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RESUMO 

O presente estudo visa analisar a atuacao do principio da funcao socio-ambiental. A 
propriedade imdwel rural represents o terreno de area continua em que se mantem 
uma exploracao agrfcola, pecuaria, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. Diz 
respeito a tudo o que se refere a esta industria, inclusive os direitos que asseguram 
as atividades que Ihe s io inerentes. Essa instrtuicSo de ordem economica tern por 
objetivo a exploracao de negocios agricolas. A formacSo historica da propriedade 
brasileira caracteriza-se peias seguintes fases: periodo pre-sesmarial, periodo 
sesmarial, regime de posses, regime da Lei de Terras rf 601/1850, sistema do 
Codigo Civil de 1916, sistema legal do Estatuto da Terra e regime fundiario a partir 
da Constituicao Federal de 1988. A falta de efetividade do principio da funcao socio-
ambiental da propriedade e perceptive! em virtude da atual conjuntura fundiaria, da 
luta dos movimentos socials pelo direito a propriedade, dos inumeros processos 
desapropriat6rios que tramitam por todo pals, do desrespeito e degradacao 
ambiental, da forma desumana com que diversos cidadaos brasileiros executam o 
seu trabalho e da inexistencia de acoes concretas para a soluc§o da viol^ncia e a 
impunidade que permeia o imbito rural brasileira. Para que a reforma agraria ocorra 
efetivamente, a atuacao dos govemantes e dos militantes deve ser conexa. Quando 
o Brasil agir coletivamente, havera desenvolvimento. Do mesmo modo que a 
ascensSo de urn brasileiro repercute no Brasil. A derrota, o fracasso, a escbria de 
urn cidadio brasileiro tambem refletira e reluzira a ma administracSo e descaso de 
mentes egoistas e inertes. 

Palavras-chave: Propriedade. ¥un§lo socio-ambiental. Efetividade. 



ABSTRACT 

This study aims to examine the actions of the principle of socio-environmental 
function. The property represents rural property of the land area that is still continuing 
on a farm, livestock fanning, extractive plant, forestry and agribusiness. Relates to 
everything that relates to this industry, including the rights that ensure that the 
activities you are involved. The imposition of economic order aimed at the 
exploitation of agricultural business. The historical formation of Brazilian property is 
characterized by the following phases; pre-sesmarial, sesmarial period, system of 
possessions, the Law of Land No. 801/1850, system of the Civil Code of 1918, legal 
system and the Statute of the Earth the land from the Federal Constitution of 1988. 
The lack of effectiveness of the principle of socio-environmental function of the 
property is noticeable because of the current juncture land, the struggle of social 
movements for the right to property, the many processes that desapropriatorios 
process across country, and disregard of environmental degradation, as inhumane 
with several Brazilian citizens who perform his wort and the lack of concrete actions 
for the solution of violence and impunity that permeates the scope rural Brazil. To 
that land reform actually occurs, the performance of the government and the militants 
must be related. When Brazil act collectively, there will be development. Similarly the 
rise of a Brazilian echoed in Brazil. The defeat, failure, the dregs of a Brazilian citizen 
and also reflect the glint of mismanagement and neglect selfish minds and inert. 

Keywords; Property. Socio-environmental function. Effectiveness. 
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INTRODUCAO 

A Constituicao Federal de 1988 nos artigos 5°, XXIII; 156, paragrafo 1°; 170, 

III; 182 tratou do principio da funcao social da propriedade como urn requisito 

estrutural para o exercfcio do direito de propriedade. 

A presente pesquisa versa sobre o principio da funcao socio-ambiental da 

propriedade imobiliaria rural e tern por escopo detectar, se ha efetividade desse 

principio como instrumento de transformacao em ambito social brasileiro. 

O tema foi alvo de estudo em virtude da necessidade de estimular a reflexao 

e debate sobre a atual conjuntura do meio rural brasileiro. 

Com base no metodo dedutivo, historico evolutivo, exegetico-juridico e 

analitico-descritivo essa pesquisa foi desencadeada. 

Integra o primeiro capitulo do presente estudo monografico, o concerto de 

propriedade, a sua genese e a sua evolucao historica. Em topicos seguintes, passar-

se-a a expor sobre a formacao e estrutura da propriedade imobiliaria rural brasileira. 

A relevancia dos principios juridicos e a sua insercao no significado de propriedade, 

tambem foram alvo de mencao. 

No segundo capitulo, abordar-se-a a distincio entre eficacia e efetividade das 

normas e dos principios juridicos. As evidencias da falta de efetividade do principio 

da funcao socio-ambiental, como, por exemplo, a concentracao fundiaria, os 

conflitos e a acoes dos movimentos sociais pelo direito a propriedade no meio rural 

brasileiro, os processos desapropriatorios para fins de reforma agraria, os impactos 

ambientais e o trabalho escravo e a inexistencia de politicas efetivas de reforma 

agraria foram abordados para a compreensao do paradoxo que ha entre a teoria e a 

materialidade dos principios e das normas juridicas no Brasil. 



CAPITULO 1 DA PROPRIEDADE E DO PRINCIPIO DA FUNCAO S0CIO-
AMBIENTAL DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA RURAL 

No presente capitulo far-se-a uma analise acerca da origem etimoldgica da 

palavra propriedade e do o seu significado, para a construcao de uma interpretacao 

coesa acerca do conceito de propriedade imobiliaria rural. Em seguida, apresentar-

se-a a genese e a evolucao historica do instituto da propriedade em diversos 

periodos da humanidade, ate chegar-se a formaclo a atual estrutura da propriedade 

no Brasil. Posteriormente, destacar-se-a a relevancia dos principios no ordenamento 

jurfdico brasileiro, especialmente no que tange ao principio da funcao socio-

ambiental. 

1.1 Conceituacao de propriedade, sua genese e evolucao histbrica 

Oriundo do latim proprietas, de proprius, o termo propriedade correlaciona-se 

com aquilo que e peculiar ou proprio de urn individuo. Advem da expressao prope e 

signrfica junto de, perto de. Referido instituto jurfdico designa algo particular, face ao 

nexo permanente e inseparavel que existe entre o sujeito e o objeto. 

A propriedade e a parte nuclear dos direitos reais, capaz de conferir ao titular 

a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, garantindo-lhe o direito de reave-la 

quando alguem a possua ou a detenha em seu poder de modo ilegal. 

Conforme Silvio Rodrigues (2003, p. 18): 

Para usar, gozar e dispor da coisa precisa o proprietario t§-la a sua 
disposigio. Desse modo, a lei confere ao proprietario, a prerrogativa de 
reivindica-ia das maos de quern injustamente a detenha. A acao de 
reivindicagio, agio real que e, tern como pressuposto o dominio. £ 
conferida ao dono para recuperar ou obter a coisa de que foi prtvado, ou 
que nao Ihe foi entregue. Constiui o instaimento adequado pelo qua I o 
proprietario exerce seu direito de sequela. 
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Segundo Maria Helena Diniz (2002), o termo "usar" compreende o direito de 

colocar a coisa a servico do titular, sem atterar-lhe a substantia; "gozar", consists em 

fazer frutrficar a coisa e auferir os seus produtos; "dispor", signrfica o poder de 

consumir a coisa, de aliena-Ia, de grava-la de 6nus e de submete-la ao servico de 

outrem. 

O direito de propriedade deve ser exercido de acordo com as fmalidades 

econdmicas e sociais. Sendo assim, o proprietario deve desencadear suas condutas 

com observancia aos principios juridicos, preceitos legais, regulamentos 

administrativos e a legislaeao especial que versa sobre a preservacao das riquezas 

naturals e do patrimdnio historic© e artistic© brasileiro. 

De acordo com o Codigo Civil em vigor, observa-se que, face a necessidade 

publica e em casos de iminente perigo a sociedade, o titular pode ser privado de sua 

propriedade por meio de processo desapropriat6rio. Do mesmo modo, podera 

ocorrer o cerceamento do direito, quando a propriedade apresentar extensa area, 

com significativa quantidade de pessoas na posse, de forma ininterrupta, de boa-fe, 

por mais de cinco anos e tenham realizado atividades de interesse social, como, por 

exemplo, a product© de alimentos, a construcao de moradias, dentre outras, 

individual ou coletivamente, avafiadas pelo juiz como sendo trabalhos viaveis 

socialmente e economicamente. 

O Art. 1.228 do Codigo Civil descreve os poderes inerentes a propriedade, 

sao eles: 

Art. 1.228. O proprietario tern a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 
e o direito de reave-te do poder de quern quer que injustamente a possua 
ou detenha. § 1° O direito de propriedade deve ser exercido em 
consonancia com as suas fmalidades econdmicas e sociais e de modo que 
sejam preservados, de conform tdade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as beiezas naturais, o equilibria ecoldgico e o patrimdnio 
histbrico e artfstico, bem como evitada a poluicSo do ar e das aguas. § 2° 
S i o defesos os atos que nao trazem ao proprietario qyalquer comodtdade, 
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ou utilidade, e sejam animados pela intencao de prejudicar outrem. § 3° O 
proprietario pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriacSo, por 
necessidade ou utilidade publica ou interesse social, bem como no de 
requtstcao, em caso de perigo publico iminente. § 4° O proprietario tambem 
pode ser privado da coisa se o imdvel reivindicado consistir em extensa 
area, na posse ininterrupta e de boa-fe, por mats de cinco anos, de 
constderavel numero de pessoas, e estas neia houverem realizado, em 
conjunto ou separadamente, obras e services considerados pelo juiz de 
interesse social e economtco retevante. § 5° No caso do paragrafo 
antecedente, o juiz fixara a justa indenizacao devida ao proprietario; pago o 
preco, valera a sentenca como tftute para o registro do Imdvel em nome dos 
possuidores. 

Referindo-se a propriedade em geral, o Codigo Civil dispoe que: 

Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaco aereo e subsolo 
correspondentes, em altura e profundtdade uteis ao seu exercicio, n§o 
podendo o proprietario opor-se a atividades que sejam realizadas, por 
terceiros, a uma aitura ou profundidade tats, que nao tenha ele interesse 
legftimo em impedi-Ias. 

A propriedade do solo nao abrange as jazidas, minas e recursos minerais, os 

potentials de energia hidraulica, os monumentos arqueologicos, dentre outros bens 

elencados em leis especiais. Vale salientar que o proprietario, desde que nao 

submetido a transformacSo industrial e atuando com observincia ao disposto na 

legislaeao especial, tern o direito, na construcao civil, de explorar o solo e os 

recursos minerais de emprego imediato, segundo o art. 1.230 do Codigo Civil. 

De acordo com o art. 1.231 do Codigo Civil: "A propriedade presume-se plena 

e exclusiva, ate prova em contrario". 

