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1 , INTRODUQAO 

0 presente trabalho, com o t i t u l o " 0 Setor Agri 

cola da economia de Juazeirinho " tern como objetivo p r i n -

c i p a l , descrever os problemas do setor, e tentar colocar 1 

concretamente um diagnostico sobre as variaveis determi-' 

nantes de t a i s problemas, suas causas e consequencias co-

mmo tambem, sua ligagao com a problematica do ITordeste e 

e do B r a s i l . 

Numa abordagem objetiva, queremos destacar que,1 

o Municipio de Juazeirinho sofre as consequencias normais 

de sua localizagao com implicagoes profundas na vida do 1 

seu povo. 

A ag r i c u l t u r a , e a atividade economica fundamen-

t a l na economia do Municipio, servindo como sustentaculo 1 

do comercio e demais atividades secundarias na analise 1' 

global. 

Fazemos urn r e l a t o , de forma suscinta, de acordo 1 

com o nosso n i v e l de informagao, sobre o processo h i s t o r i 

ceo do desenvolvimento economico B r a s i l e i r o . 

Procuramos destacar os pri n c i p a l s produtos a g r i -

colas cultivados no Municipio bem como sua evolugao nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA es 

pago compreendido entre os anos de 1970 e 1980, tentando 1 

demosntrar a quantidade produzida, a area colhida e o ren 

dimento medio com o i n t u i t o de diagnosticar se houve ex-' 

pansao da f r o n t e i r a agrigola, se houve desenvolvimento no 

setor ou se houve aumento de produtividade. 

Ao estudar a h i s t o r i a do Municipio, procuramos 1 

sser f i e i s as informagoes prestadas uma vez que nao se 1 1 

dispoe de informagoes de fontes o f i c i a i s . ( l ) 

Destacamos o crescimento populacional entre os 1 

anos 1970 a 1980 para analizarmos o exodo r u r a l e a migra 

gao, fato historicamente comum em se tratando de Nordeste. 

(1) As informagoes h i s t o r i a s constam no l i v r o do Municipio 

de Juazeirinho com a participagao autor do trabalho. 



2.0 - ALGUMAS CONSIDZRAQOES TE6RICAS SOBRE OS PROBLEMAS DO SE* 

TOR AGRfCOLA. 

2.1 - B r a s i l 

A a g r i c u l t u r a no B r a s i l tern, desde o p r i n c i p i o 

da h i s t o r i a , urn papel fundamental no processo h i s t o 

r i c o do crescimento e desenvolvimento economic©f co 

mo cambem em todo o processo de expansao de todos • 

os setores da vida vida economica e p o l i t i c a do pa-

£s. 

Pais essencialmente agricola de grandes areas' 

c u l t i v a v e i s , aproveitou a mao-de-obra escrava para 1 

expandir a f r o n t e i r a agricola e aumentar a produgao 

de cana de agucar que, na epoca, tornava-se p r i n c i -

p a l produto tanto para o abastecimento do mercado • 

interno quanto para exportagao. 

Segundo Purtado, a p a r t i r de 1830 deu-se i n i - 1 

cio a expansao da produgao do cafe, passando o refe 

rido produto a alastrar-se nos campos do Rio de Ja-

neiro , Sao Paulo, Minas Gerais e Esp i r i t o Santo • 1• 

aproveitando os recursos existentes nas culturas de 

cadentes da cana-de-agucar, principalraente as t e r - 1 

ras e os escravos. Depois de 1850( deu-se in£ a ex-

pansao) foram f e i t o s novos investimentos e aprovei-

tadas novas terras tornando o cafe nosso p r i n c i p a l ' 

produto de exportagao• 

Varios fatores contribuiram para o rapido de-' 

senvolvimento da cultura cafe e i r a no seculo XIX: 0* 

clima e o solo ideais para a cultura do cafe, bons* 

pregos no mercado mundial, f a c i l i d a d e nos transpor-

tes devido a expansao das ferrovias e a abundancia 1 

de mao-de-obra garantida pela imigragao estrangei- 1 

r a . 

