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RESUMO 

O presente trabalho volta seu foco de interesse para o credito rural e o desenvolvimento sus
tentavel nas aglomeracoes produtivas da regiao polarizada por Sousa-PB, tendo como maior 
objetivo apresentar um novo modelo de trabalho. o Piano de Trabalho Territorial, para os a-
gentes produtivos desenvolverem suas atividades de forma sustentavel. Na feitura desse pia
no, realiza-se o mapeamento do territorio, a sua caracteriza9ao e enumeram-se as a9oes estru-
turadoras relacionadas aos municipios de Aparecida-PB, Lastro-PB, Marizopolis-PB, Nazare-
zinho-PB, P090 Dantas-PB. Santa Cruz-PB. Santarein-PB. Sao Francisco-PB. Sao Jose da 
Lagoa Tapada-PB. Sousa-PB. Uirauna-PB e Vieiropolis-PB, levando-se em conta os fatores 
propulsores e restritores, presentes nas principals aglomera96es produtivas, existentes nos 
referidos municipios, com referenda a organiza9ao, a educa9ao. a capacita9ao. aos parceiros 
que atuam ou possam atuar no territorio. a assistencia tecnica, a infra-estrutura. a produ9ao, a 
comercializa9ao. a tecnologia. ao meio ambiente, a credito. e outros fatores com possibilidade 
de interferirem no desenvolvimento sustentavel das atividades agropecuarias. A partir das 
devidas observa9oes e da visao de futuro. estabelecida em conjunto com os componentes de 
determinada aglomera9ao de empresas instaladas em um territorio. elabora-se o Piano de Tra
balho Territorial, composto de a9oes estrategicas para o seu desenvolvimento sustentavel. que 
deve ser executado com coopera9ao. capacita9ao. inova9ao e estrutura9ao de cadeias produti
vas. para formaciio de ambientes integrados e adequados ao funcionamento de um Programa 
Integrado de Desenvolvimento. 

Palavras-Chave: credito rural, desenvolvimento sustentavel. aglomera96es produtivas. fato
res propulsores e restritores. visao de futuro. piano de trabalho territorial, cadeias produtivas. 
programa integrado de desenvolvimento. 



ABSTRACT 

The present work comes back its focus of interest toward the agricultural credit and the 
sustainable development in the productive agglomerations of the region polarized for Sousa-
PB. having as bigger objective to present a new model of work, the Plan of Territorial Work, 
them productive agents will develop its activities of sustainable form. In the act of this plan, 
one becomes fullfilled the mapping of the territory, its characterization and enumerates the 
related estruturadoras actions to the cities of Aparecida-PB, Lastro-PB, Marizopolis-PB, 
Nazarezinho-PB. Poco Dantas-PB. Santa Cruz-PB. Santarem-PB. Sao Francisco-PB. Sao Jose 
da Lagoa Tapada-PB. Sousa-PB. Uirauna-PB e Vieiropolis-PB, taking itself in account the 
propeller and restrictor factors, gifts in the main productive, existing agglomerations in the 
related cities, regarding to organization, the education, the qualification, to the partners that 
act or can act in the territory, the assistance technique, the infrastructure, the production, the 
commercialization, the technology, environment, on instalments, and other factors with 
possibility to be intervened with the sustainable development of the fanning activities. From 
the had comments and of the vision of future, established in set with the components of 
detennined agglomeration of companies installed in a territory, the Plan of Territorial, 
composed Work of strategical actions for its sustainable development is elaborated, that must 
be executed with cooperation, qualification, innovation and estruturacao of productive chains, 
for fonnation of environments integrated and adjusted to the functioning of an Integrated 
Program of Development. 

Word-Key: agricultural credit, sustainable development, productive agglomerations, 
propeller and restrictor factors, vision of future, plan of territorial work, productive chains, 
integrated program of development. 
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INTRODUgAO 

No bojo deste trabalho encontram-se consideracoes acerca do credito rural e 

desenvolvimento sustentavel nas aglomeracoes produtivas na regiao polarizada por Sousa-PB. 

Tem-se como objetivo apresentar uma proposta de trabalho para o desenvolvimento 

sustentavel das atividades agropecuarias que fazem parte de grupos de produtores rurais. 

Utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, bibliografica e de campo. 

Em Sousa-PB e nos municipios circunvizinhos existem diversas atividades agricolas 

que sao trabalhadas por agentes produtivos localizados no referido territorio. formando aglo

meracoes produtivas que necessitam serem estruturadas com o objetivo da formacao do de

senvolvimento sustentavel. 

Levando-se em consideracao que o trabalho a ser desenvolvido devera primar pela 

sustentabilidade das acoes a serem implementadas. deverao obedecer aos ditames basicos da 

Agenda 21, perpassando esse trabalho por todas as dimensoes constantes naquele documento, 

quais sejam: economica. ambiental. informacao e conhecimento. socio-cultural e politico ins-

titucional. 

Baseados nos principios acima serao abordados assuntos. considerados de fundamen

tal importancia para a manutencao e geracao de novos empregos. a geracao de renda e a me-

lhoria da qualidade de vida familiar. 

O Banco do Nordeste vem realizando acoes para implementacao do desenvolvimento 

sustentavel na regiao. Criou os Agentes de Desenvolvimento. que sao funcionarios atuan-

tes em 129 territories em parceria com liderancas empresariais, produtores. tecnicos e orgaos 

publicos e privados. Sao 200 profissionais que tern seu trabalho organizado em Pianos de 

Trabalho Territorial - PTT. O objetivo e estruturar o ambiente economico viabilizando a9oes 

complementares ao credito, tais como: capacitacao tecnica, infra-estrutura. melhoria da capa-

cidade empresarial e comercial. assistencia tecnica. formacao de redes articuladas na cadeia 

produtiva e incremento de tecnologias. contribuindo assim com a constru9ao do desenvolvi

mento sustentavel. Promovem tambem maior acesso ao credito. articulando demandas para as 

agendas do Banco. 

No que diz respeito ao Desenvolvimento Territorial, sao profissionais habilitados para 

atuarem desenvolvimento territorial, os Agentes de Desenvolvimento mobilizam atores eco-

nomicose articulam parcerias. estimulando a coopera^ao e melhorando a ambiencia para a 

forma9§o de Programas Integrados de Desenvolvimento - PID's. Em seu trabalho os Agentes 

atuam na estrutura9ao de Aglomera9oes Produtivas. propiciam maior acesso e qualifica9ao do 



1(1 

credito. acorn pan ham a dinamica economica dos territories e municipios e apoiam a execucao 

de Politicas Publicas. 

O primeiro capitulo tratara do credito rural, de acordo com o que estabelece o MCR -

Manual de Credito Rural - Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. expondo-se in-

formacoes sobre o Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR). estrutura operativa. beneficia-

rios, assistencia tecnica. orcamento, piano e projeto, garantias. utiliza9ao do credito, fiscaliza-

9ao, formal iza9ao. creditos de custeio, creditos de investimento. credito de comercializa9ao. 

credito a atividade pesqueira. creditos a cooperativas e atendimento a cooperados, 

No segundo capitulo serao expostas informa9des sobre o Desenvolvimento Sustenta

vel, tendo-se como base a Constitui9ao Federal, a Constitui9ao do Estado da Paraiba. a Agen

da 21, a Agenda 21 Local e a Agenda 21 Brasileira. extraidas de sites na Internet, menciona-

dos nas referencias. 

Serao abordados os seguintes assuntos: origem da expressao desenvolvimento susten

tavel e sua defmi9ao; dados sobre a popula9ao da terra e os seus efeitos colaterais; defini9ao 

da Agenda 21. sua origem e composi9ao; o programa de implementa9ao da Agenda 21: a a-

prova9ao da Agenda 21 pela comunidade internacional: planejamento para implementa9ao da 

Agenda 21 Local: compromissos do governo brasileiro: principals desafios da Agenda 21 

Local; a cria9ao da CPDS - Comissao de Politicas de Desenvolvimento Sustentavel; a cria9ao 

da Agenda 21 Brasileira; composi9ao atual da CPDS. 

O terceiro capitulo versara sobre os procedimentos atinentes a elabora9ao do piano de 

trabalho das aglomera96es produtivas. Neste capitulo serao relacionados os conceitos aglo-

mera96es produtivas; arranjos produtivos locais: cadeia produtiva e programa integrado de 

desenvolvimento. 

Finalmente serao apresentados o mapeamento do territorio da regiao polarizada por 

Sousa-PB e a metodologia para elabora9ao da agenda de trabalho das aglomera9oes produti

vas, com a finalidade de atenderem aos criterios para implementa9ao de um Programa Inte

grado de Desenvolvimento - PID. 
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CAPITULO 1 DO CREDITO RURAL 

O Credito Rural, quando utilizado de forma adequada, e um fator propulsor e de suma 

importancia na geracao de emprego e renda para as pessoas que desenvolvem atividades a-

gropecuarias. 

Os Custeios e os Investimentos sao realizados atraves de Programas de financiamento. 

a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. o 

mais utilizado pelos produtores rurais; do Programa de Geracao de Emprego e Renda Rural -

PROGER RURAL; dos Programas Especiais: Fundo de Terras e da Reforma Agraria e ou-

tros; dos Programas com Recursos do BNDES: Finame Agricola Especial; Programa de Mo-

dernizacao da Frota de Tratores Agricolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Mo-

derfrota); Programa de Incentivo a Irriga9ao e a Armazenagem (Moderinfra): Programa de 

Nlodernizacao da Agricultura e Conserva9ao de Recursos Naturais (Moderagro); Programa de 

Desenvolvimento da Fruticultura (Prodefruta): Programa de Plantio Comercial e Recupera9ao 

de Florestas (Propflora); Programa de Desenvolvimento do Agronegocio (Prodeagro); Pro

grama de Desenvolvimento Cooperativo para Agrega9§o de Valor a Produ9ao Agropecuaria 

(Prodecoop) e do Programa de Integra9ao Lavoura/Pecuaria (Prolapec). 

1.1 Disposi96es preliminares 

Considera-se credito rural o suprimento de recursos financeiros, por institui96es do 

Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR), para aplica9ao exclusiva nas finalidades e condi-

9oes estabelecidas no Manual de Credito Rural, a seguir especificadas: a) estimular os inves

timentos rurais para produ9ao. extrativismo nao predatorio. armazenamento. beneficiamento e 

industrializa9ao dos produtos agropecuarios. quando efetuado pelo produtor na sua proprieda-

de rural, por suas cooperativas ou por pessoa fisica ou juridica equiparada aos produtores; b) 

favorecer o oportuno e adequado custeio da produ9ao e a comercializa9ao de produtos agro

pecuarios; c) fortalecer o setor rural; d) incentivar a introdu9ao de metodos racionais no sis

tema de produ9ao. visando ao aumento da produtividade, a melhoria do padrao de vida das 

popula9oes rurais e a adequada defesa do solo; e) propiciar. atraves de credito fundiario, a 

aquisi9ao e regulariza9ao de terras pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatarios e tra-

balhadores rurais; f) desenvolver atividades florestais e pesqueiras. 

Nao constitui fun9ao do credito rural: a) financiar atividades deficitarias ou antieco-

nomicas; b) financiar o pagamento de dividas; c) possibilitar a recupera9§o de capital investi-
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do; d) favorecer a retencao especulativa de bens: e) antecipar a realizacao de lucros presumi-

veis; 0 amparar atividades sem carater produtivo ou aplica9oes desnecessarias ou de mero 

lazer. 

Constituem modalidades de credito rural: a) credito rural corrente: b) credito rural e-

ducativo; c) credito rural especial. Conceitua-se como credito rural corrente o suprimento de 

recursos sem a concomitante presta9ao de assistencia tecnica a nivel de empresa. Conceitua-se 

como credito rural educativo o suprimento de recursos conjugado com a presta9ao de assis

tencia tecnica, compreendendo a elabora9ao de projeto ou piano e a orienta9ao ao produtor. 

Conceitua-se como especial o credito rural destinado a: a) cooperativas de produtores rurais. 

para aplica9oes proprias ou dos associados; b) programas de coloniza9ao ou reforma agraria. 

na forma da Lei 4504. de 30/11/1964. 

O credito rural pode ter as seguintes finalidades: a) custeio; b) investimento; c) co

mercial iza9ao. O credito de custeio destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produti-

vos. O credito de investimento destina-se a aplica9oes em bens ou servi9os cujo desfrute se 

estenda por varios periodos de produ9ao. O credito de comercializa9ao destina-se a cobrir 

despesas proprias da fase posterior a coleta da produ9ao ou a converter em especie os titulos 

oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas cooperativas. 

As opera9oes de credito rural subordinam-se a reguIamenta9ao e legisla9ao em vigor 

e as nonnas do Manual de Credito Rural.' 

Salvo disposi9ao expressa em contrario, as nonnas de credito rural produzem efeitos a 

partir de sua publica9ao, nao atingindo opera9oes antes fonnalizadas. 

Cabe ao Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR) conduzir os financiamentos, sob 

as diretrizes da politica crediticia formulada pelo Conselho Monetario Nacional, em conso-

nancia com a politica de desenvolvimento agropecuario. O SNCR e constituido de orgaos 

basicos. vinculados e articulados. Sao orgaos basicos o Banco Central do Brasil. o Banco do 

Brasil S.A., o Banco da Amazonia S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. Sao orgaos vin

culados: a) para os fins da Lei 4504. de 30/11/1964 (Lei do Estatuto da Terra): Banco Nacio

nal do Desenvolvimento Economico e Social (BNDES); b) auxiliares: agendas de fomento, 

bancos estaduais. inclusive de desenvolvimento. bancos privados. Caixa Economica Federal 

(CEF). cooperativas de credito rural e sociedades de credito. financiamento e investimento. 

Sao articulados os orgaos oficiais de valoriza9ao regional e entidades de presta9§o de assis-

' Editado pclo Departamento de Nonnas do Sistema Financeiro (Denor). do Banco Central do Brasil. normatiza 
o credito rural nos seus financiamentos. investimentos e projetos. (www.bacen.gov.br) 

http://www.bacen.gov.br
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tencia tecnica, cujos servi90s as instituicdes financeiras venham a utilizar em conjuga9ao com 

o credito. mediante convenio. 

O Conselho Monetario Nacional pode admitir que se incorporem ao SNCR outras en-

tidades, alem das mencionadas nos itens anteriores. 

O controle do SNCR. sob todas as formas. e atribui9ao do Banco Central do Brasil, ao 

qual compete principalmente: a) dirigir. coordenar e fiscalizar o cumprimento das delibera-

9oes do Conselho Monetario Nacional, aplicaveis ao credito rural; b) sistematizar a a9ao dos 

orgaos financiadores e promover a sua coordena9ao com os que prestam assistencia tecnica e 

economica ao produtor rural: c) elaborar pianos globais de aplica9ao do credito rural e conhe-

cer de sua execu9ao. tendo em vista a avalia9ao dos resultados para introdu9ao de corre96es 

cabiveis: d) determinar os meios adequados de sele9ao e prioridade na distribui9ao do credito 

rural e estabelecer medidas para zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos orgaos 

financiadores, em fun9ao dos pianos elaborados; e) estimular a amplia9ao dos programas de 

credito rural, em articula9ao com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN); f) incentivar a ex

pansao da rede distribuidora do credito rural, especialmente atraves de cooperativas: g) execu-

tar o treinamento do pessoal dos orgaos do SNCR. diretamente ou mediante convenios. 

O relacionamento das institui9oes financeiras com o Banco Central do Brasil deve ser 

mantido por intermedio de suas matrizes, notando-se que: a) a correspondencia deve ser en-

caminhada ao componente do Banco Central do Brasil que jurisdicione a matriz da institui9ao 

financeira: b) devem-se observar as instrii9oes do Catalogo de Documentos (Cadoc). divulga-

do pelo Banco Central do Brasil. para remessa de documentos nele incluidos. 

Com referenda a estrutura operativa. para atuar em credito rural, a institui9ao finan

ceira deve obter expressa autoriza9ao do Banco Central do Brasil, cumprindo-lhe: a) compro-

var a existencia de setor especializado. representado por carteira de credito rural, com estrutu

ra. dire9ao e regulamento proprio e com elementos capacitados: b) difundir nonnas basicas 

entre suas dependencias e mante-las atualizadas, com o objetivo de ajustar as opera96es aos 

criterios legais pertinentes e as instru9oes do Banco Central do Brasil, sistematizando metodos 

de trabalho compativeis com as peculiaridades do credito e uniformizando a conduta em suas 

opera9oes: c) manter servi90s de assessoramento tecnico a m'vel de carteira e assegurar a pres-

ta9ao de assistencia tecnica a nivel de imovel ou empresa. quando devida: d) atuar como a-

gente do Programa de Garantia da Atividade Agropecuaria (Proagro). 

O Manual de Credito Rural pode ser utilizado como nonnas basicas de opera96es, pa

ra os fins da alinea "b" do paragrafo anterior, cabendo a institui9ao financeira acrescentar-lhc 

as normas relativas a seus procedimentos internos. 
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O assessoramento tecnico a nivel de carteira e prestado a instituicao financeira, a sua 

conta exclusiva. por tecnicos especializados, visando a adequada administra9ao do credito 

rural. O assessoramento tecnico a nivel de carteira pode ser prestado: a) por funcionarios do 

quadro da propria instituic&o financeira, desde que detentores das imprescindiveis qualifica-

96es tecnicas: b) por outras pessoas fisicas ou juridicas legalmente habilitadas: c) por orgaos 

publicos, mediante convenio. 

Os servi90s de assessoramento tecnico a nivel de carteira nao podem ser prestados por 

pessoa fisica ou jurfdica que exer9a atividade remunerada de: a) produ9ao ou venda de insu-

mos utilizaveis na agropecuaria; b) armazenagem, beneficiamento. industrializa9ao ou comer-

cializa9ao de produtos agropecuarios. salvo se forem de produ9§o propria. 