O art. 1.232 do Codigo Civil diz, ainda, que: "Os frutos e mais produtos da 

coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietario, salvo se, por 

preceito juridico especial, couberem a outrem". 
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A propriedade do imovei rural, para o Direito Civil, e urn bem individualizado 

que possui aspectos pr6prios, sejam eles fisicos (localizacao, area, limites, 

condicoes da vegetacao etc.) ou juridicos (matricula, registro e outra). 

Em conformidade com o Direito Adminrstrativo, os imoveis, podem ser de 

dominio publico federal, estadual, municipal, autarquico, nao importando a sua 

localizacao. 

O concerto de imovei rural, para o Direito Agrario, baseia-se na Teoria da 

Destinacio, pois referido ramo jurfdico leva em conskJeracao a atiwidade exercida na 

propriedade. Anteriormente, o imovei era considerado rural pelo fato de estar 

localizado fora do perl metro urbano. Baseava-se, portanto, na Teoria da localizacao 

geografica. 

A propriedade imdvel rural represents o terrene de area continua, 

independente de sua localizacao, em que se mantem uma exploracao agrfcola, 

pecuaria, extrativa vegetal, iorestal ou agroindustrial, como tambem diz respeito a 

tudo o que se refere a essa industria, inclusive os direitos que asseguram as 

atividades que Ihe sdo inerentes. Essa instituicao de ordem econfimica tern por 

objetivo a exploracao de negocios agricolas. 

A Lei n°. 8.629, de 25/02/93, apresenta em seu art. 4° o conceito legal de 

propriedade imovei rural; de pequena propriedade e de media propriedade: 

Art. 4°. Para os efeitos desta Lei, conceituam-se: 1 - Imovei Rural - o predio 
rustico de area continua, qualquer que seja a sua localizacao, que se 
destine ou possa se destinar a exploracao agrfcola, pecuaria, extrativa 
vegetal, iorestal ou agroindustrial; 11 - Pequena Propriedade - o imovei rural: 
a) de area compreendida entre 1 (urn) e 4 (quatro) modutos fiscais; III -
Media Propriedade - o imovei rural: a) de area superior a 4 (quatro) e ate 15 
(quinze) mddulos fiscais; Paragrafo unico. Sao insuscetfvers de 
desapropriac3o para fins de reforma agraria a pequena e a media 
propriedade rural, desde que o seu proprietario nao possua outra 
propriedade rural. 
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O modulo fiscal e a unidade de medida expressa em hectares, fixada para 

cada municipio, considerando os seguintes fatores: a) tipo de exploracao 

predominante no municipio; b) renda obtida com a exploracao predominante; c) 

outras exploracoes extstentes no municipio que, embora nao predominantes, sejam 

significativas em funcao da renda ou da area utilizada. O modulo fiscal serve de 

parametro para a classificacao do imovei rural quanto ao tamanho, na forma da Lei 

n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

Observa-se que, o modulo rural e calculado para cada imovei rural em 

separado, e sua area reflete o tipo de exploragio predominante no imovei rural, 

segundo sua regiao. O modulo fiscal, por sua vez, e estabelecido para cada 

municipio, e procura refletir a area mediana dos Modulos Rurais dos imoveis rurais 

do municipio. 

Vale ressaltar que, para fins fiscais o Codigo Tributario Nacional adota a 

Teoria da localizacao. 

Hodiemamente, a propriedade rural esta condicionada a uma funcao socio-

ambiental, com isso, o proprietario nao pode atuar de forma absoluta, face aos 

limites legais fundados nos interesses da coletividade. 

Desde os tempos remotos, na Historia da humanidade, a propriedade esteve 

presente sob alguma forma de manifestacao. A priori a propriedade imobiliaria nao 

era considerada individualmerrte, seja por serem os povos nomades ou face ao 

vinculo de coletividade que se estabetecia na organizacao dos clis e das tribos. 

A propriedade individual existia somente com relacio as coisas moveis, como 

os objetos de uso pessoal (pecas de vestuario, utensilios de caca e pesca); o solo, 

por sua vez, pertencia a coletividade. 
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Para Silvio de Salvo Venosa (2003), a constante utilizacao da terra por urn 

mesmo grupo de pessoas fez emergir a concepcao de propriedade coletiva. 

Entretanto, com o passar dos anos, o homem sentiu a necessidade de expandir-se 

territorialmente. Tal fato acarretou o surgimento da propriedade individual. A atuacao 

belica foi essencial para configuracao desse novo cenario. 

Na Antiguidade Classica, o direito a propriedade era exercido sobre os bens 

de forma ilimitada, pois havia urn poder exclusivo, absolute e perpetuo, direcionado 

ao titular para usar, dispor, gozar e abusar da coisa. 

Para Aristoteies, a distribuicao das coisas entre os homens como exclusivas e 

pratica das convencdes humanas, sendo assim nao era parte de um direito natural. 

Pode-se evidenciar o estreito vinculo entre a propriedade e a religiao dos 

povos gregos e romanos. Referido instituto fazia parte da esfera mais intima da 

familia e estava sob a protecao dos deuses domesticos, por isso o culto era 

celebrado no lar da familia. Constata-se que havia um carater religioso, devotado a 

uma afinidade de deuses, o que condicionava a propriedade privada a ideia de 

benevolente manifestacao religiosa (graca divina). 

Em conformidade com Venosa (2003, p. 153): 

O lar da familia, lugar de culto, tern Intima relacao com a propriedade do 
solo onde se assenta e onde habitam tambem os deuses. Ali se situam o 
altar, o culto e a propriedade do solo e das coisas que o guamecem sob o 
poder do pater familias. Dai o sentido sagrado que se atribui ao lar, a casa, 
sentido que sempre permaneceu na civilizacao ocidental. Os deuses 
pertenciam somente a uma familia, assim como o respective lar. Foi, 
portanto, a religiio que garantiu primeiramente a propriedade. As 
drvindades domesticas protegtam-na. 
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Nessa epoca a propriedade representava o iar estritamente delimitado, desse 

modo cometia grave impiedade o individuo que uftrapassasse os limites sem a 

anuencia do paterfamilias (chefe da familia). 

Anote-se que os romanos faziam o uso da terra e, apos a colheita dos frutos, 

esta era devolvida a coletividade. Com o passar do tempo, a terra foi sendo 

concedida para o uso do individuo e de sua famflia, nela fixando moradia. Desta 

forma, em virtude do uso continuo do solo onde viviam, surgiu a propriedade privada 

romana que se restringia, nesse periodo, a casa, ao campo que a circundava e a 

sepuKura familiar. 

O direito de propriedade em Roma corrfundia-se com a ideia de poder do 

pater familias, que era o unico detentor de direitos do grupo familiar e o titular da 

terra, no interior do seu domus. O pater tinha o poder absoluto e exclusivo que 

recaia direta e totalmente sobre os seres humanos, sobre as coisas animadas e 

inanimadas. Referida autonomia assemelhava-se a um direito real, entretanto nao se 

confundia com qualquer obrigacao juridica. 

No periodo republicano romano, a ideia de se estabetecer uma funcao para a 

propriedade, vinculada a coletividade, dava os seus primeiros passos. Nessa epoca, 

tendo em vista o periodo belico vivido na formacao das cidades, havia expressrva 

extensio de terras. 

De acordo com Rosalina Pinto da Costa Rodrigues Pereira (1993), os 

terrenos proprios para lavouras, que nao eram vendkJos, foram distribuidos entre os 

cidadios romanos por um cSnone em pagamento da posse. Os pastes e bosques 

eram de uso coletivo, cabendo, a quern desejasse, usa-los; apos, havia o 

pagamento de uma quota proporcional ao uso. Com referenda aos terrenos vagos e 
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sem utilizacao, vale destacar que o Estado concedia a posse da terra aos cidadios 

mediante um percentual (dizimo) dos frutos e da colheita. 

O institute da propriedade Ja era percebido pelo seu carater publico nas 

vastas areas de terras conquistadas e pelo carater privado e absoluto, verificado na 

casa do paterfamilias. 

Em Roma quern utilizasse a terra publica para seu sustento, estava 

desprovido de qualquer titulo jurfdico, Nesse periodo, a posse foi reconhecida como 

instituto estrrtamente fatico, sendo assim, o posseiro nio se legitimava por titulo 

dominial, como tambem nao exercia qualquer instruments de protecao. 

Face a ausencia de agio jurldica e pela falta de um direito especiflco, os 

usuarios dos bens comuns foram amparados pelos pretores (especie de advogado 

romano) atraves do instituto do interdictum que apresentavam eficacia a defesa da 

posse. Vale inserir que o dominio era o direito que legitimava o poder fisico exercido 

sobre a coisa. 

Para os juristas romanos, os poderes inerentes ao dominio do titular 

consistiam em tres pressupostos: a) usus (poder de utilizar a coisa, retirando-lhe 

todas as vantagens, exceto os frutos); b) fructus (o poder de receber a coisa e os 

seus produtos; c) abusus (o poder de consumir, alienar e destruir a coisa). 

Segundo Rudolf Von Ihering (1818-1892), no periodo romano o titular detinha 

um poder absoluto, tanto em relacao aos meios de protecao a propriedade como 

tambem no seu objetivo. 

Por obra da jurisprudencia, a Lei das Doze Tabuas (450 a.C.) foi considerada 

a base do desenvolvimento do Direito romano e previa a protecao contra os atos 

atentat6rios ao poder absoluto sob a propriedade. 
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O reconhecimento da propriedade quiritaria, bem como da propriedade sobre 

terras que haviam sido conquistadas, propiciou o jus utendi et abutendi, quatemus 

juris ratio patitur (o direito devia ser usufruldo conforme razdes de Direito). 

Segundo Silvio Rodrigues (2003), as limitacoes atuaram no direito de 

vizinhanca, nas servidoes e, especialmente, nos poderes dos senhores sobre os 

servos. Verifica-se que essa fase configura a genese para uma ideia de funcao 

social da propriedade. 

O instituto da propriedade romano foi transmitido ao Direito frances, atraves 

do Codigo de Napoleao (1804), e ao Direito portugues, com as Ordenacoes. 

Na Idade Media, pode-se evidenciar a formacao de uma estrutura revestida 

de contratos, pactos e compromissos que exprimiam as relacoes pessoais da epoca. 

Havia uma fragmentacao social do poder politico estabelecido em virtude de 

extensoes territorials independentes (feudos). 

A propriedade feudal caracteriza esse periodo, representando o dominio 

fundiario como fonte de poder. O dominio manifestava-se sob dois aspectos: a) o 

directum que pertencia ao suserano (senhor feudal) e b) o utile que pertencia ao 

vassalo. 