Para analizar os problemas no setor agricola,• 

nao podemos deixar de c i t a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 papel fundamental da 

estrutura da propriedade e suas implicagoes na ren-



da, emprego e produtividade. Esses fatores sao i n -

timamente ligados ao processo de expansao da produ 

gao agricola. 

Essa expansao, deu-se decididamente em fungao 

de duas necessidades: Com a expansao da produgao 9 

agricola, o B r a s i l passou a produzir exedentes pa-

ra exportagoes; aumentando as exportagoes gera-se f 

divisas para o pais que, exporta produtos primari-

os e materias-primas para importar produtos manufa 

turados, petroleo etc. 

0 grande problema e que, em face dessa p o l i t i 

ca, o governo federal canalizou altas somas de r e -

cursos, com o i n t u i t o de desenvolver as regioes do 

Centro-Sul do pais, tornando a a g r i c u l t u r a tecnolo 

gicamente avangada dando-se portanto, a p a r t i r dai 

a grande e crescente penetragao do capitalismo no 

campoj levando-se em conta que, os grandes grupos 1 

c a p i t a l i s t a s passaram a i n v e s t i r nessa area uma 1• 

vez que tornou-se um setor em plena acensao# 

Com a penetragao do capitalismo no campo, au-

menta significativamente a concentragao da proprie 

dade que, por sua vez, c r i a um imenso contingente 1 

de pr o l e t a r i e s que vao se assemelhar ao trabalha- 1 

dor urbano, vendendo sua forga de trabalho por um 

prego infinitamente i n f e r i o r ao trabalhador urba-* 

no, criando uma grande disparidade entre o traba-' 

Ihador r u r a l e urbano. 

" A primeira guerra mundial, a grande c r i s e 1 

economica de 1929 e a revolugap criam as condigoes 

para o i n i c i o do processo de ruptura com o passado 

col o n i a l e a decolagem do processo de i n d u s t r i a l i -

zagao no pais. 

A guerra funciona como f a t o r de impulso da i n 

da industrializagao porque rompe com as relagoes 1 

t r a d i c i o n a i s de troca e provoca a suspensao de ca— 



p i t a i s estrarigeiros. 

A crise o cafe, agravada bruscamente com a f a -

lencia da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, • 

comprova definitivamente a vulnerabilidade e a i n v i 

abilidade da monocultura exportadora como sustenta-

culo da economia. 

Com a revolugao de 1930, torna-se v i t o r i o s a a 

ideologia do nacionalismo, promovendo-se por parte' 

do governo Getulio, o desenvolvimento autonomo de ' 

f o r t e base i n d u s t r i a l " eiobora que, na pra t i c a nao 1 

aconteceu conforme previsto pois, " os quatro secu-

los de coldnialismo nao se apagaram de vez1', as ''' 

pressoes e o jogo de interesses dos grandes grupost1 

c a p i t a l i s t a s intemacionais criam serios impegilhos 

a nova p r a t i c a p o l i t i ca governamental. A r e l a t i v a (• 

inseguranga e a timidez das e l i t e s dirigentes, l e - ' 

vam-nos a aceitar a barganha com os interesses eco-

nomicos t r a d i c i o n a i s . 

Apesar do atrazo em relagao as nagoes p i o n e i - 1 

ras, com fraca base c u l t u r a l e quase nenhuma base • 

c i e n t i f i c a e tecnologica, sem nenhuma experiencia (• 

manufatureira, o B r a s i l , que ate antes era um p a i s 1 

essencialmente agricola, opta ingressar na era i n - ' 

d u s t r i a l . 

A industrializagao se desenvolve atravez do ' 1 

processo de substituig^o de importagoes, s i g n i f i c a n 

do, produzir internamente o que antes era importado 

do e x t e r i o r " • 

Varias etapas de substituigao de importagoes ' 

se sucederam, com o i n t u i t o de c r i a r um capitalismo 

b r a s i l e i r o , o que nao f o i posspvel, por tratar - s e • 

de um sistema com implicagoes e ligagoes internacio 

nais. 