Cabe ao assessoramento tecnico a nivel de carteira, sem prejuizo de outras atribui9oes 

definidas no Manual de Credito Rural: a) propor a institui9ao financeira as diretrizes gerais do 

credito rural, com base em estudos regionais e em consonancia com a politica govemamental 

de desenvolvimento da agropecuaria nacional: b) analisar as opera9oes. em seus multiplos 

aspectos, inclusive quanto a viabilidade economica do empreendimento. mediante exame da 

corre!a9ao custo/beneficio: c) treinar o pessoal do setor, incluindo os encarregados da fiscali-

za9ao dos emprestimos: d) articular-se com os orgaos governamentais. a fim de conhecer as 

diretrizes de sua competencia aplicaveis as atividades agropecuarias. pailicularmente quan

to a zoneamento e epocas para plantio. especies indicadas para cultivo. registro genealogico e 

credenciamento de prestadores de servi90s ou fomecedores de insumos. 

Os executores do assessoramento tecnico a nivel de carteira devem atuar em cada de-

pendencia da institui9ao financeira. admitindo-se que sua jurisdi9ao se estenda a grupo de 

agendas, desde que isso nao prejudique o desempenho de suas tarefas. cumprindo-lhes acom-

panhar de perto o desenvolvimento das opera9oes. 

E beneficiario do credito rural: a) produtor rural (pessoa fisica ou juridica); b) coope-

rativa de produtores rurais. Pode ainda ser beneficiaria do credito rural pessoa fisica ou juridi

ca que, embora sem conceituar-se como produtor rural, se dedique as seguintes atividades 

vinculadas ao setor: a) pesquisa ou produ9§o de mudas ou sementes fiscalizadas ou certifica-

das: b) pesquisa ou produ9ao de semen para insemina9ao artificial e embrioes: c) presta9ao de 

ser\M90s mecanizados, de natureza agropecuaria. em imoveis rurais, inclusive para prote9ao 

do solo: d) presta9ao de servi9os de insemina9ao artificial, em imoveis rurais; e) explora9ao 

da pesca e aqiiicultura, com fins comerciais: f) medi9ao de lavouras: g) atividades florestais. 



15 

O silvicola pode ser beneficiario do credito rural, desde que, nao estando emancipado. 

seja assistido pela Fundacao Nacional do Indio (Funai), que tambem deve assinar o instru-

mento de credito. 

Nao e beneficiario do credito rural: a) estrangeiro residente no exterior: b) sindicato 

rural: c) parceiro, se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao 

financiamento. 

E vedada a concessao de credito rural por instituicao financeira oficial ou de econo-

mia mista. para investimentos fixos: a) a filial de empresa sediada no exterior: b) a empresa 

cuja maioria de capital com direito a voto pertenca a pessoas fisicas ou juridicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no exterior. 

No que diz respeito a restricao mencionada no paragrafo anterior: a) nao se aplica a 

recursos externos que tenham sido colocados a disposi9ao de instituicao financeira por gover-

no estrangeiro, suas agendas ou orgaos internacionais. para repasse a pessoas previamente 

indicadas: b) estende-se a instituicao financeira privada. quanto as aplica9oes com recursos de 

fundos e programas de fomento: c) pode ser dispensada pelo Ministerio da Fazenda. em proje-

tos de elevado interesse nacional. 

A concessao de credito a arrendatarios ou similares depende da apresenta9ao da do-

cumenta9ao comprobatoria da rela9§o contratual entre o proprietario da terra e o beneficiario 

do credito. devidamente registrada em cartorio. cabendo a institui9ao financeira dispensar 

cuidados especiais no acompanhamento da aplica9ao dos respectivos recursos. A carta de a-

nuencia. devidamente registrada em cartorio. e documento habil para comprova9ao da rela-

9ao contratual entre o proprietario da terra e o beneficiario do credito, desde que no formula-

rio adotado pela institui9ao financeira tenha a concordancia do mutuario e nele fique caracte-

rizado o tipo de contrato. o seu objeto e o imovel rural. 

A assistencia tecnica e extensao rural buscarao viabilizar. com o produtor rural, suas 

familias e organiza9oes, solu9oes adequadas para os problemas de produ9ao, gerencia, benefl-

ciamento. annazenamento. comercializa9ao. industrializa9ao. eletrifica9ao. consumo. bem-

estar e preserva9ao do meio ambiente. A a9ao da assistencia tecnica e extensao rural deve 

estar integrada a pesquisa agricola. aos produtores rurais e suas entidades representativas e as 

comunidades rurais. A assistencia tecnica e extensao rural compreendem: a) elabora9ao de 

piano ou projeto; b) orienta9ao tecnica ao nivel de imovel ou empresa. Cabe ao produtor deci-

dir sobre a contrata9ao de servi9os de assistencia tecnica, salvo quando considerados indis-

pensaveis pelo financiador ou quando exigidos em regulamento de opera9oes com recursos 

oficiais. 
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A assistencia tecnica e extensao rural devem ser prestadas por profissionais habilita-

dos junto ao Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia (Crea), Conselho 

Regional de Medicina Veterinaria (CRMV) ou Conselho Regional de Biologia (CRB). medi

ante convenio com a instituicao financeira ou com o mutuario. A assistencia tecnica e exten

sao rural podem ser prestadas por orgaos de desenvolvimento setorial ou regional, nas respec-

tivas areas de atuacao. A assistencia tecnica e extensao rural sao prestadas diretamente ao 

produtor. em regra no local de suas atividades. com o objetivo de orienta-lo na conducao efi-

caz do empreendimento financiado. 

O prestador da orientacso tecnica deve fornecer a instituicao financeira laudo da visita 

ao imovel, registrando pelo menos: a) estagio da execucao das obras e servicos; b) recomen-

da9oes tecnicas ministradas ao produtor: c) produ9ao prevista; d) eventuais irregularidades. 

Os servi90s de assistencia tecnica nao podem ser prestados por pessoas fisicas ou ju -

ridicas que exercam as seguintes atividades: a) produ9ao ou venda de insumos utilizaveis na 

agropecuaria: b) armazenagem, beneficiamento. industrializa9ao ou comercializa9ao de pro

dutos agropecuarios, salvo se forem de produ9ao propria. 

Observada a exigencia de habilita9ao do profissional junto ao Conselho Regional 

competente, o disposto no paragrafo anterior nao se aplica: a) a cooperativa de credito rural, 

no que se refere a presta9ao de assistencia tecnica a seus cooperados; b) ao produtor de se-

mentes ou mudas fiscalizadas ou certificadas (pessoa fisica ou juridica), no que se refere a 

presta9ao de assistencia tecnica a seu cooperante. 

Admite-se a assistencia tecnica grupal. em credito rural deferido a pequenos produto

res. A assistencia tecnica grupal deve ser prestada a grupos de cerca de 20 (vinte) pequenos 

produtores rurais que apresentem caracteristicas comuns em termos de tamanho medio de 

suas explora9oes. culturas ou cria96es. padrao de produ9ao e nivel de tecnologia e de renda. O 

relatorio de orienta9ao tecnica pode igualmente ser feito de forma grupal. O mutuario pode 

contratar diretamente ou substituir a empresa ou profissional. para elabora9ao do piano ou 

projeto ou para presta9ao da orienta9ao tecnica. A institui9ao financeira pode impugnar a con-

trata9§o do tecnico ou empresa. se houver restri9oes ou se nao satisfizer as exigencias legais e 

regulamentares para exercicio da profissao. 

Cabe aos orgaos centrais ou regionais das entidades oficiais de assistencia tecnica, em 

fun9ao das peculiaridades climaticas que antecedem cada safra. definir eventual prorroga9ao 

do prazo habitual para plantio na regiao, exceto para as localidades abrangidas por Zoneamen-

to Agricola reconhecido formalmente pelo Ministerio da Agricultura. Pecuaria e Abasteci-

mento. 
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1.2 Condicoes basicas 

No que pertence as condi9oes basicas, a concessao de credito rural subordina-se as se

guintes exigencias essenciais: a) idoneidade do tomador; b) apresenta9ao de or9amento, piano 

ou projeto. salvo em opera9oes de desconto; c) oportunidade. suficiencia e adequa9ao dos 

recursos; d) observancia de cronograma de utiliza9ao e de reembolso; e) fiscaIiza9ao pelo 

financiador: f) libera9§o do credito diretamente aos agricultores ou por intermedio de suas 

associa96es formais ou informais, ou organiza9oes cooperativas: g) observancia das recomen-

da96es do zoneamento agroecologico. 

A institui9ao financeira deve utilizar-se do cadastro normal do cliente para concessao 

de credito rural. Cabe a cooperativa de credito rural repassadora elaborar a ficha cadastral do 

beneficiario do subemprestimo. A ficha cadastral deve permanecer na agenda operadora da 

institui9§o financeira ou. em caso de subemprestimo. na cooperativa de credito rural, a dispo-

si9ao da fiscaliza9ao do Banco Central do Brasil. 

A concessao de credito rural, o registro de seus instruments e a constitui9ao e regis-

tro de suas garantias independem da exibi9ao de: a) certidao ou comprovante de quita9ao de 

obriga96es previdenciarias ou fiscais. exceto nas hipoteses previstas no item seguinte e na 

legis!a9ao pertinente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); b) certidao ne-

gativa de multas por infringencia do Codigo Florestal; c) guia de quita9ao de contribui9ao 

sjudical rural. 

O produtor rural que industrializar seus produtos ou vende-los diretamente ao consu-

midor, no varejo. ou a adquirente domiciliada no exterior, obriga-se a apresentar a Certidao 

Negativa de Debito (CND). fornecida pela Previdencia Social. 

As dividas fiscais ou previdenciarias e as multas por infracSo do Codigo Florestal im-

pedem o deferimento de credito rural, se a reparti9ao interessada comunicar a institui9ao f i 

nanceira o ajuizamento da cobraii9a. 

A institui9ao financeira avisada do ajuizamento da cobran9a. na hipotese do paragrafo 

anterior, pode conceder credito rural ao executado. mediante constitui9ao de garantias bastan-

tes a cobertura con junta do debito em litigio e da divida a contrair. O financiamento so pode 

ser concedido se o executado depositar em juizo a quantia sob litigio. quando a cobraiKa judi

cial se referir a dividas oriundas de contribui96es ao Instituto Nacional de Coloniza9ao e Re-

forma Agraria (Incra). 

No que se relaciona ao or9amento de aplica9ao dos recursos. este deve discriminar a 

especie, o valor e a epoca de todas as despesas e inversoes programadas. Exige-se que o or-
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camento relativo a mais de um empreendimento ou ao custeio de lavouras diversas registre 

separadamente as despesas de cada uma, para levantamento analitico dos custos e controle das 

aplicacoes. O orcamento de culturas consorciadas deve desdobrar as verbas de cada uma, a-

grupando somente os gastos comuns. O or9amento do custeio pecuario deve ser elaborado sob 

cuidados especiais, a fim de se difundir o uso de medicamentosa vacinas, antiparasitarios, sais 

minerals, vitaminas e outros defensivos fundamentals para a preserva9ao da sanidade dos re-

banhos, eleva9ao da produtividade e melhoria dos padroes dos produtos. As despesas de 

transporte e frete de insumos podem ser incorporadas ao orcamento, para fins de credito. Cabe 

ao assessoramento tecnico ao nivel de carteira examinar a necessidade de apresenta9ao de 

piano ou projeto. para concessao de credito rural, de acordo com a complexidade do empre

endimento e suas peculiaridades. O assessoramento tecnico ao nivel de carteira e o tecnico 

incumbido de elaborar o piano ou projeto devem verificar a adequa9ao do empreendimento as 

exigencias de defesa do meio ambiente. 

O piano ou projeto deve estabelecer a dura9§o da orienta9ao tecnica. estipulando as 

epocas mais adequadas a sua presta9§o. segundo as caracteristicas do empreendimento. A 

institui9ao financeira deve exigir avalia9ao, vistoria previa. medi9ao de lavoura ou pastagem. 

exame de escrita. estudo de viabilidade. piano ou projeto sempre que julgar necessario. A ins-

titui9ao financeira nao pode alterar o or9amento, piano ou projeto sem previa anuencia do 

responsavel por sua elabora9ao. mas deve recusar o financiamento. quando. a seu juizo. nao 

forem observadas a boa tecnica bancaria ou as nonnas aplicaveis ao caso. 

Cumpre a institui9ao financeira assegurar-se de que: a) o credito e oportuno. suficien-

te e adequado: b) o tomador dispoe ou dispora oportunamente dos recursos proprios necessa-

rios ao atendimento global do orcamento. quando o credito se destinar a satisfazer parte das 

despesas, a fun de evitar paralelismo de financiamentos ou futura paralisa9§o do piano; c) o 

empreendimento sera conduzido com observancia das nonnas referentes ao zoneamento agro-

ecologico. 

As parcelas de recursos proprios exigiveis do mutuario devem ser aplicadas propor-

cional e concomitantemente as do credito, admitindo-se excepcionalmente que o esquema de 

usos estabele9a a antecipa9ao das verbas bancarias. quando se evidenciar que as poupan9as so 

poderao estar disponiveis em fase posterior, mas em epoca oportuna e ainda na vigencia da 

opera9ao. 

E vedado o deferimento de credito para cobertura de itens or9amentarios atendidos 

por outra instituicao financeira. 
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A escolha das garantias e de Iivre convencao entre o financiado e o fmanciador, que 

devem ajusta-las de acordo com a natureza e o prazo do credito. observada a legislacao pro

pria de cada tipo. A garantia de credito rural pode constituir-se de: a) penhor agricola. pecua-

rio, mercantil ou cedular: b) alienaciio fiduciaria: c) hipoteca comum ou cedular; d) aval ou 

franca: e) seguro rural: 0 outras que o Conselho Monetario Nacional admitir. 

No interesse do Governo do Distrito Federal, podem ser ainda consideradas na garan

tia do credito rural as vinculadas a contrato de arrendamento ou concessao de uso de imoveis. 

Denomina-se penhor agricola o que se constitui mediante contrato. tendo por objeto: 

a) colheitas pendentes ou em via de forma9ao, quer resultem de previa cultura. quer de produ-

9§o espontanea do solo; b) frutos armazenados, em estado natural ou beneficiados e acondi-

cionados para venda: c) madeira das matas. preparada para o corte. em toras ou ja serrada e 

lavrada: d) lenha cortada e carvao vegetal; e) maquinas e instrumentos agricolas. 

Denomina-se penhor pecuario o que se constitui mediante contrato. tendo por objeto 

animais com finalidade economica. 

Denomina-se penhor mercantil o que se constitui mediante contrato. tendo por objeto: 

a) warrants (unidos aos respectivos conhecimentos de deposito). conhecimento de embarque. 

notas promissorias. cedillas de credito rural, bilhetes de mercadorias. duplicatas. letras de 

cambio, a96es e outros titulos; b) mercadorias e produtos depositados, que nao sejam de facil 

deteriora9ao. 

Denomina-se penhor cedular o que se constitui na cedula de credito rural, tendo por 

objeto: a) bens suscetiveis de penhor agricola. pecuario ou mercantil: b) generos oriundos da 

produ9ao agricola. extrativa ou pastoril, ainda que destinados a beneficiamento ou transfor-

ma9ao; c) veiculos automotores, veiculos de tra9ao mecanica e veiculos de tra9ao animal; d) 

canoas. barcos. balsas e embarca9oes fluviais ou lacustres. com ou sem motores; e) maquinas 

e utensilios destinados ao preparo de ra96es ou ao beneficiamento. annazenamento. industria-

liza9ao, frigorifica9ao. conserva9ao. acondicionamento e transports de produtos e subprodutos 

agropecuarios ou extrativos ou utilizados nas atividades rurais. bem como bombas. motores, 

canos e demais equipamentos de irriga9ao: f) incubadoras. chocadeiras. criadeiras. pinteiros e 

galinheiros desmontaveis ou moveis, gaiolas. bebedouros. campanulas e quaisquer maquinas e 

utensilios usados nas explora9oes avicolas e agropastoris. 

O penhor pode ter prazo: a) de 3 (tres) anos. prorrogavel por igual periodo, no caso de 

bens suscetiveis de penhor agricola. ainda que sobre eles se constitua penhor cedular: b) de 5 

(cinco) anos. prorrogavel por 3 (tres) anos. no caso de animais; c) livremente fixado pelas 

partes, atendendo-se a natureza dos bens vinculados, nos demais casos. 
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A alienacao fiduciaria tern por objeto bens moveis e se constitui por contrato (instru-

mento publico ou particular), sendo inadmissivel seu ajuste em cedulas de credito rural. 

A hipoteca pode ser comum ou cedular, conforme se constitua por contrato ou por ce-

dula de credito rural. A hipoteca comum ou cedular pode constituir-se de imoveis rurais ou 

urbanos. O contrato de hipoteca comum de imoveis deve ser lavrado por escritura publica. As 

embarca9des maritimas e as aeronaves podem ser tomadas em hipoteca, mediante contrato. 

sendo inviavel ajusta-la em cedulas de credito rural. A hipoteca pode ter prazo de ate 20 anos, 

renovaveis. 

E nulo o aval dado em nota promissoria rural ou duplicata rural, exceto: a) se prestado 

pelas pessoas fisicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas juridicas; b) nas 

transacoes entre produtores rurais ou entre esses e suas cooperativas. 

A fian9a e prestada mediante inclusao de clausula especial em contrato ou em docu-

mento a parte, mencionado no contrato. 

E vedado ao mutuario alienar ou onerar os bens financiados, sem previo consentimen-

to do credor, que pode inclui-los na garantia. se entender conveniente. 

A garantia pode compor-se de bens pertencentes a terceiros, que devem assinar o ins-

trumento de credito como interveniente-garantidores. As garantias reais valem entre as partes, 

independentemente de registro, com todos os direitos e privilegios, exceto a hipoteca comum. 

A eficacia das garantias reais contra terceiros depende de registro nos cartorios ou or

gaos competentes. Nao se registra o penhor cedular, cuja eficacia contra terceiros nasce com a 

inscri9ao da cedula no cartorio competente. O penhor cedular ou a aliena9ao fiduciaria de 

veiculo automotor deve ser averbado no seu certificado de registro. A instituicao financeira 

pode liberar bens vinculados em garantia, exceto se houver transferido os direitos creditorios, 

por endosso ou cessao. O disposto nao se aplica a opera96es realizadas com recursos de fun-

dos e programas de fomento, que estao sujeitas a nonnas proprias. 