Segundo Antonino Moura Borges (2005), o dominio eminente era 

representado pela figura do Estado, que concedia o direito de utilizacao eeondmica 

da propriedade e recebia em troca servicos ou rendas de quern tinha o dominio util 

de forma perpetua. Vale inserir que, embora os vassalos suportassem os encargos, 

possuiam uma propriedade paralela. O dominio direto caracterizava-se pela figura 

do senhor feudal, que possuia relacoes de subordinacao para com os vassalos. O 

dominio util era representado pelos subordinados que executavam suas atividades 
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em um pequeno espaco de terra. Apesar de possuir afguma liberdade pessoal e 

restrrta, os vassalos trabalhavam em determinados dias para o proprietario de suas 

terras, forneciam alimentos e pagavam altos impostos. 

No ambito politico desse periodo, a propriedade assume grade destaque, por 

isso foi chamada de Idade Patrimonial. Duas soberanias se fizeram entao sentir: a 

do proprietario da terra e a do principe. 

Em consonancia com Caio Mario da Silva Pereira (1982), a propriedade rural 

no feudalismo era simbolo de poder. Em face disso, o nobre tinha poderes 

soberanos, pois cobrava tributos, distribuia justica, fazia guerra e celebrava a paz. A 

propriedade atrelava-se ao valor politico, sendo assim nao existia senhor sem terra, 

nem terra sem senhor. 

Os guerreiros e nobres passaram a exercer funcoes administrativas e 

judiciarias sobre a propriedade, bem como sobre as pessoas, pois recebiam porcoes 

de terras do Imperador, ja que este nao apresentava estrutura suficiente para 

administrar grandes extensoes territoriais. 

O direito de propriedade no periodo medieval foi caracterizado pela 

intransigencia dos detentores do Poder Publico. A atuacao da propriedade com 

finalidade social, evidenciado em sua genese, no Imperio Romano, ja nao era 

exercida, pois a propriedade passou a ser sinonimo de soberania. Nessa fase, o 

senhor feudal se apropriava de condutas coercitivas efetuadas pelo Estado. 

Pela natureza da sociedade medieval, nao se podia conceder, ao proprietario, 

a liberdade para fazer o que quisesse com a sua terra. Neste periodo historic©, o 

homem nao tinha o livre-arbitrio, pois devia obediencia a Deus, a Igreja Catoiica, ao 

senhor feudal, aos seus semelhantes. 
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Destacam-se que, mesmo com os empetilhos ideologicos do perfodo 

medieval, as investigates sobre a funcao social da propriedade foram 

evidenciadas, especialmente, no que diz respeito a doutrina crista atraves da Suma 

Teologica de Sao Tomas de Aquino. 

A Igreja Catolica nos anos 350 a 400 da era crista, nio considerava a 

propriedade sob otica singular. Santo Basilio, Santo Juan Crisostomo, Santo 

Ambrosio, Santo Jerdnimo, Lactartcio, dente outros afirmavam que a terra foi criada 

para todos, nio cabendo o monop6lio. 

Santo Agostinho difunde a tradicao canonista e escolistica contrapondo-se ao 

regime de propriedade privada e a divisfio de bens entre os homens. Segundo esse 

autor, os bens devem pertencer a coletividade, pois e decorrencia do direito natural. 

Segundo Maria Helena Diniz (2002), embora nao seja possivel encontrar uma 

teoria sobre a propriedade nas Sagradas Escrrturas, admite-se que, atraves de 

referincias indiretas e de principios basicos do cristianismo, o direito a propriedade 

foi norteado. 

O jusnaturalismo, legado da doutrina crista, inspirado em criterios de 

equidade e justica, traduziu a funcao social da propriedade como necessidade de 

utilizacao dos bens enquanto instrumento de reaiizacSo da justica divina. 

Com o fim do periodo medieval, surge o Estado Liberal. Nessa fase, o 

monarca almejava alcancar a unificacio politica do Estado. 

A doutrina liberal retomou as caracteristicas preconizadas na propriedade 

privada de Roma. Entretanto, relevante destacar que essa retomada do Direito 

Romano foi singular, pois ressaftou, apenas, o carater privado da terra, nio 

incorporando uma funcao a propriedade, no exercicio de seu direrto do titular. Nesse 
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period© historic©, a propriedade era vista, sobretudo, como um direito absoluto, 

exclusive e perpetuo. 

Segundo Wellington Pacheco Barros (1997), o Estado de Direito desenvolveu-

se, tendo por base os principios do liberalismo, em que a preocupacao era 

assegurar ao individuo uma sen© de direitos inerentes a sua natureza, como a 

liberdade e a propriedade. O que irtterferisse nessa liberdade deveria ter carater 

exceptional, pois a regra era o livre exerefcio dos direitos individuals assegurados 

na Declaragao Universal dos Direitos do Homem de 1879, que restringiam o poder 

estatal sobre o cidadao. 

Observa-se que, dentro das caracteristicas do direito de propriedade, a mais 

evidente diz respeito ao carater absoluto, ja presente no art. 544 do Codigo Civil de 

Napoleao, copiado em outras legislacoes, como por exemplo, o art. 362 do Codigo 

Civil da Austria (1811), o art. 444 do Codigo Civil da Venezuela e o art. 2. 513 do 

Codigo Civil argentino (1869). 

De acordo com Orlando Valverde (1985), uma vez desvinculada a 

propriedade da dimensio religiosa, o Direito burgues concebeu a propriedade como 

poder absoluto e exclusivo sobre coisa determinada, visando a utilidade exclusiva do 

seu titular. 

No Estado Liberal a propriedade era vista como poder e o proprietario poderia 

abusar do seu direito. Esse foi considerado absoluto sob varios aspectos: a) em 

relacao as pessoas a quern o proprietario pode se opor; b) em relacao aos objetos 

que estao na propriedade; c) em relacao aos atributos da propriedade e d) em 

relacao a duracio deste direito. 

No que conceme ao carater exclusivo do Estado Liberal, pode-se dizer que o 

mesmo consistiu na faculdade do proprietario de excluir qualquer intervengao de 
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terceiros no uso, gozo e disposicio da coisa. Vale destacar que nao poderia surgir 

outra pessoa com o mesmo carater. 

Para Pacheco (1997), o direito perpetuo de propriedade no Estado Liberal, 

deve ser interpretado sob dois aspectos antagdnicos. Em uma primeira acepcao, 

depreende-se que a perpetuidade do direito significa que a propriedade dura 

enquanto durar a coisa; por isso deflue-se que ate o perecimento da coisa, o direito 

subsiste. Sobre a segunda, a perpetuidade representa o dominio que vigora 

independente do exercicio que se possa fazer. 

No absolutismo houve uma evolucao do instituto da propriedade e isso 

representou o prenuncio da sua funcao social atraves da rejeicao do poder de abuso 

do titular. Gradativamente, a jurisprudencia francesa impos limites ao poder absoluto 

do proprietario. 

Diversos pensadores foram essenciais para o aparecimento dessa nova 

concepcao. Jean-Paul Marat (1743-1793) posicionava-se contrario a concepcao 

individualista e absoluta, considerando, legitima, a propriedade que nio importasse 

espoliacao do trabalho dos pobres. Rudolf Von Lhering (1818-1892) difundiu uma 

teoria social da propriedade. O pensamento de Otto Von Gierke (1841-192), vai de 

encontro ao sistema socialista alemao, inspirado no direito historico, pois passa a 

defender a propriedade privada, baseada na doutrina positivista de August Comte 

(1798-1857). Esse autor preconizava que a propriedade deveria ter uma funcao 

pautada nos anseios da coletividade. Emile Durkheim (1858-1917) apresentou os 

conceitos de fratemidade e solidariedade no ambito das relacoes privadas. 

1.2 Da propriedade imobiliaria rural no Brasil: formacao e estrutura atual 
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Quando o Brasil era somente habitado pelos indigenas, havia o uso do solo e 

dos beneficios da natureza de modo coletivo. Nesse periodo, a propriedade era 

decorrencia do direito natural e originario do homem. 

Em 1500, ano em que o Brasil foi descoberto pelos Portugueses, o mercado 

de especiarias orientais era bastante lucrativo para Portugal; por isso, durante as 

tres primeiras decadas, o territorio brasileiro, nao foi alvo de uma colonizacao 

propriamente dita. 

A formacao historica da propriedade brasileira caracteriza-se pelas seguintes 

fases: periodo pre-sesmarial, periodo sesmarial, regime de posses, regime da Lei de 

Terras n° 601/1850, sistema do Codigo Civil de 1916, sistema legal do Estatuto da 

Terra e regime fundiario, a partir da Constituicao Federal de 1988. 

Segundo Antonio Jose Mattos Neto (2003), a situacao deficitaria dos cofres 

publicos de Portugal e a necessidade de garantir a seguranca a nova terra 

conquistada motivaram, a Coroa portuguesa a conceder terras brasileiras a 

particulares. 

No periodo pre-sesmarial, foi realizada a primeira concessao reinol por 

Fernao de Noronha, em 1501, atraves do sistema de feitorias para exploracao 

extrativista do pau-brasil. Referido sistema fracassou, face a sua desorganizacao. 

Em 1530, iniciou-se a colonizacao brasileira, atraves da expedigao de Martin 

Afonso de Souza para verificar a posstvel exploracao de metais, de madeira e do 

literal brasileiro. Atuando como Govemador Geral, ele tinha o poder para nomear 

autoridades e distribuir terras para producao aos colonizadores que permanecem no 

Brasil, sob pena de retomada de terra doada. 
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De acordo com Mattos Neto (2003), a exploracao de Martin Afonso de Souza, 

foi o suporte basilar para a formacao da sociedade colonial de duas instituicoes: a 

sesmaria e o engenho. 

O regime agrario da sesmaria, adotado pela coroa portuguesa, no Brasil, foi o 

mesmo aplicado nas ilhas Atlanticas (ilhas da Madeira, Acores, Sao Tome e Cabo 

Verde). Atraves do sistema de caprtanias bereditarias ocorreu a colonizacao e 

povoamento do territdrio, 

Segundo Boris Fausto (1994, p. 44-45): 

Os donatarios receberam uma doacao da Coroa, pela qua! se tomavam 
possuidores, mas nSo proprietarios da terra. Isso sjgnrficava, entre outras 
coisas, que nio podiam vender ou dividir a capitania, cabendo ao rei o 
direito de modiffca-la ou mesmo extingui-la. A posse dava aos donatarios 
extensos poderes, tanto na esfera economica (arrecadacao de tributes) 
como na esfera administrative. (...) Do ponto de vista administrativo, eles 
tinham monopolio da justica, autorizacSo para fundar vitas, doar sesmarias, 
alistar colonos para fins milrtares e formar millctas sob seu comando. (...) A 
atribuicao de doar sesmarias e importante, pois deu origem a formacao de 
vastos latifundios. A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensao 
de terra virgem cuja a propriedade era doada a um sesmeiro, com a 
obrigacSo - raramente cumprida - de cuftiva-la no prazo de cinco anos e de 
pagar o tributo devido a coroa. Houve em toda a coldnia imertsas 
sesmarias, de limrtes mat definidos, como a de Bras Cubas, que abrangia 
parte dos atuais municipios de Santos, Cubatao e S5o Bernardo. 

