertnir o povo. 7ive de ir nus casas, mas mesmo assirn a conversa foi boa". 
I'esquisadora de Britania 



"0 que eu estou achando mais difi'cil e que o povo ju ta cansado demais. Todo 
mundo ficava preocupado porque eu sempre prometia que, com a cartilha, agente 
ia conhecer mais os nossos direitos. Mas e.uiste unza grande distancia, um desanimo 
no povo e em mim, quando a gente faz um trabalho. como fazer uma plantapio. 
Ela nunca brota tza mestna hora do plantio. E todo mundo ja anda cansado de 
esperar ". 
Pesquisador de Britinia 

"As vezes faltava um pouco de repertorio, porque era a primeira vez que eu mexia 
com isso, e tinha urns coisas que eu m-o dava conta de responder. Dai eu dizia que 
eu tambem ruio sabia, que era igual a eles e pronto. A rainirio continuava". 
Cor. Liberdade, Ceres 

"Teve gente que falou que isso era coisa de comunista, procurou por medo nos 
outros. Mas com as discussZo, o povo se interessava com o assunto e pronto". 

Santa Fe 

"Tinha nluitos que ficava conz medo e nab yueria que a gente butasse o nome deles 
nas folha. A gerzte dizia que as pesquisa m-o ia levar nome, mas mesmo assim o 
medo continuava". 
Nova Gloria 

"Uma dificuldade e ter que andar a pe pra fazer as pesquisa. Eu, depois que 
comecei, vivia sempre esperando uma boquinha de urna carroga ". 
Etztroncamento de Rubiataba 

"Quando fomos pesquisar era nos sd, e nrio tinha corn nos rzenhurn agente dc 
Pastoral yue e pra o povo nZo perzsar que esse trabalho e coisa da Igreja. Tern crente 
que participa das reuni6es, mas se comecar a reunir tza casa das irmci eles nrio 
participa mais". 

ItapirapuZ 

" 0 s  crente queria saber onde vai ser a rainiao. Uma atk ofereceu o quintal da casa 
dela pra ruio fazer nenhuma reunicio da pesqtiisa enz lugar que vai prejudicar a fe que 
eles tern". 

Santa Fe 

"Uma cretzte unza vez chegou aqui escondidinha pra participar mais nos. Disse que 
os irmrio dela ncio podia saber que ela tava me.uendo corn reunicio jbra da Igreia". 

Britdnia 

De um mod0 geral, as avaliaqbes feitas mostram o que a pesquisa e - -  ela e um 
processo que se desdobra de uma fase para outra, e tern sido valida tanto para os 
pesquisadores quanto para os grupos atingdos. 

Em reuni2o de avaliapo ao final da fase de aplicac;So dos questionarios, foi 
consenso entre os pesquisadores, que "essa ferramenta a nlais". ajuda porque 
clareia, ensina e mobiliza. E que ela devia funcionar no meio de outros instrumentos 
de luta da classe trabalhadora. 

"No final das relirzirio o pessaal procrrrava, pergrtztando se potlia cvzfrosar nesse 
trabalho. hit senzpre dizia que ainda ia acontecer tnais urn passo, clue esse passo era 
a Cartilha. Agora esse Polio ta esperando uma resposta. I<,s.sa Pesquisa nrio pode ser 
so de falapio, tern que dar coisa concrcta': 
Pesquisadora de Santa I:e 



E Depois? . . . "Sentimos falta 
Fraqueza tambCm 
0 povo cansado 
Aqui isolado 
Em Santa FC 
RemCdio niio tern" 

"Niio fique triste 
A conquista e toda sua 
Vamos conseguir um posto 
E a luta continua." 

Cantos da Assembleia Popular de Saude 

No dia 15 de novembro de 1978, apos 4 meses de preparaqso que envolveu 
representantes de todas as categorias de trabalhadores do Patrim6nio. aconteceu, 
em Santa Fe, a primeira assembleia popular de saude da regido. 

Compareceram ao Grupo Escolar, 10% da populaqlo local, estimada em aproxima- 
damente 2.100 habitantes. 

No momento da apresentaqgo dos presentes i AssemblCia, responderam i chamada: 
lavradores, - pequenos proprietarios, meeiros. diaristas -; domesticas; costureiras; 
lavadeiras; pequenos comerciantes; estudantes; professoras; motoristas profissionais 
(principalmente tratoristas); pedreiros. 

Compareceram, ainda, a convite da Comissao Organizadora, representantes de 
Grupos de Saude dos seguintes municipios: Britdnia, Itapirapug, Ceres, Goias, Novo 
Brasil, Jussara e Itapuranga. Levavam apoio i s  reivindica~6es da AssemblCia. 

A populaqtio de Santa FC C constituida, na quase totalidade, por trahalhadores. 
Basicamente por lavradores sem terra, pela gente empurrada para as periferias das 
pequenas cidades no interior. Pelo "povo que planta mas n2o colhe, e se colhe ngo 
come". 

"Esse patrimbnio aqui e um ninho de gente que trabalha, trabalha mas nunca tem 
nada. Aqzti nos vive isolado, quase sem nenhum recurso. Pra encontrar terra pra 
plantar tenz que ir pra lunge. Trabalho e la, nus beiras do Araguaia, nu Fazenria 
Guanabara, nu Canada. . . De la a gente volta sem dinheiro e com maleita . . . uma 
jornada de trabalho e 60, 70 cruzeiros. Entcio como e que pode? 0 povo daqui ja ta 
passando fome. Vive tudo doente. Um especial ate Jussara custa 300-400 cruzeiros. 
E a maioria das criangas que sai daqui pra tratar em Jussara, morre por la ~nesmo ". 

De urn trabalhador de Santa Fe 

No patrimonio de Santa FC, distante de Jussara, que e o municipio-sede, de 
aproximadamente 40 km, a Pesquisa de Saude levou a popula~20 local a reivindicar 
da Prefeitura Municipal um Posto de Saude, como ansiedade comum que os uniu 
em AssemblCia Popular. 

"Acho importante a luta por esse Posto. Mas e uma vergonha pra esse pais urn 
trabalhador ter que implorar pra nab morrer por falta de recurso". 
De um trabalhador de Santa Fe 

Esse meio grito que rompe o silincio de milh6es de condenados, somado a outros 
que vlo se juntar no grito inteirado 6 a avaliaqZo melhor desta Pesquisa de Saude, 
feita por gente do Povo de Goias, em 1979. 
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