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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na decada de 90, verifica-se uma multiplicacao de conflitos 

sociais no campo e a luta pela terra tern sido o principal instrumento dos 

agricultores para garantir a sua posse. Neste cenario e no bojo de uma politica 

limitada de redistribuicao de terras executada pelo Estado, surgem os 

assentamentos rurais, que passam a ocupar espago no contexto da agricultura 

familiar. Este trabalho tern como objetivo estudar o perfil socioeconomic do 

assentamento Caja, localizado no Brejo Paraibano, comparando indicadores de 

1990 e de 1999. Os resultados obtidos demonstram que, apesar das dificuldades 

enfrentadas pelos assentados com relagao a declividade do terreno; falta de 

infraestrutura; baixo nivel de tecnologia; o nao acesso ao credito na fase de 

plantio e a falta de uma organizagao coletiva experimentou-se, ao longo desses 

nove anos, um processo de evoiucao socioeconomica no assentamento, pelas 

melhorias alcangadas nas condigoes de vida dos assentados, expressas pelo 

aumento da renda familiar e no contentamento em trabalhar e viver no 

assentamento. 



INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em meados da decada de 80, na transicao do ciclo de governos 

militares para a democracia civil, afloraram organizagoes de representagao de 

segmentos sociais especlficos do setor rural, que passaram a lutar pela retomada 

das propostas de reformas na estrutura fundiaria, objetivando a geragao de renda 

e trabalho para famflias de agricultores "sem terra" e "sem teto". 

E historicamente perceptfvel a tendencia de aumento das lutas 

pela terra em momentos de crise econdmica, como, por exemplo, no periodo de 

1980 - 1984, quando a economia brasileira vivia um quadro de desaceleragao 

econdmica, impasse politico e agravamento da questao social, no qual, de todo 

modo, abriram-se os caminhos para uma nova fase para o pais, concretizada na 

luta pelas "diretas ja" (1985). 

Nessa etapa da vida nacional, instado pelas pressoes politicas 

dos movimentos no campo e pela retomada dos debates sobre a reforma agraria 

na midia, o governo Sarney criou o MIRAD. Os agricultores lancam uma nova 

proposta com a finalidade de redirecionar as atividades em torno da execugao da 

reforma agraria, priorizando metas para assentamento de agricultores sem-terras 

e de posseiros em areas de conflitos. 

Paralelamente a organizagao de agricultores, movimentos sociais, 

ONG's e parcela dos intelectuais da classe media em favor de mudangas na 

estrutura agraria e da democratizagao do acesso a terra, os segmentos da classe 

empresarial urbana e rural se organizaram para impedir qualquer modificagao nos 

direitos de propriedade e uso da terra agricultavel. 

Foi neste contexto que os agricultores realizaram o IV Congresso 

dos Trabalhadores Rurais, cuja tematica central era debater uma proposta de 

reforma agraria e langar um piano capaz de desapropriar terras produtivas sub-

utilizadas, ate entao protegidas pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504 de 30 de 

novembro de 1964). Na sua contraproposta, os trabalhadores rurais salientavam a 

necessidade de desapropriar imoveis com area superior a 3 (tres) modulos em 

que 50% das terras agricultaveis nao fossem utilizadas e defendiam o confisco de 

terras griladas ou irregulares (NOVAES, 1987:19). 
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No entanto, o PNRA (Decreto N.° 91.766 de 10 de outubro de 

1985) da Nova Republica baseava-se, fundamentalmente, no conteudo do 

Estatuto da Terra, que incentivava a expansao de empresas rurais. Neste cenario 

politico, os trabalhadores acabaram se dividindo em facgoes com posigoes 

distintas quanto as formas mais apropriadas de luta pela realizagao da reforma 

agraria, fragilizando, assim, a sua capacidade de organizagao. 

De outro lado, os proprietaries de terra responderam criando e 

reforgando as entidades que pudessem representa-los e conquistaram um espago 

significativo no congresso nacional, de onde exerceram forte pressao no governo 

para a aprovagao de um piano adequado a seus interesses. 0 principal porta-voz 

de suas propostas, a UDR, posicionava-se enfaticamente contra o PNRA, nao 

admitindo a desapropriagao de terras como base da nova proposta e nao 

aceitando a tributagao para as empresas rurais. Alem disto, negavam qualquer 

mudanga na estrutura fundiaria, discordando das metas de assentamento 

langadas pelo governo Sarney. A reacao ao Piano por parte dos donos de terras 

transbordou em agoes praticas, levando os proprietaries a fortaleceram a defesa 

armada das propriedades, o que resultou no aumento do numero de agricultores 

mortos em conflitos no campo. Agindo tambem no interior da estrutura do Estado, 

procuravam desestabilizar as forgas populares. 

Os proprietaries de terras se posicionavam contra o PNRA por 

compreenderem que seus interesses nao estavam contemplados: nao aceitavam 

a desapropriagao de terras como o principal instrumento da reforma agraria, como 

tambem questionavam os encaminhamentos relativos a politica agricola, 

tributagao e colonizacao como medidas complementares. Acreditavam que a 

recuperagao da fungao social da terra nao passava pela mudanga na estrutura 

fundiaria, tendo em vista que as terras inexploradas ou sub-exploradas existiam 

para esta classe como resultado do funcionamento do mercado capitalista. Era 

necessaria a realizagao de investimentos nas propriedades capazes de gerar 

aumentos significativos em termos de produgao e produtividade, mas isto 

dependia do apoio e dos subsidios oferecidos pelo governo para torna-los mais 

rentaveis do que os resultados obtidos na especulagao financeira. 
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A agao e articulacao da classe dominante - proprietaries de 

terras, industrials, exportadores, comerciantes e banqueiros - e a fragmentagao 

da luta pela reforma agraria dos trabalhadores, contribufram para mudangas na 

proposta inicial do governo e para a concretizacao de um piano que correspondia 

aos interesses do capital e seus representantes principals naquela contenda - os 

proprietaries de terras. 

Segundo Novaes (1987:25 - 26), a denominada reforma agraria 

paeffica proposta pelo governo Sarney provocou um aumento consideravel no 

prego de mercado da terra - utilizado como referencial na desapropriagao -, em 

fungao das especulacoes dos proprietaries. Assim, como o prego da terra estava 

elevado, os proprietaries tinham interesse na desapropriagao, pois recebiam os 

TDA's e depois entravam na justiga com um processo para receber um valor de 

indenizagao bem acima do prego real da terra. 

O PNRA tinha abrangencia nacional e funcionava atraves das 

comissoes agrarias de cada estado. Dessa forma, facilitava a intervengao do 

poder local dos latifundiarios nas comissoes. Alem disso, o ato da desapropriagao 

de terras dependia de uma decisao do Presidente da Republica, o que, por sua 

vez, restringia o poder do Ml RAD. Acrescente-se o uso da categoria latifundio 

produtivo como um retrocesso na reforma agraria, ja que as terras ocupadas por 

posseiros eram consideradas produtivas e nao passlveis de desapropriagao. 

Os assentamentos rurais surgem no bojo de uma politica de 

redistribuigao de terras, como resultado da derrota dos agricultores sem terra e de 

uma vitoria dos proprietaries de grandes propriedades rurais. Mesmo assim, o 

campo continuou sendo um espago de batalha sangrenta e os conflitos se 

intensificavam pelo pais afora. O Estado, tentando resolver esta situacao e sob 

forte pressao dos movimentos sociais em defesa dos "sem terra", impulsiona a 

instalagao de famflias de agricultores em assentamentos, opgao politicamente 

viavel para amenizar os conflitos sociais e nao realizar a reforma agraria. 

Na decada de 90, a questao dos assentamentos passou a ocupar 

um espago importante nos estudos e pesquisas sobre o meio rural, 

principalmente os temas ligados ao funcionamento e reprodugao das unidades 

agrfcolas familiares implantadas com a participagao do Estado, atraves da 

execugao do PNRA e da politica de assentamento. 
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Observa-se que pensar, refletir e tentar compreender as 

experiencias existentes de implantacao de assentamentos rurais nos traz 

elementos para analisar a necessidade e a viabilidade da reforma agraria no 

Brasil. Este tema e complexo, porque esta inevitavelmente tornado por 

condicionantes polfticas e economicas, tais como: a reproducao da pequena 

produgao; as formas e estrategias de participagao do Estado neste tipo de 

programa; a necessidade de se implantarem polfticas publicas capazes de 

atender as demandas dos assentados (infraestrutura, credito, desenvolvimento 

de tecnologia de organizacao comunitaria etc.); o movimento e a acao dos sem 

terra; a questao da viabilidade economica dos assentamentos, entre outros. 

Embora seja perceptfvel, em termos quantitativos, um aumento 

consideravel do numero de assentamentos no Brasil, a realidade neles vivida 

demonstra que, muitas vezes, nao estao sendo assistidos de acordo com a 

proposta contida na polftica de assentamento rural. Desde 1997, o governo 

federal vem realizando cortes severos no orgamento do INCRA e reduzindo o 

quadro de tecnicos que assistem as areas, como parte de um processo de 

reestruturagao e enxugamento da maquina administrativa do Estado no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

A implantagao de assentamentos rurais passa por um processo 

composto por diversas fases: a luta pela terra; as formas de aquisigao da terra; a 

selegao das familias; o parcelamento dos lotes; a instalagao de infraestrutura; a 

organizagao da producao e da comercializagao; o acesso ao credito rural; a 

assistencia tecnica e as formas de organizagao comunitaria. 

Cada assentamento possui suas especificidades, definidas a 

partir de relacoes estabelecidas pelos agricultores assentados e suas 

representagoes locais com o Estado, atraves dos tecnicos que atuam nos 

programas; com os mediadores (STR, CPT, MST e diversas ONG's); com o 

mercado - comerciantes da regiao, intermediaries e consumidores. Neste amplo 

quadro de relagoes ha diversos aspectos pol i t ics, economics e sociais 

envolvidos, condicionando a realidade contraditoria dos assentamentos. 
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Diante de um universe- tao amplo optou-se, neste trabalho, por 

realizar um estudo dos assentamentos rurais no estado da Paraiba com base em 

indicadores socioeconomics. Toma-se, como estudo de caso, o assentamento 

Caja, localizado em Matinhas, no Brejo Paraibano, comparando dados de 1990 e 

de 1999. 0 objetivo central foi o de realizar uma avaliacao socioeconomica deste 

assentamento, buscando verificar, ao longo destes nove anos, se houve melhoria 

nas condigoes de vida dos assentados, a partir dos seguintes aspectos: perfil 

demografico dos assentados; dados economics do assentamento; condigoes de 

infraestrutura; presenga/ausencia de servigos de educagao e saude; niveis de 

participagao em entidades associativas; indices de evasao; titulagao; pontos 

fortes e pontos fracos. 

A escolha do tema e o desenvolvimento da pesquisa devem-se, 

primeiramente, a constatagao do aumento significativo do numero de projetos de 

assentamentos de responsabilidade do INCRA/PB a partir de meados da decada 

de 90 e a necessidade/interesse de se estudar esta realidade no estado da 

Paraiba; em segundo lugar, justifica-se pelo desejo de contribuir para a reflexao 

da realidade social dos assentados, principalmente com relagao as formas de 

participagao e organizagao coletiva das familias e de gestao economica e 

comunitaria dos assentamentos; em terceiro lugar, a busca de sistematizar 

informagoes e interpretar indicadores, fornecendo elementos para os orgaos 

pub l i cs pensarem em formas de atuagao conjunta nos nucleos. 

O piano de trabalho da dissertacao foi dividido em quatro 

capftulos. No primeiro, apresentam-se estudos publicados a partir de 1980 sobre 

os assentamentos rurais. Estes estudos foram classificados de acordo com a 

tematica central do trabalho. A realizagao de um levantamento dos estudos 

recentes tern o objetivo de fazer uma revisao bibliografica capaz de fornecer 

suporte teorico ao trabalho, definindo linhas gerais de interpretacao com relagao 

a contribuicao economica e social dos assentamentos, como tambem discutir 

sua viabilidade economica, a participagao do Estado, a questao da 

identidade/heterogeneidade dos assentados e as experiencias associativas nos 

assentamentos. 
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Na segunda parte do primeiro capitulo, procura-se expor as 

concepcoes sobre a categoria assentamento rural, de acordo com a forma de 

compreensao dos agentes socias envolvidos no processo - tecnicos do INCRA, 

do INTERPA e os proprios assentados do Caja, tendo em vista que, na pesquisa, 

observaram-se distintas formas de conceituacao que, por sua vez, podem 

interferir no trabalho realizado nos assentamentos. Trata-se de uma tentativa de 

discutir os conceitos existentes e verificar a possibilidade de construcao da 

categoria assentamento rural. 

No segundo capitulo, apresenta-se o processo de assentamentos 

rurais na Paraiba realizado pelo INCRA/PB, orgao federal, e INTERPA/PB orgao 

estadual, instancias publicas responsaveis pela execugao da politica de 

assentamento rural neste estado e a relagao delas com as experiencias praticas 

vividas pelos assentados. Destacam-se aspectos da politica de assentamento; a 

historia dos primeiros projetos de colonizacao e assentamento; as formas de 

aquisigao da terra; selegao de familias e parcelamento; infraestrutura e as demais 

etapas do processo de assentamento. 

No terceiro capitulo, expoe-se a metodologia da pesquisa; 

aborda-se a luta pela terra no assentamento Caja, a constituigao do 

assentamento e a apresentacao/interpretagao dos indicadores socioeconomics. 

Este capitulo mostra a pesquisa e os seus resultados, destacando indicadores de 

evolucao/involugao socioeconomica na area durante o periodo que vai de 1990 a 

1999, com o objetivo de comprovar ou nao a hipotese que orienta a dissertagao. 

No quarto capitulo, discutem-se os resultados do trabalho e os 

caminhos que se abrem para reflexoes, novos estudos e pesquisas sobre os 

assentamentos rurais no estado da Paraiba. 



CAPiTULO I - ESTUDOS S O B R E ASSENTAMENTOS RURAIS 

NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando o capital se apropria da terra, esta se 

transform a em terra de negocio, em terra de exploragao do trabalho 

alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma 

em terra de trabalho. Sao regimes distintos de propriedade, em 

aberto conflito um com o outro. Quando o capitalista se apropria da 

terra, ele o faz com o intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a terra 

serve para explorar o trabalho de quern nao tern terra; ou a terra 

serve para ser vendida por alto prego a quern del a precisa para 

trabalhar e nao a tern". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Jos6 de Souza Martins) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expoe-se, neste primeiro capftulo da dissertacao, os principais 

estudos sobre assentamentos rurais no Brasil e discute-se a conceituacao desta 

categoria, tendo como objetivo fornecer elementos teoricos para a interpretacao 

dos indicadores socioeconomics utilizados no trabalho. 

Mesmo tributando grande importancia a revisao da leitura dos 

c lass ics (Marx, Lenin, Kautsky e Chayanov) para analisar o espago da pequena 

produgao no capitalismo, deixou-se de lado este caminho e procurou-se fazer 

uma exposigao dos estudos e pesquisas sobre assentamentos rurais no Brasil a 

partir de trabalhos publicados em meados da decada de 80 e ao longo da decada 

de 90. Acredita-se que esta opgao e capaz de contribuir para uma leitura e 

interpretacao desta realidade no Brasil. 

Na primeira parte do capitulo apresentam-se abordagens sobre os 

assentamentos rurais, na tentativa de se fazer um mapeamento dos principais 

estudos existentes no Brasil, particularmente na area de Ciencias Economicas e 

Ciencias Sociais. Esta revisao bibliografica vai ser utilizada como referencial 

teorico do trabalho, destacando-se nela os aspectos de diferentes correntes para 

a interpretagao dos dados coletados no assentamento rural Caja, localizado no 

municipio de Matinhas, no Brejo Paraibano. 
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Na segunda parte sao expostas as diferentes concepcdes sobre a 

categoria assentamento rural, a partir da compreensao de pesquisadores e 

agentes sociais envolvidos neste processo: os assentados, os tecnicos do 

INTERPA e do INCRA, os mediadores - CPT, MST e STR, alem da posicao dos 

proprietaries de terras. 

A perspectiva de se buscar a construcao da categoria 

assentamento rural neste trabalho surgiu da necessidade de compreender o 

significado da mesma para os sujeitos sociais envolvidos, levando em 

consideragao as diferenciagoes observadas nos nucleos de assentamentos, 

principalmente pelo tratamento dado ao tema pelos tecnicos do Estado. Ocorre 

que, muitas vezes, estes agentes pub l i cs consideram esta realidade como 

estatica e acabam limitando esta categoria simplesmente a ideia de fixagao do 

homem na terra, deixando de analisar a riqueza de situagoes presenciadas nestas 

areas e a propria dinamica de reproducao dos assentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1- Principais Abordagens Teoricas 

A partir da decada de 80 a questao dos assentamentos rurais 

volta a ocupar espago nos estudos sobre a agricultura brasileira, principalmente 

devido ao aumento consideravel do numero de projetos implantados no pais. Em 

maio de 1999, constata-se a existencia de 3.059 assentamentos contemplando 

413.618 familias, numa extensao territorial de 18.635.912,4305 hectares de 

terras 1. 

A regiao Nordeste possui o maior numeros de assentamentos do 

pafs, correspondendo a 1.248,99 nucleos, aproximadamente 4 1 % do total de 

areas do Brasil, com 138.301 familias, representando 33% do total e ocupando 

4.124.080,58 hectares de terras. Isto significa 22% das terras destinadas aos 

assentamentos no Brasil. Estes dados expressam a importancia dos 

assentamentos na regiao e a necessidade de estuda-los para destacar a sua 

contribuigao em termos economics e sociais na melhoria das condigoes de vida 

destas familias. 

1 INCRA/DP/DPM (05/1999). 
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A proposta de estudar os assentamentos rurais implica perceber 

uma realidade dinamica, construfda por relagoes pollticas, economicas e sociais, 

envolvendo distintos agentes sociais: os proprios assentados, tecnicos do Estado 

e diversos mediadores, como o MST, a CPT, o STR do municfpio onde se localiza 

o imovel e as ONGs. 

O assentamento rural Caja, no Brejo Paraibano, sera analisado 

levando em consideragao a luta pela terra, a execucao da politica de 

assentamento pelo Estado, a forma de organizagao da produgao, a interferencia 

das experiencias de associativismo. Fica claro que o foco do trabalho esta 

centrado na avaliacao do perfil socioeconomico destas unidades de produgao 

(assentamentos). 

Os estudos sobre este tema sao atuais, tendo em vista que esta 

realidade passa a ser estudada nas decadas de 80 e 90, a partir de trabalhos que 

analisam casos especificos, embora tambem identifiquem-se estudos publicados 

em diferentes linhas, desde aqueles que averiguam a participagao do Estado 

neste processo, ate outros que se dedicam a analisar a resposta economica da 

pequena produgao em areas de assentamentos rurais. 

Apresenta-se neste capitulo os principais estudos, conforme 

classificagao realizada atraves de um direcionamento geral dado ao tema: 

contribuigao social, estrategia de resistencia da pequena producao, estudos de 

viabilidade economica e analise dos aspectos sociais dos assentamentos rurais, e 

nao por identificagao ideologica do pensamento de autores. Saliente-se, tambem, 

que se procurou aproveitar as contribuigoes de cada analise para ajudar na leitura 

de assentamentos na Paraiba. 

Portanto, este capitulo nao esta centrado na perspectiva de fazer 

uma leitura critica dos trabalhos, mas de retirar alguns elementos teoricos que 

possam contribuir com o nosso estudo. Neste sentido, expoe-se os quatro 

principais grupos para facilitar a organizagao das abordagens: 

1°) os trabalhos de Silva (1987; 1994; 1995) enfatizam a 

contribuigao social dos assentamentos rurais no sentido de amenizar conflitos 

sociais e diminuir problemas urbanos; 

2°) os trabalhos de Abramovay (1994) analisam os 

assentamentos rurais como estrategia de resistencia da pequena producao no 

meio rural; 
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3°) os trabalhos de Granziroli (1992;1994); Zamberlam, Florao 

(1991); Lopes (1987; 1992); estudam a viabilidade economica dos assentamentos 

rurais, interpretando-a de diferentes formas; 

4°) os trabalhos de Leite (1988; 1989; 1994) estudam os 

assentamentos de forma generalizada, destacando a participagao do Estado, da 

pequena produgao e a integragao ao mercado; 

5°) as abordagens de Bergamasco, Ferrante & D'Aquino (1989); 

Bergamasco & do Carmo (1991); Bergamasco & Ferrante (1994); Bergamasco 

(1994) destacam os aspectos sociais dos assentamentos rurais, mostrando a 

construgao da identidade dos assentados em uma realidade dinamica repleta de 

diferenciagoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.1- Contribuigao social x contribuigao economica 

A primeira abordagem discute os assentamentos rurais vinculados 

ao debate em torno da reforma agraria e enfatiza sua importancia no piano social, 

como expediente para amenizagao dos conflitos sociais no campo e na cidade, 

alem de reduzir a populagao das periferias das metropoles do pais. 

Os estudos do principal autor desta corrente (SILVA: 

1987; 1994; 1995) estabelecem uma relagao das experiencias de distribuigao de 

terras com a debate em torno da reforma agraria, propondo a reflexao em torno 

da seguinte pergunta: a Reforma Agraria ainda e necessaria no Brasil? 

Esta abordagem situa a reforma agraria no contexto das mudangas da 

agricultura brasileira nos ultimos 25 anos. Enfatiza que houve alteragoes no setor 

agrario sem passar necessariamente pela reforma agraria, e sim pela implantagao de 

um intense processo de "modernizagao" da agricultura2. 

2 Modernizagao - caracterizada como o processo de transformacao da base tecnica da agricultura 
brasileira, a partir da decada de 60, atraves do uso de insumos industriais, maquinas e 
equipamentos no campo, via utilizacao de subsidios concedidos pelo Sistema Nacional de Credito 
Rural (DELGADO:1985). 
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A modernizagao provoca mudangas na agricultura brasileira, 

como afirma o autor nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os an os 50 se constituiram, na verdade, no initio 

do processo de modernizagao da agricultura brasileira. O 

desenvolvimento do capitalismo no campo, rompendo as velhas 

formas de dominagao, eliminando antigas relagoes de produgao e 

ampliando a fronteira agricola, comegava a mudar o rosto da 

agricultura brasileira. As reivindicagoes camponesas se 

expressavam nessa epoca atraves de lutas intensas e disseminadas 

em todo o territorio nacional pela criagao de novos direitos" 

(SILVA, 1987:12). 

A partir da decada de 50 as lutas dos agricultores pela terra 

comegava a ocupar um espago significativo na pauta de reivindicagoes dos 

trabalhadores e no proprio cenario politico nacional. Alguns partidos politicos, 

como o PC consideravam a luta pela terra como um dos pontos fundamentals 

para realizagao de uma revolugao de carater democratico-burguesa. 

O PC apresentou uma proposta moderada de reforma agraria, 

que nao contemplava alteragao na estrutura agraria, pois se limitava a fixagao de 

um patamar maximo para as propriedades de 500 (quinhentos) hectares, a 

desapropriagao dos latifundios e a venda de lotes aos agricultores por pregos 

baixos. 

O movimento dos agricultores era impulsionado e organizado 

pelas Ligas Camponesas 3 Sua principal bandeira era a luta pela terra e a 

eliminagao de relagoes de trabalho consideradas atrasadas, como o cambao e a 

parceria utilizados nos latifundios, em que o agricultor trabalhava e entregava uma 

parcela significativa da producao ao proprietary da terra. 

As Ligas Camponesas foi considerada uma organizagao 

revolucionaria, que lutava por mudangas na estrutura agraria capazes de reduzir a 

concentracao fundiaria e possibilitar aos agricultores o acesso a terra. 

3 Ligas Camponesas - movimento de agricultores organizados e registrados como associates 
civis, que surgiu na fase posterior a redemocratizacao de 1945 na regiao Nordeste do Brasil e se 
expandiu por todos os estados brasileiros com o apoio do Partido Comunista. Tinha como principal 
objetivo a luta contra a exploragao do trabalho no campo (AZEVEDO, 1982). 
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Silva (1987:15) leva em consideragao as relagoes de classe e 

poder nesta fase de mudangas na agricultura brasileira. A burguesia industrial 

procura assumir a hegemonia de um "projeto desenvolvimentista"4 desde a 

decada de 50, quando comega a investir na modernizagao da agricultura e, 

consequentemente, cria obstaculos ao avango da luta pela terra e das 

reivindicagoes dos agricultores por transformagoes na estrutura agraria. 

Na composigao da estrutura de poder da classe dominante havia 

divergencias entre o segmento industrial e a faccao agraria, demonstradas 

posteriormente em uma proposta que beneficiaria ambos. Esta proposta tinha 

como finalidade aumentar a producao e a produtividade na agricultura e visava, 

principalmente, resolver a questao agricola, ou seja, buscava o aumento da 

produgao por meio do incremento da produtividade. 

Num segundo momento, a burguesia industrial incorporava 

algumas demandas sociais, tais como assistencia ao trabalhador rural, emprego 

etc., levando em consideragao a perspectiva de crescimento do mercado interno 

dos produtos ofertados (SILVA, 1987:15). 

No periodo de 1962-1964 a economia brasileira mergulha numa 

crise economica caracterizada por um consideravel deficit na balanca comercial, 

inflagao elevada e compromissos junto ao Fundo Monetario Internacional. No 

aspecto politico, eclodiam reivindicagoes de diferentes classes sociais pelas 

Reformas de Base 5. Dentre estas, destaca-se a luta pela reforma agraria. 

Neste momento historico acentua-se o confronto de forgas entre 

duas correntes no Brasil. A primeira era denominada de "Conservadorismo 

Reacionario", composta por representantes dos latifundiarios, parcela da 

burguesia nacional associada ao capital estrangeiro, os militares e os 

exportadores. 

4 Projeto desenvolvimentista - a politica economica do governo Juscelino Kubistschek, executada 
a partir de 1956, estava voltada para a consolidacao da industrializagao brasileira e tinha como 
diretriz um modelo de desenvolvimento baseado em crescimento economico acelerado, contando 
com a participagao do Estado como coordenador do projeto, como tambem da tecnologia e do 
capital estrangeiro (BRUM, 1991:95). 

5 As Reformas de Base - um conjunto de reivindicagoes necessarias propostas pela esquerda 
brasileira, no periodo de 1961-1964, para superar o atraso historico e a crise economica. As 
principais Reformas de Base sao as seguintes: reforma agraria, reforma urbana, reforma da 
empresa, reforma eleitoral, reforma administrativa, reforma fiscal tributaria, reforma bancaria, 
reforma cambial, reforma educational e reforma da consciencia nacional (BRUM, 1991:134 - 136). 
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Estes representantes da classe dominante se denominavam 

anticomunistas e se posicionaram contra as reformas de base, apoiando o golpe 

militar de 1964 que destituiu o presidente Joao Goulart do poder e implantou um 

regime militar autoritario. 

A outra corrente, denominada "Reformismo Revolucionario", 

apoiada pela classe media, trabalhadores, agricultores, profissionais liberals e 

movimentos sociais, reivindicava mudangas a curto prazo na politica economica 

do governo para diminuir a inflagao, melhorar os salarios e mudar a estrutura 

fundiaria, contemplando como bandeira de luta dos agricultores a implantacao da 

reforma agraria. Na correlagao de forgas esta corrente perdeu espago: com o 

golpe militar seus membros passaram a ser cassados, perseguidos e reprimidos. 

Vale salientar, que a classe media apoiou, num segundo momento, a classe 

dominante, presa do receio de perder sua propriedade privada, o que contribuiu 

para fortalecer o movimento contra as mudangas basicas e necessarias no Brasil. 

Silva (1987:16 -17) , faz a seguinte caracterizagao deste momento 

politico para os agricultores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em outras palavras, a falta de uma consciencia 

de classe e uma equivocada politica de atrelamento ao Estado por 

parte dos setores majoritarios da cupula do movimento cam pones, 

nao permitiu que os trabalhadores rurais se constituissem de fato 

numa forca politica real no Pais antes de 64. E depois do golpe, a 

desestruturacao dessas orgamzacoes, enquanto movimento de 

massa a que se propunham, permitiu nao apenas o isolamento da 

luta pela Reforma Agraria de outras lutas, como tambem a 

cooptacao dos setores privilegiados do campesinato para a 

proposta da burguesia de uma 'modernizagao conservadora' no 

campo". 
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0 Estatuto da Terra 6 foi aprovado neste contexto, apresentando 

uma proposta favoravel ao cumprimento do acordo entre as burguesias industrial 

e agraria: a primeira, interessada no avanco do capitalismo no campo para 

aumentar a producao e a produtividade; a segunda, buscando conservar a 

propriedade da terra e preservar seus interesses no controle da estrutura agraria 

e das relagoes de trabalho no campo. 

A Politica Agricola 7 adotada para viabilizar a "modernizagao" da 

agricultura priorizou as regioes Sudeste e Sul, privilegiando produtos voltados a 

exportagao - cafe, laranja, cacau e soja -, o tipo de cultura e a categoria do 

produtor, excluindo a pequena produgao descapitalizada. Como consequencia, 

provocou concentragao da produgao e da renda. 

Segundo Delgado (1985:19 - 20), este processo de mudangas na 

agricultura brasileira pode ser assim caracterizado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em linhas gerais, a mudanga na base tecnica da 

agricultura significa que a sua reprodugao ampliada passa a 

depender menos da dotagao de recursos naturais utilizados e dos 

meios de produgao produzidos em escala de manufatura e, cada 

vez mais, dos meios de produgao gerados num setor especializado 

da industria (fertilizantes, defensivos, corretivos do solo, ragoes, 

concentrados, maquinas em geral, sobressaindo tratores e 

colhedeiras etc.), que cumpriria, a grosso modo, o papel de 

Departamento de Meios de Produgao da industria para a 

agricultura". 

6 Estatuto da Terra - Lei N° 4.504 de 30 novembro de 1964 - o objetivo da reforma agraria e (art. 
16, caput): "estabelecer um sistema de relagoes entre o homem, a propriedade rural e o uso da 
terra, capaz de promover a justiga social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o 
desenvolvimento economico do Pais, com a gradual extingao do minifundio e do latifundio" 
(ESTATUTO DA TERRA apud PNRA, 1985:11) 

1 Politica Agricola - Sistema Nacional de Credito Rural constituido em 1965, utilizado como a 
principal politica agricola responsavel pela modernizagao do setor agropecuario, tendo como 
objetivo oferecer credito subsidiado atraves do sistema bancario institucionalizado para modificar a 
base tecnica da agricultura brasileira (DELGADO, 1985: 20 - 21). 
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Na decada de 1960 a agricultura brasileira passa por um processo 

intenso de alteracoes em sua base tecnica de producao, caracterizado pela 

constituicao dos CAIs 8, capazes de apresentar uma dinamica propria constituida 

pelo tripe industria para a agricultura/agricultura para a agroindustria, tendo como 

suporte o movimento de diferentes capitais - industrial, bancario e agrario -, 

integrados em um processo de acumulagao concentrador e centralizador. 

A modernizagao da agricultura brasileira destruiu velhas formas 

de produgao e provocou grande impacto no funcionamento deste setor a partir do 

processo de transformagao da base tecnica da produgao e da integracao entre 

agricultura e industria. Todavia, percebe-se que foi uma modificagao regionalizada 

e destinada a estimular as exportagoes brasileiras, em vez de priorizar a produgao 

de alimentos basicos. Ademais, a pequena produgao descapitalizada foi 

totalmente deixada de lado, ou seja, excluida, tendo em vista que necessitaria do 

credito rural subsidiado para realizar investimentos e produzir para consumo e 

venda. 

Os reflexos desta polftica de modernizagao da agricultura 

brasileira para pequena produgao aparecem de forma nitida no periodo 1970 -

1980, quando se verifica que a pequena produgao perdeu espago na produgao 

agropecuaria total: os estabelecimentos com area inferior a 50 ha em 1970 

ocupavam 47,7% do valor da produgao agropecuaria do pals; em 1980 e reduzida 

sua participagao para 39,6%, ocupando uma area inferior a 12,6% da area total, 

quando ocupava 15,4% em 1970 (SILVA, 1987:30 -31). 

Estes indicadores demonstram que o processo de transformagao 

da base tecnica da agricultura provocou um aumento da concentragao de terras e 

um acrescimo consideravel da produgao e produtividade agrfcolas em larga 

escala, restringindo o espago ocupado pela pequena producao na agricultura 

brasileira, tanto em termos de extensao de terras, quanto em quantidade 

produzida. 

8 Complexo Agroindustrial - "(...) o conjunto formado pelos setores produtores de insumos e 
maquinarias agricolas, de transformagao industrial dos produtos agropecuarios e de distribuicao, e 
de comercializacao e financiamento nas diversas fases do circuito" (SORJ, 1986:29). 
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O resultado foi a pauperizagao da pequena produgao e a 

proletarizagao dos trabalhadores rurais. Estes, muitas vezes expulsos das terras, 

migram para as cidades em busca de emprego na industria e/ou comercio como 

alternativas de sobrevivencia. 

Os agricultores passam por um processo de "lumpenizagao"9, 

caracterizado pela expulsao da terra e fixagao de moradias nas favelas, viadutos 

e pontes das grandes cidades brasileiras. Na analise de Silva (1994:142), a 

reforma agraria poderia contribuir em termos sociais para diminuir estes 

problemas, mas nao teria sentido justifica-la como necessaria para aumentar a 

produgao de alimentos, pois o processo de modernizagao da agricultura cumpriu 

este papel sem mexer na estrutura agraria. Esta reforma so se concretizaria 

politicamente como reivindicagao dos trabalhadores. 

Segundo Silva (1994:139-141), a agricultura brasileira 

apresentava as seguintes caracterfsticas na decada de 80: 

1°) percebe-se nos CAIs uma tendencia de integragao entre os 

diferentes tipos de capitals, atraves da fusao do capital bancario, industrial e 

agrario, controlada por uma burguesia brasileira com forte influencia internacional; 

2°) a pequena producao perde espago na agricultura brasileira em 

termos de utilizagao de mao-de-obra, devido ao grande contingente de 

trabalhadores temporaries disponiveis para contratagao por servigos, como 

tambem na produgao de alimentos, pelo processo de "urbanizacao" e mudangas 

nos "padroes" alimentares do povo brasileiro, que se habitua a substituir os 

produtoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura pelos produtos provenientes de agroindustrias; 

3°) a diminuicao da sazonalidade do trabalho temporario, em 

fungao da propria crise dos anos 80, a seca no Nordeste no periodo de 1978 -

1983 e a substituigao de culturas no centro-sul com o uso da mecanizagao. 

Neste contexto, os trabalhadores brasileiros nao teriam forga 

politica para a realizagao da reforma agraria. E essencial abragar uma causa mais 

abrangente: a luta contra a "lumpenizagao". 

9 Lumpenizagao - Processo de empobrecimento dos trabalhadores rurais expulsos do campo que 
passam a residir em favelas ou embaixo de viadutos das grandes cidades do pais (SILVA, 
1994:143). 
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A lumpenizagao dos agricultores brasileiros e caracterizada da 

seguinte forma pelo autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ha um processo de lumpenizagao, de 

degradagao desse campesinato hoje expulso das suas terras. Me 

parece, estancar essa sangria, estancar esse exodo rural-urbano e o 

desafio maior desse momento; me parece tambem que a luta pela 

terra nao e o unico caminho, nem o caminho mais wave/ para fazer 

isso nos anos 80. Temos que buscar outros caminhos, e um pouco 

esse desafio de como evitar a lumpenizagao do campesinato nos 

anos 80 que se coloca como fundamental" (SILVA, 1994:143). 

Na decada de 90 percebe-se uma intensificagao deste processo 

de exclusao e pauperizagao dos agricultores no meio rural. Surgem novos 

elementos para se estudar a participagao da atividade agropecuaria na renda dos 

agricultores. Silva (1995) utiliza indicadores da PNAD 1 0(FIBGE) de 1981 e 1990 

para apresentar um quadro da pequena producao na agricultura brasileira. 

Os indicadores demonstram que 20% da populagao rural (1980) e 

31,6% (1990) estava ocupada com atividades nao agrfcolas, reforgando a tese de 

que a agropecuaria deixou de ser considerada a unica atividade economica no 

setor rural (SILVA, 1995:130). 

A decada de 70 apresentou um processo intenso de urbanizacao 

da PEA no Brasil. Estas mudangas foram caracterizadas pela expectativa de 

melhoria de vida que os trabalhadores rurais encontravam na cidade, ou seja, a 

possibilidade de ter acesso aos beneffcios da vida urbana - energia eletrica, 

saneamento, educagao, saude etc. 

1 0 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios realizada pela FIBGE anualmente em 
aproximadamente 100.000 domicilios no Brasil. 
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Neste periodo, observa-se uma urbanizacao do agricultor que foi 

iniciada nos anos 60, com o avanco dos CAIs e a utilizacao de tecnologia como 

elementos capazes de dispensar o trabalho da mulher e dos filhos na agricultura, 

incentivando a transferencia da farm ilia para a cidade e criando condigoes para a 

diversificagao da renda familiar por ocupagoes em atividades nao agrfcolas. 

A migragao e a diversificagao de fontes de renda dos agricultores 

demonstram que em 1981/1990 houve um crescimento da PEA agricola com 

domicflio urbano e da PEA nao agricola que reside na zona rural, 

majoritariamente empregados na industria de transformagao, construgao, 

comercio, prestacao de servigos, transportes, comunicagao e administragao 

publica. 

0 empobrecimento dos agricultores aparece nos indicadores da 

propria FIBGE, atraves da apresentagao de dados da PNAD de 1990. Estes 

demonstram que 20% das famflias agrlcolas com domicllio urbano e 33% 

daquelas que residem na zona rural da regiao Nordeste, cujo chefe tern ocupagao 

agricola, recebem uma renda total inferior ao salario mlnimo, alem de levar em 

consideragao a procura por uma diversificagao de fontes de renda dos 

agricultores, que cada vez mais aumenta sua ocupagao em atividades nao 

agricolas voltadas a sobrevivencia da familia (SILVA, 1995:142). 

Levando-se em consideragao todas estas informagoes a respeito 

do processo de transformagao da agricultura brasileira, percebe-se que, a partir 

da decada de 60, houve exclusao de pequenos produtores do meio rural, 

principalmente por nao terem acesso ao credito, como tambem por nao terem 

condigoes de competir no mercado com as agroindustrias e os latifundios 

representantes do grande capital. Essa forma de modernizagao da agricultura 

provocou um aumento da pobreza no meio rural. 
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Nesta abordagem, a luta pela reforma agraria no Brasil nao pode 

ser mais justificada como necessaria para aumentar a producao e gerar 

empregos, pois o desenvolvimento das relagoes capitalistas de produgao na 

agricultura brasileira resolveu esta questao, o que, por sua vez, resultou no 

aumento da riqueza para os capitalistas e na pauperizagao dos agricultores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Finalmente, uma politica de desenvolvimento 

rural precisa articular um amplo conjunto de outras politicas que 

amparem os trabalhadores rurais mais desfavorecidos, de modo a 

permitir que eles mesmo superem a condicao de miseria em que se 

encontram atualmente" (SILVA, 1995:149). 

Portanto, nesta concepgao o grande desafio no momento e lutar 

para reverter o quadro de aumento do empobrecimento e exclusao social de 

parcela significativa dos agricultores. As experiencias de distribuigao de terras 

utilizadas nos assentamentos rurais demonstram uma contribuigao social, na 

medida que as familias tern acesso a terra, possibilidade de produzir e permitir a 

sobrevivencia das familias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2- Estrategia de resistencia da pequena produgao no 

meio rural 

0 objetivo desta corrente e enfatizar o papel atribuido a 

agricultura familiar no desenvolvimento brasileiro quando se trata do tema reforma 

agraria. Aponta-se o assentamento como resultado das resistencias dos 

agricultores ao avango do capital no campo, levando em consideragao que a 

posse da terra seria suficiente para suprir as necessidades basicas de reprodugao 

das familias assentadas 1 1. 

1 1 Abramovay apud Leite et al (1989:30). 
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Segundo Abramovay, a pequena produgao familiar pode ser 

analisada em termos teoricos e metodologicos de outra forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A oposicao que predominou nas ciencias sociais 

latino-americanas, de que aquilo que e familiar nao pode ser 

capitalista e o que e capitalists nao pode ser familiar, essa oposicao 

corresponde a um jeito de pensar as ciencias sociais e o proprio 

marxismo muito influenciado por Althusser, mas que esta 

completamente fora da realidade. As agriculturas mais avancadas 

do mundo tern nas unidades familiares sua base fundamental de 

sustentacao e seria uma piada dizer que nao sao capitalistas" 

(ABRAMOVAY, 1994:318). 

Nesta abordagem o autor enfatiza a participagao da pequena 

produgao familiar na economia, mesmo levando em consideragao o dominio da 

logica capitalista. Num primeiro momento, esclarece a sua concepgao sobre a 

questao agraria, deixando claro que, neste conceito, deve-se levar em 

consideragao as relagoes estabelecidas entre a agricultura e os outros setores da 

economia e as relagoes de dominagao, como tambem conhecer a produgao 

cientffica a respeito do tema. 

Os estudos sobre pequena produgao enveredam pela analise dos 

CAIs e do trabalho assalariado no seio da agricultura "modernizada", deixando de 

lado muitas vezes a participagao da pequena produgao nao capitalizada. 

Segundo Abramovay (1994), os estudos sobre o complexo 

agroindustrial (Muller, 1989) enfatizaram a capacidade da agricultura modernizada 

de responder as demandas do mercado e ao movimento geral da acumulagao 

capitalista, enquanto a pequena producao perdia espago economico na produgao 

agricola. Desta forma, nao pensaram em polfticas de redistribuigao de renda 

tendo como base a agricultura. Deixaram de lado os estudos de economia e de 

sociologia rural para estudar a economia politica do complexo agroindustrial, alem 

dos estudos sobre o trabalho assalariado que ocupam espago nesta epoca. 
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Ao discorrer sobre o tema assentamentos rurais, Abramovay 

(1994) salienta que nao existe a Utopia tao declarada pelos movimentos sociais a 

respeito da perpetuacao do momento da luta pela terra, ou seja, a uniao do grupo 

ou mesmo um parametro de igualdade. A realidade e dinamica e se transforma, 

como tambem modifica o pensamento, a capacidade de agir e reagir, a 

articulacao e a organizagao das pessoas. Apos a conquista da terra o cenario e 

outro, os interesses sao diferentes e nao podemos esquecer que vivemos no 

capitalismo, onde existe mercado, investimento, dinheiro, conflitos e 

diferenciagoes. 

Em termos gerais, os estudos recentes, principalmente os estudos 

de caso sobre assentamentos rurais, apontam dois momentos distintos no 

processo de assentamento: o primeiro, a unidade do grupo na luta pela terra com 

o apoio dos mediadores - CPT, MST, STR do municfpio; o segundo momento, 

apos a conquista da terra, quando os assentados comegam a organizagao interna 

do nucleo, a fixagao das familias na terra e o parcelamento, surgindo, entao, os 

conflitos internos capazes de dividir o grupo e mesmo de comprometer o 

andamento do projeto de assentamento. 

Considera-se pertinente esta argumentagao de que os embates 

com o mercado e a propria integragao a logica capitalista introduzem novos 

elementos na analise da realidade dos assentamentos que nao podem ser 

deixados de lado. 

Segundo Abramovay (1994:319-320), cabe a discussao, no Brasil, 

de uma reforma agraria parcial, em que o setor patronal da agricultura brasileira 

atenda as necessidades produtivas, o que nao aconteceu com a maioria dos 

palses onde foi feita a reforma agraria. Esta reforma agraria nao significa destruir 

este setor modernizado da agricultura brasileira, mas discutir o tema tendo como 

foco a questao da estrutura social e economica. 
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O autor aponta algumas importantes questoes para estudos e 

pesquisas sobre os assentamentos rurais, tendo em vista que apresenta 

elementos para pensar esta realidade no quadro geral do funcionamento da 

agricultura e de polfticas redistributivas. Primeiro, analisar os efeitos locais da 

existencia de assentamentos rurais; segundo, a relagao dos assentamentos de 

reforma agraria com uma politica distributiva de terras e uma politica de 

crescimento economico; terceiro, estudar os efeitos da reforma agraria sobre os 

pregos agropecuarios; quarto, estudar os nichos de mercado para a produgao dos 

assentamentos rurais. 

Enfatiza o cerne da questao dos assentamentos rurais na 

seguinte citacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Neste sentido a batalha de argumentos em torno 

da reforma agraria ganha uma dimensao que ultrapassa em muito 

aqueles que estao envolvidos na luta pela terra nos assentamentos 

e nos acampamentos. Trata-se de saber, nesta batalha, nao so se as 

20 mil familias acampadas terao suas necessidades atendidas, mas 

sobretudo, se os movimentos sociais no campo serao capazes de 

persuadir a sociedade brasileira que a agricultura familiar pode ser 

um caminho para a articulagao entre prosperidade econdmica e 

distribuicao de renda"(ABRAMOVAY, 1994:51). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.3- Estudos de viabilidade economica 

Uma parcela significativa dos autores que estudam a tematica 

assentamentos rurais no Brasil se dedicou a elaboragao de estudos de viabilidade 

economica, procurando mostrar a resposta que a pequena produgao pode dar em 

termos economicos para a agricultura brasileira. No entanto, existem vertentes 

dentro desta abordagem, tendo em vista que os estudos enveredam por 

diferentes caminhos metodologicos, embora mantenham o foco no aspecto 

economico. 
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O primeiro estudo de viabilidade economica dedica-se a 

apresentar os resultados de pesquisas e trabalhos academicos desenvolvidos por 

Carlos Granziroli (1992; 1994), com o apoio da FAO 1 2 

Esta concepcao defende o carater parcial da reforma agraria e 

mostra a importancia da absorcao e utilizacao de tecnicas agrlcolas modernas 

pelos agricultores, numa condigao em que estes teriam acesso as terras menos 

ferteis atraves de desapropriagao. Assim, o Estado disponibilizaria mais recursos 

para investimentos em infraestrutura nos assentamentos rurais, apoiados por uma 

politica agricola capaz de contemplar a integracao dos assentados ao mercado. 