No que diz respeito a utiliza9ao. o credito rural deve ser liberado diretamente ao mutu

ario de uma so vez ou em parcelas, por caixa ou em conta de depositos. de acordo com as ne-

cessidades do empreendimento, devendo as utiliza9oes obedecer a cronograma de aquisi9oes 

e servi90S. E licita a libera9ao de parcelas do credito para cobertura de gastos ja realizados 

com recursos proprios do mutuario, sem que se configure recupera9ao de capital investido, 

quando preenchidas as seguintes condi9oes cumulativas: a) que os itens pertinentes constitu-

am despesas nonnais da lavoura financiada que integrem o or9amento considerado para con

cessao do credito; b) que os gastos tenham sido realizados apos a apresenta9ao da proposta 

ou, inexistindo esta, apos a formaliza9ao do credito. 
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Admite-se ainda a liberacao de parcelas referentes a fertilizantes, corretivos, defensi

ves agricolas ou sementes flscalizadas ou certificadas, comprovadamente adquiridos ate 180 

(cento e oitenta) dias antes da formalizacao do credito e destinados a lavoura financiada. 

A institui9ao financeira nao pode retardar as libera9oes por omissao de providencia de 

sua al9ada ou da assistencia tecnica. As utiliza9oes podem ser antecipadas ou adiadas, quando 

houver justificada conveniencia para o empreendimento assistido. 

O credito formalizado em cedula de varios emitentes pode ser utilizado por qualquer 

deles individualmente, salvo se em clausula especial se dispuser em contrario. Cumpre a insti

tuicao financeira abrir conta vinculada a cada credito, exceto no desconto. As parcelas de cre

dito sujeitas a encargos financeiros diferentes devem ser registradas em contas vinculadas 

distintas. As utilizacoes, despesas e reembolsos devem ser registrados na conta vinculada. 

mesmo no caso de transferencia para conta de depositos. 

A libera9ao mediante transferencia para conta de depositos condiciona-se a que: a) es-

teja prevista no instrumento de credito; b) ocorra a epoca ajustada para utiliza9ao de cada par-

cela; c) nao gere disponibilidade ociosa na conta de depositos; d) o mutuario tenha a sua dis-

posi9ao talonario para livre movimenta9ao da conta de depositos. 

Comprova-se o uso adequado de recursos pela verifica9ao de que o empreendimento 

foi correta e tempestivamente executado, devendo o produtor reter os comprovantes de apli-

ca9ao, para apresenta-los ao financiador, quando solicitados, ressalvado o disposto no item 

seguinte. Os documentos comprobatorios da aquisi9ao de veiculos, maquinas e equipamentos, 

devem ser entregues ao financiador no prazo de 30 (trinta) dias a contar da libera9ao. 

A primeira via da nota fiscal ou documento equivalente, apresentada na fonna do item 

anterior, pode ser restituida ao mutuario ainda na vigencia do credito, cumprindo a institui9ao 

financeira reter copia obtida depois da aposi9ao de carimbo com os dizeres "Financiado pelo 

Banco...". 

A aplica9ao irregular ou o desvio de parcelas do credito sujeitam o mutuario a sua re-

posi9ao, com as san9oes pecuniarias pactuadas, contadas desde a data de sua libera9ao. 

O credito rural deve ser pago, reembolsado, de uma so vez ou em parcelas, segundo os 

ciclos das explora9oes financiadas. Deve-se estabelecer o prazo e o cronograma de reembolso 

em fun9ao da capacidade de pagamento do beneficiario, de maneira que os vencimentos coin-

cidam com as epocas nonnais de obten9ao dos rendimentos da atividade assistida. 

O calculo da capacidade de pagamento das cooperativas deve ser feito pelo total de 

suas receitas. 
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E indispensavel que as instituicoes financeiras avaliem criteriosamente a capacidade 

de pagamento do produtor, segundo o fluxo de renda das exploracdes assistidas, concedendo o 

periodo de carencia que for necessario. Entende-se por carencia o periodo em que o beneficia

rio flea desobrigado de amortizacoes, por falta de rendimentos ou pela recomendacao tecnica 

de aplica-los no empreendimento. A carencia se inicia na data de assinatura do instrumento de 

credito e termina apos o decurso do prazo estabelecido. 

O reembolso do credito deve comecar com a obteneao dos primeiros rendimentos se

guintes a carencia. A soma da carencia com o periodo de reembolso nao pode exceder o prazo 

maximo previsto para o credito. 

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, e devida a prorrogaeao da 

divida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de credito, desde 

que se comprove incapacidade de pagamento do mutuario, em conseqiiencia de: a) dificulda-

de de comercializacao dos produtos; b) frustracao de safras, por fatores adversos; c) eventuais 

ocorrencias prejudiciais ao desenvolvimento das exploracoes. 

O disposto no paragrafo anterior nao se aplica: a) aos Emprestimos do Governo Fede

ral (EGF) sujeitos a nonnas proprias aplicaveis a Politica de Garantia de Precos Minimos 

(PGPM); b) aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estao 

sujeitos a nonnas proprias. 

A pennanencia de estoques de bens nao entregues a cooperados pela cooperativa nao 

constitui causa de prorrogaeao. 

E vedada a prorrogaeao de credito em curso irregular, salvo se necessaria a recupera-

cao do empreendimento ou ao retorno do capital emprestado, sob fundamentacao especifica. 

A prorrogaeao de parcelas amparadas por recursos de fundos e programas de fomento 

e ja recolhidas ao Tesouro Nacional corre a conta dos recursos proprios da instituicao finan

ceira. 

O atraso no cumprimento de qualquer obrigacao pecuniaria sujeita o mutuario ao pa

gamento de sancoes nas bases pactuadas, contadas a partir da data do inadimplemento. A a-

plicacao da penalidade prevista so e admissivel quando se evidenciar que o atraso nao tern 

justificativa suficiente para assegurar ao mutuario a prorrogaeao do debito na fonna 

regulamentar. 

E obrigatoria a fiscalizacao do credito rural. 

A fiscalizacao deve ser efetuada: a) no credito de custeio agricola: pelo menos uma 

vez no curso da operacao, antes da epoca prevista para liberacao da ultima parcela ou ate 60 
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(sessenta) dias apos a utilizacao do credito, no caso de liberacao em parcela Ulr ica; b) nos f i 

nanciamento de Emprestimo do Governo Federal (EGF): no curso da operacao; c) nos demais 

financiamentos: ate 60 (sessenta) dias apos cada utilizacao, para comprovar a realizacao das 

obras, servicos ou aquisicoes. 

Cumpre ao fiscal verificar a correta aplicacao dos recursos orcamentarios, o desen

volvimento das atividades financiadas e a situacao das garantias, se houver. Na hipotese de 

constatacao de ilfcitos penais ou fraudes fiscais, deve a instituicao financeira comunicar os 

fatos ao Banco Central do Brasil. encaminhando os documentos comprobatorios das irregula-

ridades verificadas, com vistas a adocao das providencias cabiveis junto ao Ministerio Publico 

ou as autoridades tributarias. Qualquer omissao ou negligencia na verificacao da correta apli

cacao dos recursos orcamentarios sujeitara o infrator as sancoes regulamentares. 

O resultado da fiscalizacao deve ser registrado em laudo especifico, cabendo ao 

assessoramento tecnico ao nivel de carteira anotar em campo proprio ou em documento 

anexo, integrante do laudo, as providencias adotadas pela agenda para sanar eventuais 

irregularidades verificadas. 

A fiscalizacao pode ser realizada por elemento da propria instituicao financeira ou por 

pessoa fisica ou juridica especializada, mediante convenio. 

E vedada a fiscalizacao: a) por pessoa fisica ou juridica contratada diretamente pelo 

mutuario para lhe prestar assistencia tecnica ao nivel de empresa; b) por empresa da qual o 

mutuario participe direta ou indiretamente. 

Permite-se a fiscalizacao por amostragem em creditos de valor nao superior a R$60. 

000,00 (sessenta mil reais), sem prejuizo dos controles indiretos. A amostragem consiste em 

fiscalizar diretamente pelo menos 10% (dez por cento) dos creditos indicados no item anteri

or, deferidos em cada agenda nos ultimos 12 (doze) meses. 

O orgao central ou regional da instituicao financeira deve selecionar os creditos para 

amostragem sob criterios de ampla diversificacao de mutuarios, finalidades e regioes. Exige-

se a fiscalizacao direta de todos os creditos em ser deferidos ao mesmo mutuario. quando a 

soma de seus valores ultrapassar R$60. 000,00 (sessenta mil reais). 

Cabe a cooperativa beneficiaria de credito para repasse a fiscalizacao dos subempres-

timos, podendo o financiador tarn bem exerce-la, sejulgar conveniente. 

E obrigatoria a medicao da lavoura ou da pastagem como parte integrante da fiscali

zacao, quando a area de uma cultura financiada pela mesma instituicao financeira exceder 

1.000 (mil) hectares no mesmo imovel, salvo se o financiamento destinar-se exclusivamente a 

aquisicao isolada de defensivos agricolas e respectiva aplicacao. 



24 

O disposto no paragrafo anterior nao prejudica a exigencia de medicao decorrente de 

norma especifica do Programa de Garantia da Atividade Agropecuaria (Proagro). A medicao 

deve ser realizada em tempo habil para aferir a extensao da area plantada. A comprovacao de 

area nao superior a 1.000 (mil) hectares deve ser efetuada como parte dos services normais de 

fiscalizacao, sob os metodos de rotina. 

O Banco Central do Brasil pode exigir medicao de lavouras ou pastagens sempre que, 

a seu juizo, a analise dos dados do Registro Comum de Operates Rurais (Recor) indicar essa 

conveniencia. 

Exige-se a apresentacao de planilhas, mapas, croquis ou documentos similares, com 

caracterizacao dos pontos referenciais e comprovacao da metodologia adotada na medicao, 

sempre que a area medida exceder 1.000 (mil) hectares. A medicao pode ser executada por 

empresa prestadora de servicos, profissional contratado especificamente para a fmalidade ou 

do quadro proprio da instituicao financeira. E admissivel a medicao por profissional do qua-

dro proprio da cooperativa repassadora, para fins de fiscalizacao de subemprestimos. 

Exceto nas pericias do Proagro, a medicao de lavouras ou pastagens constitui servico 

de fiscalizacao, correndo as despesas por conta do financiador. No caso de medicao solicitada 

pelo Banco Central do Brasil, seu custo deve ser rateado entre as instituicoes financeiras, pro-

porcionalmente a area financiada em cada uma. 

Pode-se exigir do mutuario o ressarcimento de despesas realizadas com fiscalizacao ou 

medicao de lavouras e pastagens, no caso de: a) fiscalizacao ou medicao frustrada por sua 

culpa: b) fiscalizacao ou medicao extraordinaria, realizadas em virtude de irregularidade de 

sua conduta; c) fiscalizacao ou medicao em que se comprove reducao de mais de 20% (vinte 

por cento) na area plantada, em confronto com a declarada no instrumento de credito. 

E facultado ao Banco Central do Brasil fiscalizar as operacoes de credito rural reali

zadas pelas instituicoes financeiras, inclusive junto aos mutuarios, devendo o instrumento de 

credito conter clausula explicita nesse sentido. A instituicao financeira deve designar fiscal 

para realizar vistorias ao nivel de imovel rural, em conjunto com prepostos do Banco Central 

do Brasil, sem onus para este, sempre que tal designacao for solicitada pela fiscalizacao da-

quela Autarquia. 

O Banco Central do Brasil abona juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano) e atualiza-

Cao com base na Taxa Referencial (TR) sobre os recolhimentos exigidos de instituicoes finan

ceiras em processos administrativos e similares, referentes a credito rural, quando ocorrer sua 

devolucao por forca do provimento de recurso interposto. 
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1.3 Operacionalizacao 

O credito rural pode ser formalizado com os seguintes titulos, observadas as disposi-

9oes do Decreto-lei 167. de 14/2/1967, e da Lei 10.931, de 2/8/2004: a) Cedula Rural Pignora-

ticia (CRP): b) Cedula Rural Hipotecaria (CRH): c) Cedula Rural Pignoraticia e Hipotecaria 

(CRPH): d) Nota de Credito Rural (NCR); e) Cedula de Credito Bancario (CCB). 

Faculta-se a formalizacao do credito rural em contrato no caso de peculiaridades in-

suscetiveis de adequacao as cedulas. 

Podem ser formalizados no mesmo instrumento ou separadamente. a criterio do f i 

nanciador. creditos: a) para finalidades diversas: b) relativos aos limites normais de financia

mento e os excedentes. 

4 - As cedulas de credito rural devem ser utilizadas segundo a natureza das garantias. 

a saber: a) com garantia real: I - penhor: CRP: II - hipoteca: CRH; III - penhor e hipoteca: 

CRPH; b) sem garantia real: NCR. 

As cedulas podem ser aditadas. retiflcadas ou ratificadas por meio de mencoes adi-

cionais ou aditivos. 

Dispensa-se a lavratura de aditivo ou mencao adicional para as cedulas de credito ru

ral e nota de credito rural para: a) efetivar prorrogaeao prevista no instrumento de credito. sob 

as condicoes pactuadas; b) reduzir encargos do emitente, desde que a vantagem lhe seja co-

municada por escrito; c) liberar bens vinculados em garantia. 

A cedula de credito rural vale entre as partes desde a emissao. mas so adquire eficacia 

contra terceiros depois de registrada no Cartorio de Registro de Imoveis competente. As alte-

racoes cedulares adquirem eficacia contra terceiros depois de averbadas a margem do registro 

principal. 

O custeio classifica-se como: a) agricola; b) pecuario: c) de beneficiamento ou indus-

trializacao. 

O credito de custeio pode destinar-se ao atendimento das despesas normais: a) do ci-

clo produtivo de lavouras periodicas, da entressafra de lavouras permanentes ou da extracao 

de produtos vegetais espontaneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento primario da pro-

ducao obtida e seu armazenamento no imovel rural ou em cooperativa; b) de exploracao 

pecuaria: c) de beneficiamento ou industrializacao de produtos agropecuarios. 

Conceitua-se como: a) de custeio agricola o financiamento de despesas de soca e res-

soca de cana-de-acucar, abrangendo os tratos culturais. a colheita e os replantios parciais; b) 



26 

item de custeio pecuario a aquisicao de leitoes, quando se tratar de empreendimento conduzi-

do por suinocultor independente. 

Para efeito de credito de custeio, a apicultura, a avicultura, a piscicultura e a sericicul-

tura sao consideradas exploracao pecuaria. 

O montante de creditos de custeio ao amparo de recursos controlados, para cada to-

mador, nao acumulativo, em cada safra e em todo o Sistema Nacional de Credito Rural 

(SNCR), fica sujeito aos seguintes limites e criterios: a) R$500. 000,00 (quinhentos mil reais). 

quando destinados a algodao; b) R$400.000.00 (quatrocentos mil reais), quando destinados a 

lavouras irrigadas de arroz, feijao, mandioca, milho, sorgo ou trigo; c) R$400.000.00 (quatro

centos mil reais), quando destinados a milho; d) R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando 

destinados a: I - amendoim, arroz, feijao, frutiferas, mandioca, sorgo ou trigo; II - soja nas 

Regioes Centro-Oeste e Norte, no Sul do Maranhao, no Sul do Piaui e na Bahia-Sul; e) 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quando destinados a soja nas demais regioes; f) 

R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), quando destinados ao custeio de cafe; g) 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quando destinados ao custeio da pecuaria leiteira ou 

da pecuaria de corte; h) R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando destinados ao custeio de cana-

de-acucar; i) R$60.000,00 (sessenta mil reais), quando destinados ao custeio agricola ou pe

cuario das demais culturas ou atividades. 

Os limites estabelecidos no item anterior ficam elevados em ate 15% (quinze por cen

to) para os creditos de custeio, do ano safra 2005/2006. destinados a: a) beneficiario que corn-

prove a existencia fisica das reservas legais e areas de preservacao permanente previstas na 

legislacao ou apresente piano de recuperacao com anuencia da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (I-

bama) ou do Ministerio Publico Estadual; b) custeio pecuario a produtores que adotem o sis

tema de identificacao de origem (rastreabilidade) de acordo com a Instrucao Normativa 1, de 

9/1/2002, do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, ou a que vier a sucede-la. 

No caso de atividades exploradas sucessivamente, cujos periodos de safra nao sao cla-

ramente definidos, tais como hortigranjeiros, suinocultura, avicultura, etc., os limites estabe

lecidos para cada beneficiario devem ser considerados por periodos trimestrais - janei-

ro/marco, abril/junho. julho/setembro e outubro/dezembro -, cabendo a instituicao financeira: 

a) estabelecer que o mutuario fica dispensado de amortizacSes periodicas na vigencia do em-

prestimo, desde que se renovem, ao termino de cada ciclo de producao, as aquisicoes dos in-

sumos para a etapa subsequente, de acordo com o orcamento; b) exercer criteriosa fiscaliza-
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cao da atividade assistida, em cada ciclo, para certificar-se do efetivo emprego dos recursos 

nas finalidades previstas. 

Quando se tratar de custeio de lavouras irrigadas ou safrinha de girassol, de milheto, 

de milho, de soja e de sorgo na Regiao Centro-Sul do Pais, ao amparo de recursos controla-

dos, pode ser concedido novo credito ao produtor, independentemente do montante utilizado 

na safra de verao precedente. 

A concessao de financiamento para custeio de lavoura subseqiiente, em areas propici-

adoras de 2 (duas) ou mais safras por ano agricola, nao deve ser condicionada a liquidacao do 

debito referente ao ciclo anterior, salvo se o tempo entre as culturas sucessivas for suficiente 

ao processo de comercializacao da colheita. 

As operacdes ao amparo dos recursos obrigatorios, de que trata a secao 6-2, do Manu

al de Credito Rural destinadas ao financiamento de despesas de custeio da avicultura de corte 

e da suinocultura exploradas sob regime de parceria fleam limitadas ao valor do orcamento, 

piano ou projeto ou ao resultado da multiplicacao do numero de parceiros criadores partici-

pantes do empreendimento assistido pelos valores abaixo, conforme o caso, o que for menor: 

a) avicultura: I - R$22. 500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), quando se tratar de cus

teio de perus; II - R$l 5.000,00 (quinze mil reais), quando se tratar de custeio das demais aves; 

b) suinocultura: R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 

O saldo das aplicacoes de cada instituicao financeira em operacoes destinadas ao f i 

nanciamento de despesas de custeio da avicultura de corte e da suinocultura exploradas sob 

regime de parceria nao pode exceder 10% (dez por cento) dos respectivos recursos obrigato

rios de que trata a secao 6-2 do Manual de Credito Rural. 