Em conformidade com Antonino Moura Borges (2005), a sesmaria era um 

contrato perpetuo, aiienavel e transfer!vel aos herdeiros, pelo qual o proprietario 

atribui a outrem o dominio util de imovei, atraves do pagamento de uma pensio. 

Essa foi a forma inicial de transferencias de terras no Brasil e perdurou do 

descobrimento ate 1822. 

Depreende-se que os donatarios recebiam uma doacao da coroa portuguesa 

que os tomavam possuidores, entretanto nao proprietarios da terra, pois nio podiam 
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vender ou dividir a capitania, cabendo ao rei, o direito de modifica-ia ou mesmo 

extingui-la. 

A posse dava aos donatarios extensos poderes, tanto em ambito econdmico 

por meio da arrecadacao de tributos, como administrative pois os donatarios tinham 

o monopolio da justica, a autorizacao para fundar vilas, doar sesmarias, aiistar 

colonos para fins militares e formar milicias sob o seu comando. 

No regime da sesmaria, uma extensSo de terra era doada a um sesmeiro, que 

tinha a obrigacao de pagar um tributo a Portugal e de cultivar a terra no prazo de 

cinco anos. Esse cuftivo nao teve aplicabiidade na maioria das terras doadas, 

houve, em toda a coldnia, imensas sesmarias com limites mal definidos, com isso a 

atribuicao de doar sesmarias deu ensejo a formacao dos latifundios brasileiros. 

Segundo Nelson Demetrio (1998), o instituto da sesmaria perdurou enquanto 

duravam as capitanias hereditarias; somente nessa fase, o poder de concessao de 

terras era do donatario e nio do monarca. Observa-se que, apesar de hereditarias, 

as capitanias eram de propriedade estatal, nao sendo, desse modo, propriedade 

privativa dos donatarios. 

O sistema de capitanias hereditarias foi concebido por meio de grandes lotes 

de terras que se estendiam em direcao aos paralelos, e que devido a sua amplitude 

deu origem na Idade Media aos feudos e, atualmente, aos latifundios brasileiros. 

Foram criadas quinze capitanias por Dom Joao III, divididas em quinze regioes ou 

lotes, concedidos tais lotes a doze donatarios. 

Referido sistema era regulamentado por instrumentos juridicos: a) a Carta de 

Doacao (documento por meio do qual o govemo portugues cedia ao donatario uma 

ou mais capitanias, a administracao sobre ela, a renda dela proveniente e o poder 

de interpretar e ministrar a lei) e b) o foral (carta de aforamento de terras). 
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As capitanias ja eram utilizadas na organizacao administrativa de Portugal e 

Espanha. Entretanto, no Brass!, recebeu dois aditivos: a) particular (pertenciam aos 

donatarios); b) hereditaria (transmissiveis por heranga aos sucessores legitimos). 

A ausencia de recursos, a grande extensao de terra no Brasil e a distancia 

entre as capitanias e a metropole acarretaram o fracasso dos donatarios. Somente 

duas capitanias prosperaram: a de Pernambuco, onde fundaram as Vilas de Igaragu 

e Olinda, esta ultima a sede da capitania de Duarte Coelho, situada acima do Rio 

Sao Francisco; e a capitania de Sao Vicente, em Sao Paulo, que teve exito com as 

plantagoes de cana-de-agucar e com os engenhos. Verificou-se que houve a 

consolidagao do povoamento e da fixagao do homem ao solo por meio de alguns 

nucleos de povoamento espalhados no Brasil recem-descoberto. 

Em meados do seculo XVII, quando Portugal era govemado pelo Marques de 

Pombal, o sistema de capitanias hereditarias foi extinto. 

Foram varios os fatores que contribuiram para a extingao daquele sistema, 

dentre eles pode-se mencionar: os freqiientes ataques indigenas, a grande 

quantidade de terras inferteis em algumas capitanias, o desinteresse de alguns 

donatarios que nem sequer chegaram a vir ao Brasil e, especialmente a falta de 

capital para promover a ascensao das capitanias. 

Com a suspensao de concessao de sesmarias, promovida pela Resolugao 

Imperial de 17 de julho de 1822, surge a oportunidade do pequeno colono e do 

lavrador de poucos recursos terem acesso a terra. Pode-se observar que a posse, 

diferente das sesmarias latifundiarias, originou a pequena propriedade agricola. 

Segundo Mattos Neto (2003), do inicio do seculo XIX ate o final de sua 

primeira metade, prosperou, no Brasil, o regime de posse, que ja era praticado pelos 

lavradores que nao tinham concessao sesmarial. 
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Face a ausencia de lei expressa que instituisse a posse como cultura efetiva, 

o costume, passou a ser, nesse periodo, a fonte juridica de consolidacao da posse 

no patrimdnio do colono. 

No Brasil de 1822 ate 1850, verificou-se a ausencia de regulamentacao sobre 

as terras. Nao havia nenhuma lei que especrficasse como se daria a transferencia da 

propriedade do Estado para o dominio privado, esse periodo foi designado regime 

de posses. Quaiquer pessoa poderia ocupar a propriedade, se nao houvesse outro 

na posse da area. Desse modo, o que era particular assim permanecia e poderia ser 

livremente transferido pelas leis civis. As terras que nao tinham sido transferidas aos 

particulares por sesmarias, continuavam publicas. A imprescritibilidade dos bens 

publicos nessa fase ja era regra. 

A transferencia das terras brasileiras foi novamente regulada em 1850, por 

iniciativa de Jose Bonifacio de Andrada e Silva, com a edicao da Lei n° 601 (Lei das 

Terras). Nessa fase, o acesso a propriedade era dificultoso. A compra e venda era a 

unica forma de aquisigao da terra publica imperial. 

O instituto juridico da propriedade foi tratado nas diversas Constituicdes 

brasileiras com enfoque para o direito individual e absoluto do proprietario. 

De acordo com Lucas Barroso, Alcir Miranda e Mario Lucio Soares (2006), no 

Brasil Imperio, o direito de propriedade era protegido pela Constituicao de 

25/03/1824, que adotou principios inspirados na Declaracao Universal dos Direitos 

do Homem, de 1789, com isso reconheceu o direito de propriedade quase de modo 

absoluto, excetuando-se a previsao de que em caso de necessidade publica, fosse 

necessaria a utilizacao da propriedade privada, garantindo-se, contudo, previa 

indenizacao em dinheiro ao proprietario. 
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Declarable supramencionada considerou a propriedade urn direito inviolavel e 

sagrado, por isso nao se poderia priva-k>, salvo se a necessidade publica legaimente 

constatada o exigisse, mediante a condicao de justa e previa indenizacao. 

Inspirada nesse texto e reiterada pela Constituicao francesa, de 1791, a 

primeira Carta Magna, a Constituicao Polltica do imperio do Brasil, jurada por D. 

Pedro I para observar e fazer observar, em 25 de marco de 1824, no que diz 

respeito ao direito de propriedade em seu artigo 179, teria por base a iiberdade, a 

seguranca individual e a propriedade por ela garantidas. 

A Constrtuicao de 1891 garante em seu paragrafo 17, do seu artigo 72, o 

direito de propriedade de maneira ampla, havendo somente uma restricao no 

tocante a expropriacSo para uso publico, tambem mediante previa indenizacao ao 

proprietario. A novidade do texto comparando com a Carta de 1824 refere-se a 

inclusSo dos estrangeiros, juntamente com os brasileiros, como titulares dos dirertos 

crvis e politicos por ela assegurados, tais como, o direito a Iiberdade, a seguranca 

individual e a propriedade. 

Segundo o sistema juridico do Codigo Civil de 1916, a propriedade e urn 

direito com raizes no pensamento liberal, por isso evidenciou-se o carater 

absolutista em sua plenitude. Esse pensamento predominou ate a Constituicao 

Federal de 1988, que impds a todo o ordenamento patrio a tutela plena da pessoa 

humana. Ao elevar a dignidade da pessoa humana ao status de valor constrtucional 

e de fundamento da Republica, o texto constitucional estabeleceu que se 

abandonasse a concepcao absolutista predominante desde o seculo XIX. 

A funcSo social da propriedade so ganhou espaco na Constituicao de 1934, 

cujo artigo 113, n. 17, estabelece que o direito de propriedade nao poderia ser 

exercido contra o interesse social na forma da lei. Nesta Constityigio foi acrescklo 
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que a fern da desapropriacao por necessidade publica, haveria a requisicao da 

propriedade particular em situagoes de perigo iminente, como no caso de guerra. 

Vale destacar que referida utiiizacdo deveria ser indenizada ap6s a cessacao do 

perigo. 

Em conformidade com Luciano de Souza Godoy (1999), a Constituicao de 

1937 preconizou o direito de propriedade como garantia individual, impondo limites 

ao exercicio pleno do direito de propriedade, remetendo, porem, as excegoes a Lei 

Ordinaria. Referida Carta Magna nao mencionou a utilizacio da propriedade para 

fins sociais. 

Com o advento da Constituicao de 1946, ressurge o exercicio do direito de 

propriedade, ao estabelecer que o Estado condiciona-se ao interesse e bem-estar 

da coletividade e que a lei poderia distribuir a propriedade com iguais oportunidades 

para todos. Nessa Carta Magna, o primeiro texto constitucional patrio a introduziu 

expressamente a definicao de funcao social no art. 141, par. 16 e art. 147 da 

CF/1946 

O Estatuto da Terra, em seu art. 2°, expressamente trata da funcao social do 

imovel rural. Dal por diante, observa-se que a express!© funcao social foi 

incorporada as Constituicoes posteriores. 

Segundo Lucas Abreu Barroso e Cristiane Passos (2004), o sistema atual de 

classificacao de propriedade foi estabelecido pelo Estatuto da Terra em 1964, 

dividindo-se em: modulo rural (area de propriedade familiar que direta e 

pessoalmente e explorada pelo agricuttor e sua familia, absorvendo-lhes a forca de 

trabalho, garantindo-lhes a subsistencia, o progresso social e economico). Vale 

destacar que o modulo rural nao possui uma dimensio unica, porem e fixado em 

conformidade com a regiio e especie de exploracao. 
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Com base nesse concerto de modulo rural, o Estatuto da Terra dividiu os 

imoveis rurais do Brasil em tres categorias: a) empresa rural (sao os imoveis 

explorados de forma economica e racional, com um minimo de 50% de sua area 

utilizada e que nao exceda a 600 vezes o modulo rural); b) minifundio (im6vel com 

area agricultavel inferior ao modulo rural fixado, possuindo menos de 50 hectares de 

extensao, embora sua media seja de 20 hectares. Eles correspondem, 

hodiernamente, a 72% do total dos imoveis rurais do Brasil, embora ocupem 12% de 

area total desses imoveis); c) latifundio, que se bifurca em: latifundio por exploracao 

(imovei que nao excede os limites da empresa rural, e mantido inexplorado em 

relacao as possibilidades fisicas, economicas e sociais) e latifundio por dimensao 

(imovei rural com uma area superior a 600 vezes o modulo rural e nao explorado em 

sua potencialidade). 