0 objeto deste estudo centra-se na avaliagao da renda total dos 

assentamentos rurais no Brasil, utilizando para isso comparagoes entre o custo de 

oportunidade de emprego e a renda alternativa disponivel no mercado de trabalho 

rural. E realizado um estudo microeconomico destas unidades de produgao, tendo 

como referenda teorica o debate sobre a reforma agraria parcial. 

A reforma agraria pode ser justificada em termos economicos no 

Brasil da seguinte forma: 

1°) pela existencia de uma demanda por terras proveniente da 

populagao pobre que, ao obter acesso a terra, podera melhorar sua condigao de 

vida; 

2°) ausencia de economias de escala: a reforma agraria pode ser 

justificada pela capacidade tecnica da pequena produgao ou negada pela 

superioridade da grande produgao; 

3°) baixos niveis de produtividade, o que pode ampliar o espago 

da pequena produgao familiar na agricultura brasileira. 

0 autor deixa claro em seu trabalho a necessidade de realizagao 

de uma reforma agraria parcial no Brasil. Esta afirmagao e justificada pelo 

obstaculo juridico criado pela constituigao de 1988, que so considera terras 

passiveis de desapropriagao aquelas sub-utilizadas, inexploradas ou com baixo 

nivel de exploragao. 

1 2 Carlos Granziroli - Professor da UFRJ e Consultor da FAO, realizou uma pesquisa sobre o perfil 
socioeconomics de areas de assentamentos rurais no Brasil, em 1991, que mostra a viabilidade 
economica destas experiencias. 
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De acordo com esta visao, pode-se considerar que dificilmente se 

encontrara espago neste cenario para uma alteragao da estrutura agraria capaz 

de provocar uma diminuigao da concentragao de terras e oferecer melhores 

condigoes em termos de qualidade da terra, facilitando, assim, a consecugao de 

resultados economicos para os agricultores que lutam pela terra. 

Esta proposta de reforma agraria parcial deve ser implementada 

com o suporte de uma politica agricola que elimine os subsidios aos grandes 

produtores, como afirma o autor nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A concentragao de terra agravou-se nos anos 70 

em fungao do desvio - fungibilidade - do credito outorgado a taxas 

subsidiadas pelo governo federal e dos incentivos a pecuaria e 

outros. Portanto, a desativagao desses incentivos e subsidios pode 

produzir, via mercado, um tenue processo de desconcentragao 

fundiaria. Essa desconcentragao, embora tenue, atuaria no mesmo 

sentido da reforma agraria. Evita-se assim o paradoxo de distribuir 

terras, por um lado, enquanto a politica agricola continua facilitando 

a concentragao fundiaria e a expulsao do homem do campo, por 

outro"(GRANZIROLI, 1994:264-265). 

A outra caracteristica da reforma agraria salientada neste estudo 

e a flexibilidade na organizagao dos assentados, tendo em vista que as formas de 

organizagao coletivas ou comunitarias podem nao corresponder as suas 

necessidades. Na obtengao de resultados satisfatorios nos assentamentos 

percebe-se uma combinagao da forma individual com a forma coletiva. 
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Argumenta o autor destacando as vantagens propiciadas pelo 

trabalho coletivo: a internalizagao de economias de escala com o uso comum da 

terra; a diminuicao das diferenciagoes sociais nos assentamentos; a 

obstaculizagao da revenda da terra; a comercializagao da produgao em uma 

escala maior. Quanto a organizacao individual aponta os seguintes elementos: a 

organizagao coletiva retira os direitos individuais de propriedade do assentado, 

pois o mesmo nao pode vender a terra; a rigidez dos controles de trabalho 

provoca autoritarismo na forma de gerenciar o assentamento; a resistencia por 

parte dos agricultores a moradia em agrovilas ou comunidades rurais. Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o 

ideal seria uma forma de organizagao que combinasse as vantagens da grande produgao 

'comunitaria' com as vantagens da pequena produgao 'familiar'" (GRANZIROLI, 

1994:266). 

No estudo de viabilidade economica dos assentamentos rurais a 

integragao dos assentados no mercado e um elemento importante para garantir a 

renda das familias. Este processo de integragao com o mercado influencia na 

determinagao dos precos e no uso da tecnologia, pois os assentados mudam a 

forma de produzir para atender exigencias do proprio mercado. 

Deve-se destacar, nos assentamentos rurais, o aumento da 

produtividade em relagao as medias regionais, permitindo que os assentados 

tenham uma renda proporcional ao seu custo de oportunidade. Mesmo nos 

nucleos com baixo fndice de produtividade, a produgao pode ser vendida no 

mercado e trazer um resultado financeiro para as familias. 

Este mecanismo de integragao do pequeno produtor ao mercado 

e considerado completamente diferente da politica agricola implementada de 

modernizagao da agricultura brasileira, que procurou introduzir inovagoes tecnicas 

atraves do credito subsidiado, provocando aumento de produtividade absorvidos 

pelas agroindustrias, intermediaries ou sistema financeiro. 
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Apresentam-se os resultados do projeto de pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Principais 

Indicadores Socio-Economicos dos Assentamentos de Reforma Agraria™. 

Esta pesquisa tinha como objetivos: avaliar o desempenho 

socioeconomico dos agricultores assentados no Brasil, no perfodo entre outubro 

de 1985 e outubro de 1989, identificar os principais elementos que determinam a 

renda das familias assentadas e apontar os impedimentos para um maior 

progresso nos assentamentos. 

A metodologia da pesquisa tinha como base a utilizacao de um 

questionario fechado mesclado com algumas questoes abertas, que foi aplicado 

em uma amostra aleatoria estratificada dos assentamentos e em uma amostra 

aleatoria, do tipo sistematico, das familias assentadas. Acrescentou-se um 

questionario especifico, de carater institucional, sobre cada assentamento, 

atraves de uma amostra representative do conjunto de 524 nucleos de 

assentamentos e 94.026 familias, correspondendo a 10% do numero de 

assentamentos do INCRA e 10% das familias assentadas "que entrasse na 

amostra", totalizando 44 assentamentos e 828 familias no pais (GRANZIROLI, 

1992:01 -02). 

O trabalho pretende verificar se houve melhoria nas condigoes de 

vida dos assentados. O principal elemento analisado e a renda das familias, 

classificada em renda agricola liquida monetaria, renda animal liquida monetaria, 

renda de autoconsumo e renda proveniente de outros trabalhos 1 4 

1 3 Pesquisa dos "Principais indicadores Socio-economicos dos Assentamentos de Reforma 
Agraria", realizada por Granziroli, em 1991, a partir de um convenio entre o MARA, entidade 
governamental, a FAO, orgao executor, e o PNUD - orgao fmanciador, em que os assentamentos 
rurais sao analisados como capazes de gerar renda e trabalho para familias de agricultores, sendo 
considerados uma alternativa no campo ou nas cidades. 

1 4 Renda Agricola Liquida Monetaria - resultado da renda proveniente da venda dos produtos 
agricolas por um prego declarado pelos assentados, indexados pelo IGP/FGV-DI e deduzidos dos 
custos de produgao. 
Renda Animal Liquida Monetaria - e a renda proveniente da venda de animais e derivados menos 
os custos de produgao. 
Renda de Autoconsumo - e a renda resultante do consumo da produgao pelos assentados, de 
acordo com os pregos de venda dos produtos. 
Renda de outros trabalhos - sao as rendas obtidas em trabalhos temporarios ou permanentes de 

membros das familias. 
Renda de outras receitas - e a renda proveniente de vendas esporadicas de produtos nao 
agricolas, tais como: madeira, carvao, extrativismo, pequeno comercio e artesanato 
(GRANZIROLI, 1992:02-03). 
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A renda mensal media dos assentados pesquisados na regiao 

Nordeste e de 2,33 salarios mfnimos mensais, inferior a renda auferida em todas 

as outras regioes do pais e a propria media nacional, que foi de 3,70 salarios 

mfnimos. 

O estudo procurou fazer uma comparagao da renda obtida nos 

assentamentos rurais com a remuneracao de trabalhadores mensalistas e a 

remuneracao mensal media na agricultura. Dessa forma, identificou que os 

mensalistas recebem um resultado pelo seu trabalho inferior a renda obtida pelos 

assentados, enquanto, na comparacao com os salarios agrfcolas, encontra-se 

abaixo da media, exceto no caso da regiao sul, que esta acima da media. 

Estes indicadores apontam, na visao de Granziroli (1992:03 - 04), 

como o custo de oportunidade existente nos assentamentos e significativo, a 

medida que a renda obtida e igual ou superior a de um trabalhador mensalista, e 

inferior, mas sem grande disparidade, ao nfvel salarial utilizado na agricultura em 

geral. 

Saliente-se que as acentuadas diferencas entre a renda dos 

assentados podem variar de um saldo negativo ou devedor para aquelas famflias 

que recebem 20 salarios mfnimos mensais. As famflias bem remuneradas 

recebem forte influencia de resultados provenientes de atividades nao agrfcolas. 

Os indicadores da renda nos assentamentos do Brasil mostra um 

percentual significativo de 37,01% destinado ao consumo das famflias, 22,03% 

corresponde a renda agrfcola Ifquida, 15,12% a renda animal Ifquida, 14,67% a 

outras receitas e 11,17% proveniente de outros trabalhos (GRANZIROLI, 

1992:05). 

A analise do resultado da pesquisa levou o autor a fazer as 

seguintes consideracoes: 

1°) renda - os assentados possuem uma renda proveniente de 

varias fontes, mostrando como estes parceleiros de assentamentos procuram 

diversificar suas atividades como estrategia de sobrevivencia; 
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2°) autoconsumo - a produgao agricola e animal utilizada no 

autoconsumo proporciona vantagens para o assentado, pois podem guardar uma 

parcela da produgao agricola para o consumo, procurando evitar os pregos 

elevados dos alimentos no periodo de entre-safra; 

3°) ocupagoes fora do assentamento - no periodo de entre-safras 

os assentados trabalham como temporarios em atividades agricolas cujos 

produtos possuem um ciclo de produgao diferente daqueles produzidos 

normalmente por eles, obtendo como resultado um complemento de renda da 

familia ainda proveniente da agricultura; 

4°) a integragao dos produtores assentados no mercado 

proporciona aumento das rendas das famflias. 

Constata-se que os assentamentos rurais ocupam um espago na 

agricultura brasileira e cumprem um papel na vida dos agricultores, 

particularmente na produgao, no autoconsumo e na reprodugao social das 

famflias. 

Um outro elemento analisado neste trabalho e o nivel de 

capitalizagao dos assentados, por intermedio de uma comparagao do capital 

initial pertencente aos beneficiarios e as aquisigoes de bens e meios de produgao 

adquiridos no assentamento. 

Grosso modo, os assentados apresentam um nivel baixo de 

capitalizagao no inicio do assentamento; posteriormente, verifica-se aumento do 

patrimonio em ativos reais das familias (retirando os ativos financeiros). Percebe-

se, entao, impulso nos investimentos e melhoria do nivel de capitalizagao dos 

parceleiros. 

Existem dificuldades encontradas pelos assentados, tais como: 

terras pobres, climas adversos, declividade dos solos, obstaculos para o acesso 

ao credito permanente etc. 



29 

Mesmo assim, os resultados deste trabalho colocam o 

assentamento rural como uma alternativa viavel em termos economicos e sociais, 

como destacado nesta citacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em suma, os agricultores da reforma agraria 

[sic] con tan do com um estoque inicial de terras no geral ruins (...), 

com facilidades de credito irregulares, embora melhores que as 

alocadas para os pequenos produtores rurais, e com certas obras 

de infra-estrutura realizadas dentro dos assentamentos, 

conseguiram, num breve lapso de tempo, aumentar sua renda, 

progredir em termos sociais, acumulando um patrimdnio bastante 

significativo em relagao ao seu capital inicial" (GRANZIROLI, 

1992:09). 

Nos assentamentos rurais do Brasil contemplados na pesquisa 

existe uma diferenciacao em nivel regional e entre os assentados do mesmo 

nucleo. Os indicadores mostram o seguinte resultado: aproximadamente 15% do 

total de familias obtem uma renda inferior a 1 (um) salario minimo; 40% das 

familias possuem uma renda que varia de 01 (um) a 03 (tres) salarios minimos; e 

45% das familias percebem uma renda acima de 3 (tres) salarios minimos em 

media. Os resultados da regiao Nordeste refletem um nivel de renda inferior a 

media do Brasil, tendo em vista que apenas 25,52% tern uma renda superior a 3 

(tres) salarios minimos, enquanto 50,63% representam a maioria dos parceleiros 

com uma renda entre 1 (um) e 3 (tres) salarios minimos (GRANZIROLI, 1992:10). 

Neste quadro apresentam-se os distintos grupos de assentados 

classificados pelo autor: 

1°) assentados que nao obtiveram sucesso em atividades 

produtivas e recebem uma renda abaixo da linha de pobreza; 

2°) familias assentadas com renda entre 1 (um) e 3 (tres) salarios 

minimos mensais; 
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3°) familias com renda superior a 3 (tres) salarios minimos, 

proveniente da atividade produtiva agrfcola ou animal. 

Estes resultados demonstram que, em media, 25% das familias 

consideradas bem sucedidas geram 55% da renda total e os 25% mais pobres so 

geram 6,7% do total. Destaque-se o Nordeste com um grau de concentragao de 

56% e o Sul com 50,49%. Vale salientar, que o autor justifica a diferenciacao em 

termos de renda nos assentamentos como um processo natural e destaca um 

elemento significativo de mudanga na vida dos assentados, quando comparado 

com a situagao anterior ao assentamento, qual seja, uma notoria melhoria das 

condigoes de vida das familias, mesmo aquelas consideradas mais pobres 

(GRANZIROLI, 1992:11-12). 

Analisando os principais itens componentes do resultado 

economico dos assentamentos rurais no Nordeste abaixo da media do pals, o 

autor apontou em sua pesquisa a falta de capitalizagao dos agricultores, pois a 

maioria das familias nao possuia meios de produgao. Alem disto, a renda total 

depende do assalariamento de membros das familias, ja que a renda proveniente 

da agricultura nao e suficiente para a sua sustentagao. 

A segunda abordagem sobre a viabilidade economica dos 

assentamentos rurais e o trabalho de Zamberlam & Florao (1991), centrado em 

indicadores economicos de um censo realizado pela UNICRUZ, tendo como 

objetivo mostrar o impacto da producao dos assentamentos na economia do 

municipio de Cruz Alta, Rio Grande do Su l 1 5 

0 censo foi realizado em 8 (oito) assentamentos rurais, que 

ocupam uma area de 20.873 hectares de um total de 414.765 hectares, 

correspondendo a 5,03% da extensao territorial de 4 (quatro) municipios. Os 

assentamentos contam com 755 familias assentadas, totalizando 4.406 pessoas. 

1 5 O censo foi realizado em oito areas de assentamentos rurais localizadas na area de influencia 
da UNICRUZ, abrangendo os municipios de Cruz Alta, Ibiruba, Fortaleza dos Valos e Salto do 
Jacui (ZAMBERLAM & FLORAO, 1991:20). 
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Os assentamentos estudados na pesquisa tern origem diversa: 

sao oriundos de desapropriagao por utilidade publica proveniente da construcao 

da Barragem do Passo Real, quando, em 1970, se deu a inundacao de 23 

hectares de terras, resultando nos reassentamentos de Itaiba, Boa Vista e 

Colorados; desapropriagao por interesse social surgida de ocupagoes do MST 1 6 

impulsionadas em 1979, trazendo como resolucao os assentamentos da Fazenda 

do Rincao do Ivai, em 1983, e de Seival e Corticeira, em 1988; o usucapiao 

tambem foi urn instrumento utilizado, especificamente no caso do assentamento 

Pinheirinho, cujas ocupagoes por posseiros foram regularizadas em 1985. 

Os assentamentos rurais mencionados anteriormente, surgiram 

na decada de 70 (tres) e decada de 80 (cinco). Ocupam uma area de 20.875 ha, 

sendo 18.434 (88,3%) correspondente a terras contfnuas e 17.853 (83,5%) a 

terras mecanizaveis, inicialmente divididos em 806 (oitocentos e seis) lotes, com 

15 (quinze) deles sendo utilizados para reserva florestal e programas 

comunitarios (ZAMBERLAM & FLORAO, 1991:24). 

Nos estudos sobre assentamentos rurais percebe-se uma 

necessidade de reconstituir o processo de implantagao destes nucleos, atraves da 

origem dos assentados, da ocupagao do espago, da instalagao de infraestrutura, 

das condigoes de produgao, da comercializagao e evolugao da renda das familias. 

Nos assentamentos rurais de Cruz Alta, os autores comprovaram 

na pesquisa que 32,4% das famflias tiveram acesso a terra por meio da reforma 

agraria, 45,4% atraves de desapropriagao por utilidade publica, 17,2% de 

terceiros, 2,7% de heranga e 2,3% por usucapiao (ZAMBERLAM & FLORAO, 

1991:25). 

Quando analisam os indicadores de utilizagao da mao-de-obra 

enfatizam que existe uma oferta em termos de trabalho superior a demanda; os 

proprios filhos dos assentados, ja se integraram ao MST e estao lutando para 

obter acesso a terra, pois o assentamento nao gera trabalho para todos eles. 

1 6

 MST - movimento social de trabalhadores rurais sem terra, fundado em 1984, com frentes em 

19 estados do sul e do nordeste, regioes que concentram 65% dos trabalhadores sem terra do 

pais. Neste mesmo ano realizaram o Primeiro Congresso Nacional dos Sem Terra (STEDILE & 

SERGIO, sem data). 
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Os indicadores de educagao apresentam uma taxa de 

analfabetismo de 4,2%, inferior a do municlpio de Cruz Alta (9%) e a do Brasil 

(24%). Com relacao a habitagao, 33% das casas sao de alvenaria, 50% de 

madeira e 17% mistas, construfdas numa area que varia de 50 a 200 metros 

quadrados por casa para os assentamentos da decada de 70, e superior, 

portanto, ao padrao adotado no Brasil - de 70 a 100 metros quadrados - definido 

em 36 metros quadrados para assentamentos da decada de 80, como tambem 

enfatizam a existencia de uma renda entre 5,2 a 11,9 SM (assentados da decada 

de 70) e 2,8 a 4,9 SM (decada de 80), alem de destacar urn "certo padrao de vida" 

dos assentados. O que significa, basicamente, que estes conseguiram adquirir 

eletrodomesticos modernos em suas casas, totalizando mais de 2.000 unidades 

(ZAMBERLAM & FLORAO, 1991:26 - 36). 

Quanto as condicoes de infraestrutura - galpoes, graneleiros, 

pocilgas, galinheiros e outros - destaca-se uma boa implementacao nos 

assentamentos da decada de 70, onde, por sua vez, identifica-se a propriedade 

de 3 (tres) graneleiros por parte de cooperativas agrfcolas, eletrificagao e telefonia 

rural, enquanto os 5 (cinco) assentamentos que surgiram na decada de 80 nao 

tern acesso a esta infraestrutura e servigos oferecidos. 

Verifica-se que os indicadores de saude com relagao as doengas 

e a mortalidade infantil sao inferiores aos do municipio de Cruz Alta, como 

tambem existe uma elevada participagao dos assentados em agoes de carater 

coletivo, tais como: atividades sindicais, cooperativas agrfcolas e de credito, 

eletrificagao rural, grupos de jovens, atividades religiosas etc. 

Na atividade agrfcola, os principais produtos comercializados sao: 

soja (70,3% da area total dos assentamentos), trigo (17,76% da area das culturas 

temporarias) e o milho (10,70% do total da area dos assentamentos). Vale 

salientar que os assentados produzem outras culturas agrfcolas (8,9% da area 

total dos assentamentos) para o autoconsumo, como: a mandioca, a batata-doce, 

o arroz, o feijao, o amendoim, a batata-inglesa e o sorgo (ZAMBERLAM & 

FLORAO, 1991:29-30). 

Na pecuaria destaca-se a criagao de bovinos para produgao de 

leite, com urn rebanho superior ao existente na fazenda anteriormente ao 

assentamento. A atividade pecuaria e complementada pela suinocultura e pela 

avicultura. 



33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os autores consideram estes indicadores importantes no sentido 

de mostrar a resposta economica da pequena producao assentada por meio da 

reforma agraria. Destacam-se os principais resultados dos assentamentos rurais 

em Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul: 

1°) a producao agricola e pecuaria dos assentamentos 

pesquisados apresentam indices superiores aos dos municfpios onde se 

localizam os nucleos; 

2°) possuem urn elevado fndice de mecanizagao - uso de tratores 

e colheitadeiras, sementes selecionadas, corregao do solo e adubagao quimica; 

3°) assistencia tecnica da EMATER, cooperativas agrfcolas e 

CETAP na maioria dos assentamentos; 

4°) a presenga de atividades complementares nos assentamentos 

rurais, como hortas, fruticultura, industria caseira de conservas, salame, presunto, 

bebidas, cestas, chapeus e vassouras; 

5°) apresentam resultados positivos com relagao a geragao de 

impostos diretos e indiretos; 

6°) autosustentabilidade dos assentamentos rurais pesquisados, 

por forga dos indicadores economicos superiores a media dos municipios onde se 

localizam os nucleos. 

0 mencionado estudo de viabilidade economica regional tratou da 

realidade do Rio Grande do Sul, estado considerado privilegiado, porque tern 

predominancia da agricultura familiar com uso de tecnologia moderna - o que 

facilita o aumento da producao e da produtividade -, como tambem apresenta 

uma renda superior a media das famflias brasileiras. A realidade dos 

assentamentos nesta regiao mostrou como o acesso a terra, as condigoes de 

infraestrutura, ao credito de custeio, a educagao e saude podem significar uma 

melhoria das condicoes de vida das famflias assentadas. 
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Mas, de outro lado, e importante que os assentados tomem 

iniciativas para manter e melhorar o seu padrao de vida, como afirmam os 

autores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em sintese, os produtores assentados, por 

estarem inseridos num modo de producao capitalista, terao, 

necessariamente, de aprofundar uma administragao empresarial, 

acompanhando e decodificando a conjuntura nacional e 

internacional; repensar as formas de exploracao das propriedades 

com vistas a minimizar custos e aproveitamentos dos recursos 

humanos familiares ja ociosos; realizar investimentos mais 

consistentes, em ultima analise. Terao que ver, antes de mais nada, 

que a atividade terra nao e mais uma atividade regida pelo ciclo 

natural, mas por leis econdmicas comandadas por uma sociedade 

capitalists monopolizada/oligopolizada, onde se articulam no 

complexo rural, pelas agroindustrias" (ZAMBERLAM & 

FLORAO, 1991:40). 

A luta nos assentamentos e permanente, tanto para garantir 

condicoes viaveis para producao e criar canais de integracao com o mercacLa 

capitalista, como tambem para compreender todo o mecanismo de funcionamenio 

da gestao coletiva de uma area, os meios de tomada de decisoes, o respeito a 

pluralidade de opinioes e ao processo de participagao de todos. 

Apresenta-se urn outro estudo de viabilidade economica de 

assentamento, este localizado no estado de Sergipe, regiao Nordeste do BrasiL 

descrevendo experiencias de reforma agraria estudadas por pesquisadores da 

Universidade Federal de Sergipe. O projeto onde foi realizada a pesquisa e o de 

"Barra da Onca", que pode ser considerado como exemplo de urn nucleo que 

cumpre tanto urn papel de natureza social, demonstrando capacidade de 

sustentacao das familias assentadas, como apresenta indicadores de viabilidade 

economica. 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo do trabalho e analisar as alteragoes economicas, 

sociais e ambientais neste projeto de assentamento (1988/1999), verificando o 

impacto na vida dos assentados. A escolha do assentamento pode ser justificada 

da seguinte forma: 

1°) pela importancia da luta na obtencao da posse da terra, que 

durou mais de 1 (urn) ano; 

2°) pela diversidade de grupos existentes desde a organizacao 

politica na luta pela terra - Poco Redondo, Nossa Senhora da Gloria e Porto das 

Folhas; 

3°) extensao territorial do imovel e numero de famflias 

assentadas; 

4°) resultados apresentados na produgao e fndices de 

produtividade obtidos nos anos de 1988/1989. 

O assentamento "Barra da Onca" esta localizado no municipio de 

Poco Redondo, situado a 200 Km de Aracaju, capital do estado de Sergipe, 

possuindo uma area de 6.261 hectares e 213 trabalhadores (LOPES, 1992:24). 

Este imovel estava registrado no INCRA/SE como latifundio por exploracao, 

embora faga parte de uma extensao de terras devolutas apropriadas na decada 

de 60 por latifundiarios da regiao. 

A luta pela terra na localidade surge apos a transferencia da 

propriedade do imovel Barra da Onga para o domfnio de poucos particulars e de 

sua consequente subutilizagao produtiva; pela expulsao de agricultores 

"meeiros"17 que ali trabalhavam na terra; e a demanda de trabalhadores rurais 

sem terra da regiao com necessidades de obtengao desta para sobrevivencia da 

famflia. Por forga desta situagao ocorreu a primeira ocupagao em setembro de 

1985, apoiada pelo Sindicato Rural de Pogo Redondo. 

Meeiros - agricultores que possuem a posse da terra para produgao e, ao final da colheita, 

entregam a metade da mesma para o proprietario da terra como pagamento pelo uso da terra. 
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A luta travada pelos agricultores de Pogo Redondo com o objetivo 

de conseguir a posse da terra se constituia numa luta pela vida. Logo juntam-se 

nesta ocupagao outros grupos: os trabalhadores sem terra de Nossa Senhora da 

Gloria e os demais de Porto das Folhas, orientados pelo sindicato de cada 

municipio, este ultimo tambem sob influencia da Igreja. 

Neste momento ja se identificavam divergencias de atuagao 

politica na luta pela terra entre os grupos. Os agricultores de Pogo Redondo 

decidiram pela conquista da terra por meio da resistencia em acampamentos no 

imovel e do enfrentamento com o proprietario; os de Porto das Folhas, 

influenciados pela Igreja, optaram pela negociagao, evitando o confronto. 

Apos varias expulsoes e atitudes violentas realizadas pela polfcia 

no acampamento de Pogo Redondo, o grupo de Porto das Folhas uniu-se a luta, 

ocupando o imovel. De outro lado, tanto o INCRA/SE como a FETASE se 

omitiram neste confronto, justificando que o PRRA/SE ainda estava sendo 

elaborado. 

Neste processo, os agricultores se utilizam de diversas agoes: 

denuncias na imprensa local, ocupagao da sede do INCRA, manifestagoes 

publicas. Apesar das diferengas internas entre os grupos, uniram-se na luta pela 

terra, pressionando as autoridades governamentais. Estes conflitos resultam na 

conquista e desapropriagao do imovel pelo INCRA, conforme decreto n°. 92.840, 

de 27/06/1986. 

A luta dos agricultores pela posse da terra em Barra da Onga 

tinha urn significado profundo na vida das familias, como afirma Lopes na 

seguinte citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ter um pedaco de chao e nele trabalhar com os 

membros da familia. As praticas de ajuda mutua, o trabalho 

coletivo, a venda em conjunto da produgao, entre outras 

alternativas capazes de liberta-los do cativeiro, nao faziam parte de 

suas preocupagdes ou eram colocados em piano secundario, pela 

maioria dos trabalhadores de Barra da Onga" (LOPES, 1987:21). 
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A decisao de luta pela terra torna-se fundamental para os 

agricultores, embora nao tenham planejado como poderiam organizar o 

assentamento na fase posterior. As reaooes dos proprietaries das terras e a acao 

dos tecnicos dos orgaos oficiais chegaram a char confrontos internos entre os 

proprios parceleiros, dificultando a mobilizagao e organizagao das famflias. 

Os ocupantes foram divididos em tres grupos no processo de 

assentamento, assim constituidos: 

1°) os agricultores de Pogo Redondo, com 30 lotes; 

2°) o grupo de Nossa Senhora da Gloria, com 41 lotes; 

3°) o grupo de Porto das Folhas, com 75 lotes. 

O processo de selegao das famflias recebeu influencias dos 

grupos envolvidos e de suas respectivas liderangas - o sindicato do muniefpio nos 

dois primeiros, mais a Igreja no caso de Porto das Folhas. O parcelamento do 

imovel foi feito por urn representante de cada grupo que realizou a demarcagao 

dos lotes e os distribuiu entre os assentados. Destacam-se, no trabalho de Lopes 

(1992:24) que alguns grupos deixaram areas para a realizagao de trabalho 

agricola comunitario e a construgao de equipamentos sociais. 

O trato das culturas e realizado ainda de forma tradicional, atraves 

do uso de maquinas manuais de plantio ou em covas feitas com enxadas, foice 

para uso no rogado e machado para derrubada da mata. A mao-de-obra utilizada 

para o plantio e a colheita e predominantemente familiar, embora ocasionalmente 

exista contratagao de assalariados, em casos de insuficiencia da mao-de-obra 

familiar para explorar os lotes. 

A organizagao da produgao em Barra da Onga e mista, nas 

formas individual e coletiva, tendo como base o trabalho familiar. Os grupos de 

Pogo Redondo e Porto das Folhas possuem areas suplementares para 

exploragao agricola comunitaria, cedida pelos proprios assentados interessados 

em trabalhar na terra coletivamente. 

A exploragao agricola tern na cultura da palma e do algodao seus 

produtos de mercado, cultivados em consorcio com o milho e o feijao, principals 

produtos de consumo dos assentados, cujo excedente e vendido em feiras livres 

das cidades proximas. 
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No aspecto economico, o trabalho faz urn estudo comparativo das 

safras de 1986/1987 e 1988/1989. 0 objetivo e demonstrar avangos do ponto de 

vista da viabilidade economica deste assentamento, verificados pelas mudangas 

na produgao agropecuaria, optando-se por urn investimento no aumento do 

rebanho bovino de 70% no perfodo 86/88. Houve urn crescimento da area 

explorada de 10%, em 86/87, para 26% em 88/89, como tambem foi constatado 

urn aumento da area media explorada, deslocando-se de 3,1 ha em 86/87 para 

8,1 ha em 88/89. Destacou-se uma alteragao no uso da terra, caracterizada por 

uma ampliagao da area utilizada com pastagens e palma forrageira, passando de 

uma ocupagao de 20% em 86/87 da area para 43% em 88/89; urn avango da 

ocupagao pelo capim, que passou a corresponder a 31% e quase duplicou a area 

media plantada. Por outro lado, verifica-se uma redugao da area plantada 

destinada as culturas de feijao, milho e algodao, diminuindo a area explorada de 

75% em 86/87 para 26% em 88/89 (LOPES, 1992:25 - 27). 

Mesmo diante de urn cenario de diminuigao da area da produgao 

agricola a safra de feijao e milho de 88/89 foi boa: o resultado da produgao foi de 

111 toneladas de feijao e 416 toneladas de milho. Em termos de produtividade, 

observam-se indices superiores a media do estado de Sergipe. A produtividade 

do feijao, por exemplo, foi de 381 quilos por hectare, enquanto a do estado de 

Sergipe foi de 369 quilos/ha; o milho apresentou 1.430 quilos por ha, mais de 50% 

acima da media do estado (684 quilos/ha)18. 

Segundo Lopes (1992:27 - 28) no assentamento Barra da Onga e 

claramente perceptivel o aumento da aquisigao de bois de carro pelos 

assentados, que em 86/87 correspondiam a aproximadamente urn pouco mais de 

25% e em 88/89 passaram para 57%. Estes animais sao utilizados na produgao 

agricola, na aragao da terra, no transporte de insumos, sementes, instrumentos 

de trabalho, madeira e agua (essencial em epoca de seca), como tambem podem 

ser alugados para os demais assentados, permitindo auferir uma renda extra. 

Outro elemento importante deste estudo e o crescimento do numero de 

assentados com criagao de vacas, passando de 26% dos assentados em 86/87 

para 60% em 88/89, alem de uma redugao da criagao de caprinos e ovinos, 

porque a medida que os assentados adquirem matrizes de gado bovino se 

desinteressam pela criagao destes animais. 

1 8

 Lopes (1992:27). 
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Este estudo demonstra como a posse da terra foi utilizada como 

estrategia de sobrevivencia destas familias assentadas. Grupos distintos de 

agricultores se uniram com a finalidade de conquistar a terra, obtendo exito na 

desapropriagao do imovel. Mesmo que logo apos a conquista da terra os 

problemas tenham adquirido outras formas, pois os assentados passam a 

enfrentar a falta de apoio crediticio, alem de divergencias internas na organizagao 

da produgao e da comercializagao. 

Neste contexto repleto de desafios, os parceleiros contribuem na 

produgao de alimentos basicos (feijao e milho) para venda, apos a dedugao do 

consumo de suas familias. Assim, os assentados estao vinculados ao mercado, 

por meio da venda de seus produtos, e garantem a sobrevivencia das familias. 

Procura-se apontar alguns dados da realidade socioeconomica do 

projeto de assentamento Barra da Onga, em 88/89, conforme Lopes (1992:30 -

35): 

1°) uma participagao maior dos assentados com relagao a posse 

de instrumentos de trabalho - arado, animais de servigo etc. - capazes de agilizar 

a exploragao do lote e o aumento do rebanho bovino (bois de carro e vacas); 

2°) expressivo aumento da produgao de milho e feijao; 

3°) deficiencia de atuagao dos orgaos publicos na viabilizagao do 

projeto; 

4°) problemas serios de infraestrutura - falta de agua, estradas 

vicinais insuficientes e mal conservadas, alem da nao continuidade de acesso ao 

PROCERA criaram obstaculos a urn melhor desempenho do assentamento; 

5°) a inabilidade, insensibilidade, inexperiencia e despreparo dos 

tecnicos, principalmente os do INCRA/SE que atuam na area, nao tern contribuido 

para uma organizagao coletiva dos assentados, na medida em que os 

representantes tomam decisoes sem consulta-los; 

6°) irracional desmatamento das parcelas sem utilizagao para 

produgao e muito menos reposigao das matas, o que pode causar problemas 

serios ao meio ambiente. 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo traz elementos-chave para a discussao dos 

assentamentos rurais, pois mostra a dupla face da realidade enfrentada pelos 

assentados. Demonstra, por urn lado, aumentos de produgao e produtividade, 

indicadores fundamentals de desempenho economico; por outro lado, enfatiza a 

existencia de problemas de infraestrutura, educagao e saude. 

Acrescenta-se aos apontamentos conclusivos deste trabalho, urn 

aspecto que deve ser ressaltado nos estudos sobre assentamentos rurais: a 

intervengao dos orgaos publicos de forma desarticulada entre os nfveis federal, 

estadual e municipal. Esta intervengao pontual compromete ainda mais o trabalho 

desenvolvido pelos tecnicos, tanto pela falta de clareza do papel dos demais 

orgaos, como pela falta de planejamento, de recursos financeiros e de assistencia 

tecnica no acompanhamento aos projetos, aspectos que podem comprometer o 

seu exito. 

Os estudos de viabilidade economica dos assentamentos rurais 

aqui analisados, abrangendo o Brasil e os estados do Rio Grande do Sul e de 

Sergipe, permitem demonstrar o potencial dos assentados no enfrentamento dos 

problemas existentes no cotidiano, alem de apontar resultados economicos 

favoraveis em termos de produgao, produtividade e renda, acima da media dos 

municfpios onde se localizam. Existem inumeros obstaculos na gestao do 

assentamento e na organizagao, mas e possivel acreditar que ha uma semente 

sendo plantada e que, a longo prazo, podera trazer bons frutos para os 

assentados. 

1.1.4 - Consideragbes sobre intervengao do Estado, pequena 

produgao e integragao dos assentados ao mercado 

Os trabalhos de Leite (1988; 1989; 1994) sao considerados 

importantes estudos sobre as experiencias de assentamentos rurais no estado de 

Sao Paulo, norteado pelos seguintes elementos: o perfil de intervengao do 

Estado, a dinamica da pequena produgao neste contexto e as formas de 

integragao dos produtores assentados no mercado capitalista. 
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0 primeiro trabalho apresentado de Leite (1988) tern como 

finalidade analisar o processo de assentamento de trabalhadores rurais como 

experiencias de reforma agraria, investigando o nlvel de absorcao de novas 

tecnologias nos nucleos para verificar "o grau de associagao/subordinacao" das 

unidades de produgao dos assentados. Portanto, nesta analise destacam-se, 

sobretudo, a importancia do uso de tecnologia e a integragao ao mercado como 

urn caminho que tern condigoes de proporcionar resultados economicos positivos 

para os assentados. 

O autor inicialmente discute o processo de desenvolvimento da 

agricultura brasileira, faz uma breve apreciagao sobre as fases da reforma agraria 

e destaca a concepgao das principals correntes que opinam sobre o tema 

assentamentos rurais com o objetivo de contextualizar o trabalho. 

Leite (1988) destaca a possibilidade de realizagao de uma 

reforma agraria capitalista, viabilizada atraves de articulagoes dos assentados 

com o Estado, as agroindustrias e as cooperativas. Dessa forma, haveria 

condicoes de garantir a reprodugao economica dos nucleos, pois os assentados 

teriam urn espago para venda de seus produtos no mercado. 

No topico especial sobre a relagao entre a tecnologia e a politica 

de assentamento destaca os seguintes aspectos: 

1°) a necessidade da produgao de tecnologias adequadas a 

realidade da pequena produgao; 

2°) o processo de adequagao da pequena produgao a tecnologia 

moderna existente. 

Neste debate sobre a tecnologia o autor explica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Assim ao considerarmos a insergao da pequena 

produgao no padrao tecnologico adequado, temos que levar em 

conta outras duas condicionantes de carater mais generico, quais 

sejam: a relagao de subordinagao com os grandes capitals 

(agroindustriais, cooperativas, fundiario e comercial) e as 

caracteristicas tecnicas da incorporagao da modernizagao" 

(LEITE.1988.14). 
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Apesar da dificuldade da pequena producao com relagao ao 

acesso a tecnologia moderna, e perceptivel que aqueles pequenos produtores 

capitalizados apresentam urn melhor padrao de vida, exatamente por possulrem 

melhores condigoes de competitividade no mercado capitalista. Verifica-se, entao, 

a necessidade de pensar o quadro da politica do Estado, as possibilidades de 

capitalizagao dos assentados e as estrategias de insergao no mercado. 

O estado de Sao Paulo implementou assentamentos em terras 

publicas e desapropriou imoveis para fins de reforma agraria. A polftica fundiaria 

foi executada a partir de pressao dos trabalhadores rurais representados atraves 

da FETAESP e do MST, mas o autor destaca que faltou uma articulagao entre os 

orgaos do Estado responsaveis pela implementagao dos nucleos. 

Os assentamentos utilizam de forma massiva maquinas e 

equipamentos, mas, ao mesmo tempo, enfrentam obstaculos diversos, como: 

exigencia de carta de anuencia pelo banco em caso de financiamentos, atraso na 

liberagao das parcelas do credito, falta de uma infraestrutura adequada, 

dificuldades na comercializagao e na administragao do nucleo pela inexistencia de 

conhecimentos dos agricultores com relagao a gestao do negocio. 

O trabalho de Leite (1988:17) mostra que os assentados 

apresentaram niveis de capitalizagao diferenciados. Aqueles que se organizaram 

em formas associativas coletivas sao caracterizados pelo uso de terra e 

maquinario de propriedade comum aos assentados; semi-coletiva - aquisigao de 

maquinas; aragao e comercializagao conjunta e cultivo/plantio em lotes ou grupos 

de familias; individual - a divisao da terra em lotes familiares de 16 ha por familia 

em media. 

O resultado do trabalho mostra que so foi posslvel a aquisigao de 

tratores e implementos mecanizados em assentamentos organizados nas formas 

semi-coletiva e coletiva, enquanto aqueles organizados na forma individual 

adquiriram animais e equipamentos para tragao etc. Portanto, salienta a 

necessidade da organizagao coletiva dos assentados para compra e uso de uma 

tecnologia moderna. 
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Acrescenta-se a esta analise o conflito existente entre uma 

orientagao dos orgaos governamentais envolvidos na execucao e parcerias da 

Politica de Assentamento, com relagao ao uso de uma tecnologia completamente 

diferente das formas tradicionais de lidar com a terra utilizadas pelos pequenos 

produtores. Estes sentiram, inicialmente, dificuldades de absorgao do novo estilo. 

No segundo trabalho de Leite (1989) enfatiza-se o perfil da agao 

do Estado nesta realidade. Existem diferentes formas de aquisigao da terra pelo 

orgaos executores das politicas publicas, em nfvel federal ou estadual, ou mesmo 

no caso de reassentamentos de companhias hidreletricas, resultando em 

realidades diferenciadas que interferem na reprodugao economica dos nucleos. 

Na decada de 80, o Estado de Sao Paulo so desapropria terras 

apos o PNRA (1985) e o PRRA/SP, em 1986. Enquanto isso, o governo estadual 

implementou uma politica fundiaria, em 1983, baseada em urn programa de 

assentamentos de trabalhadores rurais e de regularizagao fundiaria designados 

pela Lei 4.957, de 30/12/85 - piano publico de valorizagao e aproveitamento de 

recursos fundiarios do Estado -, e a Lei 4.925, de 19/12/85 - alienagao de terras 

publicas para produtores rurais que ocupam e exploram as mesmas. 

O IAF, atualmente Departamento de Assuntos Fundiarios, e o 

orgao do governo estadual responsavel pela implantagao dos assentamentos. No 

ano de 1988, a SEAF foi extinta e este orgao passou a funcionar na SAA. Estas 

experiencias surgem a partir de pressoes dos agricultores organizados em 

movimentos de luta pela terra. 
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A participagao do Estado pode ser compreendida da seguinte 

forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A analise de politicas publicas, desde sua 

formulacao, ate sua resultante, permite averiguar a natureza, o 

alcance e os limites da intervengao governamental setorial. 

concretizada num programa de governo. Este ultimo, no ambito de 

um determinado tipo de interpretagao, remete ao entendimento do 

proprio Estado, como uma amalgama de interesses constitutivos do 

bloco no poder, e suas relagoes com os interesses dos setores 

subaltern os, onde pode ser detectada a possibilidade dos proprios 

aparelhos de Estado viabilizarem/obstacularizarem o 

encaminhamento da politica de assentamentos" (LEITE, 1989.25). 

Na organizagao interna do assentamento, explicita-se seis 

possiveis formas encontradas na realidade de Sao Paulo: 

1°) exploragao individual da terra e divisao em lotes; 

2°) preparagao da terra e plantio realizado de forma coletiva, com 

os tratos das culturas e a colheita executados de forma individual; 

3°) forma mista de exploragao da terra com parcela dos 

assentados trabalhando coletivamente e outra individualmente; 

4°) exploragao coletiva da produgao na primeira safra e 

exploragao individual posteriormente; 

5°) exploragao coletiva da terra em todas as fases da produgao; 

6°) exploragao individual da terra inicialmente, com experiencias 

coletivas posteriormente, a partir da constituigao de uma associagao dos 

assentados. 
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A integragao dos produtores assentados ao mercado e uma 

condigao para o alcance da viabilidade economica do projeto. Este grau de 

integragao pode ser efetivado por meio da compra de maquinas, equipamentos e 

insumos conjuntos, possibilitando aos produtores assentados acesso a 

tecnologia, financiamentos e comercializagao, verificando os espagos existentes 

em termos de mercado. 

Os pequenos produtores tecnificados possuem urn padrao de vida 

superior aos demais, nao capitalizados. Por isto, defende a integragao destes 

produtores assentados ao processo global capitalista. 

Este processo de capitalizagao dos assentados passaria pela 

execugao de uma politica agricola em que a produgao se destinaria ao mercado, 

com niveis de competividade e tecnificagao elevados. 

Esta abordagem apresenta elementos ricos para desmistificagao 

da realidade dos assentamentos rurais em Sao Paulo; mas existe uma questao 

essencial para discussao sobre o processo de integragao dos assentados 

capitalizados ao mercado, que e o perfil do mercado capitalista no Brasil, 

dominado pelos monopolios e oligopolios. 

A expansao do capital na agricultura brasileira, particularmente na 

regiao Sul e Sudeste do pais, mostra como resultados do processo de integragao 

da pequena produgao aos CAIs, uma relagao de subordinagao e exploragao, 

capaz de alterar a logica interna destes e transforma-los em pequenos agentes do 

capital, que produzem e reproduzem a logica capitalista na busca imediata pelo 

lucro e nao se apropriam do mesmo. Em fungao disto, considera-se necessaria 

uma reflexao sobre as formas de integragao dos assentamentos ao mercado 

capitalista. 

Destaca-se urn terceiro trabalho de Leite (1994), cujo objetivo e 

mostrar a estrategia de intervengao do Estado nos projetos de assentamentos 

realizados pelo governo federal e estadual em Sao Paulo, no periodo de 1984 a 

1989. As questoes economicas e politicas sao estudadas em dois niveis: no piano 

geral discute-se o padrao de acumulagao e o carater do Estado; no piano 

especifico, as relagoes que se estabelecem nos assentamentos rurais. 
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A forma de intervengao do Estado nos assentamentos e a 

priorizagao da infraestrutura economica tern uma relagao direta com a sua 

inclusao na economia e com o seu nfvel de organizagao e participagao, atraves 

de associagoes, cooperativas, sindicatos etc. Todavia, o foco do trabalho 

privilegia as polfticas fundiarias que atuam nos assentamentos para averiguar as 

linhas de financiamento a fundo perdido e os "modelos" e "concepgoes" sobre a 

insergao da produgao dos assentados na economia (LEITE, 1994:295). 