O beneficiario pode obter financiamentos, ao amparo de recursos controlados, para 

mais de um produto, desde que: a) respeitado o limite de cada produto; b) o valor dos financi

amentos nao ultrapasse o limite fixado para o produto que representar o maior aporte financei-

ro, observado que os valores dos financiamentos de custeio de milho nao sao computados para 

fins do limite aqui previsto. 

O produtor que integrar atividades agricolas e pecuarias, na mesma propriedade, pode 

obter financiamentos ao amparo de recursos controlados para custeio agricola e pecuario, ob

servado o disposto no item anterior, excluidos do computo, alem dos valores dos financiamen

tos de custeio de milho. os valores de custeio pecuario. A liberacao de recursos em creditos de 

custeio pode ser efetuada em uma unica parcela. 

Os creditos de custeio agricola ou pecuario devem ser formalizados exclusivamente 

com base em orcamento, piano ou projeto.O orcamento pode incluir verbas para atendimento 
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de pequenas despesas conceituadas como investimento, desde que possam ser liquidadas com 

o produto da exploracao no mesmo ciclo, tais como reparos ou reformas de bens de producao 

e de instalacoes, aquisicao de animais de servico, desmatamento, destoca e similares. 

Admite-se que a cooperativa de credito rural, com recursos proprios, conceda a pe-

queno produtor financiamento isolado de custeio, para compra de medicamentos, agasalhos, 

roupas, utilidades domesticas e satisfaciio de outros gastos fundamentals ao bem-estar famili

ar. 

Pode-se conceder isoladamente, em qualquer epoca do ano, financiamento para aqui

sicao de insumos. 

O valor do credito, atualizado pelos encargos financeiros oficialmente estabelecidos 

para as operacoes de custeio, excetuada a parte fixa de juros, deve ser deduzido do credito de 

custeio principal, passando a ser considerado como recursos proprios do mutuario, para efei-

tos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuaria (Proagro). 

O financiamento para a aquisicao de insumos so pode ser concedido quando nao con-

figurar: a) recuperacao de capital investido; b) estocagem de produto, salvo quando destinado 

a lavouras ja formadas ou em vias de formacao no ciclo agricola em curso. 

As despesas de assistencia tecnica podem ser integralmente financiadas como parcela 

adicional ao limite de financiamento. 

E vedado o deferimento de credito para atender despesas cujas epocas ou ciclos de 

realizacao ja tenham decorrido, admitindo-se, porem, considerar como recursos proprios os 

gastos ja realizados. 

O orcamento de custeio pecuario pode incluir verbas para limpeza e restauracao de 

pastagens, fenacao, silagem e formacao de forragens periodicas de ciclo nao superior a 2 

(dois) anos, para consumo de rebanho proprio. 

O credito para custeio de beneficiamento ou industrializacao: a) pode ser concedido 

isoladamente ou como extensao do custeio agricola ou pecuario; b) so pode ser deferido a 

cooperativa quando mais da metade da materia-prima a beneficiar ou industrializar for de 

producao propria ou de associados. 

Sao os seguintes os prazos maximos para os creditos de custeio: a) agricola: 2 (dois) 

anos; b) pecuario: 1 (um) ano; c) de beneficiamento ou industrializacao: 2 (dois) anos. 

O prazo do credito de custeio de beneficiamento ou industrializacao nao pode ultra-

passar 180 (cento e oitenta) dias do termino do periodo de utilizacao nem o inicio da safra 

seguinte, salvo em casos especiais, sob expressa justificativa. 
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O venciinento do credito de custeio agricola deve ser fixado por prazo nao superior a 

90 (noventa) dias apos o termino da colheita, ressalvado o disposto no item seguinte. 

Sao classificadas como de custeio alongado as operacSes formalizadas ao amparo de 

recursos controlados, destinadas ao financiamento dos seguintes produtos e com previsao de 

reembolso: a) aveia, cafe, canola, cevada, trigo e triticale: em 5 (cinco) parcelas mensais, i -

guais e sucessivas, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias apos a data prevista para a colheita; 

b) algodao, arroz, milho e sorgo: I - no caso de lavouras colhidas ate o final do mes de maio: 

em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira no mes de julho; II -

no caso de lavouras colhidas no mes de junho: em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e suces

sivas, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias apos a data prevista para a colheita; III - no caso 

de lavouras colhidas no segundo semestre: em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencen

do a primeira 60 (sessenta) dias apos a data prevista para a colheita e a ultima em Janeiro do 

ano subseqtiente; c) soja: em parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 60 

(sessenta) dias apos a data prevista para a colheita e a ultima: I - em outubro, para as lavouras 

colhidas no primeiro semestre; I I - em Janeiro do ano subseqtiente, no caso de lavouras colhi

das no segundo semestre. 

O disposto na alinea "c" do paragrafo anterior aplica-se. inclusive, as operacoes de 

custeio de soja da safra 2005/2006 contratadas ate 8/11/2005. 

As operacoes destinadas ao financiamento de custeio de leite, formalizadas ao amparo 

de recursos controlados, podem ser pactuadas com previsao de reembolso em parcelas men

sais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira ate 60 (sessenta) dias apos a liberacao do finan

ciamento. 

O penhor do financiamento de custeio deve vincular somente a producao prevista para 

a area financiada, de forma a permitir ao produtor a obtencao de EGF para a producao da 

mesma safra colhida em area nao financiada, respeitados os limites fixados para cada produto. 

O saldo devedor do financiamento de custeio deve ser imediatamente liquidado ou 

amortizado na ocorrencia de comercializacao total ou parcial do produto, antes do vencimento 

da respectiva operacao de custeio. 

A instituicao financeira deve exigir do proponente, no momento da formalizacao do 

credito, declaracao minuciosa, sob as penas da lei, a respeito do montante de credito obtido 

em outras instituicoes ao amparo dos recursos controlados do credito rural. 

Esta prorrogada, para marco e abril de 2006, a quitacao do saldo devedor correspon-

dente as seguintes parcelas dos financiamentos de custeio da safra 2004/2005: a) as vencidas 
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nos meses de junho, julho e agosto de 2005, relativas as culturas de arroz, milho, soja, sorgo e 

trigo: b) as 2 (duas) primeiras de 2005, mesmo que vencidas. relativas a cultura de algodao. 

Com relacao ao disposto no item anterior, deve ser observado ainda: a) a prorrogaeao. 

contemplando operacoes formalizadas em todo o territorio nacional. se fara mediante solicita-

cao formal do mutuario e apresentacao dos comprovantes de deposito do produto colhido, ate 

15/10/2005, dispensada a formalizacao de aditivo ao instrumento de credito; b) os valores 

prorrogados devem ser computados como aplicacoes nas mesmas fontes da programacao de 

recursos da safra 2005/2006. inclusive para fins de cumprimento da respectiva exigibilidade e 

de equalizacao de encargos financeiros; c) os mutuarios de operacoes prorrogadas somente 

poderao obter credito ao amparo de recursos controlados. para custeio de lavouras da safra de 

verao 2005/2006, ate o valor correspondente a diferenca entre os limites estabelecidos para a 

nova safra e os valores prorrogados na forma daquele item. 

Sao financiaveis os seguintes investimentos fixos: a) construcao. reforma ou amplia-

cao de benfeitorias e instalacoes permanentes: b) aquisicao de maquinas e equipamentos de 

provavel duracao util superior a 5 (cinco) anos; c) obras de irrigacao. acudagem. drenagem. 

protecao e recuperacao do solo; d) desmatamento, destoca. florestamento e reflorestamento; e) 

formacao de lavouras permanentes; 0 formacao ou recuperacao de pastagens; g) eletrificacao 

e telefonia rural. 

Sao financiaveis os seguintes investimentos semifixos: a) aquisicao de animais de pe-

queno. medio e grande porte. para criacao. recriacao. engorda ou servico: b) instalacoes. ma

quinas e equipamentos de provavel duracao util nao superior a 5 (cinco) anos; c) aquisicao de 

veiculos, tratores, colheitadeiras. implementos, embarcacoes e aeronaves; d) aquisicao de e-

quipamentos empregados na medicao de lavouras. 

O orcamento pode incluir verbas para: a) despesas com projeto ou piano (custeio e 

administracao): b) manutencao do beneficiario e de sua familia. salvo quando se tratar de 

grande produtor (aquisicao de animais destinados a producao necessaria a subsistencia. com-

pra de medicamentos, agasalhos. roupas e utilidades domesticas, construcao ou reforma de 

benfeitorias e outros gastos indispensaveis ao bem-estar familiar); c) recuperacao ou reforma 

de maquinas. tratores. embarcacoes, veiculos e equipamentos. bem como aquisicao de acesso-

rios ou pecas de reposicao. salvo se decorrente de sinistra coberto por seguro. 

As maquinas. tratores. veiculos. embarcacoes. aeronaves. equipamentos e implemen

tos financiados devem destinar-se especificamente a agropecuaria. 

Sao financiaveis os seguintes tipos de veiculos: a) caminhoes, inclusive frigorificos. 

isotermicos ou graneleiros: b) camionetas de carga e de uso misto ou multiplo; c) jipes e ou-
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tros utilitarios rurais; d) motocicletas adequadas as condicoes rurais, quando tecnica e econo-

micamente recomendavel para o pequeno ou medio produtor. 

O credito para aquisicao de caminhoes fica condicionado a comprovacao da possibili-

dade de seu pleno emprego nas atividades agropecuarias do comprador durante 120 (cento e 

vinte) dias por ano no minimo. 

E vedado o financiamento de veiculo que se classifique como de passeio, pelo tipo ou 

acabamento. 

Classifica-se como de investimento o credito com predominancia de verbas para in-

versdes fixas e semifixas, ao amparo de projeto integrado, ainda que o orcamento consigne 

recursos tambem para gastos de custeio. 

Conceitua-se como de investimento o credito destinado a: a) fundacao ou ampliacao 

de lavouras de cana, compreendendo os trabalhos preliminares, o plantio e os tratos subse-

qiientes ate a primeira safra (cana-planta); b) renovacao de lavouras de cana em areas antes 

ocupadas por canaviais com ciclo produtivo esgotado (cana-planta, soca e ressoca), compre

endendo todos os gastos necessarios ate a primeira safra, de acordo com a alinea anterior. 

Compete ao Banco do Brasil S.A., no ato da concessao de emprestimo de "warranta-

gem" ou do pagamento de outros creditos decorrentes de producao ou comercializacao, reter 

a parcela do valor do saco de acucar ou litro de alcool necessaria a remieao dos financia

mentos de formacao ou renovacao de cana, deferidos as usinas e destilarias do Nordeste pelos 

demais estabelecimentos bancarios. 

O beneficiario de credito para investimento relativo a pecuaria deve: a) adotar medidas 

profilaticas e sanitarias em defesa dos rebanhos; b) efetuar a marcacao dos animais, com rigo-

rosa observancia das normas legais. 

E vedada a concessao de credito para aquisicao de equipamento de lavagem de batata. 

O financiamento esta sujeito aos seguintes prazos maximos, que incluem a carencia: a) 

investimento fixo: 12 (doze) anos; b) investimento semifixo: 6 (seis) anos. 

Admite-se que os recursos obrigatorios, de que trata a secao 6-2, do Manual de Credi

to Rural, sejam aplicados em operacoes de investimento fixo ou semifixo, observadas as se

guintes condicoes: a) beneficiarios: produtores rurais, diretamente ou por intermedio de ope

racoes de repasse de suas cooperativas: b) prazo: minimo de 2 (dois) anos; c) limite de credi

to: R$60.000,00 (sessenta mil reais), por beneficiario/ano safra, em todo o Sistema Nacional 

de Credito Rural (SNCR), independentemente dos creditos obtidos para outras finalidades. 
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Nas operacoes de investimento relativas a correcao e recuperacao do solo, ao amparo 

de recursos obrigatorios, de que trata a secao 6-2, sao financiaveis as despesas de aquisicao, 

transporte e aplicacao dos insumos. 

A instituicao financeira deve exigir do proponente, no momenta da formalizaeao do 

credito, declaracao minuciosa, sob as penas da lei, a respeito do montante de credito obtido 

em outras instituicoes ao amparo dos recursos controlados do credito rural. 

O credito de comercializacao tern o objetivo de assegurar ao produtor rural ou a suas 

cooperativas os recursos necessarios a comercializacao de seus produtos no mercado. 

O credito de comercializacao compreende: a) pre-comercializacao; b) desconto; c) 

emprestimos a cooperativas para adiantamentos a cooperados, por conta do preco de produtos 

entregues para venda; d) Emprestimos do Governo Federal (EGF); e) Linha Especial de Cre

dito (LEC), ao amparo dos recursos obrigatorios. de que trata a secao 6-2, observado o dispos

to na secao 4-5; f) linhas de credito, ao amparo de recursos do Fundo de Defesa da Economia 

Cafeeira (Funcafe), destinadas ao financiamento da estocagem de cafe e ao Financiamento 

para Aquisicao de Cafe (FAC). 

1.4 - Creditos a atividade pesqueira 

Pode-se conceder credito rural a pessoa fisica ou juridica que se dedique a exploracao 

da pesca e da aqiiicultura, com fins comerciais. 

Define-se como exploracao da pesca o exercicio. cumulativo ou isolado, da atividade 

de captura, cultivo, conservacao, beneficiamento, transformacao ou industrializacao de seres 

animais ou vegetais que tenham na agua seu meio natural ou mais freqiiente de vida. 

Segundo a captura, a pesca comercial classifica-se em: a) industrial - quando o exerci

cio da atividade de captura e realizado por embarcacoes de mais de 20 (vinte) toneladas bru-

tas, operando a distancias superiores a 5 (cinco) milhas da costa ou em aguas interiores; b) 

artesanal - quando o exercicio da atividade de captura e realizado por embarcacoes de ate 20 

(vinte) toneladas brutas, operando a distancias inferiores a 5 (cinco) milhas da costa ou em 

aguas interiores. 

O credito pode destinar-se a custeio, investimento ou comercializacao. 

Sao financiaveis como custeio as despesas normais de: a) captura do pescado: aquisi

cao de cordas, redes, anzois e boias, mao-de-obra, seguros, impostos, fretes, carretos etc; b) 

cultivo de pescado: aquisicao de matrizes e alevinos, reparo e limpeza de diques, comportas e 

canais, mao-de-obra, despesca etc.; c) conservacao de embarcacoes e equipamentos de pesca: 
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gastos de "carreira", estadia em estaleiros, raspagens. calafetacao, pintura, retifica de motor e 

maquinas. compra de tintas. vernizes, pecas de reposicao etc.; d) conservacao. beneficiamento 

ou industrializacao de pescado: aquisicao de materia-prima (pescado in natura) diretamente do 

produtor. mao-de-obra. aquisicao de materials secundarios. embalagens. fretes. carretos, ar-

mazenamento. silagem. seguros. impostos, etc. 

O orcamento do credito de custeio para captura propria pode consignar verbas para os 

gastos necessarios a armar o barco de pesca, mediante aprovisionamento de combustivel, lu-

brificante. gelo. rancho e demais bens de consumo. 

O beneficiario do credito de custeio para captura do pescado deve: a) estar habilitado 

pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca para exercicio da captura; b) ser associado de 

cooperativa ou colonia, no caso de executar apenas a captura. 

Sao financiaveis como investimento os bens de capital fixo ou semifixo necessarios a 

exploracao da pesca e da aquicultura. 

A aquisicao de barcos pesqueiros pode ser financiada mesmo na fase de construcao. 

fixando-se as epocas das liberacoes em funcao do cronograma de construcao. 

A concessao de credito para comercializacao do pescado compreende: a) isoladamente 

ou como extensao do custeio, o suprimento de recursos para ocorrer as despesas posteriores a 

captura propria (armazenamento, seguro. manipulacao, preservacao, acondicionamento, im

postos. fretes. carretos etc.): b) o desconto de titulos oriundos da venda ou entrega do pescado 

de captura propria. 

O credito pode ter os seguintes prazos maximos: a) custeio: I - aquisicao de cordas. 

redes, anzois. boias e outros utensilios: 2 (dois) anos; II - aquisicao de alevinos de enguia para 

engorda: 2 (dois) anos: III - demais itens de custeio: 1 (um) ano; b) investimentos: de acordo 

com as normas gerais do Manual de Credito Rural: c) comercializacao: 120 (cento e vinte) 

dias. 

1.5 Creditos as cooperativas 

A cooperativa de produtores rurais pode beneficiar-se do credito rural para o exercicio 

e desenvolvimento de suas atividades estatutarias e para consolidar sua estrutura patrimonial. 

O credito pode destinar-se a: a) custeio. investimento ou comercializacao. como 

atividades proprias. observadas as normas gerais deste manual; b) suprimento de recursos para 

atendimento aos cooperados; c) integralizacao de cotas-parte: d) antecipacao de recursos de 

taxa de retencSo; e) repasse a cooperados. 
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Conceitua-se como credito para atendimento a cooperados o suprimento de recursos a 

cooperativa, com as seguintes finalidades: a) adiantamentos a cooperados por conta de produ

tos entregues para venda: b) aquisicao de insumos e de bens para fornecimento aos coopera

dos (sementes e mudas. maquinaria. implementos e utensilios agricolas, veiculos. animais. 

bens essenciais ao consumo. materials diversos e produtos utilizaveis nas exploracoes rurais): 

c) aquisicao de bens para prestacao de servicos exclusivamente em exploracoes rurais (ma

quinaria. implementos. utensilios agricolas e reprodutores machos puros ou de alta linha-

gem). 