Ora, qualquer analise da problematica do desen 

volvimento economico c a p i t a l i s t a , deve-se levar em 



conta que o capitalismo nao produz sem levar em con 

sideragao a valorizagao do c a p i t a l atravez da gera-

cao de mais-valia, elemento fundamental da acumu$a— 

gao c a p i t a l i s t a . Para que iss6 ocorra, se faz neces 

sario que se crie ou que exista algumas pre-condi-' 

goes como, por exemplo, " o trabaliiador dissociado , 

dos seus meios de produgao, tendo portanto, para 1' 

sua subsistencia, que vender sua forga de trabalho. 

Esta, e caracteristiea predominance na econo-' 

mia do ITordeste pois, historicamente, e uma regiao 1 

marcada pela concentragao da propriedade e explora-

gao da forga de trabalbo, que teve como mrco i n i c i -

a l , os escravos Africanos que , aqui no ITordeste e 

princiaalmente na Bahia, sofrem as primeiras conse-

quencias da exploragao da forga de trabalho, i n i c i -

anso um processo ainda hoje existente e que se pro-

pagou em todo o pais, 

Durante seculos, o ITordeste teve sua evolugao* 

economica vinculda ao setor exportaddor , baseado * 

na produgao agucareira, gerando concentragao de ren 

da acentuada. 

Segundo Celso Purtado, " apos a intensificagao 

do processo de industrializagao v i a substituigao de 

importagoes, desenvolvido fundamentalmente no Cen-' 

tro-S u l , o ITordeste comegou a apresentar declinio 1 

em sua participagao r e l a t i v a na economia nacional, 1 

criando entao um distanciamento quantitative entre' 

o ITordeste e o Centro-Sul, distanciamente este, que 

se amplia significativamente com o apoio do governo 

ao setor i n d u s t r i a l S u l i s t a . 

Dai, o ITordeste passa a ser pega importante na 

economia nacional, nao como produtor agricola nem 1 

por possuir um crescente parque mas, no papel de '' 

fornecedor de mao-de-obra e materias-pri mas a baixo 



prego, destinada a produgao de mercadorias no setor 

i n d u s t r i a l • 

11 Dessa forma, pode-se dizer que a i n d u s t r i a l i 

zagao b r a s i l e i r a sempre f o i e e, ponto de atragao 1 

para o c a p i t a l , enquanto que o ITordeste, funciona 1 

de forma subsidiaria, contribuindo, em ultima a n a l i 

se, para o rebaixamento do custo de reprodugao da 1 

forga de trabalho e conseqllente aumento da mais-va-

l i a por ele gerada no CentrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- STa l # " 

A situagao de dependencia se sa com respaldo 1 

do Estado, que funciona como mero articulador para 1 

a continuidade da situagao de dependencia, i n t e r v i n 

do, quando julga necessario aos interesses do capi-

t a l " atravez de mefianismos assistenciais com o i n -

t u i t o de re f r e a r a tensao s o c i a l , nao se propondo a 

implementar mecanismos de agao que venha mudar as 1 

estrutura de exploragao existentes, transformando, 1 

assim, a regiao. 



3.0-0 MTJNICfPIO DE JUAZEIRINHO 

3. 1 - Historico 

Nos idos de 1910, o C a r i r i da Paraiba era qua-

se que totalmente despovoado, o automovel nao havia 

devassado o i n t e r i o r do B r a s i l e os muares eram os 1 

unicos memos de transportes u t i l i z a d o s pelo homem 1 

nas suas andangas de sertao a dentro. 

0 l o c a l onde hoje encontra-se localizada a c i -

dade de Juazeirinho, era anteriormente terras devo-

lutas e algumas de propriedades de colonizadores 1' 

que fixaram suas residencias onde localiza-se a c i -

dade, trazendo consigo seus habitos e costumes. 

De um antigo pouso de tropeiros originou-se a 

cidade que hoje e Juazeirinho. Aqui passando, os 1 1 

tropeii?os organizaram uma f e i r a l i v r e , embaixo de 1 

um frondoso Juazeirinho, arvore de sombraj. que predo 

minava na regiao. 