Os resultados deste estudo mostram que os gastos do governo 

federal e estadual nos assentamentos, na decada de 80, foram baixos. Verifica-se 

que o gasto medio por projeto e familia em dois anos (governos Montoro e 

Quercia) foi de US$ 562,00 dolares e US$ 963,00 dolares, respectivamente, 

acrescidos de 30% a 40% dos custos de aquisigao da terra1 9. 

Os indicadores demonstram urn patamar de gastos nos 

assentamentos inferior ao previsto no orgamento dos orgaos publicos, em nivel 

federal ou estadual. Nos assentamentos estudados em Sao Paulo falta, por 

exemplo, infraestrutura e urn trabalho qualitativo de assistencia tecnica suficiente 

para atender a demanda dos assentados. Isto demonstra a nao utilizagao plena e 

de forma adequada dos recursos destinados ao atendimento de demandas 

presentes nos nucleos. O trabalho de Leite (1994) adquire grande pertinencia pelo 

fato de ter apurado dados e discutido metodologias essenciais para mostrar as 

contradigoes inerentes a agao do Estado e suas implicagoes na situagao 

economica dos assentados. O que ocorre e que os investimentos realizados pelo 

governo na implantagao dos assentamentos sao insuficientes para cobrir as 

despesas de implantagao dos assentamentos, alem de nao libera-los no tempo 

necessario. 

1 9

 Leite (1994:310) 
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Os principals estudos de Bergamasco, Ferrante & D'Aquino 

(1989); Bergamasco & do Carmo (1991); Bergamasco & Ferrante (1994); e 

Bergamasco (1994) discutem o tema assentamentos rurais situando-os em urn 

contexto historico em que se leva em consideracao o passado vivido pelas 

famflias e o processo de diferenciacao vivenciado no presente, no caminho de 

construgao do assentamento. 

Estes trabalhos salientam a importancia de estudar o tema numa 

realidade dinamica, onde a historia e vivida em diferentes tempos por distintos 

atores sociais, inseridos nos movimentos de luta pela terra e participagao nos 

movimentos sociais. 

Nas suas linhas mais gerais, os trabalhos contemplam os 

elementos externos que interferem diretamente nos assentamentos, como a 

politica executada pelo Estado e o apoio dos mediadores - sindicato, igreja e 

MST -, como tambem os diferentes interesses dos assentados no projeto de 

assentamento e a construgao de suas relagoes sociais. Procura compreender 

alguns pontos em comum na constituigao da propria identidade do grupo, em urn 

cenario marcado por diferenciagoes. 

E importante perceber as relagoes entre as lutas dos 

trabalhadores rurais, o movimento da sociedade civil e o Estado no Brasil. Nesta 

correlagao de forgas entre o movimento dos trabalhadores na luta pela terra e as 

polfticas implantadas pelo Estado, tem-se diferentes momentos e resultados, que 

podem contribuir ou gerar impasse no processo de viabilizagao dos 

assentamentos. 

Esta citagao mostra com objetividade o foco de analise destes 

trabalhos: 

"Compreender o fazer-se dos assentamentos e a 

realidade dos assentados coloca-nos diante de muitos desafios 

nutridos pela tentativa de interpreta-los nao como parte de uma 

historia ja determinada, mas como expressao de urn movimento 

tenso, do qual participam agentes munidos de projetos distintos: 

trabalhadores rurais, Estado, Igreja, sindicatos e partidos politicos" 

(BERGAMASCO, FERRANTE & D'AQUINO, 1989:03). 



Estudar a realidade dos assentamentos implica em analisar a 

origem dos assentados, suas trajetorias, a relagao com a terra e o significado dela 

para os distintos grupos. A insergao do assentado em urn novo cenario e discutida 

atraves de urn processo amplo e complexo. O assentamento e pensado como urn 

espago de constituigao de urn sistema de relagoes sociais que nao pode ser 

analisado apenas no ambito economico, pois e necessario contemplar esta 

realidade dinamica, levando em consideragao os sonhos, os projetos, as 

perspectivas, as trajetorias, os avangos e recuos, os sucessos/insucessos dos 

assentados e a possibilidade de construgao de novas relagoes sociais. 

As pesquisas realizadas nos assentamentos deve contemplar 

esta complexidade de relagoes poKticas, economicas e sociais, utilizando uma 

metodologia capaz de analisar os assentamentos como processos sociais 

complexos, inserindo a multidisciplinaridade. E importante se ter em vista que a 

troca de conhecimentos e experiencias pode contribuir na compreensao da 

realidade. 

Existem tres importantes fases do assentamento rural: segundo 

Bergamasco, Ferrante & D'Aquino (1989:47): 

1°) o momento da demanda pela terra; 

2°) a fase de implantagao do nucleo; 

3°) o periodo de maturagao do assentamento. 

Na instalagao das familias no assentamento podem ocorrer 

diferenciagoes na escolha dos lotes, prejudicando alguns e beneficiando outros. 

Como a pequena produgao tern uma logica baseada no trabalho familiar, grosso 

modo, os produtores nao sabem lidar com a individualizagao de seu lote, nem 

com a questao da propriedade privada. Apos a conquista da terra as articulagoes 

politicas se fragilizam, diminuindo, inclusive, a participagao dos mediadores no 

acompanhamento dos trabalhos realizados no imovel. 

Neste contexto, os assentados entram em confronto por coisas 

menores como as pequenas quantidades de terras e a participagao na 

associagao, enfraquecendo as forgas emergentes. 
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Esta nova categoria - "os assentados" - nao representa a 

unificagao de origens e vivencias na terra, mas, acima de tudo, o trauma da 

expulsao, da violencia e da exclusao. Alguns destes produtores, quando foram 

expulsos da terra, migraram para as cidades, passando pela experiencia da 

favelizagao e pauperizacao. Logo, a luta pela terra tern urn significado intenso 

para eles, diferente da realidade daqueles que resistiram no imovel, nao 

passando pela moradia nas cidades. 

O processo de reorganizagao do assentamento e configurado 

desde o infcio pela participagao do Estado na selegao/identificagao das familias, 

no parcelamento e implantagao da infraestrutura. Existem casos cuja relagao com 

o tecnico do Estado adquire dimensoes paternalistas, ja em outros urn grupo 

consolidado se organiza coletivamente com propostas e objetivos definidos. 

Portanto, a realidade dos assentamentos rurais e permeada por 

diferentes grupos e trajetorias, reagoes, propostas, organizagao que depende 

muito das pessoas que estao envolvidas no projeto e de sua relagao com o 

Estado e demais mediadores, como afirma Bergamasco, Ferrante & D'Aquino 

(1989:51) nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os assentados, provisoriamente definidos como 

uma categoria social em construcao de identidade, tern que ser 

pensados igualmente em seu movimento de re-conhecimento, na 

construcao de um sistema de relacoes sociais que nao pode ser 

compreendido unicamente sob a otic a de reordenacao dos 

assentamentos, enquanto unidades de producao subordinadas ao 

capital. E preciso pensar nas outros matizes constitutivas da 

produgao, reproducao, representagao das classes e categorias 

sociais". 
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Apresentam-se os principals elementos do trabalho 2 0 realizado 

sobre o (in)sucesso 2 1 dos assentamentos dos trabalhadores rurais. Este estudo 

surgiu a partir de discussoes ensejadas pela pesquisa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Analise e Avaliagao 

dos Projetos de Reforma Agraria e Assentamentos no Estado de Sao Paulo", 

realizada na UNESP. 

Primeiramente o trabalho procura apresentar as caracterfsticas de 

cada nucleo, identificando os pontos em comum e as principals diferengas. Apos 

fazer o mapeamento das areas de assentamentos, sao analisadas as 

perspectivas de evolucao dos nucleos, para posteriormente apontar os elementos 

de sucesso/insucesso destas experiencias. 

Percebe-se que os assentados demonstram interesse em se fixar 

na terra para desenvolver um trabalho e sustentar a famflia, por isso insistem e 

lutam pela posse dela e esperam uma polftica favoravel por parte do governo que 

possa melhorar suas condigoes de vida. Uma das reivindicagoes emergentes dos 

assentados e o credito rural para custeio, investimento e comercializagao. 

Como a maioria das terras destinadas aos assentamentos rurais 

possui problemas com relagao a fertilidade e declividade do terreno necessitam 

de apoio tecnico para a corregao de solos, escolha de sementes e utilizagao de 

fertilizantes. 

A relagao com a terra e a concessao de uso da mesma sao 

elementos importantes para o assentado, pois muitas vezes nao existe clareza a 

respeito da polftica executada pelo Estado. Isto provoca inseguranga com relagao 

aos investimentos que poderao ser realizados no lote. E necessaria a garantia de 

permanencia na terra para a concretizagao destes investimentos. 

2 0 Este estudo contempla o assentamento Bela Vista do Chibarro, em Araraquara - SP; Lagoa Sao 

Paulo, em Presidente Prudente e Caiua; Cinturao Verde, em llha Solteira; Gleba XV de Novembro 

e Fazenda Rosana, em Teodoro Sampaio; Sumare I e II, em Sumare - SP (Bergamasco & do 

Carmo, 1991:60-61). 

2 1 O termo (in)sucesso - grafado desta maneira - e utilizado para demonstrar a ambigiiidade das 

perspectivas e situacoes vivenciadas pelos assentados no processo de luta pela terra 

(Bergamasco & do Carmo, 1991). 
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Segundo Bergamasco & do Carmo (1991:66), o tamanho dos 

lotes e considerado um problema para os assentados: quando sao insuficientes 

para sustentagao da familia e os filhos sao menores, existe um controle da 

situacao pelo chefe da famflia; mas quando podem trabalhar e a terra e 

insuficiente, os assentados perdem a mao-de-obra familiar, seus filhos vao para 

as cidades em busca de oportunidades de trabalho ou atuam como trabalhadores 

temporarios na agricultura. 

Vale salientar que no processo de selegao das familias, o Estado, 

procura resolver tensoes sociais assentando grupos familiares sem tradicao 

agricola na mesma area dos agricultores. Estes grupos apresentam dificuldades 

de adaptacao a vida rural, gerando alguns problemas de convivencia com os 

outros assentados, estes agricultores, exatamente porque possuem trajetorias 

distintas e a terra nao tern o mesmo significado para ambos. Poderao surgir 

conflitos internos capazes de comprometer as possibilidades de desenvolvimento 

dos trabalhos associativos, beneficos para todo o grupo. Por isso, e necessario 

que na implantagao do assentamento os orgaos publicos percebam estas 

situagoes e contemplem essas diferengas para posteriormente nao gerarem mais 

um problema para os assentados. 

Nestas areas visitadas e pesquisadas, Bergamasco & do Carmo 

(1991:66 - 67) destacaram alguns elementos do (in)sucesso dos assentamentos 

de trabalhadores rurais, que sao: 

1°) mesmo diante da falta de apoio do Estado e notoria a vontade 

de continuar no assentamento; 

2°) em termos gerais, as familias afirmaram que estao em uma 

situacao melhor do que a anterior, pois tern moradia, terra para produzir, alimento 

e estao educando seus filhos; mesmo que precariamente, podem comercializar o 

excedente da produgao agricola e garantir uma renda permanente; 

3°) desejo de conseguirem a posse definitiva da terra; 

4°) dificuldade de organizagao em fungao das diferengas dos 

grupos, principalmente com relagao a suas vivencias anteriores, pautadas por 

relagoes com outros grupos sociais e com a propria natureza. 
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A polftica de assentamento tern um carater emergencial, ou seja, 

nao resolve o problema, pois em geral o Estado a trata como uma questao 

regional localizada, procura amenizar os conflitos e resolver paliativamente o 

impasse proveniente das pressoes exercidas pelos agricultores na luta pela posse 

da terra. 

A questao da reforma agraria e colocada por muitos autores como 

uma questao social, nao devendo apresentar comprometimento para o 

crescimento macroeconomico. Bergamasco & do Carmo (1991:67) explicam que 

"nao existe economia capitalista sem mercado e nao existe mercado sem poder 

de compra". Portanto, a produgao dos assentamentos pode ser considerada 

pequena com relagao a produgao total, mas pode contribuir com a insercao de 

famflias no mercado por meio do consume 

A polftica do Estado e muitas vezes contraditoria: de um lado 

atende a determinados interesses de classe, deixando a pequena produgao 

excluida do acesso ao credito rural; de outro lado justifica que o apoio aos 

assentamentos significa paternalismo, como se afirma nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ao pro mover o processo de modem izagao da 

agricultura, o Estado empenhou-se com credito farto e subsidiado, 

e nem por isso foi tido como paternalista. Seu papel foi aceito tanto 

pelos setores rurais, como, e principalmente, pelos urbanos. Ao se 

discutir a necessidade de politicas publicas para impulsionar a 

Reforma Agraria, para investir, custear e comercializar a produgao, 

6 sempre levantado o carater paternalista do Estado" 

(BERGAMASCO & DO CARMO, 1991:67). 

As condigoes precarias das terras, a falta de infraestrutura, as 

dificuldades de acesso ao credito rural, a falta de acompanhamento tecnico sao 

entraves que impedem a viabilizagao economica dos assentamentos. Mesmo 

assim, o comprometimento e a vontade de veneer dos assentados e tao grande 

que, em algumas areas, conseguem garantir o sucesso do assentamento, apesar 

de todos os problemas existentes, proporcionando dessa forma uma melhoria na 

condigao de vida de suas famflias. 
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Os estudos mencionados anteriormente sao fundamentais para a 

compreensao da realidade dos assentamentos rurais pelas seguintes 

justificativas: 

1°) analisam a interiorizacao da realidade dos assentamentos, 

explicando suas diversas facetas; 

2°) apresentam uma percepgao capaz de apontar os elementos 

de identidade e heterogeneidade entre os grupos de assentados, atraves dos 

estudos de suas trajetorias de vidas; 

3°) estudam os confrontos internos entre os assentados apos a 

conquista da terra; 

4°) destacam a participacao dos aspectos econdmicos e sociais 

na construgao do projeto de assentamento. 

A possibilidade do resgate da origem do assentamento e a 

reconstituicao de historias de vidas dos assentados sao assuntos ricos, que 

abrem caminhos para a compreensao dos conflitos internos gerados pelas 

heterogeneas passagens pela agricultura e pelas relagoes de trabalho 

vivenciadas na fase anterior ao assentamento. Caracterizam-se pela amplitude de 

experiencias nao capitalistas, muitas vezes subordinadas a logica capitalista, 

embora tenham garantido, por determinado tempo, a sobrevivencia da familia. 
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1.2- A Construcao Tebrica da Categoria Assentamento Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na segunda parte deste capftulo, discutem-se a conceituagao da 

categoria "assentamento rural" na visao dos agentes sociais (orgaos do Estado, 

assentados, mediadores e os proprietaries da terra) envolvidos neste processo e 

as contribuigoes academicas de pesquisadores e estudiosos do tema. 

E necessario discutir a construgao da categoria assentamento 

rural em fungao da observagao de seu uso pelos tecnicos do Estado, que, muitas 

vezes, a utilizam em seus relatorios de forma estatica e com um unico significado 

- o de "fixagao do homem na terra". 0 contato com a realidade dos 

assentamentos permite penetrar-se em seu interior, desvendando as diferentes 

visoes existentes entre os diversos agentes sociais envolvidos no processo, as 

concepgoes tambem diversas e heterogeneas sobre os assentamentos e as 

distintas posigoes dentro da mesma instituigao. 

Destaca-se, em primeiro lugar, a conceituagao do Estado 

representado pelos seguintes orgaos atuantes nos assentamentos rurais: INCRA 

e INTERPA. 

Esta visao nao demonstra uma concepgao geral da instituigao, 

tendo em vista que foram realizadas entrevistas com alguns tecnicos e pesquisa 

nas normas da instituigao e nao se verifica, necessariamente, que todos possuem 

a mesma opiniao a respeito dos assentamentos rurais. Tecnicos do INCRA 

compreendem o assentamento como sendo oriundo de famflias provenientes de 

areas com incidencia de conflito social. 

Na "Metodologia para Programagao Operacional dos Projetos de 

Assentamento de Agricultores" do INCRA, utilizada ainda como referencial na 

implantagao dos nucleos, o assentamento rural e conceituado da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conjunto de providencias ou operac&es 

necessarias a inschcao, identificacao, selecao. transferencia e 

localizacao dos beneficiarios, bern como implantagao do sistema de 

organizacao social, utilizando metodos que permitam a sua 

iniegracao, participacao no desenvolvimento do projeto" 

(MA/INCRA/DP, 1971:65). 
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O INTERPA atua adquirindo o imovel por meio da compra e 

assenta as familias que o ocupavam. Os tecnicos conceituam o assentamento 

como o parcelamento do imovel, ou seja, a demarcacao do limite de uso da terra 

para cada famflia, determinado apos a apresentagao de um anteprojeto aos 

ocupantes do imovel pelo setor de cartografia e assentamento da entidade, 

procurando identificar benfeitorias e fazer uma distribuicao equitativa da terra. 

Assim sendo, percebe-se que o assentamento nao e um processo 

constituido por varias fases, e sim um conjunto de acoes desarticuladas entre si 

executadas pelo orgao govemamental com a finalidade de assentar familias. 

Estas acoes se concretizam no parcelamento, embora nao se cumpra, muitas 

vezes, as exigencias da FMP de cada municipio. A extensao da terra costuma ser 

insuficiente para abrigar todas as familias ocupantes, se seguirmos a quantidade 

de hectares minimos para um aproveitamento viavel da terra. 

Na perspectiva dos orgaos govemamentais que trabalham 

diretamente com os assentamentos, relacionados acima, existem diferentes 

concepgoes que dificultam a execugao de programas para implantagao, 

organizagao e execugao dos trabalhos. A propria desintegragao na atuagao dos 

orgaos do Estado, tanto em termos politicos como em termos administrativos, 

contribui para isto. Existe uma lacuna entre o discurso oficial do Estado, 

representado pela Polftica de Assentamento Rural, e a pratica difusa dos orgaos 

govemamentais nos assentamentos. 

Procura-se coletar as informagoes e organiza-las buscando obter 

uma maior compreensao da visao de cada sujeito social envolvido no processo de 

assentamento rural. E essencial perceber como os assentados se situam nesta 

realidade e como se identificam nesta nova situagao. A polftica agrfcola atual 

(1999) nao oferece condigoes favoraveis para impulsionar os investimentos dos 

pequenos produtores na agricultural a taxa de juros e elevada, dificultando o 

acesso aos financiamentos, e os assentados enfrentam obstaculos na 

comercializagao. 



56 

0 assentamento Caja, com area de 179,9286 hectares e 36 

familias, localizado no municfpio de Matinhas, Brejo Paraibano, tern sua historia 

marcada pela conquista da terra. Para a maioria dos assentados o assentamento 

representa um espago de sobrevivencia, morada da vida e continuidade de sua 

tradigao agricola. Por isso, lutam para resistir e superar os obstaculos, plantando, 

colhendo e vendendo a produgao excedente em mercados locais, proximos ao 

municfpio onde se localiza o imovel, e organizando-se atraves da associagao para 

obter acesso ao credito rural. 

Para alguns agricultores o assentamento significa parte de sua 

vida e a garantia de sobrevivencia da famflia, enquanto para outros assentados 

pode surgir de forma inesperada, como um presente divino do governo para 

ajuda-los. Acontece que estes nao se adaptam facilmente a nova situagao e 

esperam solugoes por parte dos tecnicos do Estado, exatamente pela dificuldade 

que existe de assumirem a gestao do assentamento. 

O conceito de assentamento para o assentado e reflexo da 

historia por ele vivida no momento anterior a selegao das famflias e na 

organizagao da estrutura do nucleo. Existem concepgoes dos assentados que 

levam em consideragao a luta pela terra, o conflito social, as estrategias de 

resistencia do grupo, a desapropriagao do imovel, a garantia de posse da terra, o 

espago para produgao e comercializagao, as associagoes coletivas e a 

possibilidade de sobrevivencia das famflias. Enquanto outras demonstram a 

necessidade de depender de agentes externos para resolver questoes surgidas 

no cotidiano do assentamento rural. 

E importante analisar como os mediadores compreendem o 

assentamento no estado da Parafba. Os principais mediadores sao CPT, o MST 

e o STR do municfpio onde se localiza o imovel, que participam principalmente na 

fase de luta pela terra, quando eclode o conflito entre proprietario e agricultores. 

A CPT desenvolve um trabalho na Parafba baseado no apoio a 

luta pela terra: assessoria jurfdica, denuncia da violencia no campo e um trabalho 

educative de conscientizagao polftica. Oferece suporte em infraestrutura -

alimentagao, transporte, colchoes e lonas - para situagoes emergenciais nos 

acampamentos, alem de assistencia medica. 



A frente progressista da Igreja Catolica se posiciona em defesa 

dos pobres e oprimidos, como se depreende claramente por esta citacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"D. Helder Camara, D. Jos6 Maria Pires, D. 

Marcelo Carvalheira, e D. Luis Gonzaga, sao representantes da 

hierarquia progressista da Igreja Catolica que, no Nordeste e na 

Paraiba, deram testemunho de sua opgSo pelos pobres, apoiando a 

agio pastoral, os movimentos sociais e populares, a acao sindical e 

hoje, a agio pela cidadania. Em defesa da democratizagao da terra, 

contra a fome e a miseria e pelo direito a cidadania plena para os 

trabalhadores do campo, eles colocam-se a favor de lavradores, 

posseiros e indios, participam de negociagdes entre estes, os 

orgaos de terra, o poder executivo e proprietaries, fazem denuncia e 

clamam por justica, ocupam espagos nos meios de comunicagao 

em defesa dos pobres e oprimidos" (MOREIRA & TARGINO, 

1997:307). 

A CPT considera o assentamento rural como uma conquista, 

resultado da luta pela terra. A constituicao do assentamento e a possibilidade de 

garantia de posse da terra e espago para produgao, e, consequentemente, de 

sobrevivencia de familias de agricultores e sua inclusao no circuito do consumo e 

produgao. 

0 MST possui uma historia recente no estado da Paraiba, tendo 

ampliado sua participagao nos assentamentos rurais na decada de 90. Esta 

efetiva agao do MST no apoio a luta pela terra e a organizagao das familias nos 

nucleos e reconhecida pelo INCRA. Em 1990 existiam 24 area coordenadas pelo 

INCRA na Paraiba; ja em 1999 (ate setembro) sao 127 projetos de assentamento. 

A evolugao dos movimentos sociais e a atuagao do MST, atraves da ocupagao de 

acampamentos nos latifundios improdutivos, contribuiram para aumentar o 

numero de assentamentos rurais. 



0 MST atua na organizagao de acampamentos, apoio a luta pela 

terra em areas de incidencia de conflitos sociais e realiza um trabalho de 

educacao polftica, com o objetivo de preparagao de novos militantes. 0 

assentamento e analisado por este movimento da seguinte forma:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Um 

assentamento 6 um conjunto de familias que trabalham em uma area de terra destinada aos 

agricultores sem terra utilizados para a produgao agropecuaria" (tradugSo nossa) 

(STEDILE & SERGIO, S A 4 6 ) . 

Os assentamentos rurais organizados pelo MST levam em 

consideracao a ocupacao, a resistencia e a produgao. 0 planejamento para 

assegurar a viabilidade economica da produgao agropecuaria e considerado 

estrategia fundamental para garantir a sobrevivencia das famflias e para se atingir 

uma melhoria na sua condigao economica e social. No primeiro momento, deve-

se garantir a produgao para o consumo e, depois, a produgao para venda no 

mercado. 

Os sindicatos de trabalhadores rurais dos municfpios onde se 

localizam o assentamento atuam como mediadores, principalmente no momento 

de luta pela terra. A posigao dos sindicatos com relagao as iniciativas tomadas 

pelos ocupantes de um imovel com conflito social e diversificada, dependendo do 

contexto politico, economico e social, alem da experiencia polftica da entidade. 

Saliente-se que, grosso modo, os sindicatos de trabalhadores 

rurais dos municipios do Brejo Paraibano entendem o assentamento como um 

espago para reprodugao social dos agricultores, e o acesso a posse da terra e 

determinate para a realizagao da produgao agropecuaria, alem de criar uma 

oportunidade de sobrevivencia das familias de trabalhadores agricolas. 

Enfim, os mediadores destacados anteriormente - CPT, MST e os 

sindicatos de trabalhadores rurais - possuem concepgoes distintas com relagao 

aos assentamentos rurais, podendo-se, no entanto, identificar varios elementos 

comuns, tais como: 

• acesso a posse da terra aos agricultores necessitados e 

excluidos do processo de produgao; 

• espago de reprodugao social de familias de agricultores; 

• garantia da sobrevivencia das familias de agricultores; 
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• oportunidade de produzir para o autoconsumo e venda; 

• garantia de renda familiar proveniente da atividade 

agropecuaria. 

Os proprietaries de terras assumem a defesa intransigente da 

propriedade privada e do capital, utilizando varios instrumentos de enfrentamento: 

a influencia polftica nos orgaos de terras, na justica e na polfcia; pressao e 

ameacas de violencia sobre os mediadores; a expulsao dos agricultores; 

destruicao de suas plantacoes e casas e o assassinato de lideres do movimento. 

Na visao dos proprietaries de terras os agricultores, mesmo 

residindo, trabalhando e produzindo na terra por 5 (cinco), 10 (dez) ou mais anos, 

nao tern direito de continuar obtendo a posse da terra quando a pretensao dos 

donos e de utiliza-la de outra forma - reserva de valor; espago para pastagens e 

criacao de gado. Possuem, portanto, o direito de fazer o que desejam por serem 

proprietaries. 

Esta citagao salienta, em termos gerais, a acao dos donos de 

terras na Paraiba: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em suma, a acao dos donos e, num primeiro 

momento, a defesa intransigente do patrim&nio individual. Numa 

segunda in stand a, a reagao dos proprietaries a desapropriagao 

pode ser entendida como uma defesa da propriedade capitalista em 

si. Isto e, o que esta em jogo para eles nao 6 apenas a apropriacao 

da terra, mas o instituto da propriedade enquanto tal. Desta forma, a 

desapropriagao representa um ataque ao prdprio capital. Dai a 

posicao contraria dos orgaos patronais a toda a iniciativa de 

desapropriagao levada a efeito no Estado" (MO RE IRA & 

TARGINO, 1997:316). 

O principal elemento para o dono da terra e a garantia oferecida 

pelo sistema capitalista da propriedade privada da terra. Assim, o assentamento 

conquistado na luta pela terra onde o imovel foi desapropriado torna-se, para o 

proprietario de terras, uma violagao do direito de propriedade. 
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No piano academico, estudos de Leite (1994:203) discutem a 

categoria assentamento como objeto de analise. A categoria assentamento rural 

foi utilizada pela primeira vez pelo Estado no Estatuto da Terra, com o significado 

de "transferencia e alocacao de um determinado grupo de famflias em algum 

imovel rural em particular". Enquanto, na decada de 90, o assentamento e 

considerado pelo INCRA como a insercao de terras ao processo de produgao do 

pais, gerando empregos e distribuigao de rendas, visando beneficiar o seu 

publico- alvo - os pequenos agricultores. 

0 tema assentamento rural e tratado de forma abrangente, 

levando em consideragao os pontos comuns de identificagao dos grupos em 

termos de trajetoria e estrategias economicas, reunindo todas as experiencias de 

reassentamentos (em caso de construgao de barragens), os antigos projetos de 

colonizagao, os projetos de valorizagao de terras publicas (oriundos de agoes de 

orgaos estaduais utilizando imoveis publicos para reforma agraria) e as reservas 

extrativistas na regiao norte do Brasil. 

Os elementos norteadores da identificagao destes grupos distintos 

e apontado pelo autor na seguinte citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sem negligenciar as demais especificidades, que 

tambem contribuem para dar o torn da dinamica economica (...), 6 

possivel apontar que, ao se inserirem como unidades produtivas 

concretas, os diversos 'assentamentos' vivenciam tambem 

realidades (ou melhor, dificuldades) semelhantes: ausencia de uma 

politica de financiamento da produgao compativel e sistematica: 

discriminagao dos projetos em funcao da qualidade das terras e do 

padrao tecnologico dominante; baixo desembolso, pelos orgaos 

responsaveis, de recursos fmanceiros a fundo perdido, 

comprometendo uma infra-estrutura minima nos nucleos; 

predominancia do produtor familiar e de alguma forma de 

associativismo nas atividades economicas dos projetos; influencia 

da orientacao da necessidade da produgao de alimentos nas terras 

reformadas; emprego da mao-de-obra familiar em alguma atividade 

'extra' para complementagao da renda; dificuldades de 

comercializacao da produgao auferida etc. (LEITE, 1994:204)". 
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Os assentamentos rurais apresentam problemas e experiencias 

bem sucedidas, nas quais se destacam pontos comuns; todavia, sao historias 

vividas em diferentes fases e por grupos distintos. Vale salientar que cada grupo 

trilha um caminho, construindo sua propria historia, por isto conferindo 

especificidade a cada caso e dificultando uma analise generalista. 

0 trabalho de Esterci, Medeiros, Franco & Leite (1992) procura 

mostrar como o termo assentamento e assentado podem ser definidos, discutidos 

e analisados. Primeiro, apresentam a abordagem de Andrade et alii (1989), que 

discute o surgimento da categoria assentamento no seio do Estado e deve ser 

abordada a partir de sua atuacao, levando em consideracao os aspectos tecnicos, 

em vez de priorizar os politicos. 

Salienta como objetivos a organizacao de populacoes e a 

necessidade de resolver problemas socioeconomicos. Destaca que na selecao de 

familias para o assentamento deve-se levar em consideragao os requisitos 

tecnicos como, por exemplo, a vocacao e a experiencia na agricultura, alem de 

enfatizar a preocupacao do Estado com a produtividade e a viabilidade 

economica. 

Portanto, como o objeto de estudo de Andrade et alii (1989) foi 

delimitado na acao do Estado, esta abordagem estuda os assentamentos 

exclusivamente nesta perspectiva, deixando de lado o importante papel dos 

assentados na luta pela terra, como agentes de transformagao de sua propria 

realidade. 

A conceituagao da categoria assentamento para estes autores 

passa pelo estudo da perspectiva dos assentados a partir da luta pela terra e da 

participagao politica das familias neste processo (Esterci, Medeiros, Franco & 

Leite, 1992). Os assentados sao percebidos como sujeitos sociais capazes de 

discutir as formas de ocupagao da terra, questionar os criterios de selegao 

adotados pelo Estado e sugerir novas maneiras de organizagao das familias no 

nucleo. Portanto, possuem uma visao propria, construida pelo grupo de acordo 

com a historia vivida, e, muitas vezes, discordam completamente do discurso e da 

agao do Estado nos assentamentos rurais. 
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Saliente-se que o trabalho de Esterci, Medeiros, Franco & Leite 

procura mostrar a polaridade existente entre Estado, movimento e beneficiarios; 

ocupantes e unidade administrativa. A conquista e reconstrufda a cada momento 

em conflitos e tensoes externas e internas, como afirma nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na verdade, a tensao nao permeia somente as 

relacdes entre agentes do aparelho estatal e trabalhadores. Ela se 

estende tambem as relacdes entre as liderancas e os dirigentes dos 

movimentos e os trabalhadores, entre estes e as denominadas 

entidades de apoio" (ESTERCI, MEDEIROS, FRANCO & 

LEITE, 1992:06). 

No entanto, compreende-se o assentamento rural como um 

processo iniciado na luta pela terra (quando existir), oficializado pelo Estado 

atraves de sua aquisigao (desapropriagao, compra ou doacao). Passa por 

diversas fases que consideram as distintas trajetorias das familias, desde a 

instalacao no imovel ou a ocupagao pre-existente ate a construgao de infra-

estrutura (habitagoes, agudes, postos de saude, escolas, casas de farinha etc.), 

passando pela organizagao da produgao e pela comercializagao, alem de 

titulagao definitiva. Mesmo assim, podem continuar organizados na forma de 

assentamentos rurais com suas respectivas peculiaridades. 

Este processo e norteado pela participagao dos agentes sociais 

(Estado, mediadores e assentados) e recebe interferencia de outros elementos, 

como, por exemplo, a disponibilidade de recursos financeiros dos orgaos 

executores, a interferencia de Estado/assentados na organizagao da produgao e 

da comercializagao, na construgao de experiencias associativistas e no 

enfrentamento com o capital mercantil e financeiro, atraves da venda dos 

produtos agropecuarios no mercado e obtengao do credito. 

No aspecto politico, esta experiencia representa a execugao de 

propostas e objetivos em torno de uma luta pela conquista de espago, de 

cidadania e direitos sociais, sobretudo uma batalha pela garantia da 

sobrevivencia no campo e da melhoria das condigoes de vida dos assentados. 
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No aspecto economico, significa a possibilidade de produzir e 

colher alimentos de necessidade imediata (feijao, milho, mandioca, frutas, 

legumes, verduras etc.), garantindo o autoconsumo e a insercao no circuito de 

consumo de bens industrializados, provavelmente provenientes da venda do 

excedente de produtos no mercado local e/ou regional, alem de gerar trabalho e 

renda. Podera contribuir para impedir a migragao de agricultores sem terra rumo 

as cidades, auxiliando na diminuicao dos bolsoes de pobreza. 

No aspecto social, abre espagos de vivencias e experiencias 

coletivas em que os assentados se unem em torno de um proposito maior, 

procurando superar os problemas individuais e impedindo que se comprometa o 

projeto do assentamento. Neste cenario pode-se dizer que os assentados 

questionam a propriedade privada da terra e o proprio sistema capitalista, criando 

alternativas de sobrevivencia distintas das existentes, mostrando caminhos para a 

diminuigao de problemas sociais, das relagoes de exploragao e da miseria na 

agricultura brasileira. 

Apresentou-se, neste capftulo uma revisao bibliografica dos 

principals estudos existentes no Brasil sobre assentamentos rurais, aqui utilizados 

como referencial teorico da dissertagao. Esta realidade e caracterizada por um 

movimento dinamico que envolve diferentes segmentos - Estado, mediadores, 

representantes do capital (proprietaries de terras, comerciantes e os agentes 

financeiros) e os assentados. 

Diante de realidades complexas e heterogeneas, que apresentam 

estudos de especificidades e casos regionais, pode-se reunir alguns pontos que 

permitam diferenciar os assentados dos pequenos produtores. Os principals 

elementos sao os seguintes: 

• predominancia da luta pela terra na maioria dos nucleos como 

iniciativa e esforgo do grupo na conquista da posse da terra, visando um espago 

para produzir e comercializar; 

• intervengao do Estado na aquisigao da terra (desapropriagao, 

compra ou doagao), identificagao ou selecao das familias, apoio na construgao de 

uma infra-estrutura minima, credito rural especifico, assistencia tecnica e 

organizagao associativa; 
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• desenvolvimento de experiencias coletivas atraves da 

constituigao de assoc ia tes e cooperativas, proporcionando caminhos para 

produgao e comercializagao dos produtos agropecuarios, mostrando os 

resultados da organizagao comunitaria de grupos e o fortalecimento do espago 

conquistado pelos assentados no mercado, ou mesmo perante o Estado. 

Procurou-se captar as nuances de experiencias vividas nos 

assentamentos rurais para, posteriormente, servir como elemento da avaliagao 

socioeconomica realizada no Brejo Paraibano e compara-las com o conhecimento 

adquirido no contato direto com a realidade, procurando desvendar novas 

situagoes vivenciadas pelos assentados no cotidiano dos nucleos. 

O mapeamento dos estudos recentes sobre os assentamentos 

apontam questoes essenciais para avaliagao socioeconomica proposta na 

dissertagao. Entao, utilizar-se-ao itens e questionamentos levantados nos 

trabalhos que poderao ser aproveitados na leitura e interpretagao dos indicadores. 

Silva (1987; 1994; 1995) mostra que o processo de modernizagao 

da agricultura brasileira privilegiou os grandes produtores em detrimento dos 

pequenos. Resolveu, portanto, a questao do aumento da produgao sem a 

realizagao de uma verdadeira reforma agraria. Pode-se pensar a respeito desta 

interpretagao e verificar se os assentamentos estudados na Paraiba evoluiram em 

termos economicos e sociais ao longo de sete anos (1992 - 1999), atraves da 

analise dos indicadores. 

Abramovay (1994; 19) aponta alguns elementos interessantes 

sobre o tema abordado que podem ser trazidos para o nosso estudo. Destacam-

se os efeitos locais provocados pelo desempenho dos assentamentos, verificando 

as estrategias de resistencia dos agricultores atraves da luta pela terra, tanto nos 

nucleos estudados - o Brejo Paraibano -, como tambem a importancia do 

assentamento para o municfpio onde se localiza o imovel. 

Nos estudos de viabilidade economica dos assentamentos rurais 

de Granziroli (1992; 1994), Zamberlam & Florao (1991) e Lopes (1987;1992) 

procurou-se identificar os pontos comuns entre estes trabalhos para utilizarmos, 

posteriormente, na analise dos dados. Apresentam-se os seguintes elementos: 

• o aumento da produgao e produtividade; 

• renda das familias assentadas e sua origem; 
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• Indices de mecanizagao (uso de tratores, colheitadeiras, 

sementes selecionadas, correcao do solo e adubagao qufmica) e absorcao de 

tecnologia; 

• assistencia tecnica e experiencias associativas (associagao de 

produtores e cooperativas agricolas); 

• acesso ao credito rural (dificuldades e aspectos positivos); 

Os trabalhos de Leite (1988; 1989; 1994) sao extremamente ricos 

em termos de abordagem teorica sobre o avango do capital na agricultura, o papel 

da pequena produgao, o debate sobre reforma agraria, a participagao do Estado 

na economia atraves da polftica fundiaria e da polftica de assentamentos, alem de 

discutir propriamente a realidade dos assentamentos rurais em Sao Paulo, em 

que o autor destaca a necessidade de integragao dos assentados ao mercado 

como elemento chave para considerarmos estas experiencias bem sucedidas. 

Os estudos de Bergamasco, Ferrante e D'Aquino (1989); 

Bergamasco & do Carmo (1991); Bergamasco & Ferrante (1994); Bergamasco 

(1994) referem-se aos aspectos sociais dos assentamentos e aos motivos que 

podem leva-los ao sucesso e insucesso. Esta abordagem discute temas que nao 

foram salientados anteriormente, mas sao muito importantes para compreensao 

da realidade dos assentamentos rurais. Na avaliacao dos assentamentos rurais 

na Paraiba leva-se em consideragao os aspectos economicos e sociais, momento 

em que estes elementos serao levados em consideragao. 

Estes estudos poderao nortear discussoes mais profundas sobre 

os assentamentos rurais e contribuir para a identificagao das realidades vividas 

em areas de assentamento na Parafba, como tambem na leitura e interpretagao 

dos indicadores socioeconomicos por eles apresentados. 



CAPITULO II - O PROCESSO DE ASSENTAMENTOS RURAIS NA 

PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esta terra e desmedida e devia ser comum, 

devia ser repartida, 

um taco para cada um 

mode morar sossegado. 

Eu ja tinha imaginado 

que a baixa, 

o sertao e a serra 

devia se coisa nossa; 

quern nao trabalha na roca, 

que diabo e que quer com a terra?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Patativa do Assart) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo discute-se o processo de instalacao de 

assentamentos rurais no estado da Paraiba, focando a atuagao dos orgaos do 

Estado - INCRA, em nivel federal, e INTERPA, em nivel estadual -, no ambito 

das politicas oficialmente estabelecidas e a relagao destas politicas com a 

populagao assentada, suas reagoes e participagao. Trata-se de avaliar o discurso 

oficial da politica de assentamentos rurais e seu desdobramento pratico no 

processo de execugao, discutindo, ao final, seus resultados. 

Expoem-se as formas de implantagao dos assentamentos em 

nivel federal e estadual, destacando suas fases: a luta dos agricultores pela terra; 

os primeiros projetos de colonizagao surgidos no estado da Paraiba, nas decadas 

de 60 e 70; as formas de aquisigao de terras; a selecao das familias e o 

parcelamento do imovel; infraestrutura; credito rural; a orientagao da politica de 

assentamento com relagao a produgao e a comercializagao; assistencia tecnica; 

regularizacao da posse da terra e titulagao; experiencias associativas. Ao final, 

apontam-se os principais elementos discutidos no capitulo, principalmente a 

relagao entre a execugao da politica de assentamento pelo Estado e os 

resultados praticos observados nos assentamentos da Paraiba. 
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2.1- A Politica de Assentamento Rural no Brasil 

Em meados da decada de 80, a conjuntura politica nao permitiu a 

realizacao de uma reforma agraria no Brasil. Mais uma vez os trabalhadores nao 

tiveram forga para exigir sua implementacao, porque o poder do capital superou o 

poder do trabalho e os vitoriosos na politica de redistribuigao de terras aprovada 

foram os grandes proprietaries de terras. 

A aprovagao do PNRA (Decreto n° 91.766, de 10 de outubro de 

1985) mostrou como a correlagao de forgas (proprietaries de grandes extensoes 

de terras x agricultores sem terra) nao permite mudangas na estrutura agraria e 

sim intervengoes pontuais de redistribuigao de terras, surgidas principalmente 

pela pressao dos agricultores, pelo aumento dos conflitos no campo e pelos 

problemas sociais nas grandes cidades do pais. 

O PNRA se baseou nos seguintes principios do Estatuto da Terra: 

• garantir a fungao social da propriedade; 

• preservar as empresas rurais, que nao poderao ser desapropriadas; 

• garantir a integridade das terras produtivas; 

• inibir a desapropriagao de pequenos e medios agricultores; 

• proceder a desapropriagoes mediante indenizagao; 

• atender os requisitos legais no processo de transferencia de propriedade das 

terras desapropriadas. 

Este piano tinha como objetivo geral: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Promover melhor distribuicao da terra, mediante 

modificacdes no regime de sua posse e uso, adequando-a as 

exigencias de desenvolvimento do Pais atraves da eliminacao 

progressiva do latifundio e do minifundio, de modo a permitir o 

incremento da produgao e da produtividade, atendendo, em 

conseqiiencia, os principios de justica social e o direito de 

cidadania do trabalhador rural" (P N RA, 1985:25). 
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Em 1987, o INCRA lancou uma polftica de assentamentos rurais 

visando um melhor planejamento da execugao do PNRA, pautada pelos seguintes 

principios: 

1°) racionalidade - "programar e utilizar os recursos materials, 

humanos e financeiros com adequagao e parcimonia"; 

2°) objetividade - "respeitar as indicagoes da realidade-beneffcio e 

instituigoes"; 

3°) participacao - "construgao de uma unidade comunitaria" 

(INCRA, 1987:08). 

Embora o INCRA, orgao oficial responsavel pela execugao da 

polftica de assentamentos rurais no Brasil, tenha incluido a participagao dos 

parceleiros dos nucleos em seu piano de agao (uso da terra, organizagao das 

famflias no imovel, acesso ao credito rural e produgao), na realidade a gestao 

democratica e uma pratica com grandes dificuldades de implementagao, tanto 

pela falta de clareza e iniciativa em tomar decisoes por parte dos agricultores, 

como tambem pelo fato do tecnico manter-se vinculado a uma estrutura 

hierarquica e autoritaria de Estado. 

Os tecnicos acabam mantendo um determinado controle na 

execugao das atividades na area. Ocorrem discussoes entre os parceleiros e os 

tecnicos do governo, durante o processo de assentamento, que resultam em 

situacoes distintas, seja gerando consenso, seja criando subordinagao por parte 

dos agricultores. De um lado, o tecnico e orientado a seguir rigorosamente os 

tramites burocraticos da instituigao, exercendo o poder e se relacionando de 

forma severa e impositiva; de outro lado, atua na perspectiva de procurar aliados 

e tentar resolver os problemas emergenciais, travando uma batalha com o proprio 

orgao onde trabalha. 

A Politica de Assentamento Rural estabelece as seguintes fases 

para o desenvolvimento dos projetos de assentamentos: projeto preliminar, piano 

de agao imediata e projeto tecnico 2 2. 

MIRAD/INCRA (1987). 
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O projeto preliminar tern como objetivo a criacao oficial do projeto 

de assentamento rural e a preparacao para implantagao do piano de acao 

imediata. Esse projeto e elaborado pelo tecnico ou equipe responsavel pela 

coordenacao dos trabalhos no nucleo e apresenta, geralmente, dados gerais 

sobre o imovel (localizagao, extensao territorial, n°. de familias assentadas, 

condigoes de fertilidade do solo e relevo), incluindo, posteriormente, uma 

justificativa da necessidade de surgimento do projeto e um piano orgamentario. 

Essa fase inicial do projeto tern execugao prevista para 6 (seis) 

meses. Suas principals metas sao: o preparo das areas para cultivo de culturas 

de subsistencia; instalagao de infraestrutra (estradas e demarcagao do perfmetro 

da area); acesso ao credito rural e fomento para produgao. 

O piano de agao imediata tern previsao para implantagao em 12 

meses, com pianos para corregao de solos, ampliagao de areas de cultivo, 

infraestrutura (construgao de agudes, barreiros, escolas, postos de saude e 

armazens), implantagao de programas de saude e educagao e aquisigao de 

equipamentos, insumos e transporte. Apos a realizagao desse levantamento 

elabora-se o projeto tecnico. Sua execugao esta prevista para 42 meses, incluindo 

planejamento, medigao e demarcagao de parcelas ou areas comunitarias, 

saneamento, eletricidade e telefonia. Apos sua implantagao, a administragao do 

assentamento passa totalmente para o controle dos parceleiros 

(MIRAD/INCRA,1987). 