O Credito Rural deve ser aplicado e utilizado de forma adequada, para proporcionar 

aos produtores rurais os beneficios desejados, deve-se levar em consideracao, alem do credito. 

a cooperacao. a educacao. a capacitacao, os parceiros. a assistencia tecnica. as condicoes lo-

gisticas: hidricas. eletricas. rodoviarias. etc.. a producao, a comercializacao. a tecnologia, o 

meio ambiente, o orcamento. o piano e o projeto do empreendimento financiado bem elabora-

dos. em fim, a estruturacao da cadeia produtiva da atividade a ser trabalhada. com a finalidade 

da formacao do desenvolvimento sustentavel. 

Conforme, LACKI. Polan. (1996, p. l) , na interpretacao da capa e resumo executivo do 

documento, Desenvolvimento Agropecuario: da dependencia ao protagonismo do agricultor. 

foram indicadas tres condicoes que se devem levar em consideracao: 

E um equivoco afirmar que a modernizacao da agricultura esta sempre e ne-
cessariamente condicionada as disponibilidades de creditos. maquinaria de 
alto rendimento e tecnologia de ponta. e que. sem elas. nao e possivel corri-
gir as distorcoes produtivas e gerenciais existentes nos distintos elos da ca
deia agroalimentar. O subdesenvolvimento. mais que um problema de falta 
de recursos, e um problema de insuficiencia de conhecimentos. Caso se 
proporcionasse aos pequenos agricultores tao somente o fator conhecimento 
(tecnologias compativeis com os recursos que eles realmente possuem e 
uma adequada capacitacao). eles mesmos poderiam solucionar grande parte 
dos seus problemas. com menos dependencia externa; inclusive poderiam 
gerar dentro das suas propriedades os recursos financeiros necessarios para 
adquirir aqueles fatores externos utilizaveis apenas nas etapas mais avanca-
das de tecnificacao. Com isto se emancipariam gradualmente da dependen
cia (mais retorica que real) de ajudas externas. as quais sao cada vez mais 
escassas. mais remotas e mais improvaveis. 
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O Credito Rural deve ser trabalhado como um fator propulsor para promocao do de

senvolvimento sustentavel. 

A expressao "desenvolvimento sustentavel'' apareceu em 1987, pela primeira vez, no 

Relatorio Brundtland, divulgado pela ONU, sendo definido como o desenvolvimento que "sa-

tisfaz as necessidades das geracoes atuais sem comprometer a capacidade das geracoes futuras 

de satisfazer as suas proprias necessidades". 

A Agenda 21" traduz em acoes o conceito de desenvolvimento sustentavel. 

A comunidade internacional concebeu e aprovou a Agenda 21 durante a Rio 92, assu-

mindo, assim, compromissos com a mudanca da matriz de desenvolvimento no seculo XXI . O 

termo "Agenda" foi concebido no sentido de intencoes, designio, desejo de mudaneas para um 

modelo de civilizaeao em que predominasse o equilibrio ambiental e a justica social entre as 

nacoes. 

E importante destacar que a Rio 92 foi orientada para o desenvolvimento, e que a A-

genda 21 e uma Agenda de Desenvolvimento Sustentavel, onde, evidentemente, o meio ambi

ente e uma consideracao de primeira ordem. O enfoque desse processo de planejamento apre-

sentado com o nome de Agenda 21 nao e restrito as questoes ligadas a preservacao e conser

vacao da natureza, mas sim a uma proposta que rompe com o desenvolvimento dominante, 

onde predomina o economico, dando lugar a sustentabilidade ampliada, que une a Agenda 

ambiental e a Agenda social, ao enunciar a indissociabilidade entre os fatores sociais e ambi-

entais e a necessidade de que a degradacao do meio ambiente seja enfrentada juntamente com 

o problema mundial da pobreza. Enfim, a Agenda 21 considera, dentre outras, questSes estra-

tegicas ligadas a geracao de emprego e renda; a diminuicao das disparidades regionais e inter-

pessoais de renda; as mudancas nos padroes de producao e consumo; a construcao de cidades 

sustentaveis e a adocao de novos modelos e instrumentos de gestao. 

Para se ter uma nocao da urgencia e da necessidade de promover-se o desenvolvimen

to sustentavel, seguem os dados a seguir, disponivel em http://www.agenda21 local.com.br. 

Acesso em 06 jun. 2006. 

2 A Agenda 21 trata-se de uma decisao consensual extraida de um documento de quarenta capitulos. para o qual 
contribuiram governos e instituicoes da sociedade de 179 paises durante a Conferencia das Nacoes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. em 1992. no Rio de Janeiro, conhecida por ECO-92, no sentido de promo-
ver no seculo 21 novo padrao de desenvolvimento. conciliando metodos de protecao ambiental. justi^a social e 
eficiencia economica entre nacoes. Banco do Nordeste - Agenda do Produtor Rural 2006 (2006. p. 27) 

http://www.agenda21
http://local.com.br
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A populacao da Terra, hoje em dia em torno de 6 bilhoes de pessoas, con-
some 7.8 toneladas de combustfveis fosseis nao-renovaveis por ano, devasta 
180 mil quilometros quadrados de florestas tropicais e bosques. e torna im-
produtivos 60 a 70 mil quilometros quadrados de terras agricolas devido a 
erosao. Os efeitos colaterais deste consumo voraz sao 22.3 bilhoes de tone
ladas de dioxido de carbono lancados anualmente na atmosfera. e buracos 
na camada de ozonio. Em menos de 200 anos o planeta perdeu seis milhoes 
de quilometros quadrados de floresta e os sedimentos da erosao do solo tri-
plicaram nas principals bacias hidrograficas. As florestas remanescentes nao 
podem mais absorver o incrivel aumento de dioxido de carbono. 

Estes niveis de consumo e destruicao nao podem ser mantidos. ja que os recursos da 

Terra estao sendo usados mais rapidos do que podem se regenerar. 

O desafio de reduzir o impacto dos seres humanos sobre o planeta nao e simples. Para 

muitas pessoas. alcancar o desenvolvimento sustentavel significa assegurar acesso a mais 

recursos, nao a menos. em geral, as solucoes estao em corrigir estas desigualdades. bem como 

atingir uma reducao global do consumo e do desperdicio. 

A Constituicao da Republica Federativa do Brasil estabelece condicoes fundamentais 

para o desenvolvimento sustentavel, no Capitulo VI . Do Meio Ambiente: 

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. impondo-
se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva- lo pa
ra as presentes e futuras geracoes. § 1° - Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Publico: I - preservar e restaurar os processos e-
cologicos essenciais e prover o manejo ecologico das especies e ecossiste-
mas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do 
Pais e fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulacao de materi
al genetico: III - definir. em todas as unidades da Federacao. espacos territo
rials e seus componentes a serem especialmente protegidos. sendo a altera-
cao e a supressao permitidas somente atraves de lei. vedada qualquer utili-
zacao que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua pro-
tecao; IV - exigir, na forma da lei. para instalacao de obra ou atividade po-
tencialmente causadora de significativa degradacao do meio ambiente. estu-
do previo de impacto ambiental. a que se dara publicidade: V - controlar a 
producao, a comercializacao e o emprego de tecnicas. metodos e substan-
cias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambien
te; VI - promover a educacao ambiental em todos os niveis de ensino e a 
conscientizacao piiblica para a preservacao do meio ambiente: VII - prote-
ger a fauna e a flora, vedadas. na forma da lei. as praticas que coloquem em 
risco sua funcao ecologica. provoquem a extincao de especies ou submetam 
os animais a crueldade. § 2° - Aquele que explorar recursos minerals fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. de acordo com solucao 
tecnica exigida pelo orgao publico competente. na forma da lei. § 3° - As 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 
infratores, pessoas fisicas ou juridicas. a sancoes penais e administrativas. 
independentemente da obrigacao de reparar os danos causados. § 4° - A Flo
resta Amazonica brasileira. a Mata Atlantica. a Serra do Mar. o Pantanal 



37 

Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio nacional, e sua utilizacao 
far-se-a, na forma da lei, dentro de condicoes que assegurem a preservacao 
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5° - Sao 
indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por acoes 
discriminatorias, necessarias a protecao dos ecossistemas naturais. § 6° - As 
usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua local izacao definida 
em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 

No Capitulo IV, da Constituicao do Estado da Paraiba, que trata da protecao do meio 

ambiente e do solo, constam normas relevantes para a formacao do desenvolvimento susten

tavel: 

Art. 227. O meio ambiente e do uso comum do povo e essencial a qualidade 
de vida, sendo dever do Estado defende-lo e preserva-lo para as presentes e 
futuras geracoes. Paragrafo unico. Para garantir esse objetivo, incumbe ao 
Poder Publico: I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais; 
II - proteger a fauna e a flora, proibindo as praticas que coloquem em risco 
sua funcao ecologica, provoquem a extincao da especie ou submetam os a-
nimais a crueldade; III - proibir as alteracoes fisicas, quimicas ou biologi-
cas, direta ou indiretamente nocivas a saude. a seguranca e ao bem-estar da 
comunidade; IV - promover a educacao ambiental, em todos os niveis de 
ensino. e a conscientizacao publica para a preservacao do meio ambiente; V 
- criar a disciplina educacao ambiental para o 1°, 2° e 3° graus, em todo o 
Estado; VI - preservar os ecossistemas naturais. garantindo a sobrevivencia 
da fauna e da flora silvestres, notadamente das especies raras ou ameacadas 
de extincao; VII - considerar de interesse ecologico do Estado toda a faixa 
de praia de seu territorio ate cem metros da mare de sizigia. bem como a fa-
lesia do Cabo Branco, Coqueirinho, Tambaba, Tabatinga, Forte e Cardosa. 
e, ainda, os remanescentes da Mata Atlantica. compreendendo as matas de 
Mamanguape, Rio Vermelho. Buraquinho. Amem, Aldeia e Cavacu. de A-
reia, as matas do Curimatau, Brejo, Agreste, Sertao. Cariri, a reserva flores
tal de Sao Jose da Mata no Municipio de Campina Grande e o Pico do Jabre 
em Teixeira, sendo dever de todos preserva-los, nos termos desta Constitui
cao e da lei; VIII - elaborar o inventario e o mapeamento das coberturas ve-
getais nativas, visando a adocao de medidas especiais de protecao; IX - de-
signar os mangues, estuarios, dunas, restingas, recifes, cordoes litoraneos, 
falesias e praias, como areas de preservacao permanente. Art. 228. A cons
trucao. a instalacao. a ampliacao e o funcionamento de estabelecimentos. 
equipamentos. polos industrias. comerciais e turisticos, e as atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, bem como as capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradacao ambiental, sem prejuizo de outras licencas 
exigiveis, dependerao de previo licenciamento do orgao local competente, a 
ser criado por lei, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA. § 1° O orgao local de protecao ambiental. de que trata o caput 
deste artigo, garantira. na forma do art. 225 da Constituicao Federal a 
efetiva participacao do orgao regional estadual da area especifica, do 
Institute do Patrimonio Historico e Artistico do Estado da Paraiba-IPHAEP, 
da Associacao Paraibana dos Amigos da Natureza-APAN, e de entidades 
classistas de reconhecida representatividade na sociedade civil, cujas 
atividades estejam associadas ao controle do meio ambiente e a 
preservacao da sadia qualidade de vida. § 2° Estudo previo de impacto 
ambiental sera exigido para instalacao de obra ou atividades potencialmente 
causadoras de degradacao do meio ambiente. Art. 229. A zona costeira, no 
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ente. Art. 229. A zona costeira, no territorio do Estado da Paraiba. e patri
monio ambiental. cultural, paisagistico, historico e ecologico, na faixa de 
quinhentos metros de largura. a partir da preamar de sizigia para o interior 
do continente, cabendo ao orgao estadual de protecao ao meio ambiente sua 
defesa e preservacao, na forma da lei. § 1° O piano diretor dos Municipios 
da faixa costeira disciplinary as constructs, obedecidos, entre outros, os 
seguintes requisitos: a) nas areas ja urbanizadas ou loteadas, obedecer-se-a a 
um escalonamento de gabaritos a partir de doze metros e noventa centime-
tros, compreendendo pilotis e tres andares, podendo atingir trinta e cinco 
metros de altura, no limite da faixa mencionada neste artigo; b) nas areas a 
serem urbanizadas, a primeira quadra da praia deve distar cento e cinquenta 
metros da mare de sizigia para o continente. observado o disposto neste ar
tigo; c) constitui crime de responsabilidade a concessao de licenca para a 
construcao ou reforma de predios na orla maritima, em desacordo com o 
disposto neste artigo. § 2° As construcoes referidas no paragrafo anterior 
deverao obedecer a criterios que garantam os aspectos de aeracao. ilumina-
Cao e existencia de infra-estrutura urbana, compatibilizando-os, em cada ca
so, com os referenciais de adensamento demografico, taxa de ocupacao e 
indice de aproveitamento. Art. 230. A conservacao e a protecao dos compo-
nentes ecologicos e o controle da qualidade do meio ambiente serao atribui-
dos a um conselho, que sera formado na proporcao de um terco de represen-
tantes do orgao estadual da area especifica, um terco de representantes de 
entidades cujas atividades estejam associadas ao controle ambiental e um 
terco de representantes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia da Paraiba. Art. 231. O Estado estabelecera piano de protecao 
ao meio ambiente, adotando medidas indispensaveis a utilizacao racional da 
natureza e a reducao da poluicao causada pela atividade humana. Art. 232. 
No territorio paraibano. e vedado instalar usinas nucleares e depositar lixo 
atomico nao produzido no Estado. Art. 233. O Estado agira direta ou suple-
tivamente na protecao dos rios, corregos e lagoas e dos especimes neles e-
xistentes contra a acao de agentes poluidores, provindos de despejos indus
trials. Art. 234. O Estado elaborara programa de recuperacao do solo agrico
la, conservando-o e corrigindo-o, com o objetivo de aumentar a produtivi-
dade. Art. 235. E vedada, no territorio estadual, a pratica de queimadas da-
nosas ao meio ambiente, bem como a construcao em areas de riscos geolo-
gicos. 

2.1 Agenda 21 

A Agenda 21 e um piano de acao para ser adotado global, nacional e localmente, por 

organizacoes do sistema das Nacoes Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as a-

reas em que a acao humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tenta-

tiva ja realizada de orientar para um novo padrao de desenvolvimento para o seculo XXI , cujo 

alicerce e a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e economica, perpassando em todas 

as suas acoes propostas. 

"A Agenda 21 reune o conjunto mais amplo de premissas e recomendaedes sobre co

mo as nacoes devem agir para alterar seu vetor de desenvolvimento em favor de modelos sus-
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tentaveis e a iniciarem seus programas de sustentabilidade". (Marina Silva, Ministra do Meio 

Ambiente) 

Contendo 40 capitulos, a Agenda 21 Global foi construida de forma consensuada, com 

a contribuicao de govemos e instituicoes da sociedade civil de 179 paises, em um processo 

que durou dois anos e culminou com a realizacao da Conferencia das Nacoes Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, em 1992, tarn bem co-

nhecida por Rio 92. 

Alem da Agenda 21, resultaram desse mesmo processo quatro outros acordos: a De-

claracao do Rio, a Declaracao de Principios sobre o Uso das Florestas, a Convencao sobre a 

Diversidade Biologica e a Convencao sobre Mudancas Climaticas. 

O programa de implementacao da Agenda 21 e os compromissos para com a carta de 

principios do Rio foram fortemente reafirmados durante a Cupula de Joanesburgo, ou Rio + 

10. em 2002. 

A Agenda 21 e um processo de planejamento participativo que resulta na analise da si-

tuacao atual de um pais, estado, municipio, regiao, setor e planeja o futuro de forma sustenta

vel. E esse processo deve envolver toda a sociedade na discussao dos principais problemas e 

na formacao de parcerias e compromissos para a sua solucao a curto, medio e longo prazos. A 

analise do cenario atual e o encaminhamento das propostas para o futuro devem ser realizados 

dentro de uma abordagem integrada e sistemica das dimensoes economica, social, ambiental e 

politico-institucional da localidade. Em outras palavras, o esforco de planejar o futuro, com 

base nos principios da Agenda 21, gera insercao social e oportunidades para que as sociedades 

e os govemos possam definir prioridades nas politicas publicas. 

Em termos das iniciativas, a Agenda 21 nao deixa duvida. Os Govemos tern o com-

promisso e a responsabilidade de deslanchar e facilitar o processo de implementacao em todas 

as escalas. Alem dos Govemos, a convocacao da Agenda 21 visa mobilizar todos os segmen-

tos da sociedade, chamando-os de "atores relevantes" e "parceiros do desenvolvimento susten

tavel". 

Essa concepcao processual e gradativa da validacao do conceito implica assumir que 

os principios e as premissas que devem orientar a implementacao da Agenda 21 nao constitu

ent um rol completo e acabado: torna-la realidade e antes de tudo um processo social no qual 

todos os envolvidos vao pactuando paulatinamente novos consensos e montando uma Agenda 

possivel rumo ao futuro que se deseja sustentavel. 

3 AGENDA 21. Disponivel em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 07 jun. 2006. 

http://www.mma.gov.br
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Nesse proposito, Sergio Bueno da Fonseca, Coordenador da Agenda 21 Brasileira4: 

O Programa Agenda 21 tern seu foco nos processos de construcao e imple
mentacao de agendas locais, pois reconhece a importancia do nivel local na 
concretizacao de politicas publicas sustentaveis. Na visao da Agenda 21, as 
estrategias de sustentabilidade mais eficientes sao as concebidas localmente 
e que contain com apoio da populate 

2.2 Agenda 21 Local 

A Agenda 21 Local e um instrumento de planejamento de politicas publicas, que en-

volve tanto a sociedade civil quanto o governo, em um processo amplo e participativo de con-

sulta sobre os problemas ambientais, sociais e economicos locais e o debate sobre as solucoes 

para esses problemas atraves da identificacao e implementacao de acoes concretas que visem 

o desenvolvimento sustentavel local. 

O capitulo 28 da Agenda 21 global estabelece que "cada autoridade em cada pais 

implemente uma Agenda 21 local tendo como base de acao a construcao, operacionalizacao e 

manutencao da infra-estrutura economica, social e ambiental local, estabelecendo politicas 

ambientais locais e prestando assistencia na implementacao de politicas ambientais nacio-

nais". Ainda segundo a Agenda 21, como muitos dos problemas e solucoes apresentados neste 

documento tern suas raizes nas atividades locais, a participacao e a cooperacao das autorida-

des locais sao fatores determinantes para o alcance de seus objetivos. 