A Carta Magna de 1967 e a Emenda Constitucionai n° 1 de 17/10/1969 

mantiveram as ideologias da Constituicao de 1946, com referenda a vinculacao do 

exercicio do direito de propriedade subordinado a funcao social. 

A Constituicao Federal de 1988 seguiu da ideologia da Carta de 1946, como 

tambem inovou, no tocante a funcao social, ao disciplinar a materia, tanto da 

propriedade urbana, no paragrafo 2°, do artigo 182, quanto da propriedade rural, no 

art. 186 da CF/88 que assim dispoe: 

Art. 186. A furtgSo social e cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II -
utilizagao adequada dos rectirsos naturais disponiveis e preservacSo do 
meio ambiente; III - observancia das disposicoes que regulam as relacoes 
de trabalho; IV - exploracao que favoreca o bem-estar dos proprietaries e 
dos trabalhadores. 
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Na compreensao atual sobre a funcao da propriedade, tem-se que o titular 

que estiver cumprindo, sem excecao, as exigencias elencadas no art. 186 da CF/88, 

cumpre a funcao social. Ressalta-se que a preocupacao ambiental motivou a 

insercao desse elemento, no conteudo do principio da funcao social. Com isso, 

dissemina-se a expressao: funcao socio-ambiental da propriedade. 

O direito de propriedade e garantido pela ordem constitucional na medida em 

que o titular cumpre a sua funcao social, por isso deve atuar em consonancia com o 

Estado Democratic*) de Direito. Caso contrario, o Poder Publico pode intervir 

utilizando-se de instrumentos que a lei Ihe outorga. 

A Constituicao de 1988 deu a funcao social urn sentido amplo ao preocupar-

se com o individuo no tocante a relacao de trabalho entre proprietario e trabalhador, 

com relacao a natureza ao estabelecer o aproveitamento racional e adequado dos 

recursos naturais, proporcionando assim, o bem-estar social. 

Nesse prisma, a propriedade e vista como uma garantia individual, como 

estatuido no art. 5.°, inciso XXII. Segue assim a orientacao da maioria das Cartas 

mundiais, inspiradas na Declaracao de Direitos do Homem de 1789, no art. 17. 

Consagra tambem a atual Carta patria o direito de propriedade como principio da 

ordem economica, como observado no art. 170, II, CF/88. 

A ideia de propriedade imobiliaria vinculada a uma funcao social constitui 

principio que deve informar todo o sistema juridico, mesmo quando alguma materia 

for tratada por legislagao anterior a Constituicao. 

Depreende-se que, o direito de propriedade so pode ser concebido, e 

garantido pela ordem constitucional se utilizado com base na efetividade da funcao 

social. A interpretacao dessa deve ser realizada a luz dos principios constitucionais, 
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ja que, se a contrariar, a norma irtfraconstltuclonal estaria revogada pela 

Constituicao Federal em vigor. 

1.3 Da import&ncia dos principles juridicos e sua insercio no signrficado de 
propriedade: o principio da funcao socio-ambiental da propriedade imobiliaria rural. 

Derivado do latim principium, designa o termo principio a genese de algo que 

ira existir, representando os requisitos primordiais para o alicerce de alguma coisa. 

Revela o conjunto de preceitos, que se fixam para servir de norma a toda especie de 

ac io juridica, norteando, a conduta a ser tida em qualquer operacao jurfdica. Desse 

modo, exprime sentido mais relevante que a regra juridica, posto ser a razao 

fundamental das coisas juridicas, convertendo-as em axiomas. 

Segundo Alexandre de Moraes (2004), os principios juridicos sao os pontos 

basicos, que atuam como elementos vitais, pois indicam o cerne do Direito. 

Compreendem os fundamentos juridicos, onde se firmam as normas e tracam as 

nocdes em que se estrutura o Ordenamento Juridico de urn pais. Sao essenciais na 

medida em que o interprete se depara com uma omissSo da lei, uma lacuna 

legislativa e nao encontra em ambito legislativo a solugao. Essa podera se 

manifestar por meio da aplicacao do principio juridico no caso concrete 

Os principios estao situados no topo da pirimide nonnativa, razio por que 

detem maior forca e importancia do que qualquer outra norma de natureza 

constitucional. 

De acordo com Pedro Lenza (2006), atraves do conhecimento dos principios 

ocorre a interpretacao das regras de Direito; desse modo, quando o interprete 

encontra aigum empecilho na aplicacao da norma, e adequado que o mesmo faca a 

utilizacao dos principios juridicos para efetivar a vontade da lei e da regra juridica 

em geral. 
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A desobediencia ao principio viola o Ordenamento Juridico com ampla 

repercyssao, pois a nao aplicabilidade desestrutura o sistema juridico. O prejuizo, 

portanto, e mais significative que o simples descumprimento da norma juridica. 

Foi na Italia que se soube dar a funcao social o sentido, nao como uma 

categoria oposta ao direito subjetivo, mas como um element© capaz de atterar-lhe a 

estrutura, inserindo-se em seu profile Memo e atuando como criterio de valoracao 

do exercicio do direito, o qual devera ser direcionado para um massimo sociale. 

Com referenda ao Direito Agrario, tres principios de destacam: a) principio da 

supremacia da ordem publica; b) o principio da efetivacio da justica social; c) o 

principio da funcao social da propriedade. 

O primeiro principio funda-se na hierarquia das normas, segundo a qual a 

norma de natureza publica, prepondera sobre as normas de ordem privada. Ha tres 

casos em que se evidencia essa aplicacao: a) na desapropriagao por interesse 

social; b) nas restricoes a Iiberdade de contratar e c) nas restricoes ao 

fracionamento do imovei rural. 

O segundo principio representa a finaiidade da politica de Reforma Agraria, 

atraves da justa distribuigao de terras. 

O principio da funcao social da propriedade constitui o principio fundamental 

do Direito Agrario e condiciona a terra a sua funcao social. Esse principio esta 

disposto no art. 186 da CF/88. Observa-se que a terra cumpre a sua funcao social 

quando preenche os requisites: a) aproveitamento racional adequado, tanto no 

aspecto quantitative e qualitative; b) utilizagao adequada dos recursos naturais 

disponiveis e preservacao do meio ambiente; c) observ§ncia das disposicoes que 

regulamentam as relacdes de trabalho, d) exploracio que favoreca o bem-estar dos 

proprietarios e dos trabalhadores (Lei n. 8.629/93). 
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Vale ressaltar que esse principio foi preconizado pelo art 2°, paragrafo 1° do 

Estatuto da terra. 

Art. 2° £ assegurada a todos a oportunidade de acesso a propriedade da 
terra, condicionada pela sua funcfio social, na forma prevista nesta Lei. §1° 
A propriedade da terra desempenha integralmente a sua funcfio social 
quando, simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietaries e dos 
trabalhadores que nela labutam, assim como de suas familias; b) mantem 
niveis satisfatdrios de produtividade; c) assegura a conservacao dos 
recursos naturais; d) observa as disposicoes legais que regulam as justas 
relacoes de trabalho entre os que a possuem e a cultiwem. § 2° £ dever do 
Poder Publico: a) promover e criar as condicoes de acesso do trabalhador 
rural a propriedade da terra ecortdmicamente util, de preferencia nas 
regioes onde habita, ou, quando as circunstancias regionais, o aconselhem 
em zonas previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentacSo 
desta Lei; b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua funcSo 
social, estimulando pianos para a sua racional utilizacao, promovendo a 
justa remuneracao e o acesso do trabalhador aos beneflcios do aumento da 
produtividade e ao bem-estar coietivo. § 3° A todo agricultor assiste o direito 
de permanecer na terra que cultive, dentro dos termos e limitacoes desta 
Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos contratos de 
trabalho. § 4° £ assegurado as populacoes indlgenas o direito a posse das 
terras que ocupam ou que Ihes sejam atribuldas de acordo com a legislacao 
especial que disciplina o regime tutelar a que estao sujeitas. 

Em meados do seculo XX, Leon Duguit concebeu a propriedade funcao 

social. Para esse autor, todo individuo tern o onus de cumprir na sociedade uma 

funcao em razao direta ao lugar que o mesmo ocupa. Atraves da terra, o homem, 

devera buscar o acrescimo da riqueza geral e somente estara protegido se cumprir 

referida funcao. 

Com a concepcao de novos patamares ideol6gicos, modificou-se a base 

juridica que passou a ser vista sob otica da protecao socio-ambiental da 

propriedade, vinculando desse modo o principio da funcao social a ideia de 

ascensao economica pautada no equilibrio ambiental. 

Vale frisar que face a necessidade de promover a ascensao economica 

pautada no equilibrio ambiental fez emergir a expressao funcao socio-ambiental. 
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A aplicacao das normas do Codigo Civil e do Codigo de Process© Civil 

brasileiro deve ser feita a luz da Constituicao Federal de 1998 e nao de modo 

mecanico, sem atencao as circunstancias do caso concreto, que podem suscitar no 

descumprimento de deveres fundamentais. 

A funcao social da propriedade foi positivada no Ordenamento Juridico 

brasileiro atraves do Estatuto da Terra em 1964. A Carta Magna da Republica 

Federativa do Brasil de 1988 dispoe que a propriedade atendera sua funcao social, 

segundo o art. 5°, inciso XXIII. Tambem, em seu art. 170, inciso III, determina que a 

ordem economica deve atuar com observancia a funcao da propriedade, impondo 

limitacoes a atividade empresa rial. Observa-se que o legislador originario 

transformou o instituto da propriedade em um direito com escopo social. 

A atribuicao de uma funcao social a propriedade esta inserida no movimento 

dos direitos subjetivos, que, desde o final do seculo XIX, vem promovendo a 

reconstrucao de institutes centrais do direito modemo. 

Para Roberto Wagner Marques (2001), o principio da funcao social da 

propriedade integra o conceito juridico-positivo de propriedade, represerttando a 

finaiidade que se deve concretizar. Referida funcao nao e norma programatica, haja 

vista demonstrar a intencao do legislador constituinte originario e atuar como 

principio juridico norteador das condutas em sociedade. 

A funcao social da propriedade esta condicionada ao cumprimento de um fim 

economicamente util, produtivo, ambiental e com beneficio ao proprietario e a 

terceiros, especialmente, quando ocorre a interacao entre o trabalho e os meios 

economicos. Sua finaiidade esta focada na efetividade. 