Dos projetos considerados na fase do piano de agao imediata, 

mesmo aqueles aprovados pelo INCRA - Brasilia, alguns nao foram implantados 

devidamente. Entre os motivos justificados pela Superintendencia do INCRA na 

Paraiba, destaca-se a falta de repasse de recursos para esse fim. De outro lado, 

os antigos projetos de colonizagao, tais como, PIC-Rio Tinto, Mucatu e Jaque 

foram emancipados, embora essa avaliagao esteja relacionada ao tempo de vida 

do projeto e nao ao cumprimento das etapas estabelecidas dentro dos criterios 

tecnicos exigidos pelo orgao executor para o cumprimento da politica de 

assentamento rural. 
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Estes projetos de colonizagao, na verdade, nao possuem 

condigoes socioeconomicas para autogestao e autonomia financeira dos 

parceleiros. Neles se percebe a ausencia do Estado no cumprimento da politica 

de colonizagao e assentamento, principalmente com relagao ao apoio crediticio, a 

construgao de abastecimentos d'agua, de escolas e postos de saude. Como 

decorrencia, os antigos projetos de colonizagao apresentam indices elevados de 

evasao e repasse ilegal de lotes. Os proprietaries de terras das proximidades 

aproveitam dessa situagao para se apropriarem das areas e transforma-las 

novamente em latifundios. 

A quarta fase representa o momento de consolidagao do projeto, 

apos o prazo de 42 meses. Nessa etapa, o projeto deve ter uma organizagao 

interna e a habilitacao de todos os recursos previstos em fases anteriores. Preve-

se, no projeto tecnico, o trato da terra, a destoca, a irrigagao e a conservagao dos 

solos; nas condigoes de infraestrutura, a implantagao do piano de parcelamento, 

medigao e demarcagao de parcelas e areas comunitarias, implantagao do nucleo 

urbano e construgao de obras de saneamento; no fornecimento de bens de 

produgao e investimentos fixos e semi-fixos, contemplam-se construgoes de 

habitagoes, acesso a eletricidade e telefonia, alem de implantagao de 

agroindustrias. A partir desse momento o projeto e considerado emancipado e 

passa a ser administrado pelos assentados, organizados atraves de associagoes 

ou cooperativas (MIRAD/INCRA, 1987). 

Na execugao da politica de assentamento rural, o INCRA 

encontra-se diante de uma programagao de fases que, muitas vezes, nao atende 

as necessidades do grupo de assentados, como, por exemplo, o caso de familias 

de agricultores que preferem morar no nucleo, mas que nao encontram 

habitagoes suficientes no local. Teriam que esperar 6 (seis) meses ate a 

implantagao do piano de agao imediata para a construgao da infraestrutura, isto e, 

se o orgao dispor de recursos para sua realizagao. 

Como ja dito, ha um distanciamento entre a politica e sua 

execugao, permeado por contradigoes entre o discurso e a realizagao das 

propostas previstas pelo Estado; ha, de fato, um nao cumprimento das metas 

estabelecidas pelo INCRA. Os imoveis desapropriados surgem com forte impulso 

da luta dos trabalhadores rurais sem terra, apoiados por organizagoes de defesa 

de seus interesses, como tambem parte da infraestrutura e construida sob a 

pressao e reivindicacao dos assentados. 
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A politica de assentamentos rurais implantada no Brasil, a partir 

da aprovagao do PNRA, que se deu em 1985, executava-se por meio de pianos 

regionais, elaborados e acompanhados pelos estados da federagao. 

O Piano Regional de Reforma Agraria do estado da Paraiba 

(PRRA/PB) foi promulgado em dezembro de 1985, tendo como principal objetivo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Promover a democrat!zagao do uso e posse dos 

recursos fundi ah os no espago territorial da Paraiba, com vistas a 

integracao social, economica e politica dos trabalhadores rurais 

sem terra e minifundiarios" (PRRA, 1985.17). 

O PRRA/PB apresentou um piano de metas de instalagao de 

36.124 familias em assentamentos para o periodo de 1985-1989, baseado na 

aquisigao de 620.000 hectares de terras 2 3. A realidade mostra que a execugao 

deste piano no estado foi limitada, ficando abaixo das metas previstas. Os dados 

coletados no INCRA e no INTERPA, demonstram que, neste periodo, foram 

adquiridos 13 imoveis atraves de desapropriagao, 16 por meio de compra e 1 

(um) por transferencia do poder publico para fins de reforma agraria, somando 

apenas 20.200 hectares de terras, ou 3% da meta proposta, e contemplando 

somente 1.786 familias, representando 5% da meta inicial (INCRA, 1990). 

Existe uma distancia muito grande entre o que estava previsto no 

piano e o resultado pratico em termos de extensao de terras 

desapropriadas/adquiridas e o numero de familias destinados ao assentamento 

rural. Um dos elementos considerados e a elevada concentragao da terra na 

Paraiba. 

No periodo de 1970 a 1980, percebe-se uma diminuigao em 

numero e em area de pequenos estabelecimentos inferiores a 50 hectares e um 

aumento dos latifundios (imoveis com mais de 1.000 hectares). Isso e justificado 

no PRRA/PB pela utilizagao da terra como reserva de valor; meio para obter 

acesso a credito rural, assistencia tecnica e incentivos fiscais, para expansao da 

atividade pecuaria e da cana-de-agucar, alem da especulagao imobiliaria 

(PRRA/PB, 1985:12). 

PRRA/PB (1985:19). 
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Nesta fase (1985 - 1989) a desapropriagao de terras passou a ser 

utilizada como ultimo recurso, apos o esgotamento de todas as possibilidades de 

negociagao. Os proprietaries de terras, representantes autenticos da propriedade 

privada e dos latifundios, continuaram mantendo influencia politica e economica 

no aparelho do Estado, protegendo assim, com "unhas e dentes", suas 

prophedades da desapropriagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2- A Implantagao de Assentamentos Rurais 

2.2.1- Contextual izagao historica dos projetos de 

colonizagao e assentamento 

No estado da Paraiba, em setembro de 1999, constata-se a 

existencia de 160 projetos (quadro 1) de colonizagao e assentamento rural, 

distribuidos da seguinte forma: 03 (tres) projetos de colonizagao, 127 projetos de 

assentamento rural, 06 (seis) areas de assentamentos de responsabilidade do 

INCRA/PB. Acrescente-se a esse numero 24 projetos de assentamentos 

estaduais de responsabilidade do INTERPA/PB, reconhecidos e criados 

oficialmente pelo INCRA/PB. 

ESTADO DA PARAiBA 
QUADRO 1 - DISTRIBUIQAO DOS PROJETOS DE COLONIZAQAO 

E ASSENTAMENTO RURAL 
1 9 6 6 - SETEMBRO/1999 

DISCRIMINACAO QUANTIDADE A R E A 

(ha) 

N° FAMiLIAS PERiODO 

Projetos de Colonizagao 3 24.879,6391 1.515 1966 a 1976 

Areas de Assentamento 6 5.533,0855 1.011 1978 a 1982 

Projetos de Assentamento 

INCRA 

127 103.200,1289 
7.725 

1983 a 

set/1999 

Projetos de Assentamento 

INTERPA 24 6.575,5600 877 1982 a 1994 

TOTAL 160 140.188,4136 11.128 

Fonte: INCRA/PB; INTERPA/PB, setembro de 1999. 
Notas: (1) As terras adquiridas entre 1983 e 1999 para fins de assentamento rural foram 127, exceto o projeto de 
assentamento Campart II que esta incluido entre estas, mas surgiu de uma ocupagao, em 1986, de uma area 
pertencente ao PIC - Rio Tinto que foi desapropriado em 1966. 
Elaboragao propria 
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Observa-se, no grafico 1, a evolugao dos projetos de colonizagao 

e assentamento a partir da decada de 60. Constata-se que a maioria dos projetos 

de assentamentos rurais surgiu na decada de 90, periodo em que aumentou a 

ocorrencia de conflitos sociais na Paraiba e os agricultores organizados na luta 

pela terra, com o apoio do MST, da CPT e do STR, pressionaram o Estado para a 

implantagao de assentamentos. Este processo teve inicio na decada de 80, 

repercutindo num resultado razoavel com relagao ao numero de projetos criados, 

enquanto, as decadas de 60 e 70 apresentaram uma participagao pouco 

expressiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G R A F I C O 1 

EVOLUQAO DOS PROJETOS DE 
COLONIZAQAO E ASSENTAMENTO 
DA DECADA DE 60 A DECADA DE 90 

67% 

• 60 H70 D80 B 9 0 (ate setembro/1999) 

Fonte: INCRA/PB; INTERPA/PB, setembro de 1999. 

E inevitavel deixar de demonstrar o aumento do numero de 

projetos de assentamentos rurais no estado da Paraiba, no periodo de 1986 a 

1999, principalmente como resultado da desapropriagao de terras. Entre os 

motivos salientados pelos tecnicos do INCRA, destacam-se: as mudangas no 

processo de desapropriagao de terras, definido no artigo 6° da Lei N° 8.629, de 

25 fevereiro de 1993 2 4 , que conceitua "terra produtiva" utilizando como referencial 

o grau de utilizacao da terra e o grau de eficiencia na exploragao, elementos 

capazes de indicar se a terra e produtiva ou improdutiva. O processo de 

desapropriagao, moroso e burocratico por forga de sua longa tramitagao por 

varias instancias do governo federal e por depender da assinatura exclusiva do 

presidente da republica, ganhou em agilidade, tomando maior impulso. 

2 4 A utilizacao do concerto de propriedade produtiva, como "... aquela que, explorada economica e 

racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilizacao da terra e de eficiencia na exploragao, 

segundo indices fixados pelo governo federal" (DOU, 1993). 
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A segunda justificativa do INCRA/PB e a atuagao do MST na 

Paraiba, organizando os agricultores na luta pela terra e na ocupacao de 

latifundios improdutivos, obtendo, como resultado, a posse da terra e a realizagao 

do assentamento rural. 

A analise da evolugao do numero de projetos de assentamentos 

criados no estado da Paraiba, no periodo de 1986 a setembro de 1999, 

apresentada no quadro 2, aponta uma relagao direta entre as mudangas na 

conjuntura politica no Brasil e a execugao do PNRA. 

O periodo iniciado em 1986 foi caracterizado por uma transigao 

democratica proveniente das mobilizagoes em todo o pais pelas "diretas ja". No 

entanto, apos longas discussoes e a apresentagao de 12 versoes do novo piano 

de reforma agraria, o governo Sarney aprova o PNRA, com uma proposta timida e 

limitada de distribuigao de terras, se comparada a proposta dos trabalhadores, 

como foi explanado anteriormente. Portanto, a sua intervengao em termos de 

distribuigao de terras trouxe um entrave para a realizagao da reforma agraria. No 

estado da Paraiba foram criados, em media, 4 (quatro) projetos/ano, exceto em 

1988, em que se criou apenas 1(um). 

Em seguida, assume o governo Collor em 1990 e langa o 

Programa da Terra 2 5 , cuja meta era assentar, no estado da Paraiba, 10.100 mil 

familias em 353.500 hectares, no periodo 1990 - 1994. A primeira iniciativa deste 

governo, com relagao ao programa proposto, foi suspender a desapropriagao de 

terras, afora o corte realizado no orgamento do INCRA, praticamente impondo a 

paralisagao de visitas tecnicas nos assentamentos e emperrando o 

funcionamento do orgao. Basta dizer que, no periodo de 1990 - 1992, nao foi 

criado nenhum projeto de assentamento no estado. 

O Programa da Terra lancado no governo Collor, em 1990, tinha como objetivos: "valorizacao do 

homem rural e resgate de sua dignidade e cidadania pela promocao da justiga nas relagoes 

economicas e sociais e, consequentemente, obtencao da paz social; aumentar a produgao e 

comercializagao de alimentos e materias-primas, consolidando e emancipando projetos de reforma 

agraria e de colonizagao; melhorar as informagoes sobre os imoveis rurais do pais, com vistas a 

formulagao de politicas agricolas e agrarias, bem como ao planejamento em geral" (PROGRAMA 

DA TERRA in MILHOMEN & ARAUJO, 1996). 
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Em 1993, o governo Itamar retoma o processo de desapropriagao 

de terras, langando o Programa Emergencial de Reforma Agraria 2 6. Embora neste 

governo existisse mais dialogo com as entidades de representagao dos 

agricultores, o numero de projetos criados tambem deixou a desejar, ficando 

abaixo do esperado. No perfodo de 1992 a 1994 foram criados 9 (nove) projetos 

na Paraiba, numeros que nao correspondiam a enorme demanda dos sem terra 

que, liderados pelo MST, organizavam acampamentos em latifundios 

improdutivos. Aumentaram, assim, os indices ja elevados de conflito social no 

estado. 

0 Programa Nacional de Reforma Agraria do governo Fernando 

Henrique Cardoso adotou como referencial, ainda no primeiro mandato (1995 -

1998), o projeto "Diretrizes de Polftica Agraria e Desenvolvimento Sustentavel", 

oriundo de convenio firmado, em 1994, entre a FAO e o INCRA. O objetivo do 

projeto era colaborar na elaboragao de uma nova estrategia de desenvolvimento 

rural para o Brasil (DIRETRIZES DE POLlTICA AGRARIA in MILHOMEN & 

ARAUJO, 1996:39). 

Salientam-se mudangas na legislagao de redistribuigao de terras 

neste governo. Em 1996, foi aprovada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Lei do Rito Sumario", que tinha como 

objetivo agilizar as agoes de reforma agraria, diminuindo o tempo de tramitagao 

dos processos de desapropriagao de terras. A Lei N° 9.415, de 1996, declara que 

o Ministerio Publico esta autorizado a mediar conflitos de terras e acompanhar as 

agoes de reintegragao de posse dos imoveis em processo de desapropriagao. 

Alem disso, surgiram projetos como o "Cedula da Terra", o "Banco da Terra" e o 

"Casulo". Os dois primeiros projetos tern como finalidade incentivar as familias de 

agricultores sem terra a solicitarem financiamento para compra da terra. O projeto 

"Casulo"foi criado em setembro de 1997, com o seguinte objetivo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) propiciar o retorno ao campo de 

trabalhadores rurais que estao vivendo na periferia das cidades e 

incorpora-los as unidades familiares de produgao agricola, gerando 

assim emprego e renda" (INCRA, 1997). 

Programa Emergencial de Reforma Agraria/INCRA, 1993. 
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Os projetos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Cedula da Terra" e "Banco da Terra" aparentemente 

resolvem o problema dos sem terra, mas de fato podem criar uma situacao muito 

complicada para os agricultores. 0 primeiro momento e de entusiasmo e 

encantamento ao se perceber uma possibilidade de acesso a posse e a 

propriedade da terra. Cedo os agricultores percebem que nao fizeram um bom 

negocio, pois os juros eram elevados e o retorno das atividades agropecuarias e 

baixo. Assim, e grande o risco de nao terem condigoes de pagar o banco e 

perderem a terra, caso comum no Brasil. Acrescente-se a isto uma politica 

agricola que nao oferece subsidios e nem credito com facilidade de pagamento 

para a pequena produgao. Pode-se tambem considera-la um instrumento de 

desestruturagao dos movimentos de luta pela terra, tendo em vista que o 

agricultor nao precisa participar de acampamentos e sim ir ao banco tentar o 

financiamento. 

O Programa Nacional de Reforma Agraria estabeleceu como meta 

o assentamento de 280 mil familias, no periodo 1995 - 1998, em todo o pais. Os 

resultados apresentados pelo INCRA demonstram o assentamento de 287.539 

familias em 2.356 projetos criados neste periodo (INCRA, 1997). Tendo como 

base estes dados o proprio governo de Fernando Henrique Cardoso declara que 

"(...) fez a maior reforma agraria da historia do Brasil". 

Este ufanismo governamental e contestado pelo MST. O 

Movimento procura deixar claro que fazer reforma agraria e democratizar a 

propriedade da terra, consequentemente diminuir a concentragao fundiaria, fato 

que nao ocorreu neste periodo, como se enfatiza nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O governo justifies sua propaganda dizendo que 

nos quatro anos ten a assentado 280 mil familias de sem terra. No 

entanto, escondeu da opiniao publica que no mesmo periodo, 

gragas a sua politica agricola, mais de 400 mil pequenos 

proprietaries de terra perderam suas terras e tiveram que deixar a 

agricultura e outros 2 milhoes de trabalhadores assalariados 

perderam seus posies de trabalho na agricultura. Portanto, o 

balango geral dos quatro anos e negative, pois continuou havendo 

concentragao da propriedade da terra no Brasil - e nao 

desconcentragao da propriedade, se houvesse uma verdadeira 

reforma agrtria" (MST, 1999:1 - 2). 
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No estado da Paraiba, considerados os 4 (quatro) primeiros anos 

do governo FHC, foram criados 97 projetos de assentamento rural. Este numero 

demonstra um aumento significativo na quantidade de projetos, favorecido pelo 

contexto politico nacional. Ocorre que, no inicio do governo, havia a necessidade 

de garantir credibilidade e aprovacao popular para conferir governabilidade; alem 

disso, uma forte pressao dos movimentos sociais que lutavam pela reforma 

agraria, em especial o MST e a CPT, se fazia sentir e, durante o ano de 1998, a 

conjuntura eleitoral da reeleicao indizia uma atuagao mais firme do governo nas 

chamadas areas sociais. 

No ano de 1999, houve uma reducao drastica no numero de 

desapropriacoes e na criacao de projetos: ate setembro, apenas 8 (oito) foram 

criados. Acrescente-se a isto a diminuigao dos recursos orgamentarios do INCRA 

para implantagao de infraestrutura e educagao, mais a extingao do credito 

especial destinado aos assentados, o PROCERA. 

Tudo indica que o aumento do numero de projetos de 

assentamentos no governo atual nao significa a verdadeira realizagao da reforma 

agraria. Primeiro, porque muitos surgiram da pressao dos agricultores, a partir de 

um conflito social existente em areas ocupadas anteriormente por posseiros, 

como tambem, a partir de 96, da formagao de acampamentos de agricultores 

liderados pelo MST e a CPT na Paraiba. Segundo, e preciso analisar se a 

qualidade das terras desapropriadas e suficiente para a sustentabilidade da 

familia, se ha fontes de abastecimento d'agua (principalmente em regioes seca), 

acesso ao credito e todas as demais condigoes socioeconomicas necessarias 

para uma satisfatoria implantagao das familias nos assentamentos. 
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ESTADO DA PARAJBA 
QUADRO 2 - EVOLUQAO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL - INCRA/PB 

1986- SETEMBRO/1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANO N° PA's A R E A (ha; N° FAMILIAS 

1986 4 2 142,9558 77 

1987 4 1.566,4572 73 

1988 1 565,9340 43 

1989 4 5.274,2345 270 

1990 

1991 

1992 3 1.462,3076 121 

1993 4 585,1351 112 

1994 2 663,7310 25 

1995 19 13.373,8767 1.412 

1996 26 22.239,6751 2.107 

1997 21 22.056,4358 1.179 

1998 31 27.560,4247 2.072 

1999 08 5.119,4714 209 

TOTAL 127 103.200,1289 7.725 

Fonte: INCRA/PB, setembro de 1999. 
Notas: (1) PA's - Projetos de assentamento; 
(2) Os espagos em branco nos anos de 1990 e 1991 deveu-se a nao criagao de projetos de assentamento. 
Elaboragao propria 

0 trabalho de organizagao dos agricultores sob a lideranga do 

MST/PB, visando a constituigao de acampamentos em latifundios improdutivos, 

surgiu em 1989, com a ocupagao, por 100 familias, da fazenda Sapucaia, 

localizada no municfpio de Bananeiras, numa area de 1.564 hectares. O resultado 

dos acampamentos e o assentamento da grande maioria das famflias sem terra 

que acamparam em imoveis improdutivos, inclusive porque existe flexibilidade 

para mudar o acampamento para outro imovel quando se constatam obstaculos 

intransponfveis para a realizagao do assentamento. 

O quadro 3 apresenta a relagao dos 21 acampamentos existentes 

no estado da Parafba, no perfodo de 1996 a 1999, oriundos da organizagao dos 

agricultores atraves do MST/PB, cuja ocupagao tern como objetivo a 

desapropriagao dos imoveis e o assentamento das famflias (MST/PB, 1999). 

Ao analisar o quadro 3, percebe-se um elemento novo: a 

localizagao de acampamentos em latifundios improdutivos na mesorregiao do 

Sertao Paraibano. Nesta regiao nota-se a predominancia de grandes extensoes 

de terras improdutivas em que, ate meados da decada de 90, nao havia 

assentamentos. 
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ESTADO DA PARAlBA 
QUADRO 3 - ACAMPAMENTOS DE TRABALHADORES SEM TERRA 

1996-SETEMBRO/1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° ACAMPAMENTO IMOVEL MUNICIPIO ANO DE 

OCUPACAO 

N° 

FAMILIAS 
SITUAQAO 

ATUAL 

01 Antonio 
Conselheiro 

Itapua Sao Miguel 
de Taipu 

1996 130 Cadastradas as 
familias para 

desapropriagao 
02 Bela Vista Chico 

Mendes 
Riachao do 

Poco 
1997 140 Cadastradas as 

familias e area 
vistoriada 

03 Chico Mendes Ipanema Riachao do 
Poco 

1997 140 Cadastradas as 
familias para 

desapropriagao 
04 Jacu Jacu Patos 1997 80 Langamento de 

TDA's para 99 

05 Queimadas Queimadas Remigio 1997 120 Langamento de 
TDA's para 99 

06 Sao Vicente Sao Vicente Condado 1997 60 Despejadas no 
aguardo de 

vistoria 
07 Cangago Feijao Sume 1998 100 Cadastradas as 

familias e 
angamento TDA's 

08 Joao Pedro 
Teixeira 

Sitio Estreito/ 
Pimenta 

Souza 1998 75 Despejadas, 
area vistoriada 

09 Liberdade Liberdade Cacimba de 
Areia 

1998 150 Despejadas no 
aguardo de 

vistoria 
10 Margarida 

Alves 
Santo 

Antdnio 
Pombal 1998 131 Despejadas, 

area vistoriada 

11 Reunidas 
Agreste/PB 

Reunidas 
Agreste/PB 

Remigio 1998 80 Despejadas no 
aguardo de 
vistoria 

12 Ribeiro Fundo Ribeiro 
Fundo 

Camalau 1998 80 Cadastradas as 
familias e 

angamento TDA's 

13 Sessenta e Oito Sessenta 
e Oito 

Algodao de 
Jandaira 

1998 80 Despejadas no 
Aguardo vistoria 

14 Urtiga Urtiga Patos 1998 Solic. abertura 
processo p/ 99 

15 Carrapateira Carrapateira Sao 
Sebastiao 

1999 37 Cadastradas as 
familias e 

langamento TDA's 

16 Corredor Corredor Remigio 1999 Solic. abertura 
processozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi 99 

17 Gindiroba Gindiroba Mari 1999 220 Despejadas no 
aguardo vistoria 

18 Pecuaria/Caiana Pecuaria/ 
Caiana 

Cruz do 
Esp. Santo 

1999 Solic. abertura de 
processo em 99 

19 PinhSes Pinhoes Sume 1999 Solic. abertura de 
processo em 99 

20 Primavera Primavera Riachao 
Do Poco 

1999 Solic. abertura de 
processo em 99 

21 Riacho de Sangue Riacho de 
Sangue 

Barra de 
Santa Rosa 

1999 Solic. abertura de 
processo em 99 

Fonte: MST/PB, setembro de 1999. 
Notas: (1) Os espagos em branco no numero de familias deveu-se a inexistencia da informagao na entidade 

pesquisada. 
Elaboragao propria 
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Os acampamentos apontados com apenas 1 (um) ano de 

existencia representam 7 1 % do total, sendo que apenas 5% do total surgiu ha tres 

anos (1996), 24% ha dois anos (1997), 38% ha um ano (1998) e 33% no ano 

presente (1999). Verifica-se uma tendencia dos acampamentos resultarem em 

assentamentos, tendo em vista que sao recentes e as experiencias anteriores 

demonstram grande perspectiva de desapropriagao de imoveis e implantagao de 

assentamentos. Assim, percebe-se uma contribuigao no aumento do numero de 

projetos de assentamentos na Paraiba como resultado da acao do MST atraves 

dos acampamentos. 

Alem disso, outro dado importante refere-se ao numero de 

familias nos acampamentos. Enquanto nos assentamentos de responsabilidade 

do INCRA a media do numero de familias e de no maximo 61 familias por projeto, 

os acampamentos do MST/PB apresentam os seguintes indicadores: 5% possui 

ate 50 familias; 33% entre 51 e 100 familias; 33% entre 101 e 200 familias; os 

demais 29% nao ha informagao. Estes dados demonstram a capacidade de 

organizagao do MST, reunindo uma quantidade razoavel de familias de 

agricultores sem terra nos acampamentos. Isto significa que os acampamentos 

que resultarem em assentamentos estao contribuindo para uma diminuigao do 

numero de sem terras na Paraiba. 

As informagoes a respeito da situagao do acampamento 

demonstram que, em 14% dos imoveis, as familias foram cadastradas para 

desapropriagao, em uma area houve vistoria do INCRA e as outras estao 

aguardando para serem vistoriadas; em 33% das areas, as familias foram 

despejadas, sendo que 5 (cinco) delas nao tinham sido vistoriadas e 2 (duas) o 

foram recentemente; 24% estao em fase de langamento de TDA's e 29% 

solicitaram abertura do processo de desapropriagao. 

Estes indicadores apontam uma perspectiva de constituigao de 

assentamentos, pois todos os imoveis estao em processo de desapropriagao. 

Verifica-se que 24% estao em fase mais avangada, 47% em fase intermediaria - e 

despejo, retorno ao imovel e cadastro de familias - e 29% das areas restantes 

estao no infcio do processo. Percebe-se uma agao energica do MST no sentido 

de agilizar a desapropriagao destes imoveis para realizagao do assentamento das 

familias sem terra. 
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A historia dos assentamentos rurais no estado da Paraiba surgiu 

nos primordios da decada de 60, quando a luta pela terra se intensificava no meio 

rural por forga das expulsoes no campo, particularmente das categorias de 

agricultores meeiros, arrendatarios e posseiros. O proprietario da terra os 

expulsava da propriedade, transformando as relagoes de trabalho em 

assalariadas ou deixando a propriedade improdutiva, usando-a como reserva de 

valor. 

Esta fase do aumento da incidencia de conflitos sociais no campo 

foi marcada pela morte de varias liderangas sindicais rurais: Joao Pedro Teixeira, 

Margarida Maria Alves e Maria da Penha fazem parte das historias de luta, 

resistencia e sangue, construidas em permanentes ameagas de morte, expulsoes 

e atos de violencia. Esta situagao tern como base a usurpagao dos agricultores 

em relagao a seu mais valioso e poderoso meio de sobrevivencia - a terra. 

Exatamente porque lutavam por sua conquista ou resistiam nela como uma forma 

de garantir a reprodugao social das familias. 

Historicamente, os grandes proprietaries e empresarios rurais 

procuraram manter a propriedade da terra concentrada, utilizando-a em alguns 

momentos como reserva de valor, caso da decada de 80, para especulagao no 

mercado de terras. Na decada de 90, ja se observa uma tendencia de venda das 

terras para realizagao de investimentos no sistema financeiro, frente a queda no 

prego das terras que ocorreu pela diminuigao da rentabilidade da atividade 

agricola e ao aumento da taxa de juros, elemento de estimulo a especulagao no 

mercado financeiro. 

Os agricultores "sem terra", por seu turno, lutam pela posse como 

um direito primordial e uma necessidade vital a sobrevivencia de suas familias, 

procurando, em determinados momentos, travar uma batalha de luta para fugir 

dos baixos salarios e do elevado indice de desemprego nas cidades. 
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Esta luta pela terra- se configura numa "luta pelo valor do 

trabalho", como demonstra esta citacao da CPT: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As estatisticas, que mostram apenas o esqueleto 

do drama da vida real, indicam que o assalariamento agricola so 

pode ser a ultima alternativa para quern tern juizo e amor a vida, e 

deseja, com seu trabalho, reproduzir a sua vida ea de sua familia. A 

maioria absoluta, perto de 80%, recebe a 'oferta' de menos de dois 

sal ah os minimos por um tempo de trabalho que, muitas vezes, 

chega a mais de 18 horas diahas, como atestam os relatohos feitos 

pelos Regionais da CPT. Perto da metade dos assalariados do 

campo recebe menos de um salario minimo" (CPT, 1991:08). 

Estes distintos interesses em jogo, entre o capital representado 

pelos proprietaries de terras, de um lado, e o trabalho representado pelos 

agricultores sem terra, de outro lado, geram inevitaveis conflitos pela posse da 

terra. No mais das vezes, estes conflitos apontam para o caminho da violencia e 

da injustica, pois o proprio aparelho do Estado assume uma posigao contraditoria, 

ora favorecendo os latifundiarios, ora resolvendo o mais rapido possivel o conflito 

social. Na justiga, por exemplo, os juizes usam o poder legal para atender pedidos 

dos proprietaries de terras e designam reintegragao de posse de imoveis 

ocupados pelos agricultores, enviando a policia ao local para retirada forgada dos 

ocupantes. 

As historias de agricultores que trabalhavam na terra como 

foreiros, posseiros, meeiros, arrendatarios etc., plantando culturas de 

subsistencia, como o feijao e o milho, e que, em determinado momento, foram 

expulsos da propriedade pelo proprietario sao numerosas. A eclosao do conflito 

social e permeada por um longo caminho de praticas de atos violentos por parte 

do proprietario da terra, gerando luta, resistencia e persistencia por parte dos 

agricultores sem terra. 

Apesar da luta e da resistencia, nem sempre os agricultores 

conseguem a desapropriagao ou compra do imovel. Ate o momento da conquista 

a vida de chefes de familias e liderangas dos grupos pode se perder. Como se 

trata de uma morte a curto ou longo prazos, preferem enfrenta-la, em vez de 

esperar o desemprego, a fome e a miseria. 
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A historia mostra um aumento dos conflitos sociais e da violencia 

no campo. A CPT relembra que o massacre contra os trabalhadores rurais de 

Canudos, em 05 de outubro de 1897, ja completou mais de cem anos e 

representou o maior massacre perpetrado pelo Estado brasileiro, como se afirma 

nesta citacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O maior envolvimento belico do Estado brasileiro foi contra seu proprio 

povo: 12 mil soldados, mais da metade do efetivo do exercito a epoca, massacraram mais 

de 25 mil camponeses sem terra" (CPT, 1999). 

Em 1996, havia 750 conflitos no Brasil, dos quais 653 vinculados 

a posse da terra e os demais originados por causas trabalhistas, sindicais, de 

politica agricola e de garimpeiros. Nos conflitos pela posse da terra houve um 

aumento de 32,6% com relacao ao ano de 1995, atingindo o apice nos ultimos 12 

anos. Do total das areas de conflito 398 derivam de ocupagoes, envolvendo 

63.080 familias ocupantes, o que representa um crescimento de 172% de 95 para 

96. Vale salientar que a maior incidencia de conflitos se deu na regiao Nordeste, 

representando 34% dos 750 conflitos existentes no pais (CPT, 1999:01-02). 

Os conflitos de terras se multiplicam com o passar dos anos na 

Paraiba, atingindo 200 casos e abrangendo 57 municlpios no periodo de 1970 a 

1996, como afirma Moreira nesta citagao: 

"Eles abrangeram mais de cem mil hectares 

(quase 10% da area utilizada com lavouras em 1980) e envolveram 

mais de oito mil familias (cerca de quarenta mil pessoas). 

Concentraram-se basicamente no Litoral e no Agreste (mais de 

90,0% do total). Ai tambem encontrava-se o maior numero de 

familias envolvidas nos conflitos pela posse da terra" (MOREIRA, 

1997:296). 

Nesses conflitos, os agricultores se organizam e lutam pela terra 

como uma luta pela propria vida. Parte das vezes, um lote de terreno tao 

arduamente disputado, apenas permite manter culturas de subsistencia e criagao 

de animais, suficientes para o consumo da familia. A historia de conflitos ainda 

mostra como a luta persistente pela terra pode significar um espago de 

reconstrugao de novas formas de produgao, da organizagao dos agricultores e 

das condigoes de enfrentamento com os tecnicos do Estado, os bancos de credito 

rural, os intermediaries na comercializacao e o mercado capitalista. 
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Ao analisar as experiencias de antigos projetos de colonizagao e 

assentamentos percebe-se um quadro geral decorrente da intervengao do Estado 

e de particularidades oriundas da realidade e da trajetoria dos agricultores. O 

primeiro projeto de colonizagao do Estado da Paraiba surgiu na decada de 60 e 

foi denominado Projeto Integrado de Colonizagao Rio Tinto, localizado nos 

municfpios de Mamanguape, Itapororoca, Jacarau e Rio Tinto, na mesorregiao da 

Mata Paraibana e na microrregiao do Litoral Norte, abrangendo aproximadamente 

18.973 hectares, contemplando 1.177 familias assentadas. 

0 projeto PIC-Rio Tinto surgiu no perfodo anterior ao dos 

assentamentos, no contexto dos projetos de colonizagao que buscavam a 

expansao das fronteiras agricolas no Brasil (1965 a 1984). Foi reconhecido 

legalmente e desapropriado para fins de reforma agraria em 06 de abril de 1966, 

por meio decreto 58.160, apos um intenso conflito pela posse da terra entre 

moradores, arrendatarios e o proprietario da companhia de tecidos Lundgren. O 

projeto e, na verdade, o resultado das reinvidicagoes dos agricultores de 

municfpios circunvizinhos. 

No final da decada de 80, um grupo de pesquisadores do '7/7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Curso de Especializagao em Pesquisa Educacional da Universidade Federal da 

Paraiba" estudou o projeto Rio Tinto para verificar o nfvel de evasao dos 

assentados apos 20 anos de existencia. Este trabalho apresenta uma 

contextualizagao historica do PIC - Rio Tinto, que comegou quando, na decada de 

20, agricultores produziam alimentos para abastecer a cidade-fabrica de Rio 

Tinto. Estes agricultores recebiam os instrumentos de trabalho e tinham moradia 

garantida pela fabrica, mas trabalhavam na produgao de cereais com a finalidade 

de vender a safra aos operarios. Havia, desta forma, um barateamento do prego 

dos alimentos e da propria forga de trabalho. 

Na decada de 50, a companhia passou a cobrar um dia de servigo 

por semana pela moradia e pela terra utilizada. Alem disso, as mudangas na base 

tecnica da companhia provocaram diminuigao na mao-de-obra empregada e 

demissao de trabalhadores. Nesta conjuntura, a empresa nao tinha beneffcio em 

manter os gastos com a moradia e a alimentagao dos trabalhadores. Procurou, 

entao, acabar com a cidade-fabrica, pois tinha interesse em continuar investindo 

em seu processo de modernizagao. 
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Os agricultores se revoltaram diante da possibilidade de nao 

terem mais acesso a terra e moradia, irrompendo, assim, o embate entre os 

agricultores e os proprietaries da empresa. O Estado utilizou o expediente da 

desapropriacao como forma de resolver a situagao emergencial de conflito entre 

empresa e trabalhadores, ate mesmo para se legitimar. A empresa obteve 

ganhos, tendo em vista que as benfeitorias foram pagas em dinheiro. De todo 

modo, deve-se levar em consideragao a ampla extensao de terras adquiridas para 

a implantagao do PIC-Rio Tinto e o numero de familias absorvidas pelo Projeto, 

constituindo, ainda hoje, o maior projeto da Paraiba em termos de investimentos 

feitos pelo Estado. 

Os resultados da pesquisa mostram um percentual significativo de 

agricultores evadidos, que nao se encontram residindo ou trabalhando no imovel. 

Na amostra de 09 (nove) glebas, com 551 assentados, 215 sairam do projeto 

(TARGINO, NEVES, CORREIA & SILVA, s.a:02). 

Os pesquisadores anotaram, ainda, os relatos das familias e 

apontaram como principals motivos de evasao: 

1° dividas junto ao banco; 

2° elevagao do prego da terra; 

3° localizacao de alguns lotes; 

4° migragao dos jovens; 

5° aposentadoria de alguns parceleiros. 

A dificuldade de permanencia dos agricultores no imovel Rio Tinto 

comegou na decada de 70, mais precisamente em 1976, quando o governo 

liberou incentivos para o cultivo da cana, por meio do Proalcool 2 7 Nesta fase, 

alguns parceleiros ainda nao tinham obtido acesso ao titulo definitivo do lote. A 

localizagao de lotes proximos a usina Monte Alegre, em Mamanguape e Santa 

Rita, levou os agricultores a substituirem o cultivo do arroz, milho e feijao pela 

plantagao da cana-de-agucar. Os agricultores, no entanto, tiveram dificuldades em 

comercializar a cana, em fungao da queda do prego de compra e da pequena 

quantidade produzida, comparativamente a grande produgao comprada pela 

usinas para fabricagao de aguardentes. 

2 7 Proalcool - Programa criado pelo governo federal em 1973 para incentivar a produgao de cana-

de-acucar, estimulando o uso do alcool como alternativa energetica. 
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Diante desta situagao, os parceleiros do imovel Rio Tinto se 

endividaram junto ao Banco do Brasil, sendo obrigados a vender seu lote para 

pagamento dos debitos, entregando as parcelas, conquistadas com tanta luta, ao 

jogo da especulagao imobiliaria, que as transformou em granjas para o lazer. 

Alguns agricultores assentados obtiveram lotes em areas acidentadas, em 

varzeas e regioes pedregosas, onde as condigoes geograficas dificultavam a 

produgao agricola. 

Neste contexto, percebe-se a debilidade de materializagao dos 

antigos projetos de colonizagao na Paraiba, pois os parceleiros tinham obrigagoes 

com o pagamento da terra junto ao INCRA, alem dos problemas levantados 

acima. 

Analisando esta realidade pode-se tecer as seguintes 

consideragoes: 

1°) uma parcela de agricultores obtem o acesso a terra, 

integrando-se ao mercado por meio da comercializagao do excedente de sua 

produgao ou pelo acesso ao consumo de outros produtos; 

2°) a politica agricola adotada pelo governo limita o acesso ao 

credito rural de custeio, armazenagem e comercializagao para o pequeno 

produtor, resultando, em alguns casos, no retorno da terra ao dominio dos 

grandes proprietaries, quando os agricultores nao tern como resistir as pressoes e 

vendem seus lotes. 

Na decada de 70 surge o projeto Mucatu, localizado em Alhandra, 

no litoral sul do estado da Paraiba. Este imovel foi desapropriado pelo decreto N° 

77.744 de 23/08/76, sendo considerado pelo INCRA como um projeto de 

assentamento rapido, cujo objetivo era resolver com brevidade o conflito social, 

demarcando e titulando o imovel. Foi dividido nas seguintes glebas: Mucatu, 

Andreza e Garapu, com area total de 5.830 hectares, 207 familias assentadas em 

212 lotes com extensao variando entre 29,51 hectares e 28,56 hectares para cada 

famil ia 2 8 

2 8 As informacoes referentes ao projeto de colonizagao Mucatu foi o resultado de uma pesquisa 

realizada no INCRA/PB, em 1998. 
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No projeto Mucatu a agricultura e a principal atividade economica 

e os principals produtos sao: mandioca, inhame, feijao, batata doce, alem da 

fruticultura, com destaque para o mamao e o abacaxi. 0 inhame e o mamao 

ocupavam uma area significativa no projeto e obtinham elevados indices de 

produtividade. 

Em 1974, surge outro projeto de colonizagao na Paraiba, o Jaque, 

implantado por meio de transferencia de uma propriedade da Secretaria da 

Agricultura para o INCRA, com area total de 306,66 hectares e 131 familias. Este 

projeto surgiu a partir de reivindicagoes de agricultores que trabalhavam no imovel 

em experimentos para produgao de sementes, coordenados por esta Secretaria. 

Quando acabou o programa este imovel ficou ocioso e os agricultores solicitaram 

a posse definitiva do mesmo. 

A infraestrutura existente neste imovel contempla 131 casas de 

taipa, mais pogos, riachos e cacimbas para abastecimento de agua, energia 

eletrica e uma escola de 1° grau mantida pela prefeitura de Cruz do Espirito 

Santo. Este projeto nao possui saneamento basico, posto de saude e estrutura 

para armazenamento da produgao. Os principals produtos cultivados neste 

projeto sao: mandioca, cana-de-agucar, batata doce e hortaligas, comercializados 

em Joao Pessoa e Santa Rita, geralmente por meio da venda em centrais de 

abastecimento. 

Estes primeiros projetos de colonizagao deixaram diversas 

experiencias positivas e outros recuos. O projeto Mucatu, por exemplo, 

demonstrou, ao longo desses anos, potencial de viabilidade economica, embora 

se constate a falta de recursos financeiros por parte do Estado e dificuldades na 

comercializagao de produtos. 

O depoimento do agricultor assentado em Mucatu, Antonio G. de 

Araujo, recolhido nas visitas dos tecnicos do INCRA ao imovel e apresentado em 

video em 1990, mostra como este parceleiro relata a realidade em que vive: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu trabalho muito, do jeito que gosto de 

trabalhar. Produzo, acho que pra ter uma vida boa e poder dar um 

padrao de vida methor para minha familia, porque eu nao tive 

infancia. Aqui gragas a Deus e bom demais. Da para dar de comer a 

familia. Eu estou satisfeito". (Antonio G. de Araujo - assentado 

de Mucatu, 1990) 
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Apesar de demonstrar que esta satisfeito, destaca a falta de 

assistencia medico-odontologica, construgao de estradas, energia, dinheiro para o 

custeio com condigoes favoraveis de pagamento etc, elementos que ajudariam a 

melhorar a situagao economica e social das familias de Mucatu. 

Porem, mesmo convivendo com os problemas de falta de 

infraestrutura e apoio crediticio, percebem-se avangos expressivos neste projeto 

de colonizagao, como por exemplo, a resposta economica em termos de 

produgao de alguns lotes e mudangas advindas de experiencias de coletivizagao, 

que trouxeram um aumento na produtividade media do trabalho e acrescimo da 

renda das familias assentadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2- Formas de aquisigao de terras 

As terras utilizadas para assentamento rural no estado da Paraiba 

podem ser adquiridas por meio de: 

1) desapropriagao para fins sociais; 

2) compra ; 

3) transferencia de terras de propriedade da administragao publica 

para os orgaos responsaveis pelo assentamento rural. 

A desapropriagao de terras para fins sociais esta prevista no 

PNRA. E de competencia exclusiva do governo federal sendo executada pelo 

INCRA atraves de suas superintendencias em cada estado da federagao. 

Inicialmente, este orgao realiza uma pre-selegao de imoveis propensos a 

desapropriagao por meio de cadastros. Leva-se em consideragao os imoveis com 

conflito social, indicagao de prefeituras, orgao de terras do estado e entidades de 

representagao dos agricultores. Destaque-se a existencia do Decreto N° 2.250, de 

11 de junho de 1997, abrindo espago para a indicagao dos representantes dos 

agricultores de areas a serem vistoriadas visando a desapropriagao, mas esta 

medida tern sentido dubio. Ao perceber a forte agao do MST organizando 

acampamentos em latifundios improdutivos, em sua maioria resultando em 

assentamentos, o governo federal proibiu a vistoria do INCRA em imoveis 
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ocupados por acampamentos, procurando, desta forma, inibir as ocupacoes e as 

indicagoes de imoveis para desapropriagao oriundos deste tipo de estrategia 2 9 

A Divisao de Cadastro Rural do INCRA apresenta a lista dos 

imoveis selecionados. Nesta lista constam os imoveis com conflito social. Para 

estes casos, o processo se inicia quando o INCRA recebe um comunicado oficial 

das entidades de apoio e representacao dos trabalhadores rurais - FETAG, CPT, 

MST e sindicatos rurais -, informando-lhes sobre a existencia de um conflito social 

no imovel, geralmente entre o proprietario rural e os agricultores que la trabalham. 

Ao tomar, oficialmente, conhecimento do conflito existente no 

imovel, o superintendente do INCRA convoca uma reuniao com o representante 

dos agricultores e o proprietario do imovel, na tentativa de resolver de forma 

pacifica a situagao. Se houver acordo entre as partes, os agricultores deixam a 

posse da terra, recebendo o pagamento de direitos referentes ao trabalho na 

terra. Neste caso, o processo de desapropriagao e arquivado. 

Caso nao haja acordo, o processo de desapropriagao do imovel e 

encaminhado para uma comissao composta por representantes de diversos 

setores deste orgao - de assentamento, de recursos fundiarios, de cadastro rural 

e da procuradoria. Esta comissao se responsabiliza por analisar a situagao do 

imovel e elaborar um laudo de vistoria, levantando os seguintes dados: 

caracteristicas fisicas e das edificagoes, capacidade de uso do solo, produgao do 

solo, produgao agricola e pecuaria, avaliagao de benfeitorias, levantamento dos 

ocupantes, area de ocupagao e tempo de trabalho de cada agricultor no imovel. O 

proprietario e notificado pessoalmente para acompanhar a vistoria no imovel. 

No laudo de vistoria e fundamental identificar o grau de 

exploragao economica da terra, que determina se a propriedade e produtiva ou 

improdutiva. A Lei N° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, particularmente no Art. 

6°, determina a incorporagao dos graus de utilizagao da terra e de eficiencia de 

exploragao ao conceito de propriedade produtiva. O grau de utilizagao da terra 

devera ser igual ou superior a 80%, de acordo com a relagao percentual entre a 

area de fato utilizada e a area aproveitavel do imovel. 0 grau de eficiencia na 

exploragao da terra devera ser igual ou superior a 100%, levando-se em 

consideracao que, para os produtos vegetais, sera medido pela relagao entre a 

quantidade colhida do produto dividida pelo indice de rendimento determinado por 

2 9 Como demonstra o Art. 4° - "O imovel rural que venha a ser objeto de esbulho nao sera 

vistoriado, para os fins do art. 2° da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, enquanto nao 

cessada a ocupacao, observados os termos e as condigoes estabelecidos em portaria do 

Presidente do Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria - INCRA" (DOU, 1997). 
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orgao competente do Poder Executivo, de acordo com a microrregiao onde se 

localiza o imovel (DOU, 1993). 