0 comercio f o i a primeira atividade economica1 

desenvolvida na cidade, enquanto que, a agr i c u l t u r a 

j a se fa z i a presente nas fazendas que circulavam a 

V i l a em acensao, aumentando sensivelmente a produ- 1 

gao ja antes afetuada t a i como o milho, o f e i j a o e 1 

a batata, como cultura de subsistencia, e o algodao 

e s i s a l funcionando como produtos de exportagao pa-

ra comerciali zagao com outros centros, principalmen 

te Campina Grande. 

Com o passar dos anos e a localizagao central, 

funcionando como elo entre o sertao e o l i t o r a l , Ju 

azeirinho alcangou imediatos progressos uma vez que 

o comercio cresceu sensivelmente permitindo que ou-

tras pessoas que passavam pelo l o c a l se interessa- 1 

vam e iniciavam suas atividades comerciais. 

0 setor hoteleiro teve s i g n i f i c a t i v o s progres-

sos em pouco tempo, pela distancia ate Campina Gran 

de pois, eramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 85 Km em estrada de barro e eram ne- 1 



cessario cerca de tres horas para a conclusao do per 

curso, obrigando as vezes que os passageiros e condu 

tores de veiculos fizesse em Juazeirinho, uma parada 

p b r i g a t o r i a . 

Elevou-se a categoria de V i l a nos idos de 1930' 

aproveitando as divergencias entre a V i l a de Juazei-

ro - Primeira denominagao- e o Municipio de origem, 1 

Soledade, divergencias estas que se acirraram apos o 

movimento revolucionario de 1930, pelo fato dos fun-

dadores e lideres p o l i t i c o s l o c a i s , militarem no Par 

tido Perrepista, enquanto que os p o r t i c o s Soledaden 

ses, chefiados por um Coronel Dino, eram fervorosos* 

adeptos do Partido L i b e r a l . 

Apos a morte de Joao Pessoa e golpe de G-etulio* 

Vargas, o clima de hostilidades e perseguicoes p o l i -

t i cas se i n t e n s i f i c o u ao ponto de alguns component es 

do D i r e t o r i o Municipal do Partido Perrepista serem 1 

presos. Essa l u t a , resultou na transferencia em 1938 

da sede do Municipio de Soledade para Juazeirinho, 1 

permanecendo ate 1943 quando atravez do Decreto 520 

de 31 de dezembro de 1943, fa z i a retornar a sede do 

Municipio a Soledade. 

A l u t a p o l i t i c a de Juazeirinho, passou a t e r ou 

troo b j e t i v o e como t a l , a emancipaeao p o l i t i c a pas- 1 

sou questao de honra para os habitantes da V i l a , sen 

do que, so em 1957 f o i criado o Municipio de Juazei-

rinho. 

Atualmente, Juazeirinho conta com 15.017 habi- 1 

tantes distribuidos por 666 Km com uma densidade de 

0 2 

mografica de 22,5 habitantes por Km . 

- Populacao 

De acordo com informagoes do LBGE, o Municipio 1 

de Juazeirinho contava em 1970 com 12.271 habitantes 

sendo que 2.956 estavam concentrados na zona urbana 



e 9.315 na zona r u r a l tendo uma evolugao muito peque 

na no periodo de 1970/80 pois, segundo o Censo de 1 

1980, a populagao t o t a l e de 15.017 habitantes, sen-

do 4.474 na zona urbana e 10.270 na zona r u r a l com 9 

s i g n i f i c a t i v o aumento apenas na populagao urbana con 

forme tebela 03. 

3»3 - Economia 

a) Indus t r i a 

0 setor i n d u s t r i a l no Municipio e praticamente 1 

inexistente e sem significagao para a economia do Mu 

n i c i p i o pois, so conta com uma fabrica de beneficia-

mento de Caulim, que possue uma tecnologia ate certo 

ponto, avangada, empregando uma mao-de-obra desquali 

ficada e de baixa remuneragao, contando apenas com 9 

uma media de 10 pessoas trabalhando. 