CAPlTULO 2 DA EFETIVIDADE DA NORMA E DO PRINCIPIO DA FUNQAO 
S6CIO-AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL NO BRASIL 

O capitulo que encerra o presente estudo monografico tern por escopo 

apresentar a distincao que ha entre a eficacia e a efetividade das normas e dos 

principios juridicos. Ap6s, abordar-se-a as evidencias da (in)efetividade do principio 

da funcao socio-ambiental no Brasil. Sendo assim, foi inserida uma analise sobre a 

estrutura fundiaria, as acoes dos movimentos sociais pelo direito a propriedade no 

meio rural, os processos desapropriatorios para fins de reforma agraria, os impactos 

ambientais, o trabalho escravo e a inexistencia de acoes efetivas para a reforma 

agraria brasileira foram disseminados no ambito desta pesquisa. 

2.1 Da distincao entre efetividade e eficacia das normas e dos principios juridicos 

Efetividade, oriundo do latim effectivus, de efficene, significa a materializacao 

do comando normativo na sociedade. Opoe-se ao que esta parado ou aquilo que 

nao pode ser executado, pois corresponde a realizacio do Direito atraves do 

desempenho concreto dos principios e das normas que compdem o ordenamento 

juridico brasileiro. 

Segundo Miguel Reale (2003), a efetividade simboliza a aproximacao intima 

entre o conteudo da norma e a sua materializacao. Ha efetividade quando a norma 

atinge sua finaiidade. 

Em virtude da insuficiencia de desenvolvimento socio-econdmico e ambiental, 

nas propriedades rurais brasileiras, observa-se que o principio da funcao social, 

disposto no art. 186 da Constituicao Federal/88, encontra-se apenas no piano da 

eficacia. 
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Eficacia, do latim efficacia, de efficax, consiste na aptidao da regra juridica 

para a producao de seas efeitos. Vale ressaltar que nao se insere no imbito da 

eficacia constatar se os efeitos s i o concretizados. 

Segundo Luis Roberto Barroso (2000, p. 83); 

A eficicia dos atos juridicos consist© na sua aptidao a producSo de efeitos, 
tendo em vista a irradiacao das consequSncias que the sSo proprias. Eficaz 
e o ato iddneo que a tinge o objetivo pelo qual foi gerado. A eficacia juridica 
refere-se qualidade de produzir, em major ou menor gray, os seus efeitos 
tfpicos. 

A conjuntura decadent© do meio rural brasileiro reflete a falta de efetividade 

do principio da funcao socio-ambiental. Face a desarmonia que exist© entre o 

conteudo desse principio constitucional e a sua pratica, compete aos cidadaos 

brasileiros reivindicar, por meio de instrumentos iegais, a sua aplicabilidade. 

2.2 Das evidencias da (in)efetividade do principio da funcao socio-ambiental da 
propriedade como instrumento de transformacao social no meio rural brasileiro 

Ao longo da historia do Brasil, o que persrste e o dominio dos tatifundios 

improdutivos e restrrtos a pequenos grupos com finaiidade especulativa. 

Tomou-se comum a ocupacao de imoveis rurais, o que da ensejo a 

crescentes manifestacoes de violencia e a necessidade de uma reforma agraria 

efetiva no pais. 

Com a imensa discrepancia entre a teoria e a materiaiidade dos principios e 

normas jurfdicas, verifica-se que a sociedade brasileira carece de poiiticas publicas 

concretas que possam promover melhores condicdes para o pleno desenvoh/imento 

no meio rural. 
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Em detriments da fate de efetividade do principio da funcao socio-ambiental, 

a posse pela terra tern causado inumeros conflitos, Atualmente, a parcela rural 

excluida utiliza-se da auto-tutela como instrumento de luta social e mecanismo para 

a solucao de conflitos, quando na realidade, so faz agucar a situacao caotica das 

areas rurais. 

Pode-se verificar a falta de efetividade do principio da funcao socio-ambiental 

da propriedade, em virtude dos fatos a seguir analisados: 

2.2.1 A concentracao fundiaria 

No Brasil, a concentracao fundiaria tern sua genese na colonizacao feita pelos 

Portugueses. Ao longo dos seculos, ela foi aprimorada e apoiada pelas politicas 

governamentais que privilegiam o latifundio. 

Depreende-se que a predominancia do latifundio ocorreu face a mentalidade 

patriarcal-senhorial que se disseminou em ambito brasileiro, com isso, a extensao da 

propriedade atuava como criteria de poder na estrutura econdmica do pais. 

Bernardo Mancano Fernades (2000, p.43) declara que: 

A grande derrota da luta pela reforma agraria aconteceu durante a 
ceiebracao da Constituicao Federal de 1988, em que o capftulo sobre a 
reforma agraria sofreu um enorme retrocesso, tendo como referenda o 
Estatuto da Terra. Embora a soctedade organizada tenha apresentado uma 
emenda popular com mais de um milhao e duzentas mil assinaturas, 
acabaram por prevalecer os interesses dos latifundiarios. Interesses agora, 
representados, nao pelos "coronets", mas tambem pelos empresarios que 
se apropriaram de grandes extensoes de terras durante os anos de ditadura 
militar. 
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O termo latifundio advem do latim latifundiu. Na Antiguidade, designava o 

grande dominio privado da aristocracia. Hodiernamente, refere-se a um regime de 

propriedade agraria caracterizado por propriedades rurais onde existe uma extensa 

proporcao de terras que nao cumprem a sua funcao social. Relevante destacar que, 

o Brasil e o segundo pais no mundo em concentracao de terras. 

De acordo com o art. 4° do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64): 

Art. 4° (...) V - "latifundio", o im6vel rural que: a) exceda a dimensio maxima 
fixada na forma do artigo 46, § 1°, alfnea b, desta Lei, tendo-se em vista as 
condicoes ecologicas, os sistemas agrfcolas regionais e o fim a que se 
destine; b) nao excedendo o limite referido na alinea anterior, e tendo area 
igual ou superior a dimensao do mddulo de propriedade rural, seja mantido 
inexplorado em relacao as possibilidades fisicas, econdmicas e sociais do 
meio, com fins especulativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente 
explored©, de modo a vedar-lhe a inclusao no conceito de empresa rural (...) 
Paragrafo unico. NSo se considera latifundio: a) o imbvel rural, qualquer que 
seja a sua dimensio, cujas caracteristjcas recomendem, sob o ponto de 
vista tecnico e econdmico, a exploracao florestal racionalmente realizada, 
mediante planejamento adequado; b) o imovei rural, ainda que de dominio 
particular, cujo objeto de preservacSo florestal ou de outros recursos 
naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento, pelo orgio 
com petente da administracao publica. 

A alinea "b" do art. 46 do diploma legal supracitado trata: 

Art. 46. (...) b) dos limites permitidos de areas dos imoveis rurais, os qua is 
nao excederao a seiscentas vezes o modulo medio da propriedade rural 
nem a seiscentas vezes a area media dos imdveis rurais, na respectiva 
zona (...) 

No latifundio, a exploracao nao atinge os graus de aproveitamento, bem como 

nao e capaz de propiciar o necessario desenvolvimento socio-economico e 
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ambiental dos que nele trabalham. Esse regime de propriedade e responsavel pelo 

atraso e pelo desemprego nos campos e nas cidades. 

De acordo com o Institute Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria 

(INCRA), cerca de 3% das propriedades rurais, no Brasil, sao latifundios, ou seja, ha 

mais de mil hectares e ocupam 56,7% das terras agricultaveis. 

Com referenda a utilizacao de terras, no Brasil, pode-se destacar que 11% se 

destinam as culturas anuais, ou seja, para o cuitivo das cuituras ciclicas. As culturas 

permanentes ocupam apenas 3% das areas. As pastagens nativas ou naturais e as 

cultivadas atingem 48% dessas terras. 

O grau de inatividade das propriedades rurais na regiao Norte chega a 65%; 

destes, 88,4% sao latifundios. 

Na regiao Nordeste, 54,4% das terras estao ociosas e destas 85,9% sao 

latifundios. Vale mencionar que o problema dos sem terra na Paraiba, a exemplo 

dos demais Estados brasileiros, e urn reflexo da grande concentracao fundiaria, que 

impede a revisio e o reajustamento das normas jurtdico-sociais e econdmico-

financeiras que regem a estrutura agraria do pals, 

Na regiao Centro-Oeste, a inatividade das terras e de 42,6% e, destes 95,5% 

sao latifundios. Este indice e o mais expressivo de todo o Brasil. 

As regioes Sudeste e Sul apresentam, respectivamente, indices menores de 

ociosidade da terra: 21,1% e 15,2%. Quanto a pesenca de latifundios nessas areas, 

chega a 84,0% no Sudeste e 74,1% na regiao Sul, dando urn padrio de estrutura 

fundiaria diferente das demais regioes. 

A concentracao de terras tern sido apontada como a causa preponderante 

das injusticas sociais, do inchaco demografico nas areas urbanas e do aumento da 

violencia no Brasil Faz-se necessario a atuacSo de novas politicas sociais que 
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visem a efetividade do principio da funcSo sdcio-ambiental e a solucao para a 

viol§ncia e a impunidade que permeiam o ambito rural brasileiro. 

2.2.2 Os colflitos e a ac io dos movimentos sociais pelo direito a propriedade no 
meio rural 

No seculo XIX o processo de formacao camponesa comeca a se disseminar. 

Atraves de formas de resistencia, os camponeses seguiram na caminhada pela iuta 

da terra com a finalidade de promover a reforma agraria no Brasil. A partir desse 

pensamento, aqueles que nio tinham terras para o plantio, organizaram-se atraves 

de movimentos sociais contra a centralizacao de terras nas maos de poucos. 

De acordo com Maria da Gloria Marcondes Gohn (2000, p. 251-252): 

Movimentos sociais sao acoes sociopoliticas construldas por atores sociais 
coletivos pertencenfces a diferentes classes e camadas sociais, articuladas 
em certos cenarios da conjuntura socJoeconomtca e polftica do pais, criando 
novo campo politico e forca social na sociedade civil. As acoes se 
estruturam a partir de repertdrios criados sobre temas e prootemas em 
conflitos, iitigios e disputas vivenciadas pelo grupo na sociedade. As acoes 
desenvotvem urn processo social e polflco-cultyral que cria uma Wentidade 
cotetiva para o movimento, a partir dos interesses em comum. Essa 
identidade e amaigamada pela forca do principio da solidariedade e 
construida a partir da base referenda! dos valores cuiturais e politicos 
compartilhados pelo grupo, em espacos coletivos nac-intituctonalizados. 

Os movimentos sociais dos sem - terras visam criar urn novo sistema politico, 

para a distribuigao de propriedades de forma justa, atraves da reforma agraria e da 

formacao de comissoes responsaveis pela saude, direitos humanos, educacao, 

cultura, meio ambiente etc. Visando o rompimento das estruturas convencionais, os 

trabalhadores rurais se engajam para a efetividade do direito a propriedade. 