Tambem no caso da exploragao pecuaria, apura-se o resultado da 

divisao entre o total de unidades animais (UA) do rebanho e o indice de lotagao 

apontado por orgao competente. Ao final, soma-se o resultado N° 1 e o N° 2 

apresentados anteriormente e divide-se pela area utilizada, multiplicando o 

resultado por 100. Assim, obtem-se o grau de eficiencia na exploragao da terra 

(DOU, 1993). 

Segundo a procuradoria do INCRA/PB, em pesquisa realizada em 

julho de 1998, a publicagao da Lei N° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 

impulsionou os processos de desapropriagao, na medida em que permitiu 

esclarecer o conceito de propriedade produtiva e estabeleceu indicadores efetivos 

de medigao. 

O resultado do laudo de vistoria e encaminhado atraves de uma 

comunicagao oficial do INCRA/PB para o proprietario do imovel. Este, por sua 

vez, tern o prazo de 15 dias para entrar com recurso, deferindo ou nao o processo 

de desapropriagao. A proposta de desapropriagao e encaminhada para Brasilia 

com o respaldo da superintendencia do INCRA da Paraiba, enfatizando-se a 

necessidade de intervengao do governo federal na area. O processo e revisado 

pelo Departamento de Recursos Fundiarios do INCRA-DF e encaminhado para o 

presidente do INCRA, passando pela assinatura das minutas e decretos pelo 

Ministro da Agricultura e, por fim, chega ao Presidente da Republica, que pode ou 

nao assina-la. 

Quando a proposta de desapropriagao for assinada e liberada, o 

decreto de desapropriagao do imovel e publicado no Diario Oficial da Uniao e 

volta a Paraiba, juntamente com os titulos da divida agraria, a parcela da 

indenizagao e a parte do dinheiro correspondente as benfeitorias existentes no 

imovel. Em seguida, o procurador do INCRA procura ajuizar a agao no mesmo dia 

da publicagao no DOU. Neste caso, o juiz da comarca oferece um prazo de 48 

dias para responder a agao. Se o mesmo acata-la, imediatamente o INCRA e 

autorizado a fazer o deposito em dinheiro das benfeitorias e solicitar ao cartorio 

da comarca onde se localiza o imovel um mandato para autorizar o oficial de 

justiga a fazer a transferencia da propriedade do imovel para o INCRA. 

Apos a publicagao do decreto de desapropriagao do imovel pelo 

Diario Oficial da Uniao, os procuradores do INCRA entram na justiga com um 

requerimento para imissao de posse do mesmo. Entao, o juiz nomeia dois oficiais 
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de justiga que, juntamente com o procurador, deverao comparecer ao imovel e 

concretizar, na presenga dos agricultores e do antigo proprietario, a sua 

imissao de posse, ou seja, a posse legal do imovel pelo INCRA. 

No estado da Paraiba o processo de desapropriagao de alguns 

imoveis tern caducado a medida que nao e feita a imissao de posse dentro do 

prazo previsto de 2 (dois) anos. Pode-se citar como exemplo o imovel Retirada, 

desapropriado pelo decreto N° 92.822, de 25/06/86, para o qual, ate o 

momento, nao ocorreu a imissao de posse, levando a anulagao do processo. 

Para implementar qualquer agao neste imovel, o INCRA tera que abrir outro 

processo de desapropriagao. 

O grafico 2 demonstra que, no estado da Paraiba, uma parcela 

significativa (76%) dos assentamentos advem de desapropriagoes, outros 

(22%) foram adquiridos pelo INCRA por intermedio de compra, no periodo de 

1980 a 1986, como resultado de convenios com diversos programas -

PROTERRA e PROCANOR, alem do BIRD. Sabe-se que as aquisigoes de 

imoveis para assentamento por meio de compra realizadas pelo orgao 

estadual, o INTERPA, era a maneira utilizada para resolver o impasse quando 

a desapropriagao nao estava sendo utilizada como ferramenta de redistribuigao 

de terras. Por fim, poucos assentamentos (2%) sao provenientes de 

transferencias de terras publicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 2 

PORCENTAGEM DE IMOVEIS 

DESAPROPRIADOS, COMPRADOS OU 

TRANSFER!DOS PARA IMPLANTAQAO 

DE ASSENTAMENTOS 

1966-SETEMBRO/1999 

2% 

• D E S A P R O P R I A C A O • C O M P R A • T R A N S F E R E N C E 

Fonte: INCRA/PB; INTERPA/PB, setembro de 1999. 
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O quadro 4 mostra os Projetos de Colonizagao (3), as Areas de 

Assentamento (6) e os Projetos de Assentamento (127) implantados pelo 

INCRA/PB (no perlodo de 1966 a setembro de 1999). Os antigos projetos de 

colonizagao surgiram na epoca da repressao ao movimento dos trabalhadores, 

logo apos o golpe militar de 1964, como uma forma de fazer calar o grito da 

reforma agraria. Estas areas de assentamento surgiram no periodo de 1978 a 

1982 e, portanto, nao tiveram projeto criado. A regulamentagao para criagao do 

projeto de assentamento emerge com o PNRA, em 1985, que torna necessario a 

sua constituigao atraves de portaria para o recebimento de qualquer recurso. 
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ESTADO DA PARAIBA 
QUADRO 4 - IMOVEIS DESAPROPRIADOS, COMPRADOS OU TRANSFERIDOS 

PARA IMPLANTACAO DE ASSENTAMENTO RURAL - INCRA/PB 
1966 - SETEMBRO/1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(CONTINUACAO) 

P R O J E T O LOCALIZACAO AREA N° A R E A FORMA D E C R E T O DESAPROPRIACAO IMISSAO PORTARIA 

DE COLONIZAGAO/ 

ASSENTAMENTO 

MUNICIPIO (ha) FAMJLIAS L O T E 

Me(ha) 

DE AQUISICAO 

DA T E R R A 

DATA DE COMPRA OU 

TRANSFERENCIA 

DE 

P O S S E 

DE CRIACAO 

DOS PA's 

1 PIC - Rio Tinto Rio f Into 18.742,9820 1.177 15,92 Desapropriagao Decreto 58.160 de 06/04/66 

2 Jaque Cruz do E s p . Santo 306,6571 131 2,34 Transferencia Transferencia em 13/05/74 1974 R e s . 026 - 24/02/81 

3 Mucatu Alhandra 5.830,0000 207 28,16 Desapropriagao Decreto 77.744 de 03/06/76 23/08/76 R e s . 477 de 1982 

4 Alagamar Salgado de Sao Felix 1.351,6221 198 6,83 Desapropriagao Decreto 82.614 de 09/11/78 17/12/78 

S Piacas Salgado de Sao Felix 790,1600 88 8,98 Desapropriagao Decreto 84.205 de 13/11/79 

6 Maria de Meio Salgado de Sao Felix 758,5400 74 10,25 Compra P R O T E R R A / F U N T E R R A -1980 

7 Santo Antonio Salgado de Sao Felix 163,7192 39 4,20 Compra P R O T E R R A / F U N T E R R A -1980 

8 Paripe Capim Agu Conde 288,0408 60 4,80 Compra PROTERRA/FUNTERRA -1982 

9 Engenho Geraldo Alagoa Nova 2.181,0034 552 3,95 Desapropriagao Decreto 87.456 de 13/08/82 

10 Arvore Alta Alhandra 1.270,4994 272 4,67 Desapropriagao Decreto 88.278 de 03/05/83 10/95-26/01/95 

11 Paripe Conde 137,2762 26 5,28 Compra P R O T E R R A / F U N T E R R A -1983 | 35/95-04/07/95 

12 Subauma Alhandra 625,1967 98 6,38 Desapropriagao Decreto 88.277 de 03/05/83 495/88 -15/04/88 

13 Quiteria Alagoa Grande 167,7236 50 3,35 Compra PROCANOR -1984 1.148/93 - 20/12/93 

14 Ribeiro Grande Alagoinha 66,7918 21 3,18 Compra PROCANOR -17/04/84 1.149/93 - 20/12/93 

15 Cumati Bananelras 101,4300 23 4,41 Compra PROCANOR - 30/05/84 1.147/93 - 20/12/93 

16 Nova Vista Bananelras 79,9343 2,76 Compra PROCANOR -10/07/84 005/94 - 05/01/94 

17 Calabougo Araruna 486,3115 22 22,10 Compra PROTERRA/FUNTERRA -1984 916/86-26/11/86 

18 Garra/Pedra Lavrada Imaculada/Matureia 336,5992 22 15,30 Compra BIRD - 09/11/84 e 05/02/85 340/87 -15/12/87 

19 Cachoeira de Matureia Matureia 534,2393 23 23,23 Compra BIRD -10/12/84 338/87 -15/12/87 

20 Caja Alagoinha 274,7002 35 7,85 Desapropriagao Decreto 92.215 de 26/12/85 975/86 -17/12/86 

21 Balxio do Riachao Araruna 755,8750 46 16.43 Desapropriagao Decreto 92.216 de 26/12/85 917/86 -17/12/86 

22 Caja Alagoa Nova 179,9286 36 5,00 Desapropriagao Decreto 92.217 de 26/12/85 976/86 -17/12/86 

23 Aguas Turvas Santa Rita 374,0808 32 11,69 Desapropriagao Decreto 92.218 de 26/12/85 521/87 -10/06/87 

24 Campari II Rio Tinto 1.883,9499 135 13,95 Desapropriagao Decreto 58.160 de 06/04/66 1986 019/89 -12/09/89 

25 Camucim Pitimbu 277,5091 37 7,50 Compra PROTERRA/FUNTERRA -1986 330/92-12/11/92 

26 Vazante tac ima 559,7310 36 15,55 Desapropriagao Decreto 94.280 de 27/04/87 006/94 • 05/01/94 

27 Jaracatea Jacarau 127,7687 15 8,52 Desapropriagao Decreto 94.285 de 19/07/87 316/87 - 03/12/87 

28 Uma Itabaiaria 162,1214 24 6,75 Desapropriagao Decreto 94.849 de 04/09/87 164/89 • 08/03/89 

29 Sitlo Dona Ines 1.813,7196 83 21,85 Desapropriagao Decreto 95.925 de 15/14/88 W:K»WW:1 092/89 - 07/08/89 

30 Quandu Barra de St. Rosa 1.408,7033 47 29.97 Desapropriagao Decreto 96.379 de 20/07/88 355/89 - 26/05/89 
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(CONTINUA) 

N° PROJETO LOCALIZACAO AREA N° AREA FORMA D E C R E T O DESAPROPRIACAO IMISSAO PORTARIA 

DE COLONIZACAO/ MUNICJPIO (ha) FAMILIAS L O T E DE AQUISIQAO DATA DE COMPRA OU DE DE CRIACAO 

ASSENTAMENTO Me(ha) DA T E R R A TRANSFERENCIA P O S S E DOS PA's 

31 Gurugi II Conde 592,9865 78 7,60 Desapropriagao Decreto 96.001 de 1988 19/06/90 088/92 -10/06/92 

32 Fazendinha Pedras de Fogo 612,3446 77 7,95 Desapropriagao Decreto 97.614 de 05/04/89 23/05/90 079/92 -10/06/92 

33 Sede Velha do Ablai Pitimbu 310,2088 49 6,33 Desapropriagao Decreto de 08/07/93 12/11/93 011/95-26/01/95 

34 Primeiro de Margo Pitimbu 205,8357 34 6,05 Desapropriagao Decreto de 08/07/93 15/12/93 08/95 - 26/01/95 

35 Barra do Gramame Conde 771,1199 74 10,42 Desapropriagao Decreto de 17/08/93 09/12/93 07/95 - 26/01/95 

36 Santa Catarina Monteiro 3.697,4500 345 10,72 Desapropriagao Decreto de 20/12/93 21/07/94 09/95 - 26/01/95 

37 Sitlo Souza Salgado de Sao Felix 500,0000 50 10,00 Desapropriagao Decreto de 20/12/93 23/08/94 012/95- 26/01/95 

38 Engenho Santana Cruz do Espirito Santo 374,7555 55 6,81 Desapropriagao Decreto de 20/12/93 19/10/94 013/95-26/01/95 

39 Estiva do Geraldo Lucena 467,3800 81 5,77 Desapropriagao Decreto de 20/12/93 28/11/94 014/95 - 26/01/95 

40 Teixeirinha Pitimbu 248,6948 33 7,54 Desapropriagao Decreto de 20/12/93 10/04/95 034/95 -14/06/95 

41 Corvoada Pedras de Fogo 222,4815 31 Compra 1.151/93 - 20/12/93 

42 Apasa Pitimbu 1.100,0000 152 7,24 Desapropriagao 041/95 - 31/07/95 

43 Nova Vida Pitimbu 894,2900 132 6,77 Desapropriagao 040/95 - 31/07/95 

44 Cha de Balsamo Alagoa Nova/ 500,0000 50 19,32 Desapropriagao Decreto de 19/10/94 02/06/95 042/95 -15/08/95 

Massaranduba 466,0000 Decreto de 09/05/96 03/12/96 

45 Engenho Novo II Sao Miguel de Taipu 348,3732 57 6,11 Desapropriagao Decreto de 01/12/94 070/95 - 22/12/95 

46 Nova Tatiane Pedras de Fogo 209,8000 30 6,99 Desapropriagao Decreto de 01/12/94 071/95 - 29/12/95 

47 Capim de Cheiro Caapora 507,6585 112 4,53 Desapropriagao Decreto de 26/12/94 067/95 -14/12/95 

48 Amarela-2 Sao Miguel de Taipu 523,4500 42 12,46 Desapropriagao Decreto de 12/01/95 064/95-10/11/95 

49 Nova Aurora Pedras de Fogo 407,5217 104 3,92 Desapropriagao Decreto de 24/03/95 019/96 - 02/07/96 

50 Amarela-1 Sao Miguel de Taipu 523,2500 56 9,34 Desapropriagao Decreto de 25/03/95 061/95 • 13/10/95 

51 Boa VKoria Bananelras 201,7000 42 4,80 Desapropriagao Decreto de 25/03/95 068/95 -14/12/95 

52 Itabatinga Sao Miguel de Taipu 660,1366 107 6,17 Desapropriagao Decreto de 04/09/95 011/96-09/04/96 

53 Campos de S. e Mudas Cruz do Espirito Santo 207,0000 45 4,60 Transferencia 012/90 -17/05/56 
54 Dona Helena Cruz do Espirito Santo 762,2700 104 7,33 Desapropriagao Decreto de 04/09/95 07/06/96 018/96 - 02/07/96 

55 Massangana-I Cruz do Espirito Santo 991,4000 131 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,S7 Desapropriagao Decreto de 10/11/95 23/05/96 020/96 - 02/07/96 

56 Massangana-il Cruz do Espirito Santo 1.300,9000 152 8,56 Desapropriagao Decreto de 10/11/95 23/05/96 021/96-02/07/96 

57 Massangana-lll Cruz do Espirito Santo 816,9000 129 6,33 Desapropriagao Decreto de 10/11/95 23/05/96 022/96 - 02/07/96 

58 Santa Lucia Aragagi 1.041,0000 100 10,41 Desapropriagao Decreto de 10/11/95 12/07/96 023/96 - 07/08/96 

59 Santa Terezinha Sao Miguel de Taipu 440,4500 61 7,22 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 08/10/96 035/96 - 06/11/96 

60 Sape de Alagoa Grande Alagoa Grande 429,7300 50 8,59 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 10/10/96 037/96 - 06/11/96 

61 Caiana de A. Grande Alagoa Grande 226,0000 67 3,37 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 10/10/96 036/96-06/11/96 

62 Alto Grande Araruna 309,1000 48 6,44 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 25/10/96 039/96 - 02/12/96 

63 Imbiras Massaranduba 1.581,0200 82 19,28 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 053/96 - 30/12/96 

64 Corvoada-I Pedras de Fogo 152,6100 41 3,72 Desapropriagao Decreto de 09/05/96 044/96 -12/12/96 

65 Dona Antonia Conde 1.122,0000 110 10,20 Desapropriagao Decreto de 28/05/96 043/96 - 09/12/96 

66 Acaua Aparecida 2.825,0368 120 I Desapropriagao Decreto de 09/05/96 030/96 - 30/10/96 
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N° P R O J E T O LOCALIZACAO A R E A N° AREA FORMA D E C R E T O DESAPROPRIAGAO IMISSAO PORTARIA 

DE COLONIZAQAO/ MUNICJPIO (ha) FAMILIAS L O T E DE AQUISICAO DATA DE COMPRA OU DE DE CRIACAO 
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67 Manoel Bento Mamamguape 193,0000 26 7,42 Desapropriagao Decreto de 31/05/96 02/12/96 046/96 -19/12/96 

68 Paulo G. do Nasclmento Mamamguape 120,0000 22 5,45 Desapropriagao Decreto de 07/06/96 02/12/96 047/96 -19/12/96 

69 Santana-ll Cruz do E s p . Santo 370,0000 55 6,73 Desapropriagao Decreto de 02/07/96 05/11/96 041/96 • 09/12/96 

70 21 de Abril Sape 362,0000 60 6,03 Desapropriagao Decreto de 30/07/96 22/10/96 038796-02/12796 

71 Santa Vitorla Bananelras 1.768,4000 60 29,47 Desapropriagao Decreto de 15/08/96 05/11/96 042/96-09/12/96 

72 Campo Verde Pedras de Fogo 1.091,0000 142 7,68 Desapropriagao Decreto de 06/09/96 11/12/96 050/96 - 24/12/96 

73 Padre Gino Sape 466,3000 62 7,52 Desapropriagao Decreto de 17/09/96 19/11/96 040/96 - 09/12/96 

74 Sape 1.165,0000 122 9,55 Desapropriagao Decreto de 18/10/96 06/12/96 048/96 -19/12/96 

75 Senhor do Bonfim Alagoinha 1.069,0000 74 14,45 Desapropriagao Decreto de 18/10/96 10/12/96 051/96 - 24/12/96 

76 Belo Monte Cubatl/Pedra Lavrada 1.652,6896 52 31,78 Desapropriagao Decreto de 07/12/96 17/12/96 052/96 - 27/12/96 

77 Tubarao Sao Jose do Bomfim 1.098,0000 67 16,39 Desapropriagao Decreto de 28/01/97 02/05/97 012/97 - 06/08/97 

78 Joao Pedro Telxeira Moqeiro 700,0000 40 17,50 Desapropriagao Decreto de 03/03/97 16/12/98 086/98 - 21/12/98 

79 Santa Helena Sape" 3.251,9000 255 12,75 Desapropriagao Decreto de 10/04/97 10/02/98 036/98 - 07/05/98 

80 Fortuna Jerico 1.792,5000 73 24,55 Desapropriagao Decreto de 28/04/97 31/10/97 029/97 - 09/12/97 

81 Santo Antonio Cajazeiras 662,0200 32 20,69 Desapropriagao Decreto de 09/07/97 31/10/97 022/97-02/12/97 

82 Veneza Piloes 300,0000 26 11,54 Desapropriagao Decreto de 15/07/97 29/10/97 020/97-25/11/97 

83 Tabocal Areia/Piloes 199,2000 16 12,45 Desapropriagao Decreto de 17/07/97 27/10/97 021/97 - 02/12/97 

84 Campo Verde II Serraria 481,4000 35 13,75 Desapropriagao Decreto de 15/07/97 29/10/97 025/97 - 02/12/97 

85 Esperanga Areia 376,0500 40 9,40 Desapropriagao Decreto de 16/07/97 e 04/08/97 29/10/97 030/97 - 09/12/97 

86 Santa Maria Piloes 259.7000 27 Decreto de 04/08/97 29/10/97 018/97-25/11/97 

87 Sao Francisco I Piloes 432,0000 31 13,93 Desapropriagao Decreto de 04/08/97 29/10/97 019/97-25/11/97 

88 Cajazeiras Serraria 509,8300 50 10,20 Desapropriagao Decreto de 04/08/97 07/11/97 024/97-02/12/97 

89 Redencao Areia/Piloes 969,5000 94 10,31 Desapropriagao Decreto de 04/08/97 25/11/97 028/97 - 09/12/97 
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90 Campos Salgado de Sao Felix 3.571,2600 130 27,47 Desapropriagao Decreto de 04/08/97 034/98 - 30/04/98 
91 Umburana Araruna 535,0000 28 19,11 Desapropriagao Decreto de 18/08/97 15/10/97 017/97-19/11/97 
92 Vida Nova Sape/Cruz do E s p . Sto. 505,0000 68 7,43 Desapropriagao Decreto de 19/08/97 21/11/97 026/97 - 09/12/97 
93 Novo Taipu Sao Miguel do Taipu 800.0000 60 13,33 Desapropriagao Decreto de 19/08/97 18/12/98 083/98 - 21/12/98 
94 Uniao Areia 502,6800 57 8,82 Desapropriagao Decreto de 20/08/97 29/10/97 023/97 - 02/12/97 

95 Alagoa Nova Alagoa Grande 402,5000 66 6,10 Desapropriagao Decreto de 11/09/97 16/12/97 033/97 - 22/12/97 
96 Sao Francisco II Cachoeira dos indlos 727,3000 21 34,63 Desapropriagao Decreto de 11/09/97 17/12/97 036/97-22/12/97 
97 Campo Comprldo Patos 3.429,9000 86 39.88 Desapropriagao Decreto de 01/10/97 24/11/97 027/97 - 09/12/97 
98 Rick Charles Conde 338,0000 53 6,38 Desapropriagao Decreto de 07/10/97 28/11/97 034/97 - 22/12/97 
99 Sao Domlngos Bananeiras 676,0806 35 19,32 Desapropriagao Decreto de 10/10/97 16/12/97 043/97 - 31/12/97 
100 Valdeci Santiago Cajazeiras 2.579,0000 64 40,30 Desapropriagao Decreto de 20/10/97 17/12/97 035/97 - 22/12/97 
101 Estrela Dalva Sao Seb. do Umbuzeiro 5.270,7752 77 68,45 Desapropriagao Decreto de 20/10/97 18/12/97 037/97 - 26/12/97 
102 Novo Salvador Jacaraii 968,0000 98 9,88 Desapropriagao Decreto de 22/10/97 12/01/98 031/98 - 28/04/98 
103 Limao Araruna 410,0000 40 10,25 Desapropriagao Decreto de 06/11/97 02/01/98 038/98 - 08/05/98 

104 Sitio Salomao Itabaiana 106,0000 12 8,83 Desapropriagao Decreto de 13/11/97 08/01/98 030/98 • 28/04/98 
105 Novo Mundo Camalau 2.081,5000 87 23,92 Desapropriagao Decreto de 13/11/97 17/02/98 037/98 - 07/05/98 
106 N. Sra. do Livramento Bananeiras/Dona Ines 794,0639 63 12,60 Desapropriagao Decreto de 13/11/97 05/11/98 075/98-09/11/98 
107 Nossa Sra. das Gragas Bananeiras/SolSnea 620,3572 47 13,20 Desapropriagao Decreto de 13/11/97 05/11/98 076/98-09/11/98 
108 N. Sra . do Perp. Socorro Soldnea/Dona Ines 1.642,0320 55 29,85 Desapropriagao Decreto de 13/11/97 05/11/98 077/98-09/11/98 
109 Lltoral Sul Alhandra 95,6553 17 5,63 Desapropriagao Decreto de 20/11/97 09/01/98 032/98 - 28/04/98 
110 Margarida Maria Alves Juarez Tavora/Gurlnhem 736,0000 35 21,03 Desapropriagao Decreto de 20/11/97 28/01/98 035/98 - 30/04/98 
111 Novo Horlzonte Inga/Juarez Tavora 901,0480 41 21,98 Desapropriagao Decreto de 03/03/98 08/01/99 003/99 -18/01/99 
112 Nova Vivencia Sobrado 600,0000 48 12,50 Desapropriagao Decreto de 18/03/98 19/05/98 058/98 - 26/05/98 
113 Maria Preta Aragagl/Mamanguape 1.499,3130 100 14,99 Desapropriagao Decreto de 18/03/98 04/09/98 066/98-11/09/98 
114 Alto Alegre Jerico/Lagoa 745,6000 45 16,57 Desapropriagao Decreto de 18/03/98 25/11/98 082/98-11/12/98 

115 Frei Damiao Araruna 210,3780 6 35,06 Desapropriagao Decreto de 18/03/98 14/12/98 084/98 - 21/12/98 

116 Boa Esperanga Jacarau 622,0000 30 20,73 Desapropriagao Decreto de 30/04/05 "26708798" 062795-02/09/95 
117 Margarida Maria Alves II Alagoa Grande 465,6700 40 11,64 Desapropriagao Decreto de 22/05/98 03/09/98 069/98 -18/09/98 
118 Frei Anastacio Conde 170,0000 19 8,95 Desapropriagao Decreto de 22/05/98 23/12/98 087/98 - 28/12/98 
119 Coragao de J e s u s Alagoa Nova/AI. Grande 282,1860 24 11,76 Desapropriagao | Decreto de 26/05/98 03/09/98 065/98-11/09/98 
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120 J o s e Horacio Alagoa Grande 96,8000 32 3,02 Desapropriagao Decreto de 04/06/98 06/11/98 080/98-23/11/98 

121 Severino Ramalho Alagoa Grande 295,8200 26 11,38 Desapropriagao Decreto de 23/06/98 10/09/98 070/98 - 25/09/98 

122 Severino Cassimlro Alagoa Grande 150,0000 20 7,50 Desapropriagao Decreto de 03/07/98 06/11/98 079/98-23/11/98 

123 Padre A s s i s Sossego/Barauna 1.400,00 41 34,15 Desapropriagao Decreto de 03/07/98 26/11/98 081/98-11/12/98 

124 Ze Paz Dona Ines 500,0000 23 21,74 Desapropriagao Decreto de 13/07/98 23/12/98 004/99 - 21/01/99 

125 Mons. Lulz Pescarmona Alagoa Grande 393,1034 29 13,56 Desapropriagao Decreto de 13/07/98 08/01/99 001/99 -18/01/99 

126 Sao Lulz Sossego 1.266,5000 35 36,19 Desapropriagao Decreto de 13/07/98 13/01/99 002/99 - 25/01/99 

127 Nossa Sra. do Desterro Sape/Cruz do E s p . Sto. 1.179,0000 101 11,67 Desapropriagao Decreto de 22/07/98 17/12/98 085/98 - 21/12/98 

128 Tanques Dona Ines/Riachao 1.654,0000 39 42,41 Desapropriagao Decreto de 03/08/98 23/12/98 088/98 -28/12/98 

129 S3o Jose Araruna 424,0000 25 16,96 Desapropriagao Decreto de 03/08/98 23/12/98 090/98 - 28/12/98 

130 Varzea Grande Dona Ines 840,0000 39 21,54 Desapropriagao Decreto de 01/09/98 17/12/98 089/98 - 28/12/98 

131 Maria da Penha 1 Alagoa Grande 616,6719 60 10.28 Desapropriagao Decreto de 04/09/98 10/09/98 071/98-25/09/98 

132 Maria da Penha II Alagoa Grande 531,2174 48 11,07 Desapropriagao Decreto de 04/09/98 072/98 - 25/09/98 

133 J o s e Matias de Araujo Dona Ines 400,0000 17 23,53 Desapropriagao Decreto de 13/07/98 013/99 -19/03/99 

134 Amarelinha de Cima Piloezinho 191,1800 17 11,25 Desapropriagao Decreto de 29/09/98 021/99 -16/06/99 

135 Paissandu Sao Domingos de Pombal 1.215,0000 27 45,00 Desapropriagao Decreto de 01/09/99 016/99 -16/06/99 

136 Santa Terezinha 1 Alagoinha 252,6400 20 12,63 Desapropriagao Decreto de 04/09/99 020/99 -16/06/99 

Fonte: INCRA/PB, setembro de 1999. 

Elaboracao prdpria 
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Em caso de conflito social e resistencia do proprietario em vender 

o imovel, fato que ocorre raramente, a Procuradoria Juridica do Estado pode 

desapropriar imoveis para fins de assentamento. O governo do Estado da 

Paraiba, por meio do INTERPA, abre um processo de desapropriagao de terras 

em areas proximas ao meio urbano. Neste caso, o pagamento da terra e feito em 

dinheiro de acordo com os pregos de mercado. 

A aquisicao de terras para assentamento rural atraves de compra, 

na Paraiba, e geralmente realizada pelo orgao estadual de terras, mas tambem foi 

um recurso utilizado pelo INCRA/PB no perfodo de 1980 a 1986, quando a forte 

pressao dos militares impedia a desapropriagao de terras. 

Na ocasiao, o orgao de terras da Paraiba era a FUNDAP, criada 

pelo art. 60, inciso VIII da Constituigao Estadual e de acordo com o art. 11 do 

Decreto Lei N° 4.311, de 30/11/81, com o objetivo de discriminar as terras 

devolutas do estado, redistribui-las para contribuir na execugao do PRRA/PB e 

estabelecer uma reorganizagao fundiaria em areas de minifundios. 

A lei N° 5.404 de 06 de maio de 1991 extinguiu a FUNDAP e o 

projeto de lei N° 164/91 criou o INTERPA, uma autarquia estadual vinculada a 

Secretaria da Agricultura, Irrigagao e Abastecimento. O instituto de terras tern 

como objetivo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Promover o desenvolvimento rural, a 

colonizagao e o planejamento agricola, bem como a legalizagao das 

terras publicas para o assentamento de ruriculas, observadas as 

disposigoes da legislagao federal pertinente" (INTERPA, 1991). 

A compra de terras ocorre, geralmente, em areas de pequena 

extensao territorial em que se verificam disputas de posse entre o proprietario do 

imovel e os agricultores que trabalham na area, ou mesmo em decorrencia do 

interesse do proprietario em vende-la. 

No caso de disputa pela posse da terra, o INTERPA abre um 

processo a partir de um comunicado oficial do sindicato rural do municipio onde 

se localiza o imovel ou da FETAG. E constituida uma comissao composta por um 

representante deste orgao estadual, um do INCRA, um do Projeto Cooperar e um 

da FETAG. Essa equipe vai ao imovel fazer um levantamento de dados sobre o 

clima, relevo, vegetagao, numero de ocupantes etc., elaborando um "laudo de 

viabilidade tecnica do imovel", que conta com a avaliagao dos dados levantados e 
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o preco da terra determinado por pesquisa realizada no Banco do Brasil, 

EMATER, coletoria estadual e cartorio do municfpio onde se localiza o imovel. A 

apreciacao final da compra do imovel, para fins de assentamento rural, passa pela 

aprovacao de um conselho consultivo composto por representantes da Secretaria 

da Agricultura, INTERPA, Projeto Cooperar, FETAG, governo do Estado e 

universidade. Geralmente, a proposta de compra do imovel e aprovada por este 

conselho, reconhecendo-se a necessidade da aquisicao do imovel para 

assentamento rural. Este processo resultou na aquisicao de imoveis atraves de 

compra para fins de assentamento. Existem 24 projetos de assentamentos 

estaduais reconhecidos oficialmente pelo INCRA como demonstra o quadro 5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E S T A D O DA PARAIBA 

QUADRO 5- P R O J E T O S DE A S S E N T A M E N T O S IMPLANTADOS P E L O G O V E R N O DO E S T A D O 

INTERPA 

1 9 8 2 - S E T E M B R O / 1 9 9 9 

N° PROJETO MUNICIPIO FORMA DE 

AQUISICAO 

DA TERRA 

DATA 

AQUISICAO 

ORIGEM 

DOS RECURSOS 

AREA 

(ha) 

N° 

FAMJLIAS 

1 Engenho Cipo Areia Compra 30/12/82 FUNTERRA 187,8290 32 

2 Maria Moraes Sao Seb. L. de Roca Transferencia 27/05/83 275,8553 10 

3 Goiamunduba Bananeiras Compra 03/05/84 FUNTERRA 374,5245 41 

4 Mares Alagoa Grande Compra 05/09/84 FUNTERRA 1.103,9694 45 

5 Engenhoca Alagoa Nova Compra 12/07/85 FUNTERRA 382,2025 49 

6 Cachoeira P. d'agua Alagoa Nova Compra 12/07/85 FUNTERRA 242,2542 40 

7 Mata Fresca Bananeiras Compra 05/05/86 FINSOCIAL 89,9510 10 

8 Mumbuca Alagoinha/Mulungu Compra 27/01/86 Estado 175,3582 38 

9 Engenho Novo Pedras de Fogo Compra 18/07/86 FINSOCIAL 311,0476 41 

10 Muitos Rios Caapora Compra 14/07/86 FINSOCIAL 416,4846 29 

11 Gravata Alagoa Nova Compra 15/01/87 FINSOCIAL 183,0171 48 

12 Bela Vista Esperanga Compra 20/08/87 FUNTERRA 69,7769 17 

13 Varelo de Cima Araruna Compra 19/02/88 FUNTERRA 165,6408 17 

14 Cana Brava Bananeiras Compra 02/12/88 FINSOCIAL 68,8275 6 

15 Manitoba Esperanga Compra 27/06/88 FUNTERRA 93,3490 19 

16 Paus Brancos Pocinhos Compra 25/02/88 FUNTERRA 1.279,30 70 

17 Baixa Verde Bananeiras Compra Jun/89 FUNTERRA 198,3701 41 

18 Gravata II P. Branca/N. Olinda Compra 19/07/90 FUNTERRA 187,1700 67 

19 Carnauba Araruna Compra 23/08/90 Estado 241,5713 56 

20 Serra Verde Araruna Compra 06/08/92 FUNTERRA 100,0000 42 

21 Capim Assu Conde Compra 27/08/92 FUNTERRA 32,0790 14 

22 Barra de Sao Jose Pilar Compra 30/10/92 FUNTERRA 48,2087 14 

23 Barragem da Farinha Cacimba de Areia Compra 14/04/93 FUNTERRA 278,9125 130 

24 Benta Hora Mogeiro Compra 04/02794 FUNTERRA 69,8737 11 

TOTAL 6576,5680 876 

Elaboracao propria 
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Algumas areas de assentamento rural na Paraiba foram 

adquiridas atraves de compra por intermedio do INCRA e de convenios com o BID 

ou por indicagao e recursos de programas, como PROCANOR e PROTERRA, por 

meio de convenio com o governo do estado. Dentre estas areas, encontram-se: 

Quiteria (Alagoa Grande), Cumati I e II e Nova Vista (Bananeiras) e Ribeiro 

Grande (Alagoinha), compradas por indicagao do PROCANOR. Neste caso, era 

feito um levantamento dos aspectos economicos e sociais do imovel, 

apresentava-se ao INCRA juntamente com uma proposta contendo o prego da 

terra, este estipulado de acordo com o prego de mercado vigente na regiao, 

sendo autorizado pelo INCRA atraves de uma minuta. 

Os imoveis comprados por meio do PROTERRA/FUNTERRA 

foram adquiridos atraves da avaliagao de proposta enviada pelo INCRA para a 

coordenagao geral destes programas, solicitando uma resolugao para autorizar a 

compra do imovel. 

Por fim, outra forma de aquisigao de terras para assentamento 

rural, e a transferencia de terras publicas para os orgaos responsaveis pela 

implantagao do assentamento, a partir de reivindicagoes de agricultores que 

trabalham na terra ou nas proximidades, sob a alegagao de sua subutilizagao 

para produgao agricola pelos orgaos da administragao publica. Apos o 

requerimento da posse da terra pelos agricultores, o INCRA ou o INTERPA 

solicita ao orgao publico responsavel pelo imovel um termo de transferencia, 

passando pela diretoria fundiaria e presidencia do INCRA em Brasilia. Autorizada 

a transferencia do imovel, este e registrado em cartorio, passando para o orgao 

responsavel pela redistribuigao de terras. 

A decada de 80 caracterizou-se pela constituigao de 

assentamentos rurais por meio de compra e nao de desapropriagao. A compra 

passou a fazer parte da resolugao do problema, tanto para o proprietario da terra, 

que muitas vezes pretendia vende-la, como para os agricultores interessados na 

posse. Este periodo pode ser considerado como um retrocesso na execugao de 

um programa de reforma agraria, tendo em vista a falta de compromisso politico 

do governo militar com a questao. O caminho rapido e facil era destinar recursos 

ao orgao de terras do estado para adquiri-las; estes, em geral, realizavam as 
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compras pagando precos elevados por terrenos de solos pobres e pequena 

extensao para comportar o numero de familias 3 0. 

Na decada de 90, percebem-se mudangas na lei de 

desapropriagao de terras, como apresentado anteriormente, que facilitaram o 

encaminhamento do processo. A partir de 92, a desapropriagao voltou a ser o 

instrumento basico da reforma agraria e a compra deixou de ser utilizada. Desde 

meados da decada de 90 que o INTERPA encontrou-se praticamente desativado 

e sem recursos financeiros para desenvolver suas agoes. Em fungao disto, nao 

tern assistido nenhum projeto de assentamento. Os projetos de assentamento que 

recebem o credito do PROCERA repassado pelo INCRA, doravante estariam no 

abandono total por parte do Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3- Selecao de familias e parcelamento 

Na luta pelo acesso a terra e importante a organizagao dos 

agricultores para que participem ativamente na selecao das familias, fase 

seguinte do assentamento rural, apos a aquisigao de terras. 

0 processo de identificagao ou selegao das familias para o 

assentamento rural e norteado por uma metodologia elaborada e executada pelo 

INCRA, embora este orgao possa delegar estas tarefas a outras instituigoes 

como: EMATER, sindicato rural do municipio onde se localiza o imovel, prefeitura 

do municipio e INTERPA. Na Paraiba, o INCRA e o INTERPA se encarregam de 

selecionar as familias de agricultores. 

A selegao das familias e determinada pela norma de 

assentamento N° 001/98, elaborada pelo INCRA, e apresenta como objetivo 

apontar entre os candidatos a reforma agraria, aqueles com perfil socioeconomic© 

capaz de corresponder aos criterios exigidos pela legislagao3 1. O trabalho de 

selegao e realizado pela Superintendencia Regional, atraves de um grupo 

permanente de tecnicos subordinado a Divisao de Assentamento e orientados por 

um coordenador. Este grupo utiliza a metodologia de selegao definida pela politica 

3 0 Nos imoveis adquiridos atraves de compra pelo INTERPA os lotes variam de 2 a 27,5 hectares 

por familia, mas uma parcela significativa dos assentamentos (58%) tern area inferior a 7 

hectares/familia (INTERPA, 1999). 

3 1 Processo de selecao de candidatos em area de reforma agraria. Norma de Assentamento DP N° 

001/98 (INCRA, 1997). 
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federal de assentamento e trabalha com o Sistema de Informacoes do 

SIPRA. 0 processo de selecao e composto pelas fases de identificagao, 

classificacao, legitimagao e homologagao. A fase de identificagao inicia-se com o 

planejamento para a realizagao do trabalho. 

0 INCRA divulga o processo de selegao de familias junto aos 

agricultores das areas proximas ao imovel. Os candidatos adequados a cumprir 

as exigencias das normas de assentamento considerados prioritarios sao: 

proprietario interessado em explorar a parcela; trabalhador assalariado; posseiro; 

parceiro; arrendatario ou foreiro que viva e/ou trabalhe no imovel. A lista de 

candidatos inscritos deve ser conferida com aquelas apresentadas pelo sindicato 

de trabalhadores rurais, entidades de representagao dos trabalhadores e orgao de 

extensao rural do municipio. Caso esses orgaos nao apresentem as listas dos 

candidatos ao assentamento, a divulgagao e feita pelas organizagoes co-

participantes da reforma agraria, em nivel estadual, municipal e da sociedade civil 

(INCRA, 1997:13). 

A identificagao dos candidatos e feita nos acampamentos, nos 

distritos e no imovel, ou em localidades a volta do mesmo. Este trabalho e 

realizado atraves de uma entrevista com o candidato, seu conjuge e 

companheiro(a) na sua propria moradia, utilizando-se um formulario que deve ser 

assinado pelo entrevistado e que passa a fazer parte do cadastrado do SIPRA 

(Anexo 1). 

No cadastramento o tecnico deve fazer um levantamento basico 

do imovel para reforma agraria, como tambem tomar conhecimento da demanda 

por terra naquela regiao e orientar os demais agricultores para participarem de 

processo de selegao nas areas proximas que ainda poderao ser adquiridas 

A segunda fase e a classificacao, caracterizada pela organizagao 

da pontuagao decrescente obtida pelos candidatos, conforme os criterios de 

selegao medidos por indicadores estatisticos, que visam a demonstrar os 

aspectos individuals, sociais e economicos (INCRA, 1997:14). 

Os criterios de selegao foram divididos em eliminatorios e 

classificatorios. Os eliminatorios sao os seguintes: 

• estar fora da faixa etaria da legislagao em vigor; 

• exercer fungao publica, autarquica ou em orgaos paraestatais 

civis ou militares, ou trabalhar como fiscal e parafiscal da 

administragao publica federal, estadual ou municipal, como 

tambem o conjuge; 
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• receber ou a famflia proventos de atividades nao agricolas 

acima de tres salarios minimos mensal; 

• ser proprietario, quotista, acionista ou co-participante de 

comercio e/ou industria; 

• ser agricultor proprietario de uma area igual ou superior a um 

modulo rural; 

• ser ex-beneficiario de projetos de assentamento, de 

regularizacao fundiaria e outros assentamentos dirigidos por 

orgaos publicos (Lei N° 8.629/93), exceto casos justificados e 

analisados pelo INCRA; 

• nao ter capacidade para desenvolver trabalho agricola por ser 

deficiente fisico ou mental; 

• ser estrangeiro nao naturalizado 3 2. 

Os criterios classificatorios foram subdivididos em basicos, 

complementares e suplementares. Aqueles identificados como basicos sao 

fundamentals na escolha do candidato, como demonstrado em seguida: 

• proprietario do imovel decidido a explorar a parcela; 

• trabalhador assalariado, posseiro, parceiro, arrendatario ou 

• foreiro que viva e/ou trabalhe no imovel; 

• agricultor proprietario de imovel inferior ao modulo rural da 

regiao capaz de comprovar a insuficiencia do tamanho da terra 

para sustentagao da familia; 

• trabalhador rural sem terra. 

Os criterios complementares sao assim definidos: tamanho da 

familia; forca de trabalho da familia; idade do candidato; tempo de atividade 

agricola. Os suplementares sao determinados por: moradia no municipio; 

distancia da moradia com relagao ao imovel desapropriado; tempo de residencia 

no endereco atual; renda anual da familia; associativismo. 

INCRA (1997:14- 15). 
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O processamento da selecao e feito atraves do SIPRA, que 

aponta no sistema os candidatos cadastrados em ordem alfabetica, os candidatos 

selecionados eliminados, os selecionados com notas parciais, os selecionados 

com folha de avaliacao individual e os selecionados por legitimagao, compondo, 

ao final, uma lista dos classificados em ordem decrescente que sera apresentada 

a comunidade. 

A fase de legitimagao e caracterizada pela divulgagao nominal 

dos candidatos selecionados para ocupagao das parcelas. E realizada uma 

assembleia de legitimagao conduzida pelo tecnico responsavel pelo processo 

seletivo que devera esgotar todos os assuntos pertinentes. Os primeiros 

colocados tern prioridade quando a capacidade do imovel e inferior ao numero de 

familias. A assembleia tambem identifica candidatos desistentes e os excluidos. A 

lista final dos candidatos selecionados e avaliada e assinada pelo tecnico 

responsavel pela selecao, o Chefe da Divisao de Assentamento e o 

Superintendente Regional do INCRA. Em seguida, e homologada a relagao dos 

candidatos por meio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "modulo cadastra candidato". 

Nas areas de responsabilidade do INCRA, ocupadas por 

agricultores, a inscricao e identificagao das familias e feita apos a imissao de 

posse, levando em consideragao a ocupagao existente, atraves de um 

levantamento basico de dados sobre o imovel. 

O procedimento adotado no caso de imoveis nao ocupados em 

processo de desapropriagao, caso raro na Paraiba, e o seguinte: o INCRA abre 

inscrigoes para o cadastro de familias de agricultores no municipio onde se 

localiza o imovel; caso nao sejam preenchidas as vagas, convocam-se 

agricultores de regioes proximas ou distritos povoados com trabalhadores sem 

terra. A divulgagao para este cadastro pode ser feita pelo INCRA, EMATER, STR 

ou CPT. 

Os imoveis em processo de desapropriagao sao ocupados, muitas 

vezes, com um numero de familias superior a sua capacidade, analisados os 

fatores tecnicos como, por exemplo: a qualidade dos solos, clima, vegetagao, 

abastecimento d'agua, reservas florestais etc. Neste caso, o tamanho da terra 

torna-se insuficiente para produgao agropecuaria e sustentagao das familias de 

agricultores compostas por muitos dependentes. Assim, necessita-se da 

aquisicao de terras vizinhas ao imovel rural ou mesmo a transferencia de algumas 

familias para outras areas de assentamento. 
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0 INTERPA e o orgao do estado da Paraiba responsavel pela 

aquisicao de terras para implantacao de assentamentos em nfvel estadual. 

Mesmo assim utiliza, no processo de selegao das familias, os mesmos criterios e 

normas definidos pelo INCRA. No entanto, a realizacao de seus procedimentos 

tende a ser mais rapida, passa pela identificagao e localizagao dos ocupantes que 

se encontram no imovel. Estas informagoes servem para elaboragao do ante-

projeto de parcelamento do imovel. 

Os criterios de selegao das familias utilizados pelo INCRA e 

INTERPA nao favorecem o agricultor que trabalha ha mais de 5 (cinco) de anos 

no imovel. Os agricultores que habitam e trabalham na terra ha mais de 10 (dez) 

anos e, portanto, com direito de usucapiao, preenchem o mesmo questionario 

exigido para os selecionados, dificultando a legalizagao da posse da terra. Alem 

disso, os criterios complementares e suplementares, apresentados anteriormente, 

apontam elementos fundamentals para identificagao dos ocupantes do imovel, 

como por exemplo, mao-de-obra familiar, o tempo de residencia no imovel e o 

associativismo, que, dada a sua relevancia, deveriam ser considerados como 

criterios de classificagao basicos e nao complementares/suplementares. 