Para o governo brasileiro, a construcao da Agenda 21 Local vem ao encontro com a 

necessidade de se construir instrumentos de gestao e planejamento para o desenvolvimento 

sustentavel. O processo da Agenda 21 Local pode comecar tanto por iniciativa do poder pu

blico quanto da sociedade civil. De fato, a Agenda 21 Local e processo e documento de refe

renda para Pianos Diretores e orcamento municipals, entre outros, podendo tarn bem ser de-

senvolvida por comunidades rurais, e em diferentes territorialidades, em bairros, areas prote-

gidas, bacias hidrograficas. E, reforcando acoes dos setores relevantes, a Agenda 21 na escola, 

na empresa, nos biomas brasileiros e uma demanda crescente. cuja maioria das experiencias 

existentes tem-se mostrado muito bem sucedidas. 

Os principals desafios da Agenda 21 Local consistent no planejamento voltado para a 

acao compartilhada, na construcao de propostas pactuadas, voltadas para a elaboracao de uma 

4 AGENDA 21. Disponivel em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 07 jun. 2006 

http://www.mma.gov.br
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visao de futuro entre os diferentes atores envolvidos; conducao de um processo contfnuo e 

sustentavel; descentralizacao e controle social e incorporaeao de uma visao multidisciplinar 

em todas as etapas do processo. Desta forma, governo e sociedade estao utilizando este pode-

roso instrumento de planejamento estrategico participativo para a construcao de cenarios con-

sensuados, em regime de co-responsabilidade, que devem servir de subsidios a elaboraeao de 

politicas publicas sustentaveis, orientadas para harmonizar desenvolvimento economico, jus-

tica social e equilfbrio ambiental. 

Alcancar as mudancas necessarias para o sucesso da Agenda 21 Local demanda a a-

Cao dos grupos e individuos: lares, organizacoes comunitarias, movimentos sociais, ONGs, 

produtores e empresas de pequeno a medio portes, governos e organizacSes governamentais 

locais e regionais, instituicoes de pesquisa e ensino. 

Cada membro, cada setor tern o seu papel. Para exemplificar, no piano governamental 

existe um papel especifico para cada uma das esferas de governo na definicao de politicas 

publicas. O piano federal define as politicas gerais e estruturantes do Pais, elaborando diretri

zes e principios. Aos Estados e municipios cabe, em seu espaco territorial, exercicio seme-

lhante de formulaeao de politicas publicas, em atendimento ao principio federative 

A sociedade civil tern papel fundamental no monitoramento da Agenda 21 Local, 

mantendo uma atuacao ativa e critica, mas isso so pode ocorrer se os governos exercerem as 

leis de forma transparente, requerendo que as informacoes estejam disponiveis para analise. 

Ainda, a sociedade civil pode se aproximar da comunidade de forma que esta seja mais efeti-

va na cobranca pela implementacao das acoes identificadas pela Agenda Local e na realizacao 

de campanhas de conscientizacao. 

Contando com a participacao ativa dos parceiros, a Agenda 21 Local tratara, assim, de 

assuntos especificos de cada territorialidade abordando temas cujas decisoes estao em sua 

esfera de atuacao. Dessa forma, cria-se harmonia entre as competencias e o apoio mutuo na 

formulaeao e implementacao de acoes para o desenvolvimento sustentavel. 

2.3 Agenda 21 Brasileira 

Em 2004, o Programa Agenda 21 passou a integrar o Piano Plurianual do Governo Fe

deral (PPA), tornando-se uma das bases para a formulaeao das politicas publicas estruturais 

do pais no quadrienio 2004/2007. 

No ano de 1997, foi criada foi a CPDS - Comissao de Politicas de Desenvolvimento 

Sustentavel e da Agenda 21 Brasileira, por decreto, no ambito da Camara de Politicas dos 
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Recursos Naturais da Presidencia da Republica em 26 de fevereiro del997, a CPDS tern por 

finalidade propor politicas e estrategias de desenvolvimento sustentavel e coordenar a elabo

raeao e a implementacao da Agenda 21 Brasileira. 

A Comissao reune representantes da sociedade civil organizada e ministerios afetos as 

questdes de desenvolvimento e de meio ambiente. 

A presidencia e a secretaria executiva da Comissao sao exercidas pelo MMA - Minis

terio do Meio Ambiente. 

A internalizacao da Agenda 21 Brasileira na construcao de politicas publicas nos dife-

rentes niveis de governo e uma acao considerada fundamental para a construcao da sustentabi-

1 idade no Pais. Nesse sentido, o presidente Luiz Inacio Lula da Silva assinou o decreto de 03 

de fevereiro de 2004 ampliando a CPDS - Comissao de Politica de Desenvolvimento Susten

tavel e da Agenda 21 Brasileira, de 10 para 34 membros, dando-lhe maior representatividade 

e capacidade de coordenacao do processo da Agenda 21, e procurando envolver o conjunto do 

governo federal nesse processo. 

As instituicoes que compoem esse novo quadro sao: Ministerio do Meio Ambiente, 

que preside a Comissao, Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao, que exerce a vice-

presidencia, Casa Civil da Presidencia da Republica, Ministerio da Ciencia e Tecnologia, Mi 

nisterio das Relacoes Exteriores, Ministerio das Cidades, Ministerio da Educacao, Ministerio 

da Fazenda, Ministerio da Cultura, Ministerio do Trabalho e Emprego, Ministerio do Desen

volvimento Agrario, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, Ministerio da Inte-

gracao Nacional, Ministerio da Saude, Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio 

Exterior, a Associacao Nacional de Municipios e Meio Ambiente - ANAMMA, a Associacao 

Brasileira das Entidades de Meio Ambiente - ABEMA, o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentavel - CEBDS, Forum da Reforma Urbana; entidade repre-

sentativa da juventude, de organizacao de direitos humanos, de comunidades indigenas, de 

comunidades tradicionais, de direitos do consumidor; de entidades empresariais, da comuni-

dade cientifica, do Forum Brasileiro das ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento - FBOMS e de centrais sindicais. 

A CPDS, que tomou posse no dia 1° de junho de 2004, atua no ambito da Camara de 

Politicas dos Recursos Naturais do Conselho de Governo e dentre as suas competencias estao 

a coordenacao da implementacao da Agenda 21 Brasileira, o apoio a processos de Agendas 21 

Locais, inclusive com propostas de mecanismos de financiamento e o acompanhamento e 

avaliacao da implementacao do Piano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orcamentarias e da Lei 

do Orcamento Anual, tendo como referenda a Agenda 21 Brasileira e estrategias de desen-
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volvimento sustentavel. Em sua l a reuniao de trabalho, foi apresentada, discutida e consensu-

ada uma proposta preliminar de regimento interno e formados tres grupos de trabalho, um de 

carater provisorio para melhor definir as atribuicoes da comissao; outro de carater permanente 

para o acompanhamento dos instrumentos do planejamento orcamentario nacional: PPA, 

LDO, LOA, que possibilitam estimar a implementacao dos compromissos da Agenda 21 Bra

sileira. e o GT Agenda 21 e Territorialidade, no sentido da construcao do cenario fisico-

espacial de referenda das acoes do governo e do conjunto da sociedade para consolidar um 

modelo de desenvolvimento sustentavel para o pais. 

Pelo exposto, o Brasil esta, legislativamente, preparado para construir o desenvolvi

mento sustentavel na area federal, estadual e municipal, para esta concretizacao sera necessa-

rio a compreensao e o esforco de cada brasileiro com o objetivo de tornar realidade esse gran-

dioso projeto de vida. 
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CAPITULO 3 DAS AGLOMERACOES PRODUTIVAS NA REGIAO POLARIZADA POR 
SOUSA-PB 

O Credito rural e o desenvolvimento sustentavel, atraves das aglomeracoes produtivas 

de Sousa-PB e dos municipios circunvizinhos, sao apresentados como solucoes viaveis para o 

desenvolvimento da agropecuaria dessa regiao. 

Numeros de um estudo da FAO/Incra. que tern como base o Censo Agropecuario de 

1995/1996 do IBGE. demonstram que a agricultura familiar e responsavel por 40% do PIB 

agropecuario brasileiro, por 84% dos estabelecimentos rurais (4.1 milhoes) e por 70% da 

mao-de-obra no campo. Alem disso, produz a maioria dos alimentos da mesa dos brasileiros: 

84% da mandioca, 67% do feijao, 58% dos suinos, 54% da bovinocultura do leite, 49% do 

milho, 40% das aves e ovos, 32% da soja, dentre outros. 

Diante dos numeros citados acima. confirma-se a importancia da agricultura familiar 

para a sustentabilidade do Brasil. 

No municipio de Sousa-PB e em sua area polarizada existem diversas atividades agro-

pecuarias, a exemplo da bovinocultura de leite. da fruticultura (segmento do coco, goiaba. 

banana, caju, etc.), da piscicultura e da apicultura, que sao trabalhadas por agentes produtivos 

localizados no referido territorio, formando aglomeracoes produtivas que necessitam ser es-

truturadas com o objetivo da formacao do desenvolvimento sustentavel. 

Diante do cenario atual. espera-se. a partir da implementacao de acoes conjuntas dos 

governos. instituicoes publicas e privadas. organizacoes nao governamentais e a propria soci

edade. que seja possivel a promocao do desenvolvimento territorial integrado e sustentavel. 

onde sejant empregados metodos e estrategias que possam seguir os preceitos da Agenda 21, 

tomando como eixo economico todas as atividades produtivas prioritarias, que venham a con-

tribuir com a dinamizacao economica e social da regiao, e que possam ser trabalhadas dentro 

do enfoque de aglomeracoes produtivas como forma de agregar e consolidar acoes para atin-

gimento das metas previstas. 

Levando-se em consideracao que o trabalho a ser desenvolvido devera primar pela 

sustentabilidade das acoes a serem implementadas. deve-se obedecer aos ditames basicos da 

Agenda 21. passando o piano de trabalho territorial, que sera descrito mais adiante, a incluir 

todas as dimensoes constantes naquele documento. quais sejam: a economica. a ambiental, a 

informacao e o conhecimento, socio-cultural e politico institucional. 

5 E a agricultura que as pessoas de uma determinada familia trabalham na terra para produzirem produtos agrico
las. 
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Baseado nos principios acima. e possfvel enumerar alguns objetivos considerados de 

fundamental importancia. quais sejam: ampliar a infra-estrutura hidrica. permitindo. assim, o 

aumento da area irrigada. aumentando a oferta de alimentos e materia-prima para as agroin-

dustrias e as atividades complementares; criar oportunidade para geracao de novos empregos 

e melhoria da renda familiar; Ampliar a infra-estrutura de eletrificacao. para permitir a expan

sao da area irrigada, permitindo. inclusive, a cobranca da tarifa verde; ampliar a infra-

estrutura viaria. para melhor escoamento da producao e atendimento ao turismo: estruturar. 

prioritariamente, as aglomeracoes produtivas voltadas a bovinocultura de leite. fruticultura 

(segmento do coco, goiaba, banana, caju, etc.), piscicultura e apicultura: melhorar os indices 

de produtividades das atividades desenvolvidas no territorio; desenvolver acoes paralelas para 

organizacao de outras aglomeracoes produtivas de relevancia para o territorio. tais como: co-

tonicultura, turismo. artesanato. comercio varejista. hortifruticultura. etc.: implantacao das 

Varzeas de Sousa6: congregar. mediante associacoes/cooperativas, os agentes produtivos do 

territorio; criar espaco apropriado para o desenvolvimento de atividades coletivas; 

Tambem sao considerados objetivos fundamentals: dotar as unidades familiares produ

tivas de maquinas e implementos agricolas compativeis com suas atividades; melhorar. am

pliar e garantir o abastecimento d*agua tratada as familias. contribuindo. assim, para reducao 

dos problemas de saude e minimizando os efeitos das secas sobre a populacao; desenvolver 

acoes voltadas a melhoria e ampliacao da infra-estrutura na area de saude, com prioridade 

para as acoes de prevencao e combate as doencas endemicas; propiciar lazer, atraves do es-

porte e outras praticas. a sociedade: melhorar a oferta de habitacao nas zonas urbana e rural: 

difundir a cultura regional e a valoracao dos artistas do territorio: desenvolver acoes para er-

radicar o analfabetismo na area territorial; adotar um programa de gerenciamento dos recursos 

hidricos e preservacao ambiental do territorio; assegurar destino adequado do lixo urbano. 

hospitalar e toxico: aumentar a participacao da comunidade na discussao do seu processo de 

desenvolvimento. especialmente no que tange aos aspectos do agronegocio e desenvolvimento 

local/territorial: estruturar a demanda por capacitacao de tecnicos para a extensao rural: me

lhorar o nivel de qualificacao dos tecnicos e empresarios para o exercicio de atividades profis

sionais relacionadas ao agronegocio: melhorar o nivel de qualidade dos projetos e respectivo 

acompanhamento tecnico das atividades passiveis de financiamento pelas instituicoes finan

ceiras existentes no territorio: executar acoes voltadas a geracao e/ou adaptacao na difusao de 

6 Projeto de irrigacao localizado nos municipios de Sousa-PB e Aparecida-PB. Area total do projeto: 6.315.10 
hectares: irrigacao: 4.725.81 hectares: sequeiro: 0.0 hectare: reserva legal e preservacao permanente: 951.00 
hectares: outras areas de preservacao 638.29 hectares. 
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tecnologias apropriadas para todas as aglomeracoes produtivas/comerciais. a partir das sinali-

zacoes das demandas; gerar e difundir tecnologia, na area do territorio, no manejo de culturas 

de sequeiro/irrigadas, solo, agua, piscicultura e pecuaria; fortalecer a integracao entre os mu

nicipios e seus gestores nas acoes que venham contribuir com o desenvolvimento sustentavel 

territorial: congregar os gestores publicos em unidades associativas: possibilitar a incrementa-

cao das aplicacoes do Banco do Nordeste no territorio. 

O trabalho sera desenvolvido atraves de processo participativo multisetorial de cons

trucao de um Piano de Trabalho Territorial7 estrategico. destinado as questoes prioritarias para 

o desenvolvimento sustentavel. quando diversos grupos estarao aglutinados na promocao de 

uma serie de atividades de ambito local, que possam impactar mudancas no atual padrao de 

desenvolvimento dos municipios que integram o territorio formado por Sousa e municipios 

circunvizinhos. 

3.10 Piano de Trabalho Territorial - PTT 

A elaboracao do Piano de Trabalho Territorial - PTT, a ser colocado em pratica com a 

participacao dos parceiros e dos produtores rurais. e de fundamental importancia para a estru-

turacao das aglomeracoes produtivas nos municipios polarizados por Sousa, esta tarefa esta 

sendo coordenada pelo Banco do Nordeste, atraves dos seus Agentes de Desenvolvimento, 

que sao funcionarios capacitados para atuarem junto as comunidades para a formacao do de

senvolvimento sustentavel. Para melhor conhecimento da funcao desses funcionarios. men-

cionam-se a seguir informacoes sobre suas funcoes. 

Os Agentes de Desenvolvimento sao funcionarios do BNB que atuam em 129 territo

ries em parceria com liderancas empresariais. produtores. tecnicos e orgaos publicos e priva-

dos. Sao 200 profissionais que tern seu trabalho organizado em Pianos de Trabalho Territorial 

- PTT. O objetivo e estruturar o ambiente economico viabilizando acoes complementares ao 

credito, tais como: capacitacao tecnica. infra-estrutura. melhoria da capacidade empresarial e 

comercial. assistencia tecnica. formacao de redes articuladas na cadeia produtiva e incremento 

de tecnologias. contribuindo assim com a construcao do desenvolvimento sustentavel. Pro-

movem tambem maior acesso ao credito, articulando demandas para as agendas do Banco. 

No que diz respeito ao Desenvolvimento Territorial, sao profissionais habilitados para 

atuarem desenvolvimento territorial, os Agentes de Desenvolvimento mobilizam atores eco-

' Piano de trabalho constituido de acoes destinadas a estruturacao das aglomeracoes produtivas. 
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nomicos e articulam parcerias. estimulando a cooperacao e melhorando a ambiencia para a 

formacao de Programas Integrados de Desenvolvimento - PID's. Em seu trabalho os Agentes 

atuam na estruturacao de Aglomeracoes Produtivas, propiciam maior acesso e qualificaeao do 

credito, acompanham a dinamica economica dos territorios e municipios e apoiam a execucao 

de Politicas Publicas. 

Nessa atuacao os Agentes tambem sinalizam negocios de potenciais clientes para o 

BNB e. com visao de cadeia produtiva. ampliam as possibilidades de reducao do risco dos 

capitals investidos e o conseqiiente retorno do credito. 

Os Agentes de Desenvolvimento sao, antes de tudo, agentes de transformacao. Mobili-

zam as comunidades e articulam parcerias entre o Banco do Nordeste e os agentes sociais 

(lideres comunitarios. representantes das instituicoes do municipio etc): viabilizam acoes de 

capacitacao de interesse do Banco e dos clientes e parceiros (palestras. seminarios, cursos); 

funcionam como elos entre o Banco do Nordeste e o agente produtivo regional na formaliza-

C§o de negocios: participam de Agendas Itinerantes nas localidades onde o Banco nao dispoe 

de unidades fisicas. Com os objetivos de Contribuir para a construcao de uma mentalidade 

empreendedora: desenvolver a visao de mercado dos produtores, suas associacoes e coopera

tivas; estimular e fortalecer o cooperativismo e associativismo como estrategia de sustentabi

lidade economica de mini e pequenos agentes produtivos regionais: fortalecer as infra-

estruturas de integrac&o empresarial das cadeias produtivas; estimular as vocacoes economi-

cas locais; gerar novas oportunidades de negocios e renda sustentaveis; proporcionar capaci

tacao e assistencia tecnica para competitividade: Introduzir novas tecnologias para os empre-

endimentos. e fomentar a integracao das acoes de desenvolvimento nos municipios. A missao 

do Agente de Desenvolvimento e ser um agente estruturador do ambiente economico de sua 

area de atuacao, visando ao desenvolvimento sustentavel da regiao do nordeste do Brasil. 