A fabricagao de telhas e t i j o l o s tern sido uma • 

atividade aconomica bastante aesenvolvida no Munici-

pio haja v i s t o que nos ultimos anos, 04 fabricas de 1 

telhas e t i j o l o s foram instaladas no Municipio empre 

gando cerca de 15 a 20 pessoas em cada uma delas, 1 1 

sendo que o resultado da produgao e quase que t o t a l — 

mente vendido para outras cidades pois, a area da 1 1 

construgao c i v i l tern diminuido sensivelmente e deixa 

do muitos trabalhadores desempregados. 

b) Comercio 

As atividades comerciais no Municipio sao basi-

camente as mere ear ias e pequenos mercadinhos que ven 

dem na grande maioria, produtos de primeira necessi-

dade e funcionam como meio de subsistencia para os 

referidos p r o p r i e t a r i e s . 

Nos-anos considerados bons, ha um acentuado 1 1• 

crescimento no comercio de produtos agricolas t a i s 1 

como o milho, o f e i j a o , a melancia, o algodao fazen-

ddo c i r c u l a r consideraveis somas em dinheiro, uma 1 1 



vez que todo o exedente da produgao e levado aos mer-

cado s das cidades circunvizinhas para o sua. consequen 

te comercializagao, sendo que muitas vezes aparece a 

f i g u r a do atravessador que, mesmo sendo de outras c i -

dades, faz seus investimentos objetivando a obtengao1 

de lucros. 

c) Recursos Naturais 

" A primeira descoberta mineral no Municipio de 

Juazeirinho, deu-se em 1938, na fazenda Seridozinho e 

e os minerals encontrados foram a columbita, t a n t a l i -

t a , c a s s i t e r i t a . Mais tarde, em 194-2 tornaram a encon 

t r a r os mesmos minerals na fazenda Pedras £retas. No* 

S i t i o Cajazeiras encontrou-se uma jazida de caldedo-^ 

nia. 0 Caulim f o i encontrado nos s i t i o s Casa de Pedra 

e Gruta, como tambem no s i t i o Varzea do C a r i r i . 

0 b e r i l o , a c a s s i t e r i t a e columbita-tantalita , f 

tern seus depositos naturais nas seguintes l o c a l i d a - 1 ' 

des: S i t i o s Carcara, Alto Primavera, Nicassio, Bandar 

ra> Pazendas Seridozinho, Pedras Pretas, Alto Grande, 

Alto do C a r i r i , Alto da Boa Vista e Costa, encontra-' 

se tambem, espodumenio, 

A maior ^azida em exploragao situa-se na fazenda 

Pedras Pretas, onde o minerio e encontrado nos corpos 

pegmaticos, associados com quartzo, mica e feldspato. 

11 0 tratamento do minerio e f e i t o no l o c a l , onde 

o material e extraido da lavra, passa por uma etapa 1 

de concentragao gravimetrica v i a umida, onde os mine-

r a l s , por diferanga da gravidade, sao separados, com1 

o emprego de imensa quantidade de agua." 

Nesta fazenda, ha uma area delimitada, onde a 1 * 

Universidade Federal da Paraiba(UPPB) esta explorando 

minerals, sob a coordenagao de professores da Departa 

mento de Mineragao e Geologia, tendo sido instalada 1 

no l o c a l uma nova usina de beneficiamento, proporcio-

nando melhor n i v e l de produgao. 



4.0-0 SETOR AGRiCOLA EM JUAZEIRINHO 

0 Municipio de Juazeirinho, faz parte geografica 

mente da micro-regiao do Medio Serido Paraibano e, co 

toda a regiao, e marcado sensivelmente pela i r r e g u l a -

ridade das precipitacoes pluviometricas. 

Nos ultimos anos, mais notadamente nos anos de 1 

78 a 83, o Municipio atravessou uma de suas piores 1 1 

crises economicas uma vez que sua atividade economica 

predominante e a a g r i c u l t u r a seguida pela agropecua-' 

r i a sendo, portanto, esses dois ramos de atividades ' 

totalmente dependentes da incidencia ou nao das elm-' 

vas. 