Enquanto o processo de selegao tern criterios claros, mesmo 

considerando que nem sempre sao justos, o parcelamento do imovel e um 

assunto polemico, tendo em vista que e uma etapa que recebe um tratamento 

secundario, so sendo implantado oficialmente apos anos de existencia do 

assentamento. Para o INCRA, o parcelamento e compreendido como uma fase de 

divisao do imovel em lotes individuals e/ou coletivos. 

No estado da Paraiba, constata-se a existencia de imoveis com 

um numero de assentados superior a um patamar considerado viavel, ou seja, 

com extensao e produtividade suficientes para trabalhar e sustentar a familia. Em 

alguns assentamentos a area de cada lote acaba sendo inferior a Fracao Minima 

de Parcelamento 3 3 do municipio. Dessa forma, o INCRA nao pode parcelar 

oficialmente o assentamento. 

O parcelamento oficial do imovel sob a responsabilidade do 

INCRA e realizado em dois momentos. 0 primeiro, na fase do piano preliminar, e 

caracterizado pela medigao e demarcagao do perimetro do imovel. No segundo, 

efetua-se a divisao dos lotes, da area comunitaria, do nucleo urbano e se 

Fracao Minima de Parcelamento e a parcela minima em termos de hectares considerada 

necessaria para exploracao do imovel naquele municipio (INCRA, 1998). 
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constroem as obras de saneamento apos 42 meses. E planejado apos 3 (tres) 

anos e meio de existencia do assentamento, exatamente na fase de preparagao 

para sua emancipagao. Existem assentamentos em que o parcelamento oficial 

nao foi realizado, como, por exemplo, o Caja, objeto de nosso estudo, que se 

encontra em fase de emancipacao mas ainda nao foi parcelado oficialmente. 

Na fase inicial do assentamento - apos a imissao de posse do 

imovel - e realizada uma divisao da terra visando a organizagao das familias no 

imovel. Esta divisao em lotes individuals e em um lote para trabalho coletivo na 

forma de mutirao e uma decisao tomada em reuniao realizada entre o tecnico do 

orgao responsavel pela area e os assentados, em que se procura respeitar a 

geografia das ocupagoes previamente existentes no imovel. Quando a forma de 

organizagao das familias nao e discutida procura-se permanecer na area de sua 

ocupagao anterior. Isto ocorre, principalmente no caso de assentamentos de 

posseiros que ja trabalhavam no imovel ha muitos anos. 

Este parcelamento e considerado pelo INCRA como provisorio, 

tendo como finalidade a organizagao das familias no imovel. Isso ocorre em 

fungao da demora para a efetivagao do parcelamento oficial ou quando a area 

delimitada para cada lote e inferior a FMP do municipio onde se localiza o imovel. 

Neste caso, nao pode ser parcelado oficialmente. 

Em assentamentos rurais onde as familias optaram pela divisao 

em lotes individuals e um lote comunitario, a questao do parcelamento do imovel 

no inicio do assentamento e de fundamental importancia para a organizagao das 

familias na terra. Ja para aqueles que optaram pelo uso coletivo da terra, caso 

raro no estado da Paraiba, o parcelamento deixa de ser uma preocupagao 

emergente. As familias procuram organizar a produgao e o trabalho de forma 

coletiva, fortalecendo o grau de uniao do grupo e tendo como perspectiva futura, 

muitas vezes, a constituigao de cooperativas. Estas experiencias ocorrem com um 

forte apoio de mediadores como o MST e a CPT. 

As ocupagoes existentes, o tempo em que as familias ocupam o 

imovel, as benfeitorias (edificagoes e/ou meios de produgao) realizadas, o numero 

de filhos, localizagao dos lotes, fertilidade do solo, facilidade de acesso a fontes 

de abastecimento d'agua e estradas etc. sao elementos levados em consideracao 

pelos tecnicos do INCRA na divisao dos lotes nos assentamentos rurais. 

Nos imoveis de responsabilidade do INTERPA o parcelamento e 

realizado na fase de implantagao das familias no imovel. O parcelamento do 

imovel para este orgao e uma fase decisiva para o assentamento, tendo em vista 
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que quando o mesmo e parcelado considera-se de fato que ocorreu o 

assentamento das familias. E iniciado com um trabalho de cartografia apos a 

imissao de posse da terra e selecao das familias. O objetivo do levantamento 

cartografico e conhecer bem o espaco geografico para, posteriormente, iniciar o 

seu parcelamento. A ocupagao anterior da terra, as benfeitorias realizadas 

(edificagoes, o preparo da terra e plantio etc.) e o numero de filhos sao elementos 

considerados por este orgao como importantes no parcelamento. 

No caso de imoveis comprados pelo INTERPA a divisao de lotes 

nao e igualitaria e sim equitativa, ou seja, alguns lotes possuem uma area 

superior aos demais, exatamente para compensar a extensao de terras 

improdutivas e solos pedregosos em outros lotes. Em alguns assentamentos e 

utilizada uma area como reserva florestal para garantir a preservagao ambiental. 

Mais de 50% dos projetos de assentamentos estaduais adquiridos atraves de 

compra pelo INTERPA apresentam lotes com area inferior a fragao minima de 

parcelamento do municipio onde se localiza o imovel (INTERPA: 1999). Portanto, 

este parcelamento nao e reconhecido pelo INCRA como legal, mesmo sabendo 

que os agricultores trabalham na terra ha anos. 

A nao oficializagao do parcelamento do imovel pode contribuir 

para o surgimento de conflitos internos entre os assentados. O parcelamento do 

imovel nao foi pensado de acordo com a realidade dos assentados no PNRA e na 

Politica de Assentamento, pois este retardamento para sua oficializagao provoca 

inseguranca nos assentados, os quais, muitas vezes, nao querem realizar 

investimentos na terra e benfeitorias nos lotes, por nao terem garantia de seu 

reconhecimento oficial no momento da titulagao da terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4- Infraestrutura 

A existencia de uma infraestrutura basica no imovel 

desapropriado, comprado ou transferido para o assentamento de familias de 

agricultores e de fundamental importancia para a fixagao das familias e, 

consequentemente, para a sua organizagao para produgao. 

Os itens usualmente utilizados pelos orgaos executores da 

politica de assentamento, como tambem os trabalhos academicos sobre 

infraestrutura nos assentamentos sao os seguintes: habitagoes e suas condigoes; 
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energia eletrica; fontes de abastecimento d'agua; posto telefonico; saneamento; 

agua tratada; estradas vicinais; escola; posto de saude; casa de farinha; sede da 

associacao e projeto de irrigacao. 

A infraestrutura aparece na polftica de assentamento rural na 

fase do Piano Preliminar, com execugao prevista para o periodo de 6 (seis) 

meses. Esta etapa preve a construgao de estradas para acesso interno ate o 

assentamento; medicao e demarcacao do perlmetro; construgao de cozinha, 

lavanderia, deposito, biodigestor, alojamento, acampamento e habitacao; mais a 

construgao de estabulo, galinheiro, pocilga (INCRA, 1987). 

Na fase do Piano de Agao Imediata, com prazo de 12 meses, 

estao contemplados a implantagao de um sistema viario; a armazenagem; a 

construgao de agudes/barreiras/irrigagao, escolas e postos de saude; mais a 

finalizacao da construcao de estabulos/pocilga/galinheiro. Na fase de 

consolidagao do projeto de assentamento, em 42 meses, pretende-se realizar o 

parcelamento oficial do imovel, a implantagao de um nucleo urbano e a 

construgao de obras de saneamento (INCRA, 1987). 

Esta proposta de implantagao de infraestrutura que consta na 

politica de assentamento rural e abordada de forma linear, como se todos os 

assentamentos fossem iguais e tivessem as mesmas necessidades. E importante 

frisar, que os imoveis ja possuem algum tipo de benfeitoria, anteriormente 

relacionada no laudo de vistoria durante o processo de desapropriagao. Entao, 

torna-se fundamental realizar um diagnostico a respeito da infraestrutura existente 

no imovel e um levantamento das necessidades das famflias selecionadas. Dessa 

forma, o Estado pode oferecer suporte para a construgao de uma infraestrutura 

adequada a realidade de cada assentamento. 

A implantagao de infraestrutura prevista na politica de 

assentamento dificilmente e cumprida, geralmente porque o aparelho de Estado e 

burocratico e nao funciona de forma eficiente, alem de nao aplicar 

adequadamente os recursos existentes. Alem disto, os recursos destinados sao 

insuficientes para atender a todos os projetos de assentamento. Por esta razao, a 

existencia de habitagoes no imovel com um bom estado de conservagao e 

essencial no momento da instalagao das familias, pois e a garantia de moradia no 

proprio assentamento. Regularmente, os assentados tern acesso ao credito 

habitagao depois de um longo periodo apos a imissao de posse do imovel. Esta 

demora cria uma situagao de instabilidade, ja que impede que os assentados 

residam no assentamento. Quando nao existem habitagoes suficientes para todas 
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as familias selecionadas torna-se impossivel sua residencia fixa no nucleo. 

Percebe-se, dessa forma, que a falta de infraestrutura adequada para atender as 

familias assentadas dificulta a sua organizagao economica e social. 

No estado da Paraiba, a implantagao de infraestrutura nos 

assentamentos e de responsabilidade do INCRA/PB, embora em determinados 

momentos tenha sido possivel contar com o apoio do INTERPA e do Projeto 

Cooperar. Na decada de 80, por exemplo, a participagao do INTERPA na 

construgao de infraestrutura nos assentamentos da Paraiba ocorreu atraves de 

um programa denominado SUBIM, oriundo de um convenio estabelecido com a 

Secretaria da Agricultura. Este programa propunha a elaboragao de projetos 

tecnicos e a implantagao de infraestrutura em assentamentos de responsabilidade 

do INCRA/PB. 0 resultado dessa agao foi o seguinte: a construgao de 27 casas 

no assentamento Arvore Alta, em Alhandra; reforma do centro comunitario e 

compra de equipamentos; aparelhamento do posto de saude e eletrificagao rural 

em Engenho Geraldo - Alagoa Nova; construgao de uma escola, um chafariz e 

uma casa de farinha em Paripe III, no Conde; construcao de 42 casas em 

Camucim, no municipio de Pitimbu. 

O Projeto Cooperar (antigo PAPP) surgiu de um convenio do 

governo brasileiro com o Banco Mundial, tendo como finalidade a concessao de 

emprestimos para beneficiar comunidades rurais. Em setembro de 1993, a 

contrapartida deste programa passou para os estados. Em 1997, foi realizado um 

contrato entre o governo do estado da Paraiba e o Banco Mundial, visando a 

implantagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Projeto de Combate a Pobreza Rural". Este projeto tinha como 

objetivos: investir em infraestrutura basica e na criagao de oportunidades de 

emprego e geragao de renda; promover a descentralizagao progressiva dos 

processos de decisao; fomentar a participagao social das comunidades e dos 

poderes publicos municipals no financiamento dos investimentos prioritarios; 

viabilizar estrategias economicas e sociais de aplicagao de recursos publicos para 

atendimento a pobreza rural (PROJETO COOPERAR, 1998:12). 

Como os indicadores de infraestrutura nos assentamentos da 

Paraiba nao foram organizados e sistematizados pelo INCRA/PB ao longo dos 

anos, utilizar-se-a como referencial para a analise desta realidade os dados de 

uma pesquisa realizada por profissionais que atuam no Projeto Lumiar 3 4 em 

projetos de assentamento. 

3 4 Lumiar e um projeto de assistencia tecnica aos assentamentos iniciado em 1997. O objetivo do 

Lumiar e "...viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de producao, voltadas para o 

mercado, integradas a dinamica do desenvolvimento municipal e regional" (INCRA, 1998:08). 
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Destacam-se aspectos do quadro 6 apresentado e analisado pelo 

estudo realizado pelo Projeto Lumiar para tracar o perfil da infraestrutura em 26 

nucleos de assentamentos na Parafba (INCRA/PB, 1998:44 - 47): 

1°) grande parte das benfeitorias - estradas vicinais, agudes, 

cercas etc. - existentes nos assentamentos foram construidas pelos antigos 

proprietaries ou por meio do governo estadual; 

2°) estradas vicinais - apresentam estado regular/precario, como, 

por exemplo, nos assentamentos Primeiro de Margo e Teixeirinha; 

3°) energia eletrica - o acesso total ou parcial (apenas na sede do 

imovel) ocorre em 11 assentamentos; 

4°) fontes de abastecimento d'agua - os assentamentos nao 

possuem servigo de agua tratada e as fontes de abastecimento d'agua sao pogos 

e cacimbas; 

5°) habitagoes - as condigoes das habitagoes constituem um 

problema grave, tendo em vista que o credito habitagao nao atendeu a totalidade 

dos assentamentos; entao, a maioria dos assentados mora em antigas casas de 

taipa sem instalagoes sanitarias ou em barracas improvisadas. Mesmo nos 

projetos de assentamento que receberam o credito habitagao, as casas estao 

sem fossa e reboco, situagao justificada pelos assentados pela insuficiencia de 

recursos liberado pelo credito habitagao; 

6°) escola - apenas 12 assentamentos possuem escolas com 

ensino so ate a 4 a serie do 1° grau, porem, em situagao precaria de conservagao 

e falta de equipamentos; 

7°) saude - inexistencia de infraestrutura basica na area de saude, 

falta postos de saude, fossa, tratamento de agua, coleta de lixo, gerando um serio 

problema sanitario nos assentamentos; 

8°) transporte/telefonia - a insuficiencia de transporte para atender 

a demanda dos assentados e um obstaculo ao deslocamento das pessoas, 
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8°) transporte/telefonia - a insuficiencia de transporte para atender 

a demanda dos assentados e um obstaculo ao deslocamento das pessoas, 

principalmente pela falta de transporte coletivo e escassez de transporte 

individual, alem da falta de acesso a telefonia. Apenas os assentamentos 

Massangana I, II, III e Engenho Santana possuem posto de telefone publico; 

9°) infraestrutura comunitaria - em alguns assentamentos existe 

sede social, casa de fahnha e galpoes; 

10°) equipamentos de irrigacao - identificados em 4 (quatro) 

assentamentos, estavam desativados, exceto em Nova Vida. Existem problemas 

de instalacoes nos equipamentos devido a erros cometidos em sua compra e na 

implantacao do projeto de investimento coletivo. 



ESTADO DA PARAlBA 

QUADRO 6 - SITUACAO DE INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS ENCONTRADA NOS ASSENTAMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME DO P R O J E T O 1 2 3 4 5 6 N 8 9 10 n 12 13 14 

Apasa P N s N N N N N N S N N S N 

Barra de Grama me P S s N N N N S S N S S s N 

Boa Vista R N s N N S N S N N N N N N 

Caiana de Alagoa Grande P Sm N N N N N N S N N N N N 

Campo Sementes e Mudas R S s N S N N N N N N N N N 

Capim de Cheiro R S s N N N N S N N N N N N 

Cha de Balsamo P S m N N N N N N S N N N N N 

Dona Antonia R N s N N N N S N N N N N N 

Dona Helena P N N N N N N N N N N N N N 

Engenho Santana R S S N S N N S S S S S N N 

Gurugi R N N N N N N S S S S S N N 

Imbiras P S m S N N N N N s N N N N N 

Itabatinga R S m S N N N N S N N N N N N 

Massangana 1 R S N N S S N S N N N S s N 

Massangana II R S S N N S N S s N N S S N 

Massangana III R S N N S N N N N N N s s N 

Nova Vida P N N N N N N N N S S s s N 

Padre Girio R N N N N N N N N N N N N N 

Primeiro de Margo R S N N N N N N S N S S s N 

Santa Lucia B N S N N S N S N N N N N N 

Santa Terezinha R N N N N N N N N N N N N N 

Santa Vitoria P Sm N N N S N N N N N N N N 

Santana II P N N N N N N N N N N N N N 

Sape de Alagoa Grande P S m S S N N N N S N N N N N 

Teixeirinha P S N N N N N N N N N S S N 

Vinte e um de Abrll R N N N N N N N N N N N N N 
Fonte: INCRA/CEPRO, 1998. 

Notas: 1- estado das estradas vicinais: bom (B), regular (R), precarlo (P); 2- energia eletrica: monofasica (Sm); trifasica (S), nao (N); 3- escola; 4- posto de saude; 

5- posto telefonico; 6- acudes; 7-fossa; 8- sede da associacao; 9- casa de farinha; 10- projeto de Irrigacao; 11- caminhao; 12- trator; 13- credito; 

14- agua tratada. Para os itens do 3 ao 14, N = nao e S = sim. 

Elaboracao: INCRA/CEPRO. 
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A partir da analise dos indicadores apontados por esse trabalho, 

percebe-se falta de infraestrutura basica e a existencia de uma situagao precaria 

nos assentamentos da Paraiba: as habitagoes em mal estado de conservagao, as 

estradas que nao permitem acesso facil ao assentamento e dificultam o 

escoamento da produgao, a ausencia de escolas, postos de saude e agua 

tratada, entre outras dificuldades nao garantem as condicoes minimas 

necessarias para conferir qualidade de vida as familias assentadas e superar a 

pobreza. 

Apesar dos investimentos realizados pelo INCRA/PB, nos anos de 

1997 e 1998, para a construgao de fontes de abastecimento d'agua, como agudes 

e pogos, estes nao foram suficientes para atender a demanda dos 

assentamentos. Existe, de fato, uma situagao problematica, principalmente com 

relagao as habitagoes e ao abastecimento de agua. Por conta da seca que, 

permanentemente, assola o Nordeste brasileiro, particularmente dificeis no 

periodo mencionado, o problema se agrava, pois as fontes naturais de 

abastecimento d'agua secam rapidamente, nao existindo agua suficiente para o 

proprio consumo familiar e, muito menos, para a produgao agricola e a pecuaria. 

Outros componentes graves da falta de infraestrutura sao as 

condicoes de saude e educagao, totalmente comprometidas pela falta de 

atendimento medico e por um alto indice de doengas provocado pela inexistencia 

de fossas e de servigo de coleta de lixo, alem da falta de escolas nos 

assentamentos, o que dificulta a alfabetizagao dos filhos dos assentados. 

E necessario um investimento elevado por parte do Estado na 

construgao de uma infraestrutura basica nos assentamentos rurais. Isto permitiria 

que as familias se organizassem para a produgao e se dedicassem intensamente 

as atividades, tanto economicas como comunitarias, dando vida ao assentamento 

e permitindo alcancar um razoavel padrao de vida. Senao, viverao sempre o 

permanente impasse para garantir sua viabilidade economica e organizar-se 

enquanto comunidade. O governo, muitas vezes, coloca a aquisigao de terras 

como o elemento chave da reforma agraria. Mas do que adianta terra sem as 

minimas condigoes de infraestrutura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 
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2.2.5- Orientacao da politica de assentamento com 

relagao ao credito rural, a produgao e 

a comercializagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Piano Nacional de Reforma Agraria foram estabelecidas 

algumas medidas com relagao ao credito rural, resultado de uma agao conjunta 

do INCRA e do Banco Central. As principals medidas sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Prioridade crediticia a produgSo de alimentos 

basicos; preferencia a contratacao do credito com cooperativas de 

produgao ou outras formas associativas dos beneficiarios; adocao 

de procedimentos simplificados para a concessao do credito: 

cobertura crediticia integral para custeio e investimentos..." (PNRA, 

1985:36). 

0 credito rural e solicitado apos a imissao de posse e instalagao 

das familias no imovel e dividide-se em dois tipos: 

1°) os creditos denominados de implantagao, com recursos do 

orgamento do INCRA - fomento, alimentagao e habitagao; 

2°) os creditos para produgao do PROCERA - custeio e 

investimento. 

Os creditos de implantagao destinados ao fomento tern como 

objetivo oferecer recursos aos assentados para a aquisigao de instrumentos de 

trabalho. 0 credito alimentagao e utilizado para manutengao das familias no 

assentamento. Ambos totalizam R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais) por familia 

e sao liberados visando a sustentagao das familias durante os primeiros meses 

no imovel. 

Os creditos habitagao tern como finalidade oferecer suporte para 

a construcao de casas populares que permitam a moradia dos assentados no 

imovel. A quantia liberada e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por familia, 

geralmente no primeiro ano de existencia do assentamento. 

Saliente-se que, no estudo do Projeto Lumiar, as familias que 

receberam este credito declararam insuficiencia de recursos para o reboco das 
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casas e construgao de fossa, tendo em vista que os pregos do material para 

construgao civil estavam elevados. 

No momento da titulagao do imovel o pagamento e efetivado em 

parcelas, no prazo de 10 (dez) a 15 anos, exatamente apos a emancipagao do 

assentamento. No calculo para determinar o valor da terra e incluido o valor 

desses creditos. 

Os creditos destinados a produgao eram oferecidos, ate setembro 

de 1999, atraves de um programa especffico denominado de PROCERA, criado 

pela lei N° 9.126, publicado no Diario Oficial da Uniao no dia 13 de novembro de 

1995. A desagradavel e recente notfcia a respeito do credito destinado aos 

assentamentos rurais e de que o PROCERA foi extinto pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso. A portaria 390 do INCRA, de 02 de setembro de 1999, 

extinguiu a Comissao Estadual da Paraiba responsavel pela aprovagao dos 

projetos. 

Portanto, os assentados passarao a buscar recursos junto ao 

PRONAF 3 5 , destinado aos pequenos produtores, um tipo de linha de credito 

pouco adequada para agricultores de areas de assentamento. E lamentavel o 

ocorrido, dado que o numero de familias assentadas no pais, que era de 413.618 

em maio de 1999 (INCRA, 1999), vinha crescendo e as particularidades desta 

categoria de agricultores exigia um tratamento especifico, justificando a existencia 

de uma linha especial de credito. 

Observa-se que dificilmente o assentado se adequaria como 

publico-alvo deste programa de credito, pois diante das inumeras dificuldades na 

utilizagao do trabalho familiar nas atividades da agropecuaria nao teria condigoes 

para manter ate dois empregados permanentes; nao teria, tambem, como garantir 

80% da renda bruta proveniente destas atividades numa regiao atingida pela 

seca, ja que nestes momentos so e possivel, quando a terra permite, produzir 

para o consumo; por fim, nao teria condigoes de oferecer o aval e as garantias 

solicitados pelo agente financeiro, no caso o Banco do Nordeste do Brasil. 

Vale salientar que o proprio governo declarou que os assentados 

teriam a garantia de manutengao das condigoes oferecidas pelo PROCERA. 

Resta saber como sera a operacionalizagao, ja que o PRONAF e um programa 

3 5 O PRONAF e um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que atende as 

pessoas fisicas que: "a) explorem parcela de terra na condicao de proprietario ou posseiro; b) 

mantenham ate 2 empregados permanentes; c) nao detenha area superior a quatro modulos 

fiscais; d) 80% de sua renda bruta anual seja da agropecuaria ou extrativa; e) residam na 

propriedade ou aglomerado urbano ou rural proximo" (BNB, 1997:54). 
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bem distinto do PROCERA. Esta conversa e bem conhecida pelos agricultores: 

mudam-se as regras e os procedimentos operacionais para o credito, provocando 

desordenacao e desorganizacao e gerando uma situagao de instabilidade e 

inseguranga para os agricultores. Estes recursos do credito de investimento e 

custeio sao essenciais no desenvolvimento das atividades agropecuarias, pois 

sem eles os assentados enfrentam enormes dificuldades, ate mesmo para 

garantir o autoconsumo. 

De todo modo, cabe explicitar, seguindo a linha definida neste 

item da dissertagao, a politica de execugao da linha de credito do PROCERA, o 

que faremos a seguir. 

0 objetivo desta linha era propiciar apoio financeiro aos 

trabalhadores assentados para execugao de investimentos em projetos de 

desenvolvimento economico. Os assentamentos so tinham acesso ao PROCERA 

apos a criagao oficial do projeto pelo INCRA. E de competencia deste orgao: a 

coordenagao do programa; a indicagao dos projetos aptos a receberem o credito; 

a supervisao e o acompanhamento da assistencia tecnica no desenvolvimento de 

atividades relacionadas a liberagao do credito; a informagao ao banco a respeito 

dos projetos emancipados, inaptos ao recebimento do credito; a destinagao de 

recursos orgamentarios e financeiros para o fundo contabil do Programa; a 

realizagao de reuniao anual para avaliacao do Programa juntamente com o 

banco; presidir a Comissao Nacional e as Comissoes Estaduais do 

PROCERA/LUMIAR (INCRA/DP, 1997:19 - 20). 

Percebe-se a importancia do INCRA na execugao do Programa, 

tanto na operational izagao - indicagao dos projetos, liberagao de recursos -

como no acompanhamento de todas as etapas, inclusive na avaliagao global do 

Programa. Isso demonstra um grau elevado de concentragao das decisoes no 

ambito deste orgao, o que pode contribuir para fragilizar sua execugao. Quando, 

por exemplo, o governo realiza codes orgamentarios, o Programa e diretamente 

afetado. Pouco adianta, agora, pensar no poder que o INCRA tinha no controle 

deste Programa, ja que o mesmo foi extinto pelo proprio Presidente da Republica. 

Nas normas operacionais do PROCERA, o credito e liberado de 

acordo com os seguintes requisitos: investimento dos recursos na organizagao de 

uma estrutura produtiva em assentamentos cujos projetos foram criados ou 

aprovados pelo INCRA, visando a oferecer condigoes para a sua sustentabilidade; 

podera ser concedido em mais de uma etapa, dependendo da fase do projeto e 

de sua capacidade socioecondmica e organizacional; ter compatibilidade com o 
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"Relatorio Tecnico de Avaliagao do Potencial da Area", elaborado por tecnicos 

credenciado pelo INCRA/PB e analisado pela Comissao Estadual do 

PROCERA/LUMIAR; e necessaria a participagao dos assentados na elaboragao, 

implantagao e avaliagao; para os creditos dirigidos a cooperativas e associagoes 

deve-se contar com a participagao dos componentes da diretoria das respectivas 

organizagoes na sua elaboragao e, necessariamente, deverao ser aprovados em 

assembleia geral (INCRA/DP, 1997:09 - 10). 

Os creditos desse programa sao para custeio e investimento e 

funcionam de acordo com as condigoes estabelecidas no quadro 7 abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAJBA 

QUADRO 7 - CREDITO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO PROCERA - INCRA 

DESTINAQAO TETO 

(R$) 

ENCARGOS 
FINANCEIROS 

PRAZOS FORMA 
DE 

PAGAMENTO 

GARANTIAS 

Ate 1.000,00 juros assentados prestac6es penhor da 

Por familia/ano de 12% a a que solicitaram sucessivas, safra ou aval 
no 1° ano - ate semestrais ou de outro 

CUSTEIO dois anos. anuais, em produtor assentado. 
assentados datas a serem 

que solicitaram fixadas de 
ha mais de um acordo com as 
ano - depende culturas 

do ciclo das desenvolvida e 
culturas - ate o periodo de 

um ano. retorno dos 
rendimentos 

Ate 7.500,00 juros carencia de ate prestacoes aval de outro 
Por produtor de 12% a a dois anos. sucessivas, produtor 

Individualmente projeto integrado semestrais ou assentado 
ou atraves de de investimento: anuais, em no mesmo projeto, 
cooperativas/ rebate de 50% ate sete anos, datas a serem independente de sua 
Associacoes. sobre parcelas, inclusive carencia. fixadas de capacidade 

INVESTIMENTO calculado sobre financiamento acordo com as economico-financeira INVESTIMENTO 
o principal, isolado para culturas cooperativa/ 

alem de aquisicao de desenvolvidas associacoes 
encargos animais: e o retorno dos para efetuar repasse 
naquele ate cinco anos rendimentos. aos associados com 
periodo. calagem: garantia pessoal dos 

ate quatro anos produtores a serem 
demais: beneficiados e 

ate sete anos, penhor dos bens 
todos inclusive adquiridos com o 

carencia. financiamento. 

Fonte: INCRA, 1997/ Elaboracao propria 

O publico alvo do PROCERA eram os agricultores assentados 

que nao apresentavam restrigoes cadastrais e estivessem participando de 

Projetos de Assentamento, Colonizagao e Extrativistas criados ou aprovados pelo 

INCRA. 
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Os creditos eram liberados aos produtores assentados 

individualmente, em grupo ou por meio de cooperativas ou associacoes, 

constituidas legalmente pelos assentados em projetos de assentamento 

reconhecidos oficialmente pelo INCRA. As cooperativas participavam como 

intermediarias entre o assentado (socio) e o banco credor, repassando os 

recursos de imediato para os socios e fornecendo as informagoes necessarias a 

respeito do credito. Vale salientar que so participavam as cooperativas com mais 

de 180 dias de registro do Estatuto e com os devidos registros contabeis 

escriturados. Ja as associagoes de produtores, usualmente constituidas nos 

assentamentos, eram obrigadas a apresentar estatutos de acordo com os 

parametros estabelecidos pelo INCRA e devidamente aprovados em assembleia 

geral. 

Este orgao exigia que os creditos destinados a compra de 

insumos, materia-prima e implementos agricolas fossem contratados de forma 

coletiva, exceto em casos apontados e justificados pela assistencia tecnica como 

incompativeis. As compras de maquinas agricolas, implementos, motores, 

veiculos e pecuaria recebem assessoria de tecnicos indicados pela Comissao 

Estadual ou entidade dos produtores. 

0 PROCERA contava com o apoio de tecnicos que 

acompanhavam todo o processo, desde a solicitagao dos creditos, sua 

formalizagao e liberagao, ate o acompanhamento das atividades destinadas a 

melhoria da organizagao economica das familias assentadas; prestavam 

assessoria nos aspectos sociais - como habitagao, saneamento, educagao, 

nutrigao e organizagao comunitaria - e no cumprimento das etapas estabelecidas 

entre o produtor, o banco e o INCRA. 

Estes creditos do PROCERA passavam por um processo dividido 

em varias etapas ate serem liberados para os assentados. Apos a imissao de 

posse do imovel, o INCRA se responsabilizava pelo "Relatorio Tecnico de 

Avaliagao do Potencial da Area", que podia ser elaborado por uma instituigao 

credenciada, priorizando o trabalho conjunto com os orgaos de assistencia e 

extensao rural (EMATER). 

Apos a divisao de lotes entre as familias assentadas, os tecnicos 

responsaveis pela assistencia tecnica naquele imovel enviavam o piano ou projeto 

para a Comissao Estadual. Esta emitia um parecer e o remetia para assistencia 

tecnica, incluindo informagoes a respeito dos assentados e do respectivo projeto. 

Posteriormente, encaminhava-se ao banco para a liberagao dos recursos. 
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A operacionalizacao do PROCERA/LUMIAR era realizada por 

meio das seguintes instancias e orgaos: Conselho Consultivo National; Comissao 

Nacional; Secretaria Executiva National; Conselhos Consultivos Estaduais; 

Comissoes Estaduais; Secretarias Executivas Estaduais; o INCRA e os Bancos 

Oficiais Credenciados. Em nivel nacional, o conselho era composto pelo INCRA e 

pelos Ministerios da Agricultura, da Fazenda, do Meio Ambiente, da Educagao e 

da Saude. Ja a Comissao Estadual era constituida pelos representantes do 

INCRA, delegacia estadual, banco credenciado na regiao, Secretaria de Estado 

da Agricultura, entidade de representacao dos trabalhadores e entidade estadual 

de representagao dos assentados 3 6. Percebe-se que o tramite do PROCERA era 

burocratico e demorado. 

Na realidade os assentados enfrentam serios problemas com 

relagao a liberagao de creditos, tanto na fase de sua implantagao como tambem 

na produgao. A pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Qualidade de Vida e Reforma Agraria na Paraiba'37 

mostra, em depoimentos dos assentados nos grupos focais, que no valor do 

recurso liberado para custeio uma parcela e destinada a assistencia tecnica, 

avaliada como dificil de funcionar na pratica ou como insuficiente para atender as 

necessidades dos assentados. Apos a colheita, os produtos sao vendidos e, com 

o valor arrecadado, os assentados nao conseguem pagar o financiamento e 

liquidar a divida. 

Segundo os resultados da pesquisa, os assentados deixam claro 

que o credito para custeio foi liberado algumas vezes fora do prazo de plantio 

comprometendo a produgao, alem de parcela significativa dos recursos serem 

utilizados para compra de fertilizantes, tornando-se insuficiente para os demais 

gastos. 

Informacoes a respeito da composicao, competencia e funcionamento de cada um desses 

orgaos do PROCERA/LUMIAR (INCRA/DP, 1997:02 - 08). 

3 7 A pesquisa "Qualidade de Vida e Reforma Agraria na Paraiba" foi realizada em 1997 por 

pesquisadores da UFPB em parceria com a CPT, UNITRABALHO e INCRA/PB, contando com 

uma amostra de 12 assentamentos no estado da Paraiba (IENO & BAMAT, 1998). 
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Os problemas surgidos com o credito nao sao previstos 

antecipadamente pelos assentados, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o prego dos insumos, dos impostos pagos 

para a comercializagao e o ja mencionado prego efetivamente 

alcangado pelo produto no mercado. Tudo isto faz com que, muitas 

vezes, o proprio custo da produgao seja superior ao credito 

recebido, forgando o trabalhador a recorrer a outras culturas para 

poder saldar sua divida. Contribuindo para agravar ainda mais este 

quadro, esta o fato de que, nao raro, o prazo para pagamento e 

anterior ao periodo da colheita do produto, o que tambem faz com 

que os recursos para o pagamento devam ser retirados de outras 

fontes de renda" (IENO & BAMAT, 1998:65). 

Na analise dos depoimentos apontadas nos assentamentos 

estudados, verificam-se obstaculos concretos no periodo adequado para 

liberagao do credito, como tambem dificuldades na realizagao do pagamento. 

Este fato assusta os assentados, resultando em uma solicitacao de creditos por 

parte de apenas 53,3% das familias. Vale salientar, que 90% dos assentados 

solicitaram os creditos atraves da associacao do assentamento 3 8. 

No Brasil, em termos gerais, historicamente os pequenos 

produtores sofrem com a falta de credito especifico para estimular a produgao de 

alimentos basicos, como feijao, arroz, milho, mandioca etc. O resultado e que se 

importam de outros paises produtos essenciais a nossa alimentagao por um prego 

elevado. O acesso ao credito e dificultado pela falta de linhas especificas 

destinadas a produgao de alimentos, pelas taxas de juros elevadas e as 

exigencias de garantias pelo agente financeiro - o banco credenciado. 

Os assentados sao pequenos produtores diferenciados, possuem 

a posse da terra, mas dificilmente o titulo de propriedade. Existia linha de credito 

especifica, dentro do programa especial para custeio e investimento - o 

PROCERA; mas, mesmo assim, persistiam serias dificuldades para ter acesso ao 

credito e conseguir paga-lo sem perder a posse da terra. 

IENO & BAMAT (1998:66). 
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A questao do credito deve ser analisada com muita sutileza nos 

assentamentos rurais. A liberagao dos creditos no momento adequado para sua 

implantagao e para produgao, juntamente com recursos suficientes para oferecer 

o suporte financeiro necessario para uma boa produgao, sao os elementos 

necessarios para conferir viabilidade a sua atividade economica. 

Quanto aos aspectos da produgao, o PNRA propoe a 

necessidade de utilizagao de pesquisas agropecuarias visando a implantagao de 

tecnologias adequadas a realidade dos assentamentos. Estes estudos tern como 

prioridades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Cabe destacar, entre as prioridades da pesquisa 

agropecuaria, as seguintes: intensificacao da pesquisa em apoio a 

producao de alimentos basicos; fundamentacao tecnoldgica para a 

produgao animal adequada ao processo de reforma agraria; 

desenvolvimento e difusao de processos eficientes para 

conservagao, uso e comercializagao de produtos agricolas em 

pequenas e medias propriedades; transferencia de tecnologia 

articulada com a extensao rural e com as organizacoes de 

produtores" (PNRA, 1985:47). 

Esta proposta oficial dificilmente e cumprida, tendo em vista que 

falta nos assentamentos apoio governamental e integragao entre os orgaos 

federal, estadual e municipal, falta assistencia tecnica adequada, credito no tempo 

adequado para produgao, investimento em tecnologia e infraestrutura para 

produgao. 

0 processo de produgao, grosso modo, nos assentamentos da 

Paraiba e assumido pelos assentados, associagoes e/ou cooperativas, em alguns 

momentos com apoio do MST e/ou da CPT principalmente na organizagao de 

experiencias associativas. 

A forma de organizagao da produgao nos assentamentos do 

estado da Paraiba pode ser dividida em: individual, coletiva ou mista. 

• produgao individual - quando a organizagao das familias no 

assentamento e feita em lotes individuals e a producao e realizada por cada 

familia isoladamente; 
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• produgao coletiva - quando a produgao e realizada de forma 

coletiva e a terra e utilizada para uso comum. As familias trabalham juntas e 

dividem o resultado da produgao; 

• produgao mista - quando a organizagao das familias no 

assentamento e individual, mas existe um lote destinado a produgao coletiva 

na forma de mutirao, organizada atraves da associagao dos assentados. 

Nos projetos de assentamento sob responsabilidade do 

INCRA/PB a forma de organizagao da produgao comum e a mista - individual e 

um lote destinado a produgao coletiva. Os assentados tern dificuldades no 

trabalho coletivo por nao ser uma pratica comumente utilizada pelos agricultores. 

Mesmo nos assentamentos com forma mista de produgao, nem todos os 

assentados participam dos mutiroes e das atividades propostas de forma coletiva 

pela associagao. Percebe-se que a falta de participagao dos assentados nas 

atividades coletivas e um entrave para o funcionamento de associacoes e de 

cooperativas, dificultando a realizagao de compras de implementos agricolas, 

sementes, adubos, etc. de forma coletiva, o que permite alcangar melhores 

pregos e condigoes mais vantajosas de pagamento. 0 transporte e a 

comercializagao dos produtos agropecuarios produzidos no assentamento sao 

tambem facilitados quando realizados de forma coletiva. 

A principal atividade economica dos assentamentos e a 

agricultura, complementada com a pecuaria. A produgao agricola e voltada para 

atender o consumo familiar e o excedente e vendido. Todavia, o relatorio do 

LUMIAR mostrou que e comum encontrar nos assentamentos da Paraiba, 

situagao inversa, pelo menos o cultivo de um produto destinado a comercializagao 

e as sobras da venda servem para atender ao consumo familiar. 

Na pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Qualidade de Vida e Reforma Agraria na Paraiba" 

os indicadores demonstram que 60% das terras sao utilizadas para agricultura. 

Os principais produtos agricolas sao: feijao, milho, inhame, macaxeira, batata 

doce, coco verde, manga, caju, banana, mamao, fava, jaca, abacaxi, acerola, 

jerimum e maracuja (IENO & BAMAT, 1998:19). 

Quanto a pecuaria e, de fato, uma atividade complementar, ja que 

mais de 70% dos assentados entrevistados criam animais - como galinha, boi, 

cabra, peru, cavalo, burro e porco - em pequena escala para atender o consumo 

familiar. 
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O trabalho na agropecuaria e familiar. Em cada lote trabalham de 

1 (um) a 4 (quatro) pessoas, com destaque para a frequencia de duas pessoas. A 

pesquisa tambem aponta que 30% dos assentados entrevistados utilizam mao-

de-obra nao familiar, particularmente de parentes e amigos. Os instrumentos de 

trabalho utilizados pelos assentados sao rudimentares: enxada, foice, enxadeco, 

carrinho de mao, pa, facao, estrovenga e machado; apenas quatro 

assentamentos possuem trator. 

Os problemas na produgao agropecuaria apontados pelos 

assentados sao: 72% falta de recursos, 63% falta de insumos e 58% existencia de 

pragas. Os assentados fazem sugestoes para melhorar a produgao, como 

afirmam nesta citacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Algumas sugestoes foram apresentadas pelos 

trabalhadores durante os grupos focais, para tentar solucionar os 

problemas enfrentados pela produgao: a ampliacao do tamanho das 

parcelas, o fomecimento de mais credito em tempo habil para a 

produgao, abertura de financiamentos sem a necessidade de um 

avalista, assistencia tecnica permanente, irrigacao e pequenas 

industries que beneficiassem a produgao como, por exemplo, o 

aproveitamento das frutas produzidas" (IENO & BAMAT, 

1998:21). 

No aspecto da comercializagao, o PNRA preve uma politica de 

pregos minimos e a aquisicao de alimentos basicos para a execugao dos 

programas governamentais destinados a populagao de baixa renda, priorizando 

os excedentes agricolas produzidos pelos assentados. Esta politica de pregos 

minimos nao foi praticada, como tambem a compra de alimentos basicos pelo 

governo. Na realidade, a proposta do PNRA com relagao a produgao nao foi 

colocada em pratica e muito menos cumprida. Diante desta situagao os 

agricultores assentados perdem a credibilidade no governo quanto ao real 

interesse de cumprir a politica de assentamento e de fazer a reforma agraria. 

A comercializagao da produgao agropecuaria tambem e um 

assunto bastante discutido pelos assentados, constituindo um dos problemas 

mais serios enfrentados no cotidiano de um assentamento. A falta de condigoes 

de armazenamento, as dificuldades de transporte, o estado precario das estradas 

etc. sao fatores que dificultam a venda dos produtos fora do assentamento. 
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Assim, os produtos muitas vezes sao vendidos no local da producao por um 

prego inferior ao prego de mercado. Os intermediaries ou atravessadores 

compram a produgao no imovel e as revendem no comercio por um prego bem 

superior. 

Os indicadores da pesquisa amostral do "I Censo de Reforma 

Agraria" 3 9 apontam que 71,35% da produgao do estado da Paraiba e vendida aos 

atravessadores, enquanto 9,09% e vendida diretamente pelo assentado ao 

comercio atacadista, 13,09% ao varejista e apenas 0,41% atraves de 

cooperativas. 

A pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Qualidade de Vida e Reforma Agraria na Paraiba" 

mostra que 83% dos assentados pesquisados vendem sua produgao apos a 

colheita e 23% antes da colheita. Segundo os pesquisadores, 67,2% dos 

assentados explicam que a venda apos a colheita permite o controle sobre a 

produgao, enquanto, 15,4% preferem vender antecipadamente, ou seja, no 

proprio campo, para nao assumir a responsabilidade sobre a colheita, garantindo 

previamente a comercializagao. A venda de ambas as formas permite que o 

atravessador tenha um poder de determinagao do prego superior ao dos 

assentados. Estes acabam perdendo uma parte do valor da produgao na 

comercializagao (IENO & BAMAT, 1998:70 - 71). 

Os pesquisadores apontam tambem outros problemas 

enfrentados pelos assentados no momento da comercializagao. Os principais sao: 

1°) o elevado pagamento de impostos nos postos fiscais entre o 

assentamento e o mercado, como tambem o encarecimento dos custos de 

comercializagao por conta do prego do frete para o transporte dos produtos, isto 

quando o assentado resolve vender os produtos diretamente nas feiras, nas ruas 

e nas centrais de abastecimento; 

A metodologia da pesquisa amostral realizada conjuntamente com o I Censo de Reforma 

Agraria - INCRA/CRUB/UnB, em 1996, trabalhou com uma representacao numerica de todos os 

projetos existentes ate 31 de outubro de 1996. Esta pesquisa socioeconomica tinha um carater 

exploratorio. No estado da Paraiba, a populacao correspondia a 3.716 pessoas, uma amostra de 

455 pessoas, representando 12,24% do universe 



125 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°) a falta de acesso a pontos na feira livre impossibilita a venda 

dos produtos diretamente ao consumidor, fazendo com que o assentado venda 

seus produtos a comerciantes por um prego reduzido; mesmo quando conseguem 

o ponto de venda pagam impostos elevados; 

3°) na Central de Abastecimento - CEASA pagam para vender os 

produtos e sao abordados pelos atravessadores que os compram por um prego 

baixo e com prazo para pagamento que pode ser superior a um mes, alem de 

pagarem para descarregar o caminhao mais uma taxa para sair do 

estabelecimento se nao conseguirem vender os produtos; 

4°) os assentados correm o risco de nao receber dos 

atravessadores o pagamento pelos produtos vendidos a pregos baixos; 

5°) pela falta de tecnologia e infraestrutura para irrigagao os 

assentados vendem os produtos na epoca de safra, onde a oferta e elevada e os 

pregos baixos. 

Na mesma pesquisa os assentados deram sugestoes para 

amenizar os obstaculos enfrentados na comercializagao dos produtos. Algumas 

dessas sugestoes: polftica de pregos minimos capaz de garantir um prego justo 

para os produtos; fornecimento de alimentos produzidos pelos assentados para 

hospitais, creches e escolas; criacao de uma central de abastecimento na estrada 

BR 101 para a venda dos produtos dos assentamentos do litoral no atacado e no 

varejo; a redugao/isengao do imposto cobrado sobre os produtos (IENO & 

BAMAT, 1998:75-76). 

Ao analisar os resultados apontados por estes estudos, 

percebem-se serias dificuldades para uma insergao integral e competitiva da 

produgao dos assentamentos em um mercado dominado pela logica capitalista, 

comandado por grupos de comerciantes poderosos, capazes de tirar dos 

assentados as escassas chances de ganhos na venda dos produtos. Percebe-se 

que algumas solugoes apontadas pelos proprios assentados estao incorporadas 

ao PNRA, mas o governo nao as cumpre, o que demonstra sua falta de interesse 

em oferecer minimas condigoes para realizar a reforma agraria. 