Com o fito do conhecimento das principals expressSes utilizadas no piano de trabalho 

territorial, cita-se os seguintes esclarecimentos: 

As aglomeracoes produtivas sao grupos de produtores ou empresas que desenvolvem 

suas atividades em um detenuinado territorio com um mesmo sistema de producao. geralmen-

te. trabalham sem cooperacao. capacitacao. inovacao e nao estao estruturadas as cadeias pro

dutivas, ou estao estruturadas de fonna insuficiente para a fonnacao do desenvolvimento sus

tentavel. 

Os arranjos produtivos locais sao grupos de produtores ou empresas (de qualquer por-

te) e instituicoes locais de apoio. que interagem. de alguma fonna. na producao de um dado 

produto ou servico. integrando um mesmo elo (aglomeracao horizontal) ou elos diferentes 
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(aglomeracao vertical) da cadeia produtiva. Note-se que a interacao aqui referida vai alem do 

simples relacionamento comercial. Comprar e vender sao proprios da atividade produtiva; um 

arranjo busca conseguir algo alem de uma simples troca de bens e servicos. Apesar da enorme 

diversidade das abordagens que tratam de arranjos produtivos locais. e possivel ser identifica-

da uma gama de aspectos comuns a maioria delas. que permitiria uma caracterizacao inequi-

voca, conforme apresentado no quadro a seguir. CASSIOLATO & LASTRES (2001 p.46): 

Quadro 1 - Aspectos comuns das abordagens de arranjos produtivos locais 

Localizacao Proxim idade ou concentracao geografica 

Atores 

Grupos de pequenas empresas 

Pequenas empresas nucleadas por grande empresa 

Associates, instituicoes de suporte. servicos. ensino e 

pesquisa. fomento. financeira etc. 

Caracteristicas 

Intensa divisao de trabalho entre as firmas 

Flexibilizacao de producao e de organizacao 

Especializacao 

Mao-de-obra qualificada 

Competicao entre firmas baseada em inovacao 

Estreita colaboracao entre as firmas e os demais agentes 

Fluxo intenso de informacoes 

Identidade cultural entre os agentes 

Relacoes de confianca entre os agentes 

Complementaridades e sinergias 

Com relacao a expressao cadeia produtiva . cita-se o conceito do Professor Pedro Wil

son Guimaraes. exposto em seu trabalho Cadeias Produtivas e o Desenvolvimento Local: 

Cadeia produtiva. do ponto de vista conceitual. e o conjunto de atividades 
economicas que se articulam progressivamente. desde o inicio da elabora-
9§o de um produto ate sua elaboracao final que se materializa no consumo. 
Isso inclui um processo que parte das materias primas. passa pelo uso de 
maquinas e equipamentos. pela incorporacao de produtos intermediaries ate 
o produto final que e distribuido por uma vasta rede de comercializacao. 
Sao esses elos que formam. de maneira geral. uma cadeia produtiva. 

Disponivel em: 
imp: \v\v\\.deseii\ol\imento.go\.br/arquivo publicacoes I'm \maDilOporuinidades fuilndiistria 2 06.pdf. 
Acesso em 15 jun. 2006. 

file:///maDilOporuinidades
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Para um melhor entendimento. apresenta-se a traducao grafica desse conceito: 

Ambiente institucional: Leis, Cultura, Tradicoes, Educacao e Costumes. *'••••.. 

I INSUMOS" * PRODUCAO—* TRANSFORMACAO — * DISTRIRUICAO * C0NSUM1D0R 

Ambiente Organizacional: Associacoes, Sindicatos, Informacao, 
Pesquisa, Financas, Cooperativas e Firmas 

Onde: t e o custo de transacao: sao custos nao diretamente ligados a producao, mas 

que surgem a medida que os agentes se relacionam entre si e os problemas de coordenacao de 

suas acoes emergem. Exemplos: custos com contratos para alcancar sucessos nas negociacoes, 

em diversas areas que envolvem as atividades dos produtores ou suas empresas. com o objeti

vo da prevencao contra falhas. erros. omissoes e alteracoes inesperadas. 

O Ambiente Institucional representa as normas e leis (formais e/ou informais) oriun-

das da cultura. da tradicao. habitos e costumes de uma populacao. Essas regras balizam o 

comportamento do negocio. Exemplificando: e provavel que um projeto de suinocultura para 

o mercado arabe esteja fadado ao insucesso. pois a populacao mulcumana nao consome came 

de porco. Outro exemplo: ao elaborar um projeto para uma propriedade agricola no semi-

arido nordestino. o Codigo Florestal Brasileiro detennina que se deve reservar 20% da area 

total do imovel para preservacao da flora e fauna nativas: nos projetos referentes aos financi

amentos rurais deve-se atender aos referidos normativos. 

Por sua vez. o Ambiente Organizacional e representado por orgaos. empresas publicas 

e privadas, entidades de organizacao de produtores e patronais, que conferem apoio aos nego

cios. No agronegocio. por exemplo. e nesse ambiente que se encontram as associacoes de 

produtores. cooperativas. sindicatos. bancos. empresas de pesquisa. assistencia tecnica. infor-

macao. de marketing, dentre outras. E importante frisar que na analise de um agronegocio da 

fruticultura. estuda-se apenas a cadeia produtiva de uma fruta especifica. Exemplo: cadeia 

produtiva do coco, cadeia produtiva da goiaba. cadeia produtiva da banana, etc. 

E importante ter em mente que uma cadeia produtiva nao se restringe apenas aos limi

tes geograficos de um municipio, Estado, regiao ou mesmo de um pais. Na cadeia da industria 
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textil do Nordeste, por exemplo, o algodao pode ser da regiao polarizada por Sousa-PB, as 

maquinas serem oriundas da Europa e o cliente pode estar na America do Norte. 

O consumidor e a razao de ser de todo o processo. E dele que parte toda a sinalizacao 

para os demais elos da cadeia produtiva sobre qual o produto, seus atributos e a forma que 

deseja consumir. Afinal de contas, e o consumidor quern detem o voto monetario (dinheiro 

para adquirir o produto e possibilidade de escolha entre as diversas opcoes). No agronegocio 

da fruta, por exemplo, os atributos que exige estao ligados a qualidade, saudabilidade. pratici-

dade da fruta bem como na regularidade da oferta. Essas sinalizacoes sao repassadas para o 

elo mais imediato, geralmente a distribuicao, que as repassa para os demais elos da cadeia 

produtiva. O retorno da informacao e o ajuste rapido as novas tendencias de consumo, consti-

tuem-se nos atributos mais importantes para competitividade de uma cadeia produtiva. 

A distribuicao situa-se entre a producao e o consumidor e exerce o papel de intermedi-

acao. Subdivide-se entre atacado e varejo: o atacado e representado pelas centrais de distribu

icao (CEASAS, por exemplo) e as grandes redes privadas (como o Makro). Varejo engloba 

desde pequenas lojas e mercearias, passando pelas feiras livres, ate os supermercados e hi-

pemiercados. As Trading Companies (empresas comerciais) tambem desempenham importan

te papel na regularizaeao da oferta e dos precos de mercado, vez que atuam na importaeao e 

exportacao. 

A transfonnacao (processamento) e a etapa de agregacao de valor ao produto in natura 

ou beneficiamento da materia prima. Alem dos vinculos mais diretos com a producao e a dis

tribuicao, o processamento tambem se relaciona com o setor insumos, pela compra de maqui

nas e dentre outros. Independentemente do elo com que o processamento se relacionar, a vi

sao comum e o atendimento das necessidades do consumidor. 

Exemplificando com a agronegocio da fruticultura, as frutas in natura, em funcao de 

sua elevada perecibilidade. necessitam de agilidade na comercializacao. Essa perecibilidade 

pode ser contornada por algum tipo de processamento, que aumenta a vida de prateleira e a-

grega valor. As preferencias do consumidor estao diretamente relacionadas a aparencia, ao 

sabor natural da fruta e a praticidade. Tudo isso exige frutos de qualidade; o processamento 

nao qualifica uma fruta estragada. No elo processamento de frutas, merecem destaque as fru

tas minimamente processadas (fruta fatiada ou salada de frutas, por exemplo), os concentra-

dos assepticos, que nada mais sao do que po de frutas concentrado, obtido pela extracao da 

agua, processo que favorece o transporte a grandes distancias, bem como aumenta sobrema-

neira a vida de prateleira dos produtos. As demais formas de processamento sao igualmente 
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importantes e geralmente destinam-se a fabricacao de doces, polpas, sucos concentrados, fari-

naceos e bebidas, dentre outros. 

O elo producao, em bora represente o principio do processo produtivo, aparece como 

segundo elo da cadeia, ja que serao sempre necessarios os insumos para viabiliza-la. Ao anali-

sar os problemas da producao, e importante que se proceda a segmentacao quanto ao porte, 

forma de exploracao e forma de organizacao dos produtores. 

Tomando-se, mais uma vez, o agronegocio das frutas como exemplo, na producao via 

pequeno fruticultor, geralmente, impoe-se que este se associe com seus pares para ter compe-

titividade gerando escala para comprar insumos mais baratos e vender seus produtos por um 

preco mais compativel com a realidade de mercado. A organizacao dos fruticultores deve 

promover, tambem, a padronizaeao da producao. A integracao, por outro lado, e uma forma 

de coordenacao hibrida, atraves da qual uma agroindustria fornece mudas, assistencia tecnica. 

estabelece um padrao da producao e dos produtos, para assegurar o seu abastecimento medi

ante precos pactuados. 

O elo insumos relaciona-se com todos os demais elos da cadeia produtiva, fornecendo-

lhes os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, embora, apareca como elo apenas no 

inicio do esquema, por motivo de simplificaeao. Na producao fruticola, por exemplo, esse elo 

fornece sementes melhoradas, mudas certificadas, maquinas e implementos agricolas e agro-

quimicos, dentre outros. Esses insumos devem propiciar a producao de uma fruta de qualida

de, que satisfaca as necessidades do consumidor. Para ilustracao, um inseticida que deixe nas 

frutas residuos toxicos (acima dos determinadas pela Organizacao Mundial de Saude) apos a 

carencia do principio ativo, deve ser eliminado do processo de comercializacao, demandando-

se do ambiente organizacional (pesquisa), estudos para se conseguir outro defensivo menos 

toxico. 

O Programa Integrado de Desenvolvimento - PID constitui-se de um conjunto de a-

Coes articulado por varios parceiros tendo em vista o alcance de objetivos comuns. No caso da 

regiao polarizada por Sousa-PB, o sucesso dos empreendedores e a melhoria da qualidade de 

vida, conseqiientemente, a formacao do desenvolvimento sustentavel. 

A celebracao das parcerias para execucao dos PID's se dara com a assinatura de um 

termo de parceria com todos os orgaos envolvidos naquele esforco comum, ficando registrado 

nesse documento as principals atribuicoes dos parceiros envolvidos. Como se observa, e um 

instrumento de construcao coletiva, onde a participacao dos parceiros e essencial na discus-

sao, definicao, formalizacao, execucao, acompanhamento e avaliacao do programa. 
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As expressoes: espaco e territorio, de acordo com ALBUQUERQUE; Francisco 

(1998, p. 80): 

O conceito de "espaco" como suporte geografico no qual se desenvolvem as 
atividades socio-economicas comumente traz a ideia de homogeneidade e as 
preocupacoes fundamentals a ele relacionadas se referem a distancia, custos 
de transporte, a aglomeracao de atividades ou a polarizacao do crescimento. 
Nao obstante, na perspectiva do desenvolvimento economico local e regio
nal, o interesse se centra em um conceito diferente, o de "territorio", que 
compreende a heterogeneidade e complexidade do mundo real, suas caracte-
risticas ambientais especificas, os atores sociais e sua mobilizacao em torno 
de diversas estrategias e projetos. assim como a existencia de recursos estra-
tegicos para o desenvolvimento produtivo e empresarial e o respectivo aces
so. Em sintese, face ao conceito de "espaco", como contexto geografico da
do, interessa ressaltar o "territorio" como ator do desenvolvimento. 

A rede institucional contem as instituicoes que sao necessarias a execucao das acoes 

referentes a estruturaeao das cadeias produtivas. Exemplo: Credito: BNB; Capacitacao: Se-

brae, Universidades, SENAR; Elaboracao de projetos e assistencia tecnica: EMATER. 

Os programas de financiamento e linhas de credito referem-se as linhas de credito ja 

existentes ou a definicao de novas linhas de financiamento. de acordo com o Manual de Cre

dito Rural, normativo do Banco Central do Brasil. 

3.2 Mapeamento do territorio 

Preliminarmente a elaboracao do Piano de Trabalho Territorial - PTT, faz-se o mape

amento do territorio, no qual contam dados referentes a sua localizacao, aos dados populacio-

nais, ao clima, as vantagens competitivas, as principals atividades que estao sendo trabalha

das, ao meio ambiente, ao social, a educacao, a saude, as financas, e outras informacoes con-

sideradas de util idade para o conhecimento do territorio. A seguir esta exposto o mapeamento 

da regiao polarizada por Sousa-PB. 

• Localizacao 

O Estado da Paraiba esta dividido, conforme dados do IBGE, em quatro grandes me-

sorregioes: Agreste, Borborema, Mata e Sertao, tendo esta ultima mesorregiao uma area de 

22.697,50 km 2 e populacao de 819.049 habitantes (IBGE-2000). 
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DADOS POPULACIONAIS DA REGIAO POLARIZADA POR SOUSA-PB 

MUNICIPIO 

CENSO D E 2000 ESTEVIATIVA 

E M 2004 

Aparecida-PB 6.817 7.067 

Lastro-PB 3.118 3.036 

Marizopolis-PB 5.618 5.477 

Nazarezinho-PB 7.272 7.196 

Poco Dantas-PB 3.828 4.058 

Santa Cruz-PB 6.471 5.989 

Santarem-PB 2.568 2.594 

Sao Francisco-PB 3.462 3.563 

Sao Jose da Lagoa Tapada-PB 7.184 6.945 

Sousa-PB 62.380 63.091 

Uiraiina-PB 13.681 13.396 

Vieiropolis-PB 4.672 4.700 

T O T A L 127.071 127.112 

Fonte: IBGE 

Municipio com maior area absoluta: Sousa - 761,7 km 2; 

Municipio com maior populaciio: Sousa - 62.380 habitantes; 

• Clima 

Segundo a EMEPA - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba, do Go

verno do Estado da Paraiba, a Mesorregiao do Sertao Paraibano apresenta, segundo a classifi-

cacao de Koopen. tipo climatico A W - quente e umido com chuvas de verao e outono. Em bo

ra as precipitacoes nao sejam pequenas, com medias em tomo de 800 mm. a irregularidade 

das mesmas da lugar a caracteristicas de aridez semelhantes ao Bsh, ocorrendo anos de 

periodo chuvoso quase ausente. 

O periodo chuvoso, quando ocorre, concentra-se de Janeiro a marco. As medias de 

temperatura nunca sao inferiores a 24° C e a umidade relativa do ar inferior a 75%. 

• Vantagens competitivas e eixos economicos 
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Os principals eixos economicos do referido Territorio sao a agricultura irrigada e a 

bovinocultura de leite. Entretanto, podemos, ainda, citar outras atividades produtivas que, se 

bem trabalhadas, passarao a ser de fundamental importancia para a regiao: apicultura, cotoni-

cultura, ovinocaprinocultura, piscicultura, artesanato e turismo (na regiao do territorio estao 

localizadas as mais bem conservadas pegadas de dinossauros de todo o mundo). No segmento 

agroindustrial, a area detem forca no beneficiamento de frutas e leite. Vale registrar, ainda, o 

potencial da regiao para o desenvolvimento de atividades ligadas as areas de saude, comercio 

e prestacao de servicos. 

Bovinocultura de Leite: (IBGE-2002) 

Municipio com maior rebanho: Sousa - 25.750 cabecas 

Municipio com maior numero de vacas ordenhadas: Sousa 

Municipio com maior volume de producao de leite: Sousa 

Fruticultura - Lavoura Permanente: (IBGE-2002) 

Municipio com maior producao: Sousa - 21.000 ton 

Produtividade em Sousa: 35 ton/hectare 

Coco 

Municipio com maior producao: Sousa - 27.500.000 frutos 

Produtividade em Sousa: 25.000 frutos/hectare 

Municipios com melhor produtividade: Aparecida, Marizopolis - 28.000 fru

tos/hectare 

Goiaba 

Sousa - 400 ton 

Produtividade em Sousa: 20 ton/hectare 

Manga 

Sousa - 100 ton 

Sousa: 10 ton/hectare 

- 5.408 cabecas 

-3.459.000 litros 

Lavoura Temporaria (IBGE-2002) 
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Algodao 

Sousa - 1.980 toneladas 

Produtividade em Sousa: 1.500 kg/hectare 

Arroz 

Sousa - 744 toneladas 

Produtividade em Sousa: 2.066 kg/hectare 

Alem das atividades acima enumeradas, os agentes produtivos da regiao desenvolvem 

outras culturas, a saber, (lavouras temporarias/permanentes): feijao, milho, amendoim, man

dioca, batata-doce, cana-de-acucar, tomate e caju dentre outras de menor importancia. No 

segmento da pecuaria podemos citar: ovinocaprinocultura, suinocultura, avicultura, apicultura 

e piscicultura. 

O escoamento da producao e feito, atualmente, por estradas pavimentadas, prevendo-

se para o futuro a utilizacao da malha ferroviaria que interliga a Paraiba aos Estados do Ceara, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Podemos, ainda, anotar como fator relevante a proximidade dos mercados nacional e 

internacional em funcao da localizacao geografica da regiao polarizada por Sousa-PB, um dos 

municipios que integram o Territorio do Alto Piranhas, que se situa eqtiidistante dos princi

pals portos da regiao Nordeste, fato este que potencializa as vantagens do referido territorio, 

que tambem dispoe de: terras ferteis a serem exploradas, mao-de-obra, clima favoravel, topo-

grafia plana em grande parte do territorio, possibilitando o uso de tecnologias avaneadas para 

a producao agricola. 

• Meio ambiente 

No cenario ambiental, o territorio nao apresenta cuidados especiais quanto a preserva

cao do meio ambiente. E facil perceber o desinteresse e a desinformacao dos agentes produti

vos e da propria sociedade no que diz respeito a conservacao do ecossistema territorial (Polui-

cao do Rio do Peixe, desmatamentos ilegais, etc). 