Em 1970 ocorreu a formac§o de varios movimentos sociais, em diversos 

estados brasileiros. Esses se estruturaram contra a expropriacao de terras e a 
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exploracao do desenvolvimento capitalists, por meio de um processo de 

enfrentamento e resistencia. 

No Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), possui o 

maior destaque. As referdncias historicas sobre sua origem sao decorrentes das 

Ligas camponesas (1959-1964) e de ocupacoes de terras realizadas nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e Mato Grosso do Sul. Esse 

movimento e fruto de uma questao agraria que e estrutural e historica. Nasceu da 

articulacao das lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da decada de 

70 e que aos poucos, expandiu-se pelo Brasil. 

O MST teve sua gestacao no periodo de 1979 a 1984. Atualmente, esse 

movimento esta organizado em 22 Estados e segue com os seguintes objetivos: 

lutar pela terra, pela reforma agraria, pela construcao de uma sociedade mais justa, 

sem explorados nem exploradores e pela efetividade do principio da funcao socio-

ambiental e dos direitos humanos. Como forma de reivindicacao, o MST ocupa 

latifundios e se mobiliza para promover a materializacao de seus objetivos. 

Em ambito paraibano, a questio agraria e produto da formacao colonial 

brasileira que foi estruturada nos latifundios improdutivos. 

Assim como em outros estados nordestinos, na Paraiba, os trabalhadores 

encontraram dificuldades para criar o Movimento. Na historia das lutas camponesas, 

durante a maior parte do periodo historico houve lutas isoladas. Segundo o MST, 

para a efetivacao da reforma agraria no Brasil, essas lutas devem ocorrer de modo 

integrado e coletivo em ambito nacional e intemacional. 

Desde 1985, havia uma vontade e necessidade de se formar o MST no 

Estado da Paraiba. Entretanto, ate 1989, o MST fora apenas uma secretaria 
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localizada em Campina Grande-PB. Pode-se verificar a resistencia da Igreja Catolica 

com a chegada do MST na Paraiba. 

Em 1989 ocorreu a primeira ocupacao pelos sem - terra e o alvo da ocupacao 

foi a Fazenda Sapucaia-PB. Relevante destacar que ja tramitava, ha dois anos, um 

processo desapropriatorio em desfavor dessa fazenda. Em virtude da atuacao de um 

grupo paramilitar, no segundo dia da ocupacao, foi registrada a morte de diversos 

lideres e atuantes do MST da Paraiba. Apesar do ocorrido, os militantes 

permaneceram acampados numa area pr6xima da fazenda, ja que nio ocorreu a 

desapropriacao da mesma. 

Segundo Boris Fausto (1994), a violencia em ambito rural brasileiro esta 

diretamente atrelada a concentracao da terra, do poder e da falta de punidade. 

Com o tempo, ocorreu uma nova ocupacio, desta vez, na fazenda Monicoba, 

localizada no municipio de Esperanca-PB, onde os atuantes do Movimento 

esperavam a emissao da posse da terra. Contata-se que, mesmo com as tentativas 

de despejo e dispersao, as familias resistiram. Esse fato configurou o principio da 

formacao do Movimento. 

Assim como na maioria dos Estados brasileiros, na Paraiba, o MST nasceu 

sob uma conjuntura bastante conflituosa. As familias que persistiram contra a guerra 

do latifundio conquistaram a terra e o Movimento juntamente com elas, conseguiram 

fincar suas raizes. Relevante destacar que, a partir de 1991, O MST da Paraiba, 

passou a ter carater national. 

Segundo Lucas Abreu, Alcir Gursen e Mario Liicio (2006), o direito de 

propriedade deve ser socialmente coletivo. Quando o uso desse direito nao for 

favoravel aos interesses da coletividade, do bem-estar e do progresso economico e 
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social, a propriedade sera objeto de desapropriacao por interesse social, a fim de 

que seja redistribuida e possa alcancar, pelo trabalho, a funcao social. 

2.2.3 Os processes desapropriatorios para fins de reforma agraria 

Na linguagem juridica, desapropriar significa tomar a propriedade mediante a 

devida indenizacSo ao proprietario. 

A desapropriacao e especie do genero expropriacao, no qual tambem se 

compreendem os casos de perda da propriedade que dispensam a recomposicao 

patrimonial do proprietario. 

Relevante destacar que, a desapropriacao somente se justifica em virtude da 

satisfacao do interesse social. Na doutrina, Francisco Pontes de Miranda (2006), 

afirma que o interesse social compreende a composicao, apaziguamento, 

previdencia e prevencao. 

Segundo Hely Lopes Meirelles (2005), o interesse social ocorre quando as 

circunstancias impoem a distribuicao ou o condicionamento da propriedade para seu 

melhor aproveitamento, utilizacao em beneficio da coletividade, ou de categorias 

sociais de amparo especifico do Poder Publico. 

Em conformidade com Marcos Prado de Albuquerque (2006, p. 187): 

A desapropriacao por interesse social para fins de reforma agraria e a 
atuagao da vontade do Estado, mediante indenizacao, consistente na 
retirada de bem de um patrimfinto, em atendimento a composicao, 
apaziguamento, previdencia e prevencao impostos por circunstancias que 
exigem o cumprimento de um conjunto de medtdas que vtsem a melhor 
distribuicao da terra, capaz de promover a justica social, o progresso e o 
bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econdmico brasileiro, 
com a gradual extincao do minifundio e do latifundio. 
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Com referenda aos sujeitos da desapropriacao para fins de reforma agraria, o 

Estado atua como sujeito ativo e o proprietario do im6vel rural configura o sujeito 

passivo da relacio. Vale destacar que esse ultimo pode ser qualquer pessoa fisica 

ou juridica, de direito publico ou privado. 

O art. 184 da Constituicao Federal/88, dispoe acerca do imovel rural objeto de 

desapropriacao: 

Art. 184. Compete a Uniao desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agraria, o imovel rural que nao esteja cumprindo sua funcao social, 
mediante previa e juste indenizacao em titulos da divida agraria, com 
clausula de preservacao do valor real, resgataveis no prazo de ate vinte 
anos, a partir do segundo ano de sua emissao, e cuja utilizacao sera 
definida em lei. § 1° - As benfeitorias uteis e necessarias serao indenizadas 
em dinheiro. § 2° - O decreto que declarar o imovel como de interesse 
social, para fins de reforma agraria, autoriza a Uniao a proper a acao de 
desapropriacao. § 3° - Cabe a lei complementer estabelecer procedimento 
contraditorio especial, de rito sumario, para o processo judicial de 
desapropriacao. § 4° - O orcamento fixara anualmente o volume total de 
titulos da divida agraria, assim como o montartte de recursos para atender 
ao programa de reforma agraria no exercicio. § 5° - Sao isentas de impostos 
federais, estaduais e municipals as operacSes de transferencta de imdveis 
desapropriados para ins de reforma agraria. 

O poder expropriatorio do Estado, alem dos limites substanciais e formais 

impostos pelo principio do devido principio legal (art. 5°, LIV e LV), encontra 

limrtacdes de ordem material elencadas no artigo 185 da Carta Magna em vigor: 

Art. 185. Sao insuscetiveis de desapropriacao para fins de reforma agraria. I 
- a pequena e media propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
seu proprietario nao possua outra; II - a propriedade produtiva. Paragrafo 
inico. A lei garantira tratamento especial a propriedade produtiva e fixara 
normas para o cumprimento dos requisitos reiativos a sua funcao social. 
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O processo desapropriatorio se bifurca em duas fases: a) administrativa e b) 

judicial. Na primeira fase, e realizada previamente uma vistoria por um representante 

do INCRA no imovel. A notificacao antecipada do proprietario do imovel rural e 

medida que fortalece o devido processo legal, assegurando maior participacao no 

procedimento administrative e proporcionando melhor oportunidade de defesa. 

Nessa fase, sao feitos calculos para detectar se o Grau de Utilizacao da Terra (GUT) 

e o Grau de Eficiencia na Exploracao da Terra (GEET) estio de acordo com os 

padrdes estabelecidos pelo INCRA. Ap6s essa analise, se for constatado que o 

calculo nao corresponde ao padrao de 80% de GUT e 100% do G E E T , exigidos pelo 

INCRA e que a propriedade nao cumpre a sua funcao socio-ambiental, o processo 

sera encaminhado ao judiciario. 

A finalidade do processo desapropriatorio e a reforma agraria. Segundo 

Francisco Wildo Lacerda Dantas (1996), reforma agraria e o conjunto de medidas 

que visam promover melhor distribuicao da terra, mediante modificacdes no regime 

de sua posse e uso, a fim de atender aos principios de justiga social e ao aumento 

de produtividade. 

O art. 1°, no paragrafo 1°, do Estatuto da Terra considera a reforma agraria: 

Art. 1° - Esta Lei reguia os direitos e obrigac&es concernentes aos bens 
imbveis rurais, para os fins de execucao da Reforma Agraria e promocao da 
Polltica Agrfcola. § 1° Considera-se Reforma Agraria o conjunto de medidas 
que visem a promover melhor distribuicao da terra, mediante modificacdes 
no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos principios de justica 
social e ao aumento de produtividade. § 2° Entende-se por Politica Agricola 
o conjunto de providencias de amparo a propriedade da terra, que se 
destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades 
agropecuarias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 
harmoniza-Jas com o processo de industrializacao do pals. 
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A descentralizacao da propriedade rural brasileira apresenta-se como medida, 

essencial para o aproveitamento e uma melhor distribuicao das terras pubiicas e 

particylares. E s s a utilizacao justa e equilibrada das propriedades contribuira para 

solucao do problema agrario e progresso do Brasil. 

2.2.4 Dos impactos ambientais e do trabalho escravo 

Profundas alteracoes socio-economicas e ambientais ameacam o 

desenvolvimento sustentavel no Brasil. Faz-se necessario uma avaliagio do impacto 

ambiental (AIA) nas atividades do meio rural, para a identrficacao e organizacao de 

dados sobre impactos ambientais. 

Constata-se que, em decorrencia dos acontecimentos climaicos registrados 

sobre a agropecyiria e os cenarios futures serem preocupantes, toma-se necessario 

o desenvolvimento de estrategias de adequacSo ambiental, no sistema de producao 

agropecuaria e de seguranca alimentar. 

A agricuitura e uma attvidade que est i intimamente relacionada com o 

ambiente e o uso de recursos naturais, com incidfincias negativas e positivas. Dos 

impactos negativos pode-se destacar: a) erosio fisica, quimica e biologica dos 

solos; b) perda da capacidade de retengio de agua do solo; c) contaminacao dos 

solos, das agyas, do ar e de aiimentos; d) Producao de residues; e) consumo de 

agua para a irrigacao, com sistemas geralmente muito ineficientes; f) artera?des dos 

ecossistemas e perda da biodiversidade (flora e fauna). 