Torna-se necessario pensar em formas coletivas de organizagao 

da produgao e comercializagao. Os assentados unidos tern um melhor poder de 

barganha no mercado, tanto para comprar insumos para produgao como tambem 
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para vender seus produtos. A organizagao de cooperativas agricolas para 

produgao e/ou comercializagao pode ser considerada uma alternativa importante 

para os assentados, tendo em vista que garante o poder de decisao de forma 

democratica e possibilita uma distribuigao equitativa dos resultados economicos, 

de acordo com a producao e produtividade. 

Diante das dificuldades apontadas anteriormente, as experiencias 

de assentamentos rurais no Brasil, e particularmente no estado da Paraiba, 

mostram a procura dos assentados por uma diversificagao das fontes de renda 

familiar. Trata-se de rendas proveniente de beneficiamento de produtos, de 

prestagao de servigos, do artesanato, da microindustria, de aposentadorias, da 

participagao em frentes de trabalho etc. Os resultados demonstram que 38,7% 

das familias percebem outras fontes de renda, como por exemplo, 22,56% 

aposentadoria, 20,85% o trabalho assalariado e 6,46% ajuda de fora, 

principalmente dos filhos que moram nas cidades (IENO & BAMAT, 1998:77). 

Com relagao a renda media per capita, os assentamentos do 

estado da Paraiba apresentam a seguinte situagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a renda media per capita apresentada pelos doze 

assentamentos, de R$ 68,11, esta bem proxima a apresentada pela 

populagao rural paraibana que, de acordo com dados da PNAD 1996, foi 

de R$ 72,00. A diferenga esta na distribuigao desta populagao por classe 

de rendimento: enquanto para os assentamentos estudados, 87,4% das 

familias sorteadas apresentaram, como renda media per capita, valores 

que nao ultrapassam 01 salario minimo; para a populagao rural paraibana, 

apenas 31,6% dos pesquisados apresentaram valores de rendimento 

mensal compreendidos neste intervalo" (IENO & BAMAT, 1998:92). 

Os assentados procuram outras fontes de renda complementares 

como uma forma de sobrevivencia no assentamento. 0 processo de diferenciagao 

economica entre assentados do mesmo assentamento pode ocorrer quando 

algumas familias ja tern patrimonio anterior e um certo nivel de capitalizagao. E 

fundamental que seja realizado um trabalho coletivo no assentamento para 

buscar a equidade; caso contrario, podem surgir disparidades em termos de 

condigoes de vida, acarretando conflitos internos entre os proprios assentados. 
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2.2.6- Assistencia tecnica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A assistencia tecnica realizada nos assentamentos do estado da 

Paraiba e de responsabilidade da EMATER e do Projeto Lumiar/INCRA. 

Orgao administrado pelo governo estadual, a EMATER tern como 

objetivo prestar assistencia tecnica e atuar em extensao rural, atendendo os 

produtores agropecuaristas. O trabalho realizado nos assentamentos nao e 

diferenciado do atendimento ao pequeno produtor rural. Os tecnicos visitam a 

area, orientam os produtores quanto a produgao e aos cuidados com a criagao. 

A falta de equipamentos modernos, de recursos disponiveis para 

assistencia tecnica nos projetos e os salarios baixos dos tecnicos sao elementos 

que limitam a agao dos escritorios da EMATER. Alem disso, a crise economica e 

social que assola o pais atinge fortemente o estado da Paraiba. Percebe-se que 

este trabalho nao e prioritario para o governo e que, portanto, os recursos 

existentes nao sao utilizados no aparelhamento deste orgao - carros para visitas 

dos tecnicos, computadores, telefone, fax, combustivel, pagamento de diarias e 

outros -, como tambem nao e realizado o precioso e essencial investimento em 

recursos humanos, capacitando os tecnicos com relagao a novas tecnologias e 

para a realizagao de trabalhos de sensibilizagao destinados a estimular e 

colaborar para a organizagao dos produtores rurais em agoes coletivas. 

A EMATER procura atender os projetos de assentamentos de 

responsabilidade do INCRA e alguns do INTERPA. A assistencia tecnica e feita 

de forma esporadica atraves de visitas ao imovel, principalmente nos periodos de 

plantagao, sem um acompanhamento intensive Nestes termos nao atende as 

necessidades dos assentados. Os indicadores do "/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Censo de Reforma Agraria" 

mostram, na tabela 1, um certo grau de insatisfacao dos assentados da Paraiba, 

do Nordeste e do Brasil. 

ESTADO DA PARAJBA 

TABELA 1 - NlVEL DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA 

1996 

LOCALIZAQAO BOM REGULAR PRECARIO NENHUM 

Paraiba 33,56 28,15 14,19 24,10 

Nordeste 16,62 16,72 17,11 49,55 

Brasil 21,45 18,87 16,78 42,90 

Fonte: I C e n s o de Reforma Agraria - INCRA/CRUB/UnB, 1997. 

Notas: (1) Es tes indicadores foram coletados na pesquisa amostral e se refere a estimativa de porcentagem. 

Elaboragao propria 
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0 Lumiar surgiu em 1996 como um projeto do governo federal 

coordenado pelo INCRA, destinado a prestar servigos de capacitagao e 

assistencia tecnica nos assentamentos rurais. 0 trabalho tecnico preve o 

desenvolvimento e a implantagao de culturas, armazenamento e comercializagao 

de produtos, criagao de animais, introdugao de novas tecnologias e a organizagao 

dos assentados. 

Este projeto e composto por uma rede de parcerias que envolve o 

INCRA/Superintendencias Regionais e a Comissao Estadual PROCERA/LUMIAR 

-, representantes dos agricultores assentados - MST, CONTAG, associagoes e 

cooperativas dos assentamentos -, as universidades - UFPB, UEPB e UNIPE -, 

os institutos de pesquisa, as empresas publicas e privadas de assistencia tecnica, 

os bancos oficiais, governos estaduais e municipals e as ONG's. 

O trabalho do Lumiar e realizado por uma equipe multiprofissional 

- agronomos, veterinarios, economistas, sociologos, tecnicos agricolas, 

engenheiros florestais, psicologos e administradores, contratada por entidades 

dos assentamentos, associagao ou cooperativa. Os assentados atraves das 

associagoes ou cooperativas assinam um contrato com a empresa prestadora de 

servigos. Neste contrato sao apresentadas informagoes a respeito do publico 

beneficiario, identificagao das familias assistidas, custo mensal dos servigos, 

obrigagoes entre ambas as partes. O prazo de validade e de um ano, havendo 

possibilidade de prorrogagao. O projeto preve a elaboragao de um piano de 

desenvolvimento do assentamento com agoes e metas discutidas pelas familias 

assentadas, a equipe de tecnicos, o poder local, representado pela prefeitura do 

municipio e outras entidades. Vale salientar que o Lumiar so atende os projetos 

de assentamentos constituidos apos 1996. 

Os resultados a respeito do projeto Lumiar ainda sao preliminares 

no estado da Paraiba, em face do pouco tempo de sua existencia. A equipe de 

profissionais fizeram umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Analise do Impacto da Agao das Equipes Locais do 

Projeto Lumiar na Paraiba" e teceram consideragoes a respeito da concepgao do 

projeto e a experiencia pratica de assistencia tecnica. Destacam-se os principals 

pontos salientados neste trabalho (INCRA/CEPRO, 1998:105 -106). 
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1°) ampliacao do conhecimento sobre os assentamentos; 

2°) a identificagao dos problemas e o pensar nas solugoes 

permitiu a construgao de um processo de aprendizagem entre tecnicos e 

assentados; 

3°) a atuagao de equipes locais na organizagao dos assentados 

atraves da participagao em reunioes das associagoes; 

4°) aceitagao do trabalho pelos assentados e aumento da 

credibilidade dos tecnicos; 

5°) discussao entre tecnicos e assentados a respeito do valor 

maximo a ser financiado e dos itens financiados no sistema de credito acessivel 

ao assentado. 

A implantagao do projeto Lumiar abre uma expectativa de 

realizagao de um bom trabalho de assistencia tecnica nos assentamentos rurais, 

alem de propiciar a inter-relagao entre os demais orgaos publicos que atuam nos 

assentamentos, as universidades e as ONG's. Porem, deve-se ressaltar a 

existencia de uma certa burocracia no funcionamento do INCRA, a nao 

abrangencia a todas as areas de assentamento, mesmo que fosse de forma 

crescente. A falta de condigoes objetivas cria obstaculos para realizagao de um 

trabalho eficiente, capaz de amenizar os problemas tecnicos existentes nos 

assentamentos e contribuir com sua viabilidade socioeconomica. 

O trabalho de assistencia tecnica e fundamental em um 

assentamento rural. Permite orientar os agricultores nos cuidados com a terra, 

evitando as queimadas na plantagao; difunde os cuidados a tomar para se 

proteger das pragas, o trato adequado na colheita e na criagao dos animais, 

racionalizando os recursos, diminuindo as perdas e aumentando os ganhos dos 

assentados. 

Na realizagao deste trabalho, cabe as instituigoes responsaveis 

pela assistencia tecnica refletir sobre a ampliacao do escopo de suas agoes, 

incentivando e capacitando seus tecnicos para a realizagao de um trabalho de 

natureza comunitaria, voltado a apoiar e difundir mecanismos coletivos de 

organizagao, participagao e gestae Neste sentido, e importante que a preparagao 

dos tecnicos para o trabalho comunitario e educativo no desenvolvimento de 

projetos de autogestao destaque que, para desempenhar positivamente estas 

fungoes, os tecnicos necessitam: valorizar as experiencias dos agricultores e 
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procurar aproveita-las na pratica; analisar e estudar maneiras de articulacao dos 

assentados com o mercado; ter clareza do papel dos agentes sociais nos 

assentamentos - Estado, igreja, ONG's, proprietario de terra, sociedade civil 

organizada, partidos polfticos etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.7- Regularizacao da posse da terra e titulagao 

No estado da Paraiba uma das reivindicagoes imediatas dos 

assentados ao INCRA e o recebimento do documento de autorizagao para o uso 

da terra. Posteriormente, apos um determinado tempo de existencia do 

assentamento (pelo menos cinco anos), poderao alcangar a titulagao definitiva. 

Nos assentamentos de responsabilidade do INCRA/PB a 

regularizacao da posse da terra e a titulagao definitiva passam por uma longa 

trajetoria. 0 trabalho e iniciado quando o Setor de Assentamento envia o 

processo do imovel com toda a documentagao dos assentados para o Setor 

Fundiario, especificamente o Grupo de Alienagao e Titulagao, responsavel pela 

regularizacao da posse da terra e a titulagao. A regularizagao provisoria do uso e 

posse da terra passa pela liberagao de uma carta de anuencia ou a concessao de 

direito de uso da terra. Este documento e um contrato provisorio entre o INCRA e 

o assentado, cujo objetivo e comprovar a posse da terra para solicitacao de 

credito rural. 

Na concessao de direito real de uso da terra o assentado precisa 

comprovar que cumpriu as exigencias e apresentou a documentagao exigida no 

processo de selegao. Os principais requisitos sao: idade de 21 a 59 anos e 6 

(seis) meses; bons antecedentes; nao ter vinculo empregaticio; nao ser 

comerciante; trabalhar na agricultura. A autorizagao de concessao de uso da terra 

tern validade por 10 (dez) anos. Os assentados pagam uma taxa anual de uso da 

terra determinada pelo Setor Fundiario do INCRA. 

Apos a emancipagao do assentamento, que depende da 

execugao da ultima fase de implantagao do projeto tecnico, os assentados podem 

receber o titulo definitive A alienagao para titulagao sera feita no prazo de 12 

anos, com 5 (cinco) anos de carencia. 
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A fixacao do prego da terra e iniciada com uma pesquisa realizada 

pelo INCRA sobre o VTN e um levantamento topografico da infraestrutura 

existente no imovel, exceto obras de utilidade publica - escolas, postos medicos, 

seguranga etc. Na identificagao da infraestrutura e estimulado um percentual para 

pagamento das benfeitorias, nestas bases: agude - 30%; energia - 100%; 

estradas - 30%; drenagem - 30% e demais 100% (INCRA/PB, 1998). 

O parametro utilizado para fixagao do prego da terra passa 

tambem por uma pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in loco", referente ao valor atual da terra nua no 

municipio onde esta localizado o imovel. E feito o calculo dos custos do 

investimento realizado pelo INCRA e acrescentam-se 75 TDA's referentes a 

atualizacao deste valor. Apos 1995, passou-se a utilizar a UFIR como fator de 

corregao monetaria. Se o valor encontrado for superior ao prego de mercado, 

sugere-se seguir o valor de mercado, com condigoes de pagamento em 19 anos. 

O processo dos assentados, com todas estas informagoes, e 

encaminhado para o Diretor de Recursos Fundiarios do INCRA - DF, em Brasilia, 

que tern como fungao emitir documento de propriedade, controlar o numero de 

beneficiarios da Reforma Agraria e o estoque de terras distribuidas. Esta 

informagao esta contida no SRTT, banco de dados com todas as informagoes do 

Banco de Terras do INCRA, como por exemplo. ficha cadastro do assentado; 

processo com a planta e o material descritivo; a pesquisa de campo e vistoria; 

laudo de localizagao e potencialidade; cadastro de adquirente de terras - CAT. 

Apos uma avaliagao dos dados do assentamento e dos 

assentados pelo INCRA - DF, processo que dura 2 (dois) meses, e emitido o 

titulo de propriedade em papel moeda e, em seguida, e retirada a escritura 

publica. O titulo e emitido se o assentado cumprir os requisites estabelecidos 

atraves das seguintes condigoes resolutivas: 

• se comprometer a explorar o lote diretamente e pessoalmente 

ou com o nucleo familiar, a associagao e/ou cooperativa do 

assentamento; 

• residir no imovel ou no municipio onde se localiza o projeto; 

• quitar o imovel junto ao INCRA. 
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Estas clausulas tern validade por 10 (dez) anos, podendo o 

assentado liquidar o seu debito e quitar o imovel apos 2 (dois) anos, recebendo o 

titulo definitivo de propriedade. 

O INCRA/PB usualmente libera cartas de anuencia para os 

assentados que recebem financiamentos para fomento, alimentagao e 

PROCERA. A concessao de direito real de uso e um recurso raramente utilizado 

para comprovagao de posse da terra. 

A titulagao definitiva e um assunto discutido intensamente pelo 

INCRA e pelos assentados. Este orgao se depara com um obstaculo pragmatico 

que e a fragao minima de parcelamento de cada municipio. Quando o 

assentamento possui uma area inferior ao tamanho exigido para cada familia 

cultivar nao e permitido o parcelamento oficial e a titulagao definitiva. A estrategia 

utilizada por este orgao e prorrogar a entrega da titulagao definitiva dos 

assentados, justificando que e uma forma de garantir a permanencia dos 

agricultores no assentamento, tomando como referencial a experiencia de antigos 

projetos de colonizagao que possuem um indice de evasao elevado caracterizado 

pela venda de lotes pelos assentados. Este recurso de nao entregar a titulagao 

definitiva para os assentados dificulta a condigao das familias que nao possuem a 

propriedade legal da terra. 

Todavia, este acontecimento nao pode ser generalizado. Os 

indicadores de desistencia mostram que a regiao nordeste possui um dos 

menores indice de evasao de agricultores em assentamentos do Brasil, ficando 

atras apenas da regiao sul, que possui uma estrutura organizational coletiva 

baseada no cooperativismo. Enquanto o nordeste apresenta um indice de evasao 

de 6%, a regiao norte tern 32%, a regiao centro-oeste 20% e a regiao sudeste 

15% (FAO/MARA, 1992). 

0 assentamento e uma oportunidade para o agricultor sem terra 

que e posseiro, meeiro e foreiro. A viabilidade socioeconomica depende de 

condigoes naturais da terra, infraestrutura, produgao, comercializagao etc, como 

foi discutido anteriormente neste capitulo da dissertagao, elementos que muitas 

vezes nao estao sob o poder de decisao dos assentados. Percebe-se que os 

agricultores resistem em lutar pela terra e nela permanecer sustentando sua 

familia. Assim, o recurso de nao entregar a titulagao definitiva para os assentados 

dificulta a condigao dessas familias que nao possuem sua situagao legal 

regularizada. 
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Poucos assentamentos foram titulados na Paraiba como 

demonstra o quadro 8, apenas no PIC - Rio Tinto 87% das familias receberam o 

titulo definitivo, porque existiam lotes desocupados (INCRA, 1998). Os antigos 

projetos de colonizagao Rio Tinto, Mucatu e o Jaque sao considerados 

emancipados, por isso os assentados receberam a titulagao definitiva de 

propriedade da terra. Nos assentamentos de responsabilidade do INTERPA os 

assentados receberam um registro em cartorio de condominio da propriedade da 

terra com validade por 10 (dez) anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAJBA 

QUADRO 8 - TITULAQAO DEFINITIVA EM P R O J E T O S DE COLONIZAQAO E 

ASSENTAMENTO - INCRA/PB 

1966-1998 

P R O J E T O S DE COLONIZAQAO/ 

ASSENTAMENTO 

N° FAMILIAS PERIODO 

PIC - Rio Tinto 1.026 1976 a 1988 

Campart II 135 1991 a 1998 

Mucatu 208 1980 

Alagamar e Piacas 286 1978 

Arvore Alta 272 1991 a 1998 

Engenho Geraldo 552 1983 

Paripe Capim Agu 60 1982 

Paripe III 25 1991 

Jaque 131 1982 

Fonte: INCRA/PB, 1998. 

Elaboragao propria 

O prego da terra e baseado no valor determinado pelo INCRA e 

Receita Federal. O valor pago anualmente pelo uso da terra corresponde de 5% a 

10% do VTN, de acordo com cada municipio. O pagamento a vista tern desconto 

de 10% e existe um contrato de promessa de compra e venda (INCRA, 1998). 

A demora na liberagao da titulagao definitiva da terra nos 

assentamentos precisa ser revista. O processo de titulagao definitiva da terra 

realizado pelo INCRA e demorado e complexo. Esta dificuldade de legalizagao da 

condigao dos assentados traz uma inseguranga quanto a sua permanencia no 

assentamento. 
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Esta situagao e injusta, tendo em vista que trata-se de familias de 

agricultores que trabalham na terra, na plantagao e na colheita, investem na 

produgao de alimentos basicos - feijao, milho, mandioca, batata etc. -, se 

organizam para as atividades economicas, demonstrando muitas vezes 

capacidade de gestao e viabilidade economica, apesar de todos os problemas 

enfrentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.8- Experiencias associativas 

Este item ocupa um espago peculiar na dissertagao devido a 

importancia de se estudar alternativas de organizagao coletiva nos 

assentamentos rurais que possam contribuir para a obtengao do acesso a 

tecnologias por um custo menor, aumentos de produtividade do trabalho, 

melhores condigoes na comercializagao e uma distribuigao equitativa dos 

resultados do trabalho, ate porque a constituigao de entidades associativas e uma 

exigencia da propria polftica de assentamento rural. Ao longo deste item, 

apresentam-se nogoes basicas do associativismo e do cooperativismo. 

Acrescentam-se as experiencias vividas pelos assentados na Paraiba e pelos 

assentamentos organizados sob a orientagao do MST. O vasto espago dado ao 

desenvolvimento destas experiencias associativas tern como objetivo fornecer 

elementos para que os assentados e instituigoes publicas e privadas possam ter 

acesso a estas informagoes de forma sistematizada, utilizando-as em seus 

trabalhos. A inexistencia de variaveis quantitativas deve-se a falta de 

sistematizagao destas informagoes nos orgaos publicos (INCRA; EMATER) e nas 

ONG's (MST;CPT;CONCRAB), seja para o conjunto do pais, seja em nivel 

regional. 

0 PNRA aponta a organizagao dos assentados atraves de 

associacoes ou cooperativas como importante fator na gestao dos projetos de 

assentamentos, inclusive como uma condigao para obtengao de financiamentos e 

de acesso aos programas de capacitagao. 

Nos assentamentos rurais no Brasil existem formas de 

cooperagao simples e complexas, desde a organizagao de grupos de assentados 

em mutirao ate a constituigao de confederagoes de cooperativas de reforma 

agraria, um complexo de centrais de cooperativas que congrega cooperativas 

singulares. 
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A forma de organizagao mais presente nos assentamentos do 

estado da Paraiba e a associagao dos assentados, principalmente porque surge 

da necessidade de cumprir exigencias do agente financeiro responsavel pelo 

credito e da intervengao dos orgaos governamentais - INCRA e Projeto Lumiar. 

A pesquisa amostral realizada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "I Censo de Reforma Agraria" 

demonstra que o indicador de participagao em associacoes da Paraiba e superior 

ao do nordeste. Na regiao nordeste a participagao do beneficiario em 

organizagoes se divide em associagao, na igreja, em sindicato e em cooperativa. 

No Brasil a associagao e a igreja tern um peso significativo, em terceiro lugar, 

aparece o sindicato e as cooperativas ocupam um espago superior ao da Paraiba 

e do nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAJBA 

TABELA 2 - PARTICIPAQAO DOS ASSENTADOS EM ORGANIZAQOES 

1996 

LOCALIZAQAO ASSOCIAQAO SINDICATO IGREJA COOPERATIVA 

Paraiba 78,46 41,76 58,90 4,40 

Nordeste 58,40 31,98 51,41 4.98 

Brasil 52,85 27,96 53,27 7,66 

Fonte: I C e n s o de Reforma Agraria - INCRA/CRUB/UnB, 1997. 

Notas: (1) Es tes indicadores foram coletados na pesquisa amostral e se refere a estimativa de porcentagem. 

Elaboragao propria 

As associagoes sao entidades civis de fins nao economicos 

(Codigo Civil artigo 1.363) constituida por duas ou mais pessoas que se unem 

para defesa de interesses comuns. Estas entidades podem surgir de grupos 

informais e de grupos que se mobilizam a partir da existencia da sociedade. A 

constituigao e o registro oficial de associagoes passa pelas seguintes etapas: 

discussao e elaboragao do Estatuto Social; realizagao da assembleia geral de 

constituigao da associagao; registro do estatuto e da ata da assembleia de 

constituigao em cartorio de registro de pessoas juridicas; obtengao de inscrigao 

na Receita Federal - C.G.C.; obtengao de inscrigao na Receita Estadual; 

inscrigao no IAPAS e registro na Prefeitura Municipal (ICA, 1995:11). 

Na Paraiba, as associagoes sao criadas, grosso modo, de cima 

para baixo, sem uma participagao massiva dos assentados, ou seja, nao surgem 

a partir da conscientizagao dos associados em lutarem por melhores condigoes 

para produgao e qualidade de vida. Contudo, estas experiencias trouxeram 

resultados positives para organizagao social dos assentados, exatamente por ter 
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capacidade de reuni-los para discutirem os seus problemas, pensar em 

alternativas para resolve-los, se organizarem para identificar e reivindicar 

parcelamento do imovel, infraestrutura, credito e titulagao definitiva; enfim, 

organizar a demanda pelos direitos dos assentados junto ao INCRA e orgaos 

publicos parceiros. 

As experiencias de associagoes dos produtores assentados 

passam por trajetorias distintas, a depender da historia do grupo, das pessoas 

que participam, da uniao e coesao do grupo, de sua capacidade de organizagao, 

da existencia de um objetivo comum, da realidade do assentamento, do apoio de 

mediadores - MST, CPT, STR etc,; em suma, muitos elementos subjetivos podem 

intervir no exito ou no fracasso dessas associagoes. 

Os resultados da pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Qualidade de Vida e Reforma Agraria 

na Paraiba" mostram a capacidade da associagao dos assentamentos resolver 

problemas relacionados a produgao e a comercializagao. Os assentados em fase 

de organizagao - Amarela I e II - declararam, que mesmo considerando a 

participagao nas reunioes, esclarecem a falta de uniao entre seus componentes. 

Ja nos assentamentos Uma e Subauma, que possuem um maior tempo de 

existencia, as associagoes sao consideradas ativas (IENO & BAMAT, 1998). 

A associagao do assentamento Uma, por exemplo, organizou um 

rogado comunitario que compra de livre e espontanea vontade a produgao 

individual dos assentados. Posteriormente, e vendida na forma de sementes ou 

produtos aos proprios produtores, cujo pagamento pode ser feito em dinheiro, no 

caso de emprestimo, ou em produto na proxima safra, com um acrescimo em 

especie previamente estabelecido entre ambas as partes. 

Esta entidade movimenta uma "conta comunitaria" em banco, com 

o dinheiro oriundo da venda da produgao do rogado comunitario visando 

investimentos de interesse comum, como: custeio de viagens do presidente para 

resolugao de problemas existentes no assentamento e o emprestimo individual 

aos assentados com dificuldades financeiras. Vale salientar que as decisoes a 

respeito da gestao da associagao sao tomadas em assembleias (IENO & BAMAT, 

1998:92-93). 

Nos imoveis com parcelamento individual e forma de organizagao 

do trabalho mista, geralmente a associagao dos assentados propoe o 

funcionamento de um mutirao em um lote destinado ao trabalho coletivo, com 

participagao dos associados. Neste lote a produgao e a colheita pode ser feita de 

forma coletiva. 
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A mesma pesquisa aponta as dificuldades enfrentadas pelos 

assentados quanto a participagao em entidades associativas. Dentre os motivos, 

destacam a falta de participagao efetiva de assentados nas atividades propostas e 

reclamagoes a respeito da distribuigao dos resultados do trabalho, o que provoca 

uma diminuigao na participagao dos trabalhos coletivos. A trajetoria de 

organizagao dos assentados e longa e passa por varios momentos. E iniciada na 

luta pela terra (quando esta ocorre) e reconstruida na vivencia pratica das 

associacoes e das cooperativas. 

A respeito das associagoes IENO & BAMAT (1998:96 - 97) 

afirmam em seu trabalho que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Durante a luta coletiva pela terra familiar, este tipo de 

pratica alcanca um certo sucesso, por tratar-se de uma forma de 

fortalecimento/uniao do grupo para conquistar a terra e a liberdade do 

trabalho. Uma vez liberto, o campones realiza o 'seu' trabalho, na 'sua' 

terra, de acordo com a 'sua' determinagao. O trabalho no 'rogado 

comunitario', sob esta dtica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 visto pelo campones nao como um 

trabalho que ele realiza para si proprio, mas sim como um trabalho que 

ele realiza para os outros. Dai o aparecimento de inumeros conflitos e a 

inviabilizacao de boa parte das experiencias". 

A experiencia do assentamento Quandu 4 0 , localizado no 

municipio de Barra de Santa Rosa, com 1.408,7033 ha e 47 familias, mostra que 

a organizagao preliminar dos assentados e o mutirao. Posteriormente, surgiu a 

Associagao dos Pequenos Produtores Rurais do Imovel Quandu, constituida em 

01 de junho de 1989, contando com a participagao de 42 agricultores. 

O objetivo da associagao dos assentados do Quandu e unir os 

trabalhadores para: decidir sobre o uso da terra; administrar os bens da 

associagao; atuar como intermediaria na venda de benfeitorias, em caso de lote 

desocupado; lutar por melhorias para a comunidade; apoiar a luta de outros 

agricultores; procurar integrar os agricultores que nao sao socios; promover 

festas, brincadeiras, jogos e atividades visando ao bem-estar da comunidade. A 

associagao dos assentados conta com 68% de socios e 32% de nao socios 

(MOREIRA & SILVA, 1997:93). 

4 0 Pesquisa realizada no assentamento Quandu publicada pelo SEDUP (MOREIRA & SILVA, 

1997). 
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A associagao surgiu atraves de orientagao e assessoria do 

INCRA, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra de Santa Rosa e dos 

trabalhadores que lideraram a luta pela terra. Embora tenha sido constitufda sem 

a total participagao dos assentados, logo passou a representar um veiculo de 

reivindicagao dos direitos dos assentados, em questoes vinculadas a alimentagao, 

habitagao e administragao da terra. Segundo esta pesquisa, mesmo assim, a 

associagao e vista por alguns assentados como organizagao "dos outros", 

negando o seu carater coletivo de estar a servigo de todos os assentados. Apesar 

das criticas, a forma de organizagao em associagao e considerada, na maior 

parte dos depoimentos colhidos, como importante para permanencia dos 

assentados na terra, como tambem passou a ser um "elemento aglutinador" para 

realizagao de outras atividades - projeto de alfabetizagao de jovens e adultos, 

resultado de um convenio entre a associagao, o Sedup e o INCRA/PB; 

reivindicagao de um aparelho telefonico; posto medico e outros (MOREIRA & 

SILVA, 1997:110-111). 

Um obstaculo enfrentado para o avango politico e social da 

associagao do Quandu e a falta de participagao efetiva dos assentados. Para 

Moreira & Silva (1997), isto faz parte de um descredito nas organizagoes 

populares caracterizado pela crise do atual modelo politico e economico. Os 

assentados comegam a se preocupar com o seu lote individualmente e se 

afastam da perspectiva de um trabalho coletivo. A mesma dificuldade de reunir e 

organizar os seus filiados e enfrentada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Barra 

de Santa Rosa. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Terra de Morada", a autora Tavares da Silva (1997:89 - 92) 

estudou o assentamento Fazenda de Santa Catarina, localizado no municipio de 

Monteiro no Cariri paraibano, com 4.500 ha e 453 familias, 345 delas 

reconhecidas como assentadas pelo INCRA. Os indicadores apontam que na 

Associagao dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda de Santa Catarina, das 

70 familias entrevistadas, 63 declararam que havia pelo menos um associado e 7 

(sete) informaram que nao tinham nenhum associado. O agravante e que so 22 

associados emitiam opiniao nas reunioes, enquanto 41 deles simplesmente nao 

se manifestavam. 
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Mesmo assim, os assentados enfatizaram uma serie de 

beneffcios conquistados pela Associagao: emprestimo para plantio (34); 

aposentadoria (23); nao respondeu (7); ajuda - dinheiro, doacao para enterro, 

remedios (6); escola (5); remedios (5); nenhum (3); o ginasio (2); cesta basica (2) 

e outros. Todavia, os resultados da pesquisa demonstram que os assentados tern 

interesse na associagao para resolver questoes assistenciais e nao como uma 

organizagao-meio para lutarem pelos seus direitos de forma coletiva, procurando 

trazer melhorias para o assentamento. E necessaria a participagao dos 

assentados na reconstrugao do assentamento, senao a fazenda pode se 

transformar em umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "favela rural", como deixa claro um dos entrevistados (SILVA, 

1997:91 -92). 

As experiencias associativas demonstram a dificuldade de 

mobilizagao dos agricultores e da participagao mais constante nas reunioes e nas 

atividades propostas. 0 processo organizativo e longo e arduo, mas traz 

resultados positivos para os assentados. A organizagao coletiva nas lutas pela 

educagao, saude, acesso ao credito Tc abrem possibilidades para resolugoes 

conjuntas de interesse comum. O MST propos formas de cooperagao entre os 

assentados visando a viabilizagao economica dos assentamentos. Em 1992, criou 

o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA). A partir das cooperativas de 

produgao surgiram as centrais e, consequentemente, a CONCRAB 4 1 . As formas 

de cooperagao agricola identificadas nos assentamentos pelo MST sao: grupo 

coletivo - constituido por um grupo de assentados, associagao dos assentados e 

cooperativas. 

Na primeira fase deste trabalho - de 1980 a 1986 - predominou a 

forma de organizagao do grupo coletivo, que possuia regimento interno e na qual 

os acordos eram feitos em assembleias. A segunda fase - de 1987 a 1989 - foi 

caracterizada pela forte presenga das associagoes visando a organizagao dos 

assentados e melhorias sociais - escolas, estradas, postos de saude etc. A 

terceira fase - apos 1989 - buscou a organizagao da produgao e comercializagao 

em cooperativas. Estas formas de cooperagao existem e interagem na realidade 

dos assentamentos, contribuindo para melhoria socioeconomica dos assentados 

e de seu grau de conscientizagao cidada. 

4 1 A CONCRAB surgiu em 1992 e congrega 45 cooperativas de produgao agropecuaria, 10 (dez) 

cooperativas regionais de comercializagao, 8 (oito) cooperativas de Centrais de Reforma Agraria 

nos estados do RS, SC, SP, ES, BA, PE e CE. CONCRAB (1996). 
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Em assentamentos na regiao sudeste e sul existem experiencias 

bem sucedidas de cooperativas, tendo em vista que o cooperativismo passou a 

ser considerado uma alternativa de organizagao economica e social. A 

constituigao de uma cooperativa traz beneffcios para os assentados ao possibilitar 

o exercicio coletivo e organizado de uma atividade economica, enquanto, a 

associagao opera na organizagao politica e social dos assentados. 

A cooperativa e uma sociedade de pessoas que se unem 

voluntariamente, com o objetivo de desenvolver atividades visando resultados 

economicos, sociais e culturais comuns 4 2 As cooperativas existem ha mais de 

100 anos em diferentes paises do mundo. Surgiram na Inglaterra, em 1844, na 

cidade de Rochdale, quando um grupo de teceloes, demitidos de uma fabrica com 

o advento da Revolugao Industrial (sec. XVIII), constituiram uma cooperativa de 

consumo denominada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sociedade dos Povos Pioneiros de Rochdale Ltda.". 

Segundo a FETRABALHO/SP (1998), orgao de representagao do 

Cooperativismo de Trabalho, a constituigao de uma cooperativa passa pelas 

seguintes etapas: formagao e consolidagao do grupo; elaboragao do estatuto, 

onde se estabelecem, entre outros, os objetivos sociais, a composigao dos orgaos 

de administragao, direitos e deveres dos cooperados, o capital social; fundagao 

da cooperativa, que se da em Assembleia geral; registro e formalizagao na Junta 

Comercial, seguindo as determinagoes necessarias para obtengao do CGC e 

registro na Prefeitura e Secretaria da Fazenda; organizagao interna da 

cooperativa, baseada em procedimentos administrativos e relagoes com o 

mercado". 0 quadro 9 mostra as diferengas entre uma associagao e uma 

cooperativa. 

4 2 ACI (1997). 
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ESTADO DA PARAJBA 
QUADRO 9 - COMPARAQAO ENTRE SOCIEDADE COOPERATIVA, ASSOCIAQAO 

E SOCIEDADE MERCANTIL 
SETEMBRO/1999 

SOCIEDADE 

COOPERATIVA 
ASSOCIAQAO SOCIEDADE 

MERCANTIL 

DEFINICAQ sociedade civil 

de fins economicos 
sociedade civil de fins nao 

economicos 
sociedade 

de capitais com fins 

lucrativos 
OBJETIVOS desenvolver atividades 

visando resultados 

economicos, sociais e 

culturais 

promover defesa de 

interesses comuns de seus 

associados 

produzir e vender 

bens/servicos 

visando lucros 

AMPARO 

L E G A L 

Lei 5.764 de 16/12/71 codigo civil codigo comercial 

N° P E S S O A S 

PARA 

CONSTITUIQAO 

20 pessoas nao existe um minimo legal nao existe um 

minimo legal 

FORMACAO 

DE CAPITAL 

pelas cotas partes de 

seus associados 

nao ha formacao de capital participagao no capital 

dos socios que tern o 

controle da empresa 

REGISTRO na junta comercial em cartorios de titulos e 

documentos 

na junta comercial 

DISSOLUQAO deliberacao de 

assembleia geral 

deliberacao de assembleia pedido de falencia 

Fonte: SAA/ ICA; F E T R A B A L H O / S P , setembro de 1999. 

Elaboragao propria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil existem experiencias interessantes de cooperativas nos 

assentamentos rurais, criadas principalmente atraves do Sistema Cooperativista 

dos Assentados. Este sistema tern como finalidade estimular e massificar a 

cooperacao agricola, por meio da organizacao polftica e econdmica dos 

assentados. No aspecto politico procura realizar um trabalho de conscientizagao e 

politizacao da base, como tambem articular lutas politicas mais gerais. No 

aspecto economico busca a organizagao da producao, a resistencia dos 

assentados no campo, o crescimento e o desenvolvimento, alem da melhoria da 

qualidade de vida dos assentados (CONCRAB, 1998:11). 

A constatagao da limitacao do desenvolvimento da producao e 

dos demais aspectos economicos, tanto dos grupos pequenos como das 

assoc ia tes , levou o MST a investir no cooperativismo como forma de viabilizar 

economicamente os assentamentos, particularmente apos a constituigao de 1988, 

quando as cooperativas ganharam autonomia para serem constituidas. Antes da 

promulgagao da Constituigao era necessario que as cooperativas, para o seu 

funcionamento, recebessem autorizagao do INCRA e da OCB. 
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A estrutura do SCA e composta pelas Cooperativas de Producao 

Agropecuarias - CPAs, Cooperativas de Comercializagao Regionais - CCRs, os 

Grupos Coletivos - GCs e as associagoes. Em nivel estadual existem as 

Cooperativas Centrais de Reforma Agraria - CCAs e a CONCRAB. Inicialmente 

foram escolhidos 6 (seis) estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, 

Esplrito Santo, Bahia e Ceara) para sua implantagao. Em 1994, no seminario 

nacional sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A perspectiva da cooperagao no MST' houve uma alteracao no 

direcionamento do SCA. As principais conclusoes extrafdas do evento foram as 

seguintes: 

a) as formas nao produtivas (prestagao de servigos) massificam a 

cooperagao nos assentamentos, 

b) as CPAs sao a forma superior de organizagao e estrategicas 

para o MST, embora ainda nao sejam capazes de massificar a 

cooperagao; 

c) o que orienta e organiza a cooperagao e o capital e nao a 

terra; ou seja, o tamanho do lote nao e o elemento determinante, 

mas sua localizagao, tecnologia incorporada, capital investido e o 

mercado potencial; 

d) a introdugao de agroindustrias nos assentamentos contribui 

para o seu desenvolvimento economico; 

e) nao havera desenvolvimento autonomo nos assentamentos 

sem a presenga do Estado no credito, na assistencia tecnica e na 

pesquisa, aspectos que devem ser dirigidos e controlados pela 

classe trabalhadora (CONCRAB, 1998:33 - 34). 

As cooperativas constituidas nos assentamentos estao 

localizadas em sua maioria (em torno de 60%), na regiao sul. Em 1999, 

contabiliza-se no pais a existencia de 80 cooperativas, com a participagao de 

13.000 familias. As cooperativas, grosso modo, sao de produgao agropecuaria e 

algumas de servigos e credito, constituidas nos assentamentos surgidos com o 

apoio do MST (CONCRAB, 1999). 
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Segundo o SCA, a constituigao de uma CPA passa pelos 

seguintes elementos condicionantes: boa localizagao do imovel; ter um projeto de 

desenvolvimento economico; a agroindustrializagao da produgao; capital capaz de 

permitir investimentos; terra como area de exploragao coletiva; os insumos nao 

devem fazer parte das quotas do capital; a adogao de procedimentos e medidas 

de gestao democratica da cooperativa. 

A Cooperativa de Producao e de Prestagao de Servigos e uma 

nova modalidade de cooperativismo utilizada nos assentamentos rurais. E 

caracterizada pela presenga da produgao de um ou mais produtos e pela 

prestagao de servigos. A cooperativa produz uma mercadoria para venda no 

mercado e organiza uma unidade agro-industrial para transformagao dos produtos 

dos socios ou de terceiros, como por exemplo: micro usina de pasteurizagao de 

leite; frigorifico; ervateria; fabrica de ragao etc. (CONCRAB, 1998:68). 

O SCA aponta, como desafios que deverao ser enfrentados, 

alguns limites externos e internos. Como limites externos sao apontadas a politica 

agrfcola tipicamente e de orientagao radicalmente neoliberal, que tende a retirar o 

subsidio agricola e nao garante a seguranga alimentar de seus habitantes. 

Quanto aos limites internos destacam-se: a necessidade de 

planejar e organizar a produgao; massificar a cooperagao; realizar um trabalho 

politico-ideologico permanente, garantir a diregao politica nas regioes; preparar 

quadros politicos e tecnicos; e garantir acesso a alfabetizagao e a escolarizagao 

(CONCRAB, 1998:39-42). 

0 cooperativismo e uma alternativa viavel para os assentados 

pelo fato de pressupor a gestao democratica das atividades de produgao, de 

aquisicao de maquinas/equipamentos e de comercializagao coletiva; ou seja, 

permite, com a participagao de todos, reduzir custos e aumenta as oportunidades 

de mercado. E vantajoso constituir uma cooperativa pelas seguintes razoes: 

• possibilita a constituigao legal do negocio proprio com um 

investimento menor, atraves da divisao do capital social e das 

despesas de manutengao, com pelo menos 20 socios; 

• cria um espago para os agricultores produzirem e 

comercializarem de forma coletiva, obtendo melhores resultados 

economicos; 
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• permite uma distribuigao equitativa da renda, proporcional a 

participagao do cooperado; 

• estimula a participacao dos cooperados por meio da gestao 

democratica (cada pessoa um voto); 

• nao existe relacao de subordinacao: todos os cooperados 

lutam por um objetivo comum e dividem os resultados obtidos na 

cooperativa; 

• a uniao de talentos e experiencias profissionais cria um 

espago de desenvolvimento pessoal e professional em que as 

pessoas aprendem a compreender os limites do outro, respeitar 

opinioes e saber ouvir, fatores fundamentals para o 

desenvolvimento de uma vida comunitaria beneffca para todos; 

• permita a produgao de produtos com qualidade e sua oferta no 

mercado por pregos competitivos; 

• proporciona direitos sociais aos cooperados: educagao, saude, 

fundo de descanso, cesta basica e seguros para seguranga do 

trabalho, atraves da constituigao de fundos; 

• abre a possibilidade de criagao de espagos para a organizagao 

de atividades culturais na cooperativa, fomentando a participagao 

dos cooperados. 

A organizagao associativa dos assentados recebe apoio de outras 

entidades, como o STR onde se localiza o imovel, a CPT e o MST. Estas 

entidades apoiam a organizagao dos agricultores na luta pela terra e, tambem, na 

luta por melhores condigoes de vida nos assentamentos. 

2.3- Consideragoes Finais 

Ao longo do capftulo procurou-se estudar e discutir as fases do 

processo de assentamentos rurais, considerando que tudo se inicia na luta pela 

terra, passando, consecutivamente pelas formas de aquisigao da terra, selegao e 

parcelamento, infraestrutura, credito, producao e comercializagao, assistencia 

tecnica, regularizacao da posse e titulagao definitiva, alem de experiencias 

associativas. 
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Nestas diferentes fases percebe-se que os assentados enfrentam 

muitos problemas. Primeiro na luta pela terra, quando sao expulsos do imovel, 

nao raro sofrendo violencias fisicas, e resultando, algumas vezes, em morte de 

liderangas. Enfrentam, tambem, a destruigao de seus acampamentos e 

plantagoes. 

Se os aghcultores sem terra estiverem organizados terao forgas 

para lutar contra o latifundio e a prophedade privada improdutiva. Apos a 

conquista da terra esta luta parece ter terminado, mas trata-se de engano, pois 

apenas comegou. A segunda batalha so e vencida quando os assentados sao 

identificados ou selecionados e podem tomar posse da terra. 0 processo de 

reorganizagao e reconstrugao politica, economica e social recomega em um novo 

contexto. Os assentados possuem historias de vida diferenciadas, caracterizada 

por relagoes de aproximagao ou nao com a terra. Portanto, os assentados 

possuem projetos de vida distintos. 

Os assentados percebem as mudangas no foco da luta, que nao e 

mais uma luta contra o proprietario da terra e sim uma longa negociagao com os 

tecnicos do Estado para ter acesso as condigoes minimas de moradia, 

alimentagao, educagao, saude, credito, assistencia tecnica etc. Os assentados 

passam a cumprir exigencias do INCRA, conforme condigoes estabelecidas no 

PNRA(1985). 

0 aparelho do Estado nao funciona com eficiencia e muitos 

compromissos assumidos pelo governo no PNRA nao sao cumpridos, como 

salientado no decorrer do capftulo. Quando os assentados conquistam a terra 

imaginam uma certa seguranga, mas a situagao provisoria de instalagao das 

familias pode durar anos, sem resolugao para questoes basicas de moradia e 

alimentagao, como tambem a ausencia de comprovagao legal de posse da terra. 

Os orgaos do Estado em nfvel federal, estadual e municipal que atuam nos 

assentamentos, nao estao integrados em uma mesma proposta. Sua atuagao 

deixa transparecer a falta de conhecimento a respeito da agao dos demais 

orgaos, generalizando a confusao entre os assentados. 

Apesar de todos os problemas enfrentados, as historias de luta e 

resistencia protagonizadas pelos assentados surpreendem pela coragem e 

determinagao e demonstram que os caminhos de organizagao politica, economica 

e social percorridos possuem um claro e simples objetivo: permanecer na terra 

para nela trabalhar. 
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Os assentamentos do estado da Paraiba enfrentam esta situagao, 

alguns avancam e outros recuam, mas uma luz aparece no final do tunel - a 

constituigao de associagoes e cooperativas como formas de organizagao coletiva 

com gestao democratica e resultados equitativos para os participantes. O 

agricultor paraibano nao esta acostumado a tomar decisoes em assembleias, por 

isso as associagoes estao passando por um perfodo transitorio; mas, ao longo da 

experiencia irao, gradativamente, estabelecendo o cooperativismo como 

alternativa produtiva de geracao de trabalho e renda. 

A proposta do PNRA, aprovado em 1985, correspondia aos 

interesses dos proprietaries de terras, a medida que preservou os latifundios 

produtivos da desapropriagao. Na correlagao de forgas entre a organizagao dos 

proprietaries de terras e a UDR de um lado, e os agricultores e suas organizagoes 

de outro, os primeiros conseguiram veneer e preservar a propriedade da terra. 

Mesmo assim, existe uma proposta de reforma agraria que, mesmo limitada, 

representa o resultado dos conflitos sociais no campo, em vez de surgir a partir de 

um programa de reestruturagao agraria e fundiaria para o pais. 