Durante o citado periodo, apenas o ano de 1981 • 

f o i marcado por f o r t e s chmvas principalmente durante' 

o mes de marco, o que fez com que esse ano se consti-

tuisse numa excessao. 

No entanto, apesar da intensidade das chuvas du-

rante um mes, o que levou o Municipio a elevagao do 1 

n i v e l anual em 280,00(indice deste ano) 680,0mm, oca-

sionou prejuizos consideraveis para a area, a exemplo 

do desahamento de varios reservatorios costruidos du-

rante os anos anteriores, atraves dos servigos de 1 , 1 

emergencia. 

Em termos gerais, o que predominou nos ultimos • 

anos f o i a escassez de chuvas, principalmente no peri, 

odo ja citado, sendo que a • intensidade com que as • 

consequencias desse fato se r e f l e t e sobre o Municipio 

pode ser relacionada ao elevado grau de concentragao 1 

f u n d i a r i a , bem como a forma predominante de organiza-

gao da produgao, basicamente pequenos produtores fami 

l i a r e s , os quais tern maior vulnerabilidade diante de 

uma intemperie climatica." 

"Considerando-se a estrutura agraria, pode-se ob-

servar que os estabelecimentos de ate." 100 Ha chegam a 

93,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fo da area t o t a l , enquanto que os estabelecimen- 1 



tos na f a i x a de mais de 100 Ha apresentam uma relagao 1 

inversa, 6,9 

Igual comportamento pode ser observado, e de forma 

muito dispara, quando se analizam os grupos de areas 11 

mites: 52$ dos estabelecimentos com area i n f e r i o r a 10' 

Ha, ocupam 6,6 do t o t a l da area, enquanto que com a su-

p e r f i c i e superior a 1000 ha existe apenas 9 estabeleci-

mentos, ocupando 22,8 $ da area. 

" A micro regiao do Medio Serido Paraibano, bem co 

mo todo o Estado encontram-se, predominantemente, gran-

des/pequenas propriedades. Isto reforga a id e i a de que 1 

o Municipio de Juazeirinho pode ser v i s t o como amostra' 

no tocante a desigualdade da distribuigao de terras na 

regiao 

Com relacao a u t i l i z a ^ a o e posse da t e r r a pode-se* 

dizer que, na sua grande maioria, e composta de peque-1 

nos p r o p r i e t a r i e s , que em epocas normais, nao dispoem 1 

de condigoes financeiras nem de credito que lhes de pos_ 

si b i l i d a d e de organizar a produgao de forma a t o r n a - l a 1 

mais resistente aos efeitos da seca*. 

" 0 pequeno pr o p r i e t a r i o u t i l i z a , no processo pro-

produtivo, mao-de-obra f a m i l i a r e, temporariamente de 1 

assalaria* Produz basicamente sua subsistencia, comerci 

alizando um excedente minimo, que serve de complemento1 

a manutengao da forga de trabalho a l i ocupada'i 

Com o advento da seca, os homens envolvidos nesta 1 

realagao de trabalho passam, quase que de imediato, a. 1 

eondigao" v i v i d a pelos proprios trabalhadores r u r a i s , ou 

seja, defrontam-se com a realidade de serem trabalhado-

res desprovidos dos meios de produgao, pois, nao haven-

do condigoes para que consiga produzir, veem-se obriga-

dos a devolverem as terras ao p r o p r i e t a r i o , muitas ve-' 

zes contraindo uma divida por nao terem condigoes de • 1 

cumprir a parceria anteriormente combinada. 



Principals produtos 

Dentre^as culturas no Municipio, podemos destacar a l 

gumas como parte integrante ou elemento fundamental na ' 1 

economia do Municipio conforme tabela 01, 

a) Algodao Herbaceo ( em carogo ) 

0 algodao e historicamente o produto de mai' 

or valor no mercado pois, constitui-se na p r i n c i ' 

p a l fonte geradora de recu^sos, principalmente 1 1 

aos pequenos pr o p r i e t a r i e s , uma vez que toda a 1' 

produgao e vendida para outros centros, transfor-

mando-se assim em produto fundamental para a gera 

gao de ICM dentro da esfera Municipal. 