A destruicao da Mata Atiantica comecou no inlcio da colonizacao europeia 

com a extracao do pau-brasil. Originalmente, a Mata Atiantica ocupava 16% do 

territorio brasileiro, distribufda por 17 Estados brasileiros. Atualmente, esse 

ecossistema est i reduzido a menos de 7% de sua extensSo original, dispostos de 
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forma fragmentada ao iongo da costa brasiieira, Aproximadamerrte 100 milhoes de 

brasileiros dependem dessa floresta para a producao de agua, manutenc§o do 

equilfbrio climatico e controle de erosao e enchentes. 

A utilizac§o da caatinga como pastagem extensiva vem causando 

degradagoes fortes e por vezes irreversfveis nesse ecossistema. Essa vegetacao se 

encontra escassa por causa da pressao humana intensa e constante. Estudos 

revelam que 59% dessa vegetacao original ja sofreu algum tipo de modificacao por 

atividade humana. Atualmente, apenas 1% da area dessa vegetacao esta inclusa 

em unidades de conservacao. 

Segundo Joao Pedro Stedile (1994), o Brasil, alem de se basear na ideologia 

dos latifundios, vem desencadeando suas condutas com base na destruicao dos 

seus recursos naturais. A Amazfinia e um exempto, pois durante decadas foi 

desmatada. Alem dessa degradacao ambiental, tem-se a incidencia do trabalho 

escravo, que atinge mais de 16.442 pessoas. 

O termo trabalho escravo diz respeito as condigdes degradantes de trabalho, 

aliadas a impossibilidade de desvinculo de aiguns individuos, do seu ambiente de 

trabalho, em virtude das dividas ou pela violencia que os circunda. 

O art. 149 do Codigo Penal trata do crime de submeter alguem as condigoes 

analogas de escravo: 

Art. 149 - Reduzir alguem a condicao analoga a de escravo, quer 
submetertdo-o a trabalhos forcados ou a Jornada exaustiva, quer sujertando-
o a condicdes degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer 
meio, sua locomocao em razao de dfvida contraida com o empregador ou 
preposto: Pena - reclusao, de dois a oito anos, e mute, alem da pena 
correspondente a violencia. § 1° Nas mesmas penas incorre quern: I -
cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 
o fim de rete-lo no local de trabalho; II - mantem vigilancia ostensiva no 
local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de rete-lo no local de trabalho. 
§ 2° A pena e aumentada de metade, se o crime e cometido: I - contra 
crianca ou adolescente; 
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II - por motlvo de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem. 

A Lei n° 5.889 de 08/08/1973 rege a relacao trabalhista no meio rural. O art. 

13 dessa lei trata da seguranca e higiene no local de trabalho rural: 

Art. 13. Nos locals de trabalho rural serao observadas as normas de 
seguranca e higiene estabelecidas em portaria do ministro do Trabalho e 
Previdencia Social. 

O art. 18 da Lei n° 5.889 destaca a pena de multa que devera ser aplicada, 

face a condutas ilicitas no trabalho rural: 

Art. 18. As infracoes aos dispositivos desta Lei serao punidas com multa de 
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por empregado em situacao irregular. 
§ 1 s As infracoes aos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho -
CLT e legislacio esparsa, cometidas contra o trabalhador rural, serao 
punidas com as multas nelas previstas. § 2- As penalidades serao 
aplicadas pela autoridade competente do Ministerio do Trabalho e Emprego, 
de acordo com o disposto no Tftuio VII da CLT. § 3 s A fiscalizacao do 
Ministerio do Trabalho e Emprego exigira dos empregadores rurais ou 
produtores equiparados a comprovacao do recolhimento da Contribuicao 
Sindical Rural das categorias econdmica e profissional. 

Segundo o art. 19 e o art. 20 da lei supramencionada, o enquadramento e a 

contribuicao sindical rural continuam regidos pela fegisiacao em vigor. O seguro 

social e o seguro contra os acidentes de trabalho rurais sao regulados por lei 

especial, que dispora sobre a aplicacao do trabalhador rural, no regime do Fundo de 

Garantia por tempo de servigo. 
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O crescimento mais significative- foi registrado na Regiao Sudeste, onde o 

numero passou de 279 para 705. A regiao concentra as maiores lavouras de cana 

no pais. 

No Centro-Oeste, o numero de trabalhadores explorados chegou a 2.653 em 

2006, quase o dobro do registrado em 2007. 

No Sul, o numero subiu de 108 para 229. Vale salientar que, dos 5.974 

trabalhadores libertados em 2007, 52% sairam das usinas do setor sucroalcooleiro. 

Dos casos de desrespeito a fegisiacao trabalhista registrados pela Comissao 

Pastoral da Terra (CPT), o setor ocupa o primeiro lugar. 

Em 2007 foram registradas 265 ocorrencias de trabalho escravo, tres a mais 

do que no ano anterior. O numero de trabalhadores libertados passou de 3.633 para 

5.974. 

O primeiro condenado criminalmente, por trabalho escravo, foi Antonio 

Barbosa de Meio, proprietario da fazenda Alvorada, localizada em Agua Azul do 

Norte, Sul do Para. Ele teve sua pena convertida em pagamento de 30 cestas 

basicas pelo periodo de seis meses. 

Ha acordos e convenc&es internacionais que versam sobre a escravidio 

contemporanea. A Organizacao Internacional do Trabalho (OIT) tratou sobre esse 

tema na Convencao n° 29, de 1930, referindo-se ao trabalho forcado e a convencao 

n° 105, de 1957, que diz respeito a eliminacio do trabalho forcado. Ambas foram 

ratificadas pelo Brasil. 

Verifica-se que o fim da escravidao e de praticas analogas a escravidao e um 

principio reconhecido pela comunidade internacional. As duas convencoes 

mencionadas sao as que receberam maior numero de ratrficacao por paises 

membros dentre todas as convencoes da OIT. 
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2,2.5 Da inexistencia de pollticas efetivas de reforma agraria 

A falta de programas que objetivam inserir o homem do campo na estrutura 

fundiaria brasiieira represents um probiema social que contribui para a formacio de 

favelas nas areas urbanas. Depreende-se que, se os orglos responsaveis pela 

fixacao do homem no campo utilizassem o Cadastro Tecnico Multrfinalitario Rural, 

evitar-se-ia a migracao campo-cidade. 

Com a execucao do Cadastro Muttifinalitario Rural, se r i possivel um 

planejamento integrado de uma regiao, possibilitando a coordenacao e 

estabelecimento de escalas de prioridade para os investimentos em diversos 

setores. Os mapeamentos permitirio o uso adequado do solo, de modo a aumentar 

a produtividade da propriedade rural. O cadastro e um instrumento que permite o 

conhecimento do territ6rio, desse modo, havera uma distribuicao justa da 

propriedade capaz de atender as reivindicacdes am ambito rural. 

A funcao inicial de tribytacao da terra, para a qual o Cadastro Rural foi criado, 

nao deve continuar sendo a principal. Referido Cadastro deve primordialmente 

identlcar os latifundios improdutivos, atraves de mapeamentos e apresentar a sua 

respectiva indenizacao. 

Para a efetividade de um projeto de cadastro dewera haver o planejamento e 

direcionamento das atividades ate a conclusao dos trabalhos de cadastramento. O 

objetivo proposto pelo INCRA para projetos de assentamento, baseados no 

recadastramento, retrata a necessidade de se apoiar em um Cadastro Tecnico. 

Outro fator que contribuiu para a falta de efetividade da reforma agraria no 

Brasil e a ausencia de profissionais que possam fazer o levantamento da realidade 

fundiaria com o detalhamento que o tema merece. 



CONCLUSAO 

De tudo que foi abordado, constata-se que o direito a propriedade tem carater 

social. Por isso, quando o uso desse direito nio for favoravel aos interesses da 

coletividade, do bem-estar, do progress© economico e do meio ambiente brasileiro, a 

propriedade deve ser objeto de desapropriacao para que seja redistributda e possa 

alcancar, pelo trabalho, a sua funcao social. 

A falta de efetividade do principio da funcao socio-ambientai da propriedade e 

perceptivel em virtude da atual conjuntura fundiaria, da luta dos movimentos sociais 

pelo direito a propriedade, dos inumeros processos desapropriatbrios que tramitam 

por todo pais, do desrespeito e degradacao ambiental, da forma desumana com que 

diversos cidadaos brasileiros executam o seu trabalho e da inexistencia de acoes 

concretas favoraveis a reforma agraria no Brasil. 

Faz-se necessario a atuacao de novas polfticas sociais que visem a 

efetividade do principio da funcao socio-ambiental; desse modo, podera ocorrer uma 

soluc§o para a violencia e para a impunidade que permeia o ambito rural brasileiro. 

Relevante destacar que uma reforma agraria nio deve ser feita apenas 

atraves da doacio de terras aos necessitados. Para que a reforma agraria ocorra 

efetivamente, a atuacao dos govemantes e dos militantes deve ir alem da 

remodelagem na estrutura fundiaria brasileira, do conhecimento do solo, de 

pesquisas que indiquem qual a producao mais favoravel para cada regiao, dos 

estudos que visem as formas de combate as pragas, da atuacao de projetos que 

objetivem produzir mais em pequenas propriedades assegurando a qualidade de 

vida, de normas expressas na Lei maxima de um pals sobre a organizac§o do meio 

rural. 
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A reforma agraria e outras medidas que visam o progresses do meio rural se 

concretizar§o quando aqueles que estao no poder se colocarem no iugar de 

inumeros brasileiros e refletirem: e se fosse eu? 

Quando o Brasil agir coletivamente, havera desenvolvimento. Do mesmo 

modo que a ascensio de um brasileiro repercute em todo o pais. A derrota, o 

fracasso, a escoria de um cidadio brasileiro tambem refletira e reluzira a ma 

administracao e descaso de mentes egoistas e inertes. 
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ANEXOS 



TABELA DOS IMOVEIS E AREAS CADASTRADOS NO 
BRASIL 

C L A S S E D E A R E A 

TOTAL (ha) 

TOTAL DE IMOVEIS AREA TOTAL (ha) 

TOTAL GERAL 3.841.785 457.816.786,6 

Igual a 0 13.303 -

Ate 5 709.697 1987.871,3 

Mais de 5 ate 10 552.971 4.224.312,8 

Mais de 10 ate 50 1.605.466 39.232.515,5 

Mais de 50 ate 100 423.441 30.894.498,9 

Mais de 100 ate 500 410.166 88.824.345,3 

Mais de 500 ate 1.000 65.289 46.374.657,4 

Mais de 1000 ate 5.000 53.412 109, 827.913,9 

Mais 5.000 ate 10.000 5.262 38.419.441,6 

Mais 10.000 ate 50.000 2.471 47.435.042,2 

Mais 50.000 ate 100.000 171 11.924.187,7 

Mais de 100.000 136 38.672.000,0 

Pontes dos Dados; SNCR em 02709/1998 