As atividades agropecuarias nao observam praticas que venham a garantir um equili-

brio ambiental. Como prova cabal, temos areas em adiantado processo de desertificacao, e, no 

segmento hidrico, o total descontrole no gerenciamento das aguas represadas: que alem da ma 
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utilizaeao, fato este que ja ocasionou a salinizacao em algumas areas, nao se desenvolvem 

atividades aquaticas de forma sustentavel, bem como, sistemas de irrigacao com tecnologia 

inadequadas, obsoleto. proporcionando desperdicio de agua. 

• Social 

indice de Desenvolvimento Humano - IDH-M de 0,517 (P090 Dantas, 219° no Esta

do) e 0,685 (Cajazeiras. 7° no Estado). 

Em se tratando do Indice de Desenvolvimento Infantil - IDI, de acordo com o IBGE-

2001, pode-se anotar: Lastro e o municipio com o pior indice (0,334) no territorio sendo o 

138° do Estado. 

O PIB per capita, quanto ao rendimento nominal medio, considerando pessoas a partir 

de 10 anos de idade, conforme dados do IBGE 2000-2001, nos municipios de Lastro e de 

R$143,76 e Sousa de R$342,25. 

• Educacao 

Como fator positivo, a regiao conta com a presenca de universidade, faculdades e fun-

dacoes que oferecem cursos de nivel superior e de especializaeao. Para o ensino de terceiro 

grau sao oferecidos os cursos de Administracao, Agronomia, Ciencias, Ciencias Contabeis, 

Direito, Enfermagem, Filosofia, Fisioterapia, Geografia, Historia, Letras, Normal Superior, 

Pedagogia, Servico Social e Teologia, sendo estes ministrados em instituicoes de ensino 

localizadas nas cidades de Cajazeiras-PB, Pombal-PB e Sousa-PB. 

Alem das oportunidades citadas acima, o territorio ainda dispoe da Escola Agrotecnica 

Federal de Sousa-PB e do CEFET - Centro Federal de Educacao Tecnologica, com sede em 

Cajazeiras. 

• Saude 

O Territorio do Alto Piranhas, conforme dados do IBGE-2003, possui 181 estabeleci-

mentos de saude, oferecendo a populacao 769 leitos, tanto em regime particular como atraves 

do SUS - Sistema Unico de Saude. 
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• Financas 

Com relaeao a financas publicas nos informa o STN/MF - Secretaria do Tesouro Na

cional / Ministerio da Fazenda, que o valor do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios 

no ano de 2002, o valor da menor cota foi de R$ 1.876.273,82 (Aparecida-PB), enquanto Sou

sa-PB recebeu R$8.046.856,52. 

• Grau de importancia da aglomeracao produtiva 

Apos o mapeamento do territorio seleciona-se a Aglomeracao Produtiva - AP a ser 

estruturada e verifica-se o grau de importancia da referida AP, respondendo-se questionario, 

formulario impresso pelo Banco do Nordeste, com as perguntas mencionadas abaixo, deverao 

ser respondidas com a participacao dos envolvidos com o grupo de produtores atinentes a 

referida AP, com a finalidade de ser estabelecido um piano de trabalho adequado a mesma. 

isto e, levando-se em consideracao o sistema de producao existente no territorio e o que sera 

necessario para a formacao do desenvolvimento sustentavel. Seguem as perguntas que sao 

realizadas em campo: 

1. Existe algum agente economico (empresa ou produtor) que realize a mobilizacao 

para integracao e organizacao dos produtores ou com potencial de assumir esse papel na a-

glomeracao produtiva? 

2. Existe outro ator com capacidade de mobilizacao e organizacao dos produtores da 

aglomeracao produtiva, que possa tomar iniciativas locais visando o relacionamento equili-

brado e sustentavel dessa aglomeracao (protagonismo local)? 

3. Os agentes economicos envolvidos com a aglomeracao produtiva apresentam orga

nizacao / cooperacao, realizando acoes coletivas em prol da atividade? 

4. Existe relacionamento entre os produtores / empresas e instituicoes na area de a-

brangencia da aglomeracao produtiva? Comente. 

5. Existe algum programa ou acao relevante relacionada a organizacao, capacitacao, 

assistencia tecnica, inovacao tecnologica, de apoio a aglomeracao produtiva, desenvolvida por 

alguma entidade / empresa, publica ou privada, em andamento ou previsto para ser realizado 

no curto prazo? 

6. Existem outros elos da exploracao da atividade produtiva presentes no territorio? 

Comente. 
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7. A aglomeracao produtiva tern potencial para expansao de mercado? Quais: regional, 

nacional, internacional? Comente. 

8. A aglomeracao produtiva tern potencial para a realizacao de novos negocios 

(financiamentos e outros produtos financeiros)? 

9. Ha praticas ambientais sustentaveis na exploracao da atividade na area de abrangen-

cia da aglomeracao produtiva? Comente. 

10. Qual a situacao da infra-estrutura (hidrica, eletrica, viaria, fundiaria, de comunica-

Coes) disponivel que permita a expansao dessa atividade na area de abrangencia da aglomera

cao produtiva? 

Alem das questoes acima formuladas, outras informacoes sao indispensaveis, tais co

mo: 

• Valor aplicado pelos Bancos na atividade economica / produto no territorio. 

• Percentual de adimplencia do valor aplicado pelos Bancos na atividade eco

nomica / produto no territorio. 

• Estimativa de numero de produtores / empresa na aglomeracao produtiva. 

• Estimativa de numero de produtores / empresa na aglomeracao produtiva com 

potencial de credito. 

• Estimativa de numero de empregos gerados na aglomeracao produtiva. 

3.3 Caracterizacao da Aglomeracao Produtiva - AP e as acoes estruturadoras 

Nesta fase do trabalho preenche-se formulario contendo os dados abaixo: 

Mesoregiao: sertao paraibano; 

Territorio: sertao; 

Agente de Desenvolvimento: funcionario do BNB domiciliado no territorio; 

Aglomeracao Produtiva - AP: denominacao; 

Area de Abrangencia: 

Objetivo geral: fazer com que a aglomeracao produtiva atenda aos criterios para im

plementacao de um Programa Integrado de Desenvolvimento - PID. 
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Agente Economico Integrador: trata-se de empresa ou produtor que promova integra-

cao junto a AP. Por exemplo, comprando a producao para realizar o beneficiamento. 

Atores Mobilizadores e Organizadores: refere-se a presenca de instituicoes publicas ou 

privadas que trabalhem questoes de organizacao e capacitacao junto a AP. 

Cooperacao e Integracao: trata-se da efetiva cooperacao e integracao dos atores da AP, 

nao obstante poder haver uma competicao sadia no grupo. 

Relacionamento entre Produtores e Empresa: refere-se a um bom relacionamento da 

AP com o setor produtivo e com o mercado. 

Infra-estrutura: trata-se da disponibilidade de logistica basica para o desenvolvimento 

gradual e sustentavel da AP. 

FP - Fatores propulsores da aglomeracao produtiva: 

(Fatores positivos que podem ou devem ser potencializados na AP). 

FP1 - Organizacao: fator relacionado a cooperacao e trabalho conjunto entre os produ

tores da Aglomeracao; 

FP2 - Educacao: fator associado aos indicadores de educacao na AP; 

FP3 - Capacitacao: fator relacionado aos dados de qualificacao profissional na AP; 

FP4 - Rede Institucional: fator relacionado a existencia de acoes relevantes e efetivas 

de parceiros junto a aglomeracao; 

FP5 - Assistencia Tecnica: fator associado as questoes de cobertura de assistencia tec

nica aos produtores da AP; 

FP6 - Infra-estrutura: fator relacionado as condicoes logisticas (hidricas, eletricas, ro-

doviarias, etc.) para o desenvolvimento da producao da AP; 

FP7 - Producao: fator que trata da situacao produtiva. Nesse item devem constar tam

bem dados relacionados aos insumos e ao beneficiamento do principal produto da AP; 

FP8 - Comercializacao: fator relacionado as questoes de mercado (canais de comer

cializacao, escoamento, precos, etc.) na AP; 

FP9 - Tecnologia: fator associado a existencia. e percepcao da necessidade, de inova-

C5es tecnologicas para a competitividade da AP; 

FP10 - Meio Ambiente: fator relacionado a consciencia ambiental e acoes efetivas de 

preservacao da biodiversidade; 
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FP11 - Credito: fator associado a acao crediticia junto a AP. Considerar a adimplencia 

e tambem a participacao de outros bancos; 

FP12 - Outros: outros fatores nao contemplados nos kens acima. 

FR - Fatores restritores da aglomeracao produtiva: 

(Fatores negativos que devem ser restringidos ou eliminados na AP). 

FR1 - Organizacao: fator relacionado a cooperacao e trabalho conjunto entre os pro

dutores da Aglomeracao: 

FR2 - Educacao: fator associado aos indicadores de educacao na AP: 

FR3 - Capacitacao: fator relacionado aos dados de qualificacao profissional na AP; 

FR4 - Rede Institucional: fator relacionado a existencia de acoes relevantes e efetivas 

de parceiros junto a aglomeracao: 

FR5 - Assistencia Tecnica: fator associado as questoes de cobertura de assistencia 

tecnica aos produtores da AP: 

FR6 - Infra-estrutura: fator relacionado as condicoes logisticas (hidricas. eletricas, ro-

doviarias, etc.) para o desenvolvimento da producao da AP; 

FR7 - Producao: fator que trata da situacao produtiva. Nesse item devem constat- tam

bem dados relacionados aos insumos e ao beneficiamento do principal produto da AP; 

FR8 - Comercializacao: fator relacionado as questoes de mercado (canais de comerci

alizacao. escoamento. precos, etc.) na AP: 

FR9 - Tecnologia: fator associado a existencia, e percepcao da necessidade, de inova-

Coes tecnologicas para a competitividade da AP: 

FRIO - Meio Ambiente: fator relacionado a consciencia ambiental e acoes efetivas de 

preservacao da biodiversidade; 

FR11 - Credito: fator associado a acao crediticia junto a AP. Considerar a inadim-

plencia e tambem a participacao de outros bancos: 

FR12 - Outros: outros fatores nao contemplados nos itens acima. 

Comentarios: descrever conforme o caso: trata-se de uma aglomeracao com boas pers-

pectivas de sucesso ou, se for o caso. sem perspectiva de sucesso, comentando e justificando 

os motivos. 
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Depois de caracterizada a Aglomeracao Produtiva - AP passa-se a elaborar a Agenda 

de Trabalho. na qual devera constar a sua identificacao. a area de abrangencia e um Piano de 

Trabalho Territorial referente as acoes que serao realizadas para que a Aglomeracao Produtiva 

atenda aos criterios para implementacao de um Programa Integrado de Desenvolvimento -

PID. 

A AGENDA DE TRABALHO DA AGLOMERACAO PRODUTIVA (Piano de Tra

balho Territorial), e composto de planilha que contera os seguintes registros que permitirao 

acompanhamento detalhado da Aglomeracao Produtiva que esta sendo estruturada: 

Numero da Acao: e o numero de ordem da insercao da acao no Piano de Trabalho Ter

ritorial - PTT, referente a Aglomeracao Produtiva que esta sendo estruturada. 

Data do Registro da Acao: dia. mes e ano da insercao da acao. 

Fator: preencher conforme o Fator Propulsor ou Restritor (FP ou FR) que mais sera 

trabalhado nessa acao, com base nas informacdes registradas na caracterizacao. 

Acao: devera ser elaborada constando: O que? Com quern? Para quern? Como? Quan

to? Para que? A Acao deve servir para alcancar resultados finalisticos baseados nos objetivos 

relacionados na caracterizacao. 

Objetivo Especifico: a acao devera manter correspondencia a um dos objetivos rela

cionados na caracterizacao da Aglomeracao Produtiva. 

Programa: caso a acao ja esteja em alguma agenda de Programa coordenado por par

ceiros, informar o nome desse parceiro. 

Parceiro Coordenador do Programa: informar o nome da instituicao coordenadora do 

Programa se houver citacao no campo anterior. 

Contato: digitar nome e telefone do contato nessa Instituicao coordenadora no referido 

Programa. 

Parceiros Principals da Acao: digitar nome de instituicao publica ou privada que efeti-

vamente atua nessa acao (inclusive o BNB). A instituicao que constar na primeira linha sera 

sempre considerada coordenadora da acao. 

Data do Inicio da Acao: dia, mes e ano. 

Data do Final da Acao: dia. mes e ano (data limite para o cumprimento da acao) 

Situacao da Acao: colocar uma das seguintes situacoes: nao iniciada, em andamento. 

concluida. 

Data da Situacao: digitar a data de cada afericao. 

Percentual Realizado: informar percentual (cumulativo) realizado ate a data de aferi-

Cao. 
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Resultados e Avaliac-ao da Acao: informar os resultados com base nos objetivos pro-

postos. Indicar qual foi a participacao do BNB para o atingimento desses resultados. 

Instancia da Acao: indicar se a instancia da acao e: territorial, estadual ou regional. 

Mostram-se como exemplos de aglomeracoes produtivas que estao sendo estruturadas: 

Piscicultura do Acude Paraiso. em Sao Francisco - PB e Apicultura. em Nazarezinho - PB. 
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CONCLUSAO 

Atraves do exposto percebe-se que existem alternativas viaveis para o desenvolvimen

to sustentavel de diversas aglomeracoes produtivas em Sousa-PB e nos municipios circunvi-

zinhos, desde que sejam trabalhadas utilizando-se do credito rural de acordo com o que esta-

belece o MCR - Manual de Credito Rural do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. 

levando-se em consideracao a Agenda 21 e tendo-se como meta a formacao de um Programa 

Integrado de Desenvolvimento - PID. 

O Credito Rural deve ser aplicado e utilizado de forma adequada. para proporcionar os 

beneficios desejados. levando-se em consideracao: a assistencia tecnica, o orcamento. o piano 

e projeto do empreendimento financiado, a comercializacao da producao, enfim, a estrutura-

Cao da cadeia produtiva. 

Constituem modalidades de credito rural: a) credito rural corrente; b) credito rural e-

ducativo: c) credito rural especial. Conceitua-se como credito rural corrente o suprimento de 

recursos sem a concomitante prestacao de assistencia tecnica a nivel de empresa. Conceitua-se 

como credito rural educativo o suprimento de recursos conjugado com a prestacao de assis

tencia tecnica. compreendendo a elaboracao de projeto ou piano e a orientacao ao produtor. 

Conceitua-se como especial o credito rural destinado a: a) cooperativas de produtores rurais. 

para aplicacoes proprias ou dos associados: b) programas de colonizacao ou reforma agraria. 

na forma da Lei 4504, de 30/11/1964. 

O credito rural pode ter as seguintes finalidades: a) custeio; b) investimento; c) co

mercializacao. O credito de custeio destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produti

vos. O credito de investimento destina-se a aplicacoes em bens ou servicos cujo desfrute se 

estenda por varios periodos de producao. O credito de comercializacao destina-se a cobrir 

despesas proprias da fase posterior a coleta da producao ou a converter em especie os titulos 

oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas cooperativas. 

Os Custeios e os Investimentos sao realizados atraves de Programas de financiamento, 

a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, o 

mais utilizado pelos produtores rurais: do Programa de Geracao de Emprego e Renda Rural -

PROGER RURAL: dos Programas Especiais: Fundo de Terras e da Reforma Agraria e ou

tros: dos Programas com Recursos do BNDES: Finame Agricola Especial: Programa de Mo-

dernizacao da Frota de Tratores Agricolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Mo-

derfrota): Programa de Incentivo a Irrigacao e a Armazenagem (Moderinfra): Programa de 

Modernizacao da Agricultura e Conservacao de Recursos Naturais (Moderagro); Programa de 
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Desenvolvimento da Fruticultura (Prodefruta); Programa de Plantio Comercial e Recuperacao 

de Florestas (Propflora); Programa de Desenvolvimento do Agronegocio (Prodeagro): Pro

grama de Desenvolvimento Cooperativo para Agregacao de Valor a Producao Agropecuaria 

(Prodecoop) e do Programa de Integracao Lavoura/Pecuaria (Prolapec). 

No municipio de Sousa-PB e em sua area polarizada existem diversas atividades agro-

pecuarias. a exemplo da bovinocultura de leite, da fruticultura (segmento do coco, goiaba. 

banana, caju. etc.). da piscicultura e da apicultura, que sao trabalhadas por agentes produtivos 

localizados no referido territorio. formando aglomeracoes produtivas que necessitam ser es

truturadas com o objetivo da formacao do desenvolvimento sustentavel. 

Diante do cenario atual. espera-se. a partir da implementacao de acoes conjuntas dos 

governos, instituicoes publicas e privadas. organizacoes nao governamentais e a propria soci

edade, que seja possivel a promocao do desenvolvimento territorial integrado e sustentavel, 

onde sejam empregados metodos e estrategias que possam seguir os preceitos da Agenda 21, 

tomando como eixo economico todas as atividades produtivas prioritarias, que venham a con-

tribuir com a dinamizacao economica e social da regiao. e que possam ser trabalhadas dentro 

do enfoque de aglomeracoes produtivas como forma de agregar e consolidar acoes para atin-

gimento das metas previstas. A Agenda 21. a Agenda 21 Brasileira e a Agenda 21 Local sao 

instrumentos magnificos para alcancar-se o desenvolvimento sustentavel. 

A Agenda 21 e um piano de acao para ser adotado global, nacional e localmente, por 

organizacoes do sistema das Nacoes Unidas, govemos e pela sociedade civil, em todas as a-

reas em que a acao humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tenta-

tiva ja realizada de orientar para um novo padrao de desenvolvimento para o seculo XXI , cujo 

alicerce e a sinergia da sustentabilidade ambiental. social e economica. perpassando em todas 

as suas acoes propostas. 

O piano de trabalho territorial foi apresentado como uma alternativa viavel para a apli

cacao adequada do credito rural e a construcao do desenvolvimento sustentavel. nas ativida

des desenvolvidas em aglomeracoes produtivas da regiao polarizada por Sousa-PB. 
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ANEXO 

Folder do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Impres-

so em 2006. pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.). 