Conforme tabela anexa, constatei que o algo-

dao herbaceo em carogo e cultura temporaria. Pa-', 

zendo um paralelo entre a quantidade produzida 88 

nos anos de 1970 a 1980, nota-se claramente um au 

mento de mais de 300$ na quantidade produzida, ha 

vendo tambem uma redugao da area colhida em 180 1 

Ha. Portanto, um volume de produgao maior em uma1 

area menor s i g n i f i c a um aumento de produtividade. 

b) Batata doce 

A produgao de batata doce ocorre normalmente 

nas margens dos pequenos riachos e nas varzeas 1 1 

dos agudes sendo que, no periodo pesquisado, nao' 

houve aumento na area colhida, havendo apenas a 1 

duplicagao na quantidade produzida, fazendo con- 1 

c l u i r que a produtividade aumentou. 

0 baixo prego do produto no mercado l o c a l e 

a irregularidade das precipitagoes p l u v i o m e t r i - 1 

cas foram citadas pelos produtores como os p r i n c i 

pais motivos que levam a f a l t a de incentivo a ex-

pansao da area plantada. 



c) Feijao 

£ considerado o p r i n c i p a l produto agricola do 

Municipio, nao apenas pelo seu direcionamento para 

a geracao de recursos como tambem para a subsisten 

cia do trabalhador. 

No periodo entre 1970 e 1980, encontramos um 

aumento consideraval na quantidade produzida como* 

tambem, uma expansao na area colhida, embora num. • 

percentual menor. Dai a conclusao de que, mesmo em 

condigoes climaticas adversas e sofrendo os e f e i ^ 1 

tosdas secas, houve s i g n i f i c a t i v o aumento de produ 

ti v i d a d e . 

d) Milho 

De i g u a l importancia ao f e i j a o , a produgao de 

milho no Municipio de Juazeirinho obedece quase 1 1 

os mesmos c r i t e r i o s de analise uma vez que o t i p o 1 

de plantagao, na sua graiide maioria,e consorcio, 1 

nao havendo diferenga de analise pois, e considera 

do um produto importante tambem para a subsisten- 1 

cia do trabalhador. 

e) Mandioca 

A produgao de mandioca manteve-se no mesmo n i 

v e l durante o periodo pesquisado, nao havendo pra-

ticamente nenhuma mudanga na quantidade produzida, 

considerando qua a area colhida continuou i n a l t e r a 

da. 

f ) Tomate 

Existe no Municipio, uma pequena area destina 

da ao plantio de tomate a qual nao ultrapassa os 3 

Ha. Considerando o periodo 1970/80, nota-se apenas 

pequeno aumento na produtividade da t e r r a . 



CONCLUSOES 

0 processo de industrializagao no B r a s i l te 

ve seu assentamento no Centro-Sul, & ITordeste ' ' 

passou a ser necessario ao desenvolvimento indus 

t r i a l e a consequente acumulagao c a p i t a l i s t a no 1 

B r a s i l , funcionando como depositario de uma imen 

sa massa de trabalhadores que, de maneira - natu 

r a l -, sao levados a emigrarem para as regioes 1 

i n d u s t r i a l s , fugindo da miseria l o c a l para uma 1 

regiao supostamente melhor. 

Deve-se concluir que, nao e interessante pa 

ra o c a p i t a l , o desenvolvimento do ITordeste, por 

tanto, nao sendo interessante ao c a p i t a l nao e • 

tambem para o governo, que tern como sustentaculo 

os grandes grupos c a p i t a l i s t a s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35 utopia falar-se em desenvolvimento do ITor 

deste, em convivencia com a seca, em i r r i g a c a o , 1 

em desenvolvimento do setor agricola, em e r r a d i -

cagao da miseria, pois, nao passa de discursos e 

documentos bonitos e bem escritos que na pra t i c a 

nao fmncionam. 

Em Juazeirinho, a exemplo de muitos Munici-

pio s do Estado da Paraiba - um dos mais pobres 1 

da regiao ITordeste - nao existe praticamente de-

senvolvimento em suas atividades economicas po- 1 

i s , o que se notou f o i apenas um pequeno aumento 

de produtividade no periodo entre 1970/80, 

A pequena propriedade e predominante no Mu-

n i c i p i o pois, para um t o t a l de 1*213 imoveis r u -

r a i s , apenas 09 possui area superior a 1000 Ha 1 

conforme tabela (02), 

A t e r r a e u t i l i z a d a como unica fonte gerad£ 

ra de renda no Municipio, servindo a um consider' 

ravelnumero de habitantes, cerca de 60$ do t o t a l 

da populagao do Municipio. 

Em pesquisa f e i t a Junto aos produtores, no-



ta-se clarameirbe que a f r o n t e i r a agricola esta 

em expansao, embora nao exista daddos tecnicos 

comprobatorios. Com relacao va area plantada, 1 

podemos destacar a crescente substituigao da 1 

plantagao de alimentos, principalmente milho e 

f e i j a o por pastagens para rebanhos, uma vez 1 1 

que os produtos de subsistencia nao dispoe/ 1^" 

de creditos e os juros sao altos o que e i n v i a 

v e l para os produtores pois, nos anos de fre** f 

quancia de chuvas e boa colheita, aumenta a vo 

lume de produto no mercado e o preco c a i , en- 1 

quanto que a Sudene, o Polo-Nordeste e o Proj_e 

to Sertanejo tern trabalhado no sentido de i n - 1 

centivar a cultura pastoreia, mais notadamente,1 

ao plantio da algaroba e da palmatoria o que • 

ttem desviado o interesse dos produtores quan-

to a protucao de alimentos. 

A substituigao da produgao de alimentos • 

por pastagens para rebanhos e um fato no Muni-

cipio e se i n t e n s i f i c o u mais ainda nos ultimos 

tres anos com os projetos de - reflorestamento 

r u r a l - que nao passa de derrame de altas so- 1 

mas de recursos a grandes proprietarios que na 

maioria dos cases desviam os recursos aplican-

do em outra area. 

Esses projetos nao beneficia o pequeno 1 1 

p r o p r i e t p r i o pois, sua a g r i c u l t u r a de subsis- 1 

tencia e, as vezes, i n s u f i c i e n t e para o susten 

to da f a m i l i a . 



TABELA 01 

ESTADO DA PARAIBA 

MDNIOfPIO DE JUAZEIRINHO 

* CULTURAS TEMPORARIES 

Ano Produto 
Quantidade 

Produzida(lT) 

Area colhida 

(Ha) 

Rendimento medio 

Kg/Ha 

1970 Algodao 

Herbaceo 

60 600 100 

1980 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn  202 420 481 

1970 Batata 
aoce 160 20 8.000 

1980 i t 80 20 4.000 

1970 Feijao 168 2.805 60 

1980 Feijao 782 3.909 200 

1970 Milho 246 3.080 80 

1980 Milho 1.740 4.350 400 

1970 Mandioca 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.9 0 0  650 6.000 

1980 Mandioca 3.965 610 6.500 

1970 Tomate 80 02 40.000 

1980 Tomata 120 03 40.000 

CULTURAS PERMANENTES 

Ano Produto Quant. Prod. (T) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArea col&ida Rend. Medio 

1970 Algodao 908 12.970 70 

1980 algodao 1.945 12.970 150 

1970 Siaal 945 1.350 700 

1980 Sisal 510 1.020 500 

Fonte: IBGE 

Anuario E s t a t i s t i c o 1970/80 



TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N2 de Hectares N2 de ImeVeis 

0 a 10 628 

10 a 20 225 

20 a 50 185 

50 a 100 36 

100 a 200 36 

200 a 500 30 

500 a 1000 14 

1000 a mais 0 9 

TOTAL 1.213 

Eonte: Emater - Juazeirinho 



TABELA 03 

JUAZEIRINHO 

EVOLUQAO DA POHJLAQAO ( 1.000 Hab) 

ANOS TOTAL URBANA RURAL 

1970 12.271 2.956 9.315 

1980 15.017 4.747 10.270 
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