Percebe-se uma distancia grande entre a proposta do PNRA 

(1985) para os assentamentos e a realidade, tendo em vista que aquelas fases 

propostas pelos projetos nao sao devidamente executadas e os assentados ficam 

a merce das condigoes precarias que Ihes sao postas. 

Diante de todas essas dificuldades, observa-se que a realidade 

dos assentamentos e extremamente dinamica, repleta de idas e vindas, lutas e 

resistencias, construgoes e reconstrugoes, avangos e recuos. Os assentados 

possuem uma historia marcada na luta pela terra e conflitos; posteriormente, a 

reorganizagao social e a possibilidade de trilhar o caminho da evolugao 

socioeconomica conquistada passo a passo com os pes e as maos calejadas do 

trabalho na agricultura. 

Observa-se que a uniao, a cooperagao e a solidariedade podem 

contribuir para a organizagao coletiva dos assentados e abrir caminhos para 

viabilizar economicamente e socialmente o assentamento. Estas praticas de ajuda 

mutua utilizadas pelos proprios agricultores sao a forma positiva de faze-los 

perceber a existencia de um outro tipo de semente, que, uma vez plantada e 

cuidada, fatalmente resultara em frutos para todos. A organizagao dos assentados 

e de fundamental importancia, nao apenas para a reivindicagao de direitos junto 

aos orgaos responsaveis pelo cumprimento do PNRA e da politica de 

assentamento, mas para um convivio social mais intenso, portanto mais humano. 



CAPlTULO III INDICADORES SOCIOECONOMICS 

DO ASSENTAMENTO RURAL CAJA 

ENTRE 1990 E 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Nos negaram 
agua ferramenta semente 
Nos negaram 

terra fertilizante nosso quinhao 

Porem 

temos ainda dentro de nos 
uma forga ferrenha 
uma vontade inapagavel 
As portas se fecharam 
Os olhos nos deram as costas 
E criaram camufladas armadilhas 
Para despencarmos nos abismos 

Tambem somos espertos 
Estamos vivos e nao recuaremos 
Com unhas e dentes 
Vamos lavrar este pedago de chao 
Conquistado com o nosso esforgo 

Cavaremos pogos com os dedos 
lavraremos a terra com as unhas 
dos bagagos e estercos faremos adubos 
regaremos as sementes com as nossas bochechas 
e com os nossos corpos espantaremos 
os malditos passaros soturnos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Versos do poema de Oubi lna& Kibuko) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo apresenta e analisa os indicadores socioeconomicos 

escolhidos como referenciais para a pesquisa de campo da dissertagao de 

mestrado. 

O assentamento rural escolhido para o estudo e o Caja, localizado 

no municfpio de Matinhas, na microrregiao do Brejo Paraibano. Trata-se de 

experiencia escolhida para fins de comparagao dos indicadores demograficos, 

economicos e sociais de 1990 e 1999. A demonstracao e a analise dos 

indicadores dos assentamentos rurais representam parte importante da 

dissertagao, tendo em vista que o estudo procura investigar a evolugao 

socioeconomica dessa area no perfodo de nove anos, apontando elementos 

presentes anteriormente (1990) e os novos surgidos recentemente (1999). 
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Apresentam-se os indicadores do Caja, coletados em 1990 e em 

1999, que mostram os aspectos demograficos; condigoes de infraestrutura 

(habitacoes, agua tratada, abastecimento d'agua, energia eletrica, estradas 

vicinais e construcoes), a educagao e a saude, a producao e produtividade, a 

renda das familias, o acesso a tecnologia e ao credito, aquisigao de implementos 

agrfcolas e eletrodomesticos, participagao dos assentados em organizagoes 

associativas, grau de evasao, titulagao, pontos fortes e pontos fracos, apontando 

os momentos de encanto e desencanto, os avangos e recuos, progresso e 

retrocesso vividos pelos assentados ao longo dos nove anos. 

3.1 - Metodologia 

Neste item realiza-se um esforgo no sentido de explicar, de forma 

objetiva, a metodologia utilizada na pesquisa, tendo em vista que surgiram 

obstaculos durante o trabalho que redundaram na necessidade de ampliagao das 

fontes de pesquisa. 

A escolha do assentamento Caja deveu-se exclusivamente a 

oportunidade de conhecer esta realidade e acompanhar todo o trabalho de campo 

realizado pelos tecnicos que participaram nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V Curso de GestSo em Areas de 

Assentamentos Rurais, organizado no ambito da parceria 

INCRA/PNUD/SUDENE, no periodo de 22 de outubro a 30 de novembro de 1990, 

em Lagoa Seca - PB e nos municfpios onde estavam localizados os 

assentamentos estudados na parte pratica do curso. Utilizam-se aqui os 

indicadores do assentamento rural Caja resultantes deste trabalho. 

0 objetivo do curso era capacitar tecnicos dos orgaos 

coordenadores e executores nas atividades desenvolvidas nas areas de 

assentamentos rurais, visando qualifica-los para os trabalhos de orientagao e 

acompanhamento. 

Foram utilizados, para efeito da analise socioeconbmica, os 

seguintes dados primarios: demograficos, de infraestrutura e de educagao, pontos 

fortes e pontos fracos. Estes dados foram coletados na pesquisa de campo do V 

Curso de Gestao em Areas de Assentamentos Rurais, acima mencionado. Em 

pesquisa realizada no INCRA/PB e na EMATER/PB nao foi encontrada a copia do 

projeto do assentamento Caja, elaborado no final deste curso, o que demostra o 
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descaso dos orgaos publicos com relagao ao assentamento. Afinal, vive-se num 

pais de rica diversidade - historica, cultural, geografica etc -, mas, infelizmente, de 

pobre memoria. 

Portanto, foi fundamental a procura de outras fontes para 

conclusSo da pesquisa. Os dados primarios referentes ao ano de 1990 dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

Curso de GestSo em Areas de Assentamentos Rurais foram complementados 

com os dados secundarios referentes a saude (Posto de Saude de Matinhas); 

economicos e de evasao (EMATER/PB); de credito e de titulacao (INCRA/PB); 

aquisigao de implementos agricolas/eletrodomesticos e participacao em 

organizacoes associativas (Associacao dos Moradores do Caja) coletados nestas 

fontes. 

Para efeito de comparagao com os dados coletados em setembro 

de 1999 foi realizada uma pesquisa de dinformacoes demograficas, de educagao 

e de saude junto ao Posto de Saude de Matinhas, de infraestrutura, na 

Associagao dos Moradores do Caja, de educagao e de saude, no Posto de Saude 

de Matinhas; economicos, de evasao e pontos fortes e pontos fracos na 

EMATER/PB; de credito e de titulagao, no INCRA/PB; aquisigao de implementos 

agrfcolas e de eletrodomesticos, de participagao em organizacoes associativas, 

na Associacao dos Moradores do Caja. Vale salientar, que nos indicadores 

economicos foram coletados dados de 1996 e 1999, porque o Brejo Paraibano foi 

atingido pela seca e este fato poderia alterar os resultados obtidos na pesquisa. 

Apresenta-se a metodologia utilizada na coleta dos dados do "V 

Curso de GestSo em Areas de Assentamentos Rurais". Este trabalho foi realizado 

em 7 (sete) areas de assentamentos, das quais Caja (Alagoa Nova), atualmente 

municipio de Matinhas, Caja (Alagoinha) e Jaracatea (Jacarau), de 

responsabilidade do INCRA/PB; e Goiamunduba (Bananeiras), Mumbuca 

(Alagoinha), Mares (Alagoa Grande) e Engenho Novo (Pedras de Fogo), 

coordenadas pelo INTERPA, todas escolhidas e indicadas pelos respectivos 

orgaos com base no conhecimento dos tecnicos a respeito da realidade das 

areas. 

0 trabalho de campo tinha como foco a analise da gestao do 

assentamento como unidade produtiva, por meio de estudos diagnosticos sobre a 

area, para subsidiar o planejamento para gerenciamento e controle das atividades 

economicas. Tambem foram estudadas as ferramentas utilizadas para estimular 

as experiencias coletivas. 
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A metodologia utilizada no trabalho de campo do assentamento 

Caja seguiu as seguintes etapas: 

1 a - etapa: preparatoria - o trabalho e iniciado atraves de um 

contato dos tecnicos responsaveis pelo estudo com o presidente da associacao 

dos produtores, com a finalidade de marcar uma reuniao com os assentados para 

apresentagao da proposta do curso; 

2 a - apos o contato e a aceitacao da proposta de trabalho, a 

equipe de tecnicos elabora um questionario para coleta de informacoes dos 

assentamentos, em que sao apontados os indicadores demograficos, 

economicos, sociais e de infraestrutura etc. No Caja a pesquisa foi realizada por 

meio de entrevistas realizadas junto a todas as 35 famflias assentadas na area 

em 1990; 

3 a - o questionario e aplicado em cada lote com o 

acompanhamento dos assentados na elaboracao do diagnostics da area; 

4 a - a equipe tabula os dados e marca uma reuniao com os 

assentados para apresentagao dos resultados obtidos na pesquisa de campo. Em 

seguida, os assentados dividem-se em grupos para discutir aspectos relacionados 

a gestao do assentamento - organizagao das familias, produgao, 

comercializagao, tecnologia utilizada, resultados obtidos e dificuldades 

encontradas; 

5 a - e realizada outra reuniao da equipe de tecnicos com os 

assentados para apresentagao dos resultados e discussao a respeito dos pontos 

fortes e pontos fracos do assentamento, visando a elaboracao de propostas para 

produgao, comercializagao e organizagao comunitaria; 

6 a - a equipe apresenta um projeto com os estudos basicos feitos 

no assentamento, que poder^ ser aproveitado posteriormente pelos orgaos 

executores - INCRA e INTERPA. 

Utilizou-se, como recurso complementar, pesquisa em relatorios 

tecnicos da EMATER, em projetos de financiamento, como tambem entrevistas 

com tecnicos dos respectivos orgaos que trabalhavam no assentamento. 

Posteriormente, comparam-se os indicadores coletados neste 

trabalho de campo, no Posto de Saude de Matinhas, EMATER/PB e Associagao 

dos Moradores do Caja, em 1990, com os dados coletados em setembro de 1999, 

para analisar a evolugao socioecondmica dos assentados. Tambem os 
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indicadores de producao, area plantada e produtividade sao comparados com os 

dados do Censo Agropecuario de 1995/1996 (FIBGE). Na segunda fase da 

pesquisa, a coleta de dados em 1999 foi realizada em todo o universo do 

assentamento, 31 familias. A realizacao da pesquisa na EMATER ocorreu a partir 

da solicitacao dos dados sistematizados a respeito do assentamento Caja e 

prosseguiu com a verificacao dos relatorios das visitas do tecnico ao imovel, do 

preenchimento de um quadro com os principais indicadores socioeconomicos 

utilizados no trabalho e de perguntas abertas em entrevista com o tecnico 

responsavel. 

No estudo do assentamento Caja foram selecionados da pesquisa 

realizada no curso (1990), no posto de saude (1990 e 1999), na Associacao dos 

Moradores do Caja (1990 e 1999) e na EMATER (1990, 1996 e 1999) os 

seguintes indicadores: demograficos - populagao assentada, sexo, PEA, faixa 

etaria e residencia no lote ou fora do lote; infraestrutura - habitacao (condigoes e 

estado de conservacao), energia eletrica, estradas vicinais e construcoes 

existentes; educagao - grau de escolaridade (analfabeto, assina o nome, primario, 

1° grau e 2° grau); saude - trabalho de prevengao de doengas e atendimento 

medico; atividade economica; principais produtos agropecuarios (area e 

produgao); tecnologia; credito (tipo, n.° de familias, valor medio/familia e prazos); 

origem da renda e renda media (agropecuaria e outras); participagao em 

organizagoes associativas (entidade da qual participa e outras formas de 

organizagao); grau de evasao dos assentados; titulag§o; pontos fortes e pontos 

fracos. 

Mesmo levando-se em consideragao as diferengas de 

metodologia utilizadas nas pesquisas de 1990 e de 1999, procurou-se, 

insistentemente, preservar alguns indicadores, como, por exemplo, os de 

producao, credito e renda, essenciais na analise da situagao economica das 

familias assentadas. A falta de dados sistematizados nos orgios publicos 

(INCRA/PB, EMATER/PB; INTERPA/PB) sobre os assentamentos na Parafba e 

um problema serio. Quando se trata de um assentamento antigo, ou seja, com 

mais de 10 (dez) anos, como e o caso do Caja, a situagao torna-se mais dificil. 

Inumeras foram as dificuldades encontradas na obtengao dos dados, como 

tambem na comparagao dos dados de 1990 e de 1999, alem do desencontro de 

informagoes que muitas vezes forgava a nao utlizagao de determinado dado 

capaz de mostrar uma situagao de diferenciagao entre os proprios assentados. 
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A avaliacao socioeconomica do assentamento Caja ao longo de 

nove anos e, de fato, nao permite a elaboracao de uma tipologia e um quadro de 

diferenciacao entre os assentados. Afinal, trilhou-se um caminho dentro de 

possibilidades concretas que nao levaram a realizagao de uma pesquisa de 

campo e a utilizagao de dados primarios nos indicadores de 1999. O sonho da 

pesquisa participativa se desmanchou no ar, mas acredita-se que o objetivo do 

trabalho foi cumprido ao apresentar o quadro geral do assentamento Caja, uma 

realidade jamais estudada. Esta sistematizacao de dados podera ser utilizada 

pelos proprios assentados, ONG's, orgaos publicos que atuam na area e a quern 

possa fazer bom uso deles. Foi feito o possfvel para atualizacao dos dados ate 

setembro de 1999. Dessa forma, realizou-se a conclusao desse trabalho de 

dissertacao. 

3.2- O Processo de Desenvolvimento da Agricultura 

Paraibana e o Agreste 

0 processo de modernizagao da agricultura brasileira implantado 

a partir de meados da decada de 50 ficou concentrado no centro-sul do pais. So 

se percebem mudancas na base tecnica da agricultura, no estado da Paraiba, na 

decada de 70, quando ocorre um crescimento do processo de intensificacao do 

uso de tratores, arados e colhedeiras, como tambem de insumos quimicos 

(fertilizantes, corretivos e defensivos), comparados com os indicadores da decada 

de 60. 

Os dados coligidos apontam os seguintes resultados com relagao 

a tecnificacao da agricultura paraibana 4 3: 

• aumento do numero de tratores - de 822 (em 1970) chegando 

a 3.109 (em 1980), correspondendo a um crescimento relativo de 278,2%; 

• diminuicao da area media utilizada por trator - de 5.575,2 

hectares (em 1970) para 1.578,1 hectares (em 1980); 

• redugao da media do numero de estabelecimentos 

agropecuarios por trator utilizado - de 206 (em 1970) para 54 (em 1980); 

MOREIRA & TARGINO (1997:199 - 202). 
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• aumento no uso de adubos qufmicos na Mesorregiao da Mata 

Paraibana (microrregiao de Sousa) e Agreste (Brejo, Curimatau Oriental, 

Esperanca e municfpios do Agreste Baixo). 

As mudancas na base tecnica da agricultura atingiram, 

basicamente, as regioes de producao de cana-de-agucar, enquanto nas pequenas 

propriedades, ela ocorreu de forma limitada, adotando-se principalmente o uso de 

adubos qufmicos na producao de alimentos, muitas vezes sem orientacao tecnica 

adequada. 

No estado da Paraiba, a modernizacao da agricultura foi 

subsidiada pelo Estado, por meio de credito para aquisigao de maquinas e 

equipamentos e do Proalcool, especificamente para incentivar a produgao sucro-

alcooleira. Percebe-se que foi um processo concentrador e desigual, como aponta 

a diretriz geral para o pais. A pequena produgao nao participou efetivamente das 

mudancas geradas pelo uso de uma tecnologia moderna e poupadora de mao-de-

obra. 

A modernizacao da agricultura diminuiu o seu ritmo na decada de 

80 e os resultados contraditorios de seu avango podem ser observados na 

decada de 1970 no estado da Parafba, como afirma Moreira nesta citagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Essa modernizacao desigual 6 responsavel tanto 

pela acentuagSo das disparidades intra e extra-regionais, como pela 

intensificacao da sazonalidade do trabalho agricola, pelo 

agravamento do exodo rural e por uma maior concentragao da 

renda e da posse da terra" (MOREIRA & TARGINO, 1997:203). 

0 assentamento estudado, Caja, pertencente ao municipio de 

Matinhas, na microrregiao do Brejo Paraibano (167) e na mesorregiao do Agreste 

Paraibano (43) 4 4 . 

0 Agreste Paraibano e uma mesorregiao localizada entre o litoral 

e as regioes do semi-arido da Borborema e da mesorregiao do Sertao, composta 

pelo Agreste Baixo, desde a Depressao Sublitoranea ate a Borborema e o 

Agreste Alto, que se estende pelo Brejo Paraibano, Agreste Ocidental, as Serras 

do Norte, de Natuba e Umbuzeiro (MOREIRA &TARGINO, 1997:79). 

Mapas do estado da Paraiba, MOREIRA (1997:13 - 14). 
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A historia da ocupacao do Agreste demonstra que a sua 

exploracao teve uma estreita relacao com a expansao da cana-de-agucar, capaz 

de, posteriormente, separar o litoral do interior em termos de ocupacao 

economica: o primeiro se especializou no cultivo da cana e o segundo na criagSo 

de gado bovino e culturas de subsistencia. 

A organizagao do espago agrario do Agreste foi marcada, no 

seculo XVIII, pelo crescimento e expansao da cultura do algodao, provocando 

mudangas no funcionamento da economia e impulsionando o processo de 

urbanizagao e colonizagao da regiao. 

No seculo XX, particularmente na decada de 80, o algodao entra 

em decllnio, reflexo da crise da industria textil regional e da praga do bicudo. So 

assim deixa de ser a principal cultura dessa regiao. Na agricultura, culturas como 

o sisal e o fumo, a cana e o cafe tambem fizeram parte da pauta dos principais 

produtos nesta mesorregiao. 

Ressalte-se a importancia do Brejo no desenvolvimento da 

agricultura do estado da Paraiba. E uma microrregiao privilegiada em termos 

geograficos, dotada de clima umido com pluviosidade media anual de 1.500 a 

1.800 milfmetros, solos com boa fertilidade e base hidrografica perene. Apresenta, 

portanto, condigoes propfcias para a expansao de culturas agricolas destinadas 

ao autoconsumo e ao comercio. 

A agricultura de subsistencia sempre esteve presente no Brejo. 

Os principais produtos agricolas sao o feijao, o milho e a fava, cultivados pela 

pequena produgao. As culturas comercializaveis como a cana, o algodao, o cafe, 

o sisal e, recentemente, a banana - a partir da decada de 80 -, sao cultivados em 

grandes e medias propriedades. 

Mesmo diante das mudangas no quadro da agricultura do estado, 

verifica-se a importancia da pequena propriedade como fonte de ocupagSo 

economica e unidade de reprodugao familiar. As pequenas propriedades sao 

capazes de absorver mais de tres quartos do pessoal ocupado no setor 

agropecuario, oferecendo oportunidades de trabalho e atuando como um 

contraponto a tendencia apresentada no processo de mecanizacao, que 

dispensa mao-de-obra e desemprega (MOREIRA & TARGINO, 1997:256). 

Nesse contexto, os assentamentos de trabalhadores rurais tern, 

alem de sua dimensao social, um papel economico importante: mesmo que nao 

garantam imediatamente a propriedade da terra, mas sim a sua posse, 

possibilitam a familia o desenvolvimento de atividades agricolas e/ou pecuarias 
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para autoconsumo e venda do excedente no mercado, representando, assim, 

uma alternativa de trabalho para os agricultores. 

3.3- Contando a Historia do Caja: o Sonho da Conquista da 

Terra 

O assentamento Caja situa-se a aproximadamente 1 Km da sede 

do municipio de Matinhas, ocupando uma extensao territorial de 179,9286 

hectares e tern, atualmente (setembro de 1999), 31 familias assentadas. 

A historia da luta pela terra no Caja surgiu em 1983, quando os 19 

agricultores que trabalhavam no imovel ha anos foram surpreendidos pelo 

comunicado da proprietaria solicitando desocupacao do imovel para criacao de 

gado bovino. Os agricultores produziam produtos de subsistencia como feijao, 

milho e macaxeira, pagando o foro a proprietaria. Mesmo assim, eram proibidos 

de construir moradias e plantar culturas permanentes. 

Os agricultores buscaram, de diferentes formas, um acordo com a 

mesma, mas nao obtiveram exito na negociagao. Decidiram, entao, permanecer 

no imovel, trabalhando na agricultura na forma de mutirao, nao mais como 

foreiros e sim como posseiros que ja trabalhavam no imovel ha muito tempo. 

Assim, os agricultores decidiram, coletivamente, suspender o pagamento do foro 

e passaram a condigao de posseiros. A reacao da proprietaria, naquele mesmo 

ano, foi acionar a justica, solicitando o despejo das familias e a reintegracao de 

posse do imovel. Dessa forma, criou-se um impasse, emergindo o conflito social 

entre os agricultores e a proprietaria. 

0 conflito durou dois anos, de 1983 ate 1985, permeado por 

confrontos diretos, expulsao, destruicao das lavouras dos agricultores e a 

reintegracao de posse da proprietaria. Em seguida, os posseiros, organizados e 

dispostos a lutar pela terra, retornaram ao imovel. Esta fase foi caracterizada pela 

violencia e a expropriagao dos posseiros das terras, resultando na prisao de 

alguns deles pela policia. 
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Os agricultores recorreram a suas entidades de representagao, 

solicitando auxilio na luta pela terra. 0 sindicato de Alagoa Nova e a FETAG/PB 

apoiaram os posseiros e iniciaram um processo de denuncias publicas dos atos 

de violencia ocorridos no Caja. Ato contfnuo, entraram no INCRA com um 

documento que acusava oficialmente a existencia de um conflito social no imovel 

e solicitava a sua vistoria, dada sua sub-utilizacao por parte da proprietaria, 

caracterizando a terra como improdutiva. Este documento de declaragao do 

conflito social existente entre ambas as partes permitiu que o INCRA/PB desse 

infcio ao processo de desapropriagao do imovel. Apos uma longa e burocratica 

trajetoria, em 26 de dezembro de 1985, o imovel Caja foi desapropriado para fins 

sociais, pelo decreto n.° 92.217. 

0 assentamento Caja surgiu apos uma longa batalha, 

caracterizada por muita luta, resistencia e capacidade de organizagao dos 

agricultores. Uma longa espera, que consumiu um ano, foi necessaria ate ocorrer 

a criagao oficial do projeto com 36 familias assentadas. Havia 19 familias de 

posseiros que ocupavam o imovel, identificadas e selecionadas pelo INCRA. A 

elas se somam mais 17 agricultores sem terra da regiao, denominados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"trabalhadores alugados", que eram agricultores residentes na cidade que 

trabalhavam na zona rural; destes, alguns haviam sido expulsos do campo em 

outros momentos e se integraram ao grupo na luta pela terra com o objetivo de 

retornar as atividades na agricultura. 

A hist6ria do Caja foi, portanto, assinalada por embates, pressoes 

e ocupagoes, tendo como suporte a forte participacao do sindicato do municfpio 

de Alagoa Nova e da FETAG. A luta pela terra significava para os agricultores 

uma forma de mante-los na agricultura, com possibilidade de melhoria de suas 

condigoes de vida. 

3.4 - O Enfrentamento de Novos Desafios: o Assentamento 

das Familias 

A selegao das familias do assentamento Caja foi iniciada com o 

preenchimento do cadastro e a apresentagao da documentagao dos 19 posseiros 

que trabalhavam no imovel ha anos, mais os 17 agricultores sem terra do 

municipio, participantes tambem da luta pela terra. 



157 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apresentam-se indicadores coletados no SIPRA do INCRA/PB 

(1997), como resultado de uma pesquisa realizada pelos tecnicos deste orgao, 

que levantaram dados das 31 familias assentadas no Caja (formulario do SIPRA -

Anexo 2), em 1997, visando a atualizagao de informagoes a respeito do 

assentamento. Das familias que foram assentadas no Caja, 90% delas sao 

naturais de Alagoa Nova e Matinhas, municfpios proximos ao assentamento; 

apenas 10% sao de outros municipios do estado da Paraiba - Areia, Campina 

Grande e Barra de Santa Rosa (INCRA/PB, 1997). Esta e uma informagao 

relevante, pois demonstra que grande parcela dos assentados eram agricultores 

da regiao onde se localiza o imovel, que possuiam uma histdria no lugar e 

mantinham-se relagoes duradouras entre as pessoas. Por estes motivos, pode-se 

apontar uma tendencia de interesse dos assentados em permanecer no local de 

origem. 

Em 1985, ano da desapropriacao do imovel, a faixa etaria da 

maioria dos assentados 'chefes de familia' era de 26 a 45 anos de idade, 

correspondente a 48% do total, complementados com uma participacao 

significativa na faixa de 46 a 65 anos. Considera-se que este foi um ponto positivo 

para o assentamento. Os assentados nesta idade estavam em fase produtiva e 

corriam atras do tempo dispostos a construfrem uma vida melhor para a familia. 

Havia a presenga de poucos muito jovens (de 15 a 25 anos) e tambem idosos 

(acima de 65 anos), enquanto que, em 1990, cinco anos depois, percebe-se um 

envelhecimento dos assentados (INCRA/PB, 1997). 

A faixa etaria dos chefes das familias assentadas estava, 

percentualmente, distribuida da seguinte forma: 

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 3 - PORCENTAGEM DOS CHEFES DE FAMILIA DO ASSENTAMENTO 

CAJA, SEGUNDO A FAIXA ETARIA, EM 1985 E 1990 

Faixa Etaria da 15 a 25 26 a 45 46 a 65 Acima 
Populacao Assentada anos anos anos de 65 anos 

(%) 

1985 3 48 42 6 

1990 0 42 42 16 

Fonte: INCRA/PB, 1997. 

Elaboracao propria 
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0 quesito 'estado civil' demonstrou a presenca de 77% de chefes 

de famflia casados, 10% viuvos(as) e 13% solteiros(as). Esta tambem e uma 

informacao importante, pois indica uma propensao dos assentados casados 

permanecerem na terra, terem filhos e um numero maior de dependentes e, 

consequentemente, mao-de-obra familiar disponfvel para trabalhar na lavoura; os 

demais (viuvos e solteiros) trabalhavam com parentes proximos e possuiam 

poucos dependentes, mas eram francamente minoritarios. 

A pesquisa realizada pelo INCRA (1997), so contava com 31 

assentados. Os dados coletados nesta pesquisa referentes ao ano de 1985, 

mostram que 68% declararam ocupacao do imovel ha mais de 10 (dez) anos e 

32% ate 10 (dez) anos (variando de um ate seis anos). A maioria das familias 

assentadas viveu no imovel como foreiro e, depois, posseiro; passaram, portanto, 

parte importante de suas vidas no imovel, la cresceram, casaram e constitufram 

familia. Outro indicador extremamente valioso sobre a ocupacao do imovel, da 

conta de que aproximadamente 23% dos chefes de familias nasceram no Caja. 

Destes, 16% moram ate hoje no assentamento e representam 38% das familias 

que la residem. Havia, portanto, uma relacao muito fntima de boa parte dos 

agricultores do assentamento com aquelas terras, uma historia familiar, um 

vinculo, um apego ao lugar e, assim, uma tendencia - e mesmo necessidade -

muito forte de produzir e contribuir para viabilidade economica de suas familias e 

do assentamento. 

Em 1986, as familias viviam em condigoes de emergencia, sem 

moradia para todos, sofrendo com a falta de equipamentos e de insumos para 

produgao e, muitas vezes, de comida. Os assentados passaram o ano esperando 

a criagao oficial do projeto pelo INCRA/PB, que so aconteceu em 17/12/86, 

atraves da portaria 976/86. 0 maior obstaculo enfrentado foi a obtengao do 

acesso aos creditos de apoio para a implantagao do assentamento: 

fomento/alimentagao e habitagao, que so foram liberados, em 1987 e 1989, os 

primeiros, um ano apos a criagao do projeto e o segundo, 3 (tres) anos depois. 

Apos a imisscio de posse do imovel, os assentados iniciaram uma 

serie de discussoes sobre a forma de organizagao das familias na terra. 0 

resultado de uma decisao dos agricultores, juntamente com a orientagao de um 

tecnico do INCRA, foi a opgao pela forma mista - parcelamento em lotes 

individuals e um lote destinado ao trabalho coletivo. Os assentados parcelaram o 

imovel da seguinte forma: em 39 lotes, totalizando 206,50 ha, distribuidos em 36 

lotes (um para cada familia); 01 (um) lote de 2,00 ha destinado a realizagao de 
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trabalho coletivo coordenado pela associacao; 01 lote (um) de 13,00 ha para 

reserva florestal; 01 (um) lote de 1 ha avulso. De acordo com a distribuicao 

apresentada pelos assentados, o imovel possuia uma area de 223,00 ha, em 

desacordo com o levantamento de perimetro realizado pela FUNDAP, que somou 

179,9286 ha 4 5 . 

O parcelamento extra-oficial foi realizado pelos proprios 

assentados com a ajuda de um profissional de Alagoa Nova e os limites dos lotes 

foram marcados com corda. Ate o momento (1999) este assentamento, que se 

encontra em fase de emancipagao, nao foi parcelado oficialmente. A epoca do 

parcelamento extra-oficial o numero de familias excedia a capacidade do 

assentamento que, de acordo com a FMP do municfpio, era de 25 ha por famflia; 

o Caja, apresentava uma area media dos lotes de 5,73 ha 

(INCRA/PNUD/SUDENE, 1990). A primeira providencia dos assentados apos o 

parcelamento do imovel foi a construgao de habitagoes. 

Os assentados do Caja questionaram a exigencia legal para o 

parcelamento do imovel em lotes de 25 ha/familia, porque algumas familias n3o 

dispunham de mao-de-obra suficiente para explorar produtivamente o lote com 

este tamanho. Era o caso, principalmente, dos viuvos, aposentados e agricultores 

idosos, cujos filhos migraram antes do assentamento para grandes cidades na 

regiao sudeste do pafs, alem dos solteiros e das familias com numero pequeno de 

dependentes. 

Na implantagao do assentamento surgiu um novo cenario: 

diferentes concepgoes e expectativas com relagao aos vinculos com a terra. Os 

19 posseiros que trabalhavam na propriedade possufam um forte vinculo com o 

lugar e com a terra, pois durante parte significativa de sua vida se dedicaram ao 

cultivo da mesma. O outro grupo, constituido pelos 17 sem terra dos municipios 

proximos, Matinhas e Alagoa Nova, tinham passado pela experiencia de morar na 

cidade, alguns por terem sido expulsos do campo e outros que migraram em 

busca de melhores condigoes de vida. Estavam, portanto, retornando a zona rural 

depois de terem experimentado a vivencia no espago urbano. Sua relagao com a 

terra nao era tao proxima e fntima como a dos posseiros. A partir dessa 

constatagao, percebe-se que o assentamento e considerado uma alternativa e 

nao a sua unica saida. 

4 5 O perimetro deste imovel foi levantado pela FUNDAP, atual INTERPA, orgao estadual, porque 

na epoca o INCRA estava desprovido de recursos financeiros e equipamentos para a realizacao 

deste trabalho (INCRA/PB, 1998). 
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Neste contexto, as relagoes sao redefinidas no processo de 

enfrentamento de desafios e problemas corriqueiros. Estes grupos distintos de 

agricultores se uniram e construfram uma identidade forte a partir da necessidade 

de conquistar a terra. Posteriormente, apos a imissao de posse do imovel e a 

divisao dos lotes, o projeto comum se desdobrou em micro-projetos individuais, 

situagao que perdura ate hoje (1999). A impressao e de que, entao, os 

assentados pensavam individualmente como se fossem pequenos produtores 

independentes, interessados exclusivamente em cuidar de seu lote. Como tal, 

sentiam a necessidade de maior autonomia na tomada de decisoes. 

Na ocasiao, os assentados do Caja passavam por um momento 

confuso e se deparavam com o seguinte dilema: se, de um lado, decidiram 

trabalhar individualmente, de outro lado tinham que tomar muitas decisoes a 

respeito do assentamento de forma coletiva, porque os orgaos publicos - INCRA, 

EMATER e Projeto Cooperar - exigiam respostas, por exemplo, a respeito da 

forma de parcelamento, acesso ao credito, constituigao da associagSo, 

construgao de pogos, uso da casa de farinha etc. Era necessario comegar a 

aprender o caminho da tomada de decisoes coletivas, senao, nada a respeito da 

vida dos assentados seria decidido. Este foi um desafio enfrentado pelos 

assentados do Caja desde a desapropriacao do imovel em 1985. 

Diante deste novo cenario, os assentados percebiam que apenas 

tomar posse da terra era insuficiente. O enfrentamento com a proprietaria do 

imovel e a polfcia sao redefinidos em uma nova frente de luta: a da sobrevivencia, 

em um cotidiano marcado por problemas basicos, em que, dentre outros, 

destacavam-se a falta de habitagoes para todos, agua, energia eletrica e credito 

para produgao. Premidos por esta realidade, os agricultores passaram a 

estabelecer relagoes com agentes anteriormente desconhecidos, como os orgaos 

do Estado. Se antes tinham uma posigao passiva e de subordinagao com relagao 

a antiga proprietaria, apos o assentamento precisavam tomar decisSes de forma 

coletiva e democratica, alem de assumir a gestao do projeto. Foi uma situagao 

extremamente diffcil para eles, pois se tratava de uma mudanga brusca e os 

descontentamentos rapidamente surgiram com as interferencias constantes dos 

6rgaos governamentais no seu trabalho, contrastando com o controle relativo que, 

anteriormente, detinham sobre o mesmo. 
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Em 1988, a intervengao do INCRA e do antigo PAPP no 

assentamento colocou a necessidade de constituigao de uma associacao, tendo 

em vista que os recursos governamentais tinham o repasse previsto para uma 

entidade de representacao dos assentados. A associacao foi criada com o apoio 

do STR de Alagoa Nova, denominada como "Sociedade de Moradores do Caja", 

mas conhecida popularmente pelos associados como "Associacao dos Moradores 

do Caja". Seus objetivos foram definidos da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) fazer reivindicag&es aos poderes publicos 

em favor dos moradores; promover a melhoria das condicdes 

gerais da localidade; atividades educacionais, recreauvas, 

beneficentes e sociais; criar servigos de assistencia medica. 

dentaria e juridica; promover a divulgacao de seus trabalhos; 

cooperar com outras entidades com o mesmo Um; defender o grupo 

social ou membros da comunidade; criar meios de integragSo dos 

moradores a esta sociedade" (EMATER, 1992:05). 

A Associacao organizou-se com a participacao legal dos 

assentados. Todavia, nao podemos deixar de perceber que foi criada de "cima 

para baixo". Ao inves de surgir da conscientizacao dos assentados, da qual a 

organizagao coletiva seria o elemento-chave para viabilizar economicamente o 

assentamento, foi criada a partir de uma exigencia legal dos orgaos publicos para 

o recebimento do credito e do apoio a implantagao da infraestrutura. 

A Associacao dos Moradores do Caja foi constituida com 23 

familias associadas; as 13 familias restantes nao fizeram parte, porque nao 

acreditavam neste tipo de entidade. No initio havia motivagao e uma ativa 

participacao dos assentados nas atividades propostas pela Associagio. Com o 

passar do tempo, foram pesando as dificuldades em trabalhar coletivamente e a 

AssociagSo passou a servir apenas para tomada de decisoes de carater formal, 

principalmente aquelas referentes a tomada de credito. 

Quando o imovel Caja foi desapropriado (1985), contava com a 

seguinte infraestrutura: uma casa, energia eletrica na sede do imovel, um 

armazem, um galpao e um rio; posteriormente, em 1989, foi construida uma casa 

de farinha pelo PAPP, visando a producao de farinha para autoconsumo e venda 

do excedente no mercado. 
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Inicialmente, os principais produtos agricolas produzidos no Caja 

eram a mandioca, o feijao, o milho e a banana, plantados sem cuidados tecnicos 

e com o uso da queimada 4 6 A maior parte da producao era consumida pelos 

assentados e o excedente vendido aos intermediaries que levavam a producao 

para venda na EMPASA de Campina Grande e nas feiras de Alagoa Nova e das 

cidades proximas. Vale salientar que, no periodo entre a desapropriacao do 

imovel e a criagao oficial do projeto de assentamento, os assentados conseguiram 

sobreviver plantando milho, feijao e roca (macaxeira, batata etc.) em seus lotes 

individuals e em mutirao no lote destinado ao trabalho coletivo. 

Esta prolongada situagao de emergencia demonstra a falta de 

cumprimento dos compromissos dos orgaos responsaveis pelo assentamento, a 

nao liberacao de recursos orcamentarios destinados a apoiar a instalacao dos 

assentados no nucleo, como tambem a inexistencia de um compromisso politico 

do governo Sarney (1985 - 1989) com o PNRA. Estas familias foram renegadas 

e deixadas de lado e, se nao tivessem a capacidade de resistencia e persistence, 

poderiam ter deixado a terra com justificativas plausiveis: como viveriam sem 

comida, casa para morar e sementes para plantar? Assentar nao e so legitimar a 

posse da terra, mas tambem oferecer condigoes de infraestrutura, producao, 

comercializagao, credito, organizagao coletiva etc, para que se possa produzir e 

vender, viabilizando economicamente o assentamento. 

3.5 - O Assentamento Caja: Apresentagao e Analise 

dos Indicadores Socioecondmicos 

3.5.1- Indicadores demograficos 

Os primeiros indicadores (tabela 4) procuram mostrar o perfil da 

populagao assentada objeto da pesquisa em dois momentos - 1990 e 1999; sexo 

(masculino ou feminino); populagao economicamente ativa (de 15 a 65 anos); 

familias residentes no lote; familias nao residentes e faixa etaria da populagao. 

4 6 a queimada e muito utilizada pelos pequenos produtores do Nordeste, consiste em colocar fogo 

no mato para limpar a terra, porem acarreta serios problemas para o solo por destruir os nutrientes 

da terra e deixa-la sem fertilidade. 
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Percebe-se uma diminuicao de 2 1 % no contigente populacional 

do Caja, de 1990 a 1999, justificado primeiramente por existirem 5 (cinco) lotes 

desocupados devido aos falecimento de assentados, uma desistencia, pelo 

envelhecimento dos chefes de familia e a migracao dos filhos mais velhos para 

Matinhas e cidades proximas. 

Os assentados do Caja possuem uma populagao bastante 

equilibrada entre os sexos masculino e feminine Em 1990, 5 1 % da populacao era 

do sexo masculino e 49% do sexo feminine No ano de 1999, este quadro se 

mantem inalterado. Este equilibrio entre a quantidade de homens e de mulheres 

no assentamento pode facilitar a divisao sexual do trabalho. Os homens 

majoritariamente trabalham na agropecuaria e em frentes de trabalho, enquanto 

as mulheres cuidam dos afazeres domesticos e dos filhos, mas sao fundamentals 

no momento da plantacao de produtos agrfcolas destinados ao autoconsumo, 

como: o feijao, o milho, a mandioca e as rocas, alem de auxiliarem na colheita. 

A utilizacao da faixa etaria entre 15 e 65 anos nos dados da PEA 

deve-se a escolha feita pelos tecnicos que realizaram a pesquisa de campo nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

Curso de GestSo em Areas de Assentamentos Rurais. Neste sentido, para efeito 

de comparac3o entre os dados de 1990 e 1999, manteve-se, na pesquisa de 

1999, aquela faixa etaria, embora se saiba que, normalmente, utiliza-se na PEA a 

faixa etaria a partir de 10 anos de idade. 

No ano de 1990, a populagao economicamente ativa (pessoas 

com idade entre 15 e 65 anos) do assentamento era composta de 92 pessoas, 

enquanto, em 1999, estava reduzida a 78 pessoas. Este dado demonstra uma 

diminuicao de 15% da PEA ao longo dos anos, explicado anteriormente pela 

redugao da propria populacao do assentamento, o envelhecimento dos chefes de 

familias e a migracao de parcela dos filhos. Neste universo registra-se uma 

maioria de mulheres que fazem parte da PEA (1990) e posteriormente um 

aumento do sexo masculino e uma pequena diminuicao da populacao do sexo 

feminine Percebe-se que esta mudanga na participagao do homem na PEA 

aponta uma disponibilidade maior de mao-de-obra familiar para o trabalho pesado 

na produgao agricola (aragao da terra, plantio e colheita) e nas frentes de 

trabalho, como complemento da renda familiar. 
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ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 4 - PERFIL DEMOGRAFICO DA POPULAQAO DO ASSENTAMENTO CAJA 

1990-SETEMBRO/1999 

Populagao Sexo PEA PEA Familias Familias nao 
Assentada (%) (de 15 a 65 anos) Sexo Residentes Residentes 

(n.° pessoas) (n° pessoas) (%) no Lote no Lote 

(%) (%) 

1990 168 51 49 92 24 31 44 56 

M F M F 

1999 133 51 49 78 30 29 42 58 

M F M F 

Fonte: INCRA/PNUD/SUDENE, 1990 e Posto de Saude de Matinhas, setembro de 1999. 

Notas: sexo - M - masculino; F -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA femin ino. 

Elaboracdo propria 

No que se refere a porcentagem de familias residentes no 

assentamento ou na cidade de Matinhas, verifica-se uma mudanga pouco 

expressiva. Em 1990, menos da metade das familias residiam no lote e a maioria 

morava na zona urbana. Em 1999, houve uma diminuicao daqueles que 

habitavam no Caja e, consequentemente, um aumento dos assentados residentes 

em Matinhas. Procura-se identificar as justificativas encontradas para que a 

maioria da populagao habite na cidade, atraves de entrevistas realizadas na 

EMATER, junto a agentes comunitarios de saude e na Associagao dos Moradores 

do Caja. A primeira e a falta de infraestrutura em todos os lotes do assentamento: 

energia eletrica, telefone, agua encanada, escola para os filhos e assistencia 

medica e odontologica. A segunda, e um certo fascinio pela vida urbana, que e 

um trago presente na vida dos agricultores do Brasil, os valores e os costumes da 

cidade invadindo o campo. Os assentados manifestam este deslumbramento pela 

vida citadina atraves da vontade de ter acesso a infra-estrutura oferecida na 

cidade, a posse de eletrodomesticos (TV a cores, geladeira, fogao a gas, 

liquidificador, video cassete etc.), participar das conversas na praga, os encontros 

na igreja, as festas de santo etc., alem de ter acesso a outras oportunidades de 

trabalho temporario ou permanente - vigia, motorista, auxiliar de escritorio, 

professor, fiscal da prefeitura, enfermeira, telefonista etc. Este entusiasmo dos 

agricultores pela vida na cidade e proveniente das modificagoes na base tecnica 

da agricultura brasileira com o surgimento dos CAIs. 
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Segundo Silva (1995:135-136) constata-se a existencia de 

mudancas na agricultura, advindas do processo de solidificacao dos CAIs, que 

provocaram um processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Urbanizagao da Agricultura" impulsionado nos anos 

70. Este processo e caracterizado por uma urbanizagao da PEA agricola, cujos 

fatores de influencia podem ser assim explicitados: a vida na cidade possibilita o 

acesso a beneficios sociais (saneamento, agua encanada, energia eletrica, 

hospital, creches e escolas); a urbanizacao do trabalhador rural com a expansao 

das empresas rurais e agroindustrias; um aumento da oferta de empregos na area 

tecnica e administrativa nas cidades; a tecnificacao dos produtores rurais que 

liberou o trabalho familiar da mulher e dos filhos, permitindo sua moradia na 

cidade e propiciando a educagao dos filhos. Esta urbanizagao do trabalhador rural 

pode ter interferido no assentamento Caja e contribuido para que a maioria dos 

assentados habitasse na cidade de Matinhas, principalmente para ter acesso a 

infraestrutura, trabalho e eletrodomesticos, particularmente a televisao, meio de 

comunicagao de massa de enorme atratividade. 

Na tabela 5 observa-se claramente o processo de envelhecimento 

da populacao assentada no Caja (1990 - 1999), caracterizado pela diminuicao do 

numero de pessoas nas faixas etarias de 0 a 4; 5 a 14; 15 a 45 anos; e um 

aumento nas faixas etarias de 46 a 65 e acima de 65 anos de idade. 0 

envelhecimento da populacao, principalmente dos assentados responsaveis 

legalmente pela posse da terra junto ao INCRA, e um fato que pode contribuir 

para diminuir a mao-de-obra familiar e dificultar mudancas na gestao do 

assentamento a curto prazo, como por exemplo, pensar-se em coletivizagao da 

produgao e da comercializagao, devido a tradigao e aos costumes dos 

agricultores mais velhos de trabalharem na unidade familiar de forma individual. 

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 5 - PORCENTAGEM DE ASSENTADOS, SEGUNDO A FAIXA ETARIA 

DO ASSENTAMENTO CAJA 
1990 - SETEMBRO/1999 

ANO Faixa Etaria da Populagao Assentac a (%) ANO 

0 a 4 
anos 

5 a 14 
anos 

15 a 45 
anos 

46 a 65 
anos 

Acima 
de 65 anos 

1990 10 27 39 16 8 

1999 5 25 36 23 12 

Fonte: INCRA/PNUD/SUDENE, 1990 e Posto de Saude de Matinhas, setembro de 1999. 

Elaboracao propria 
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3.5.2 - Indicadores de infraestrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os indicadores de infraestrutura (tabela 6) apontam que houve 

uma melhoria em alguns aspectos, mas pouco avanco no piano geral. Pode-se 

salientar que nao houve alteragao com relagao ao numero de habitagoes e 

demais construgoes (um armazem, um galpao e uma casa de farinha). As casas 

nao possuem agua encanada ate o momento (setembro de 1999) e o seu estado 

de conservagao passou de bom para regular. 

Destaca-se um aumento nas fontes de abastecimento d'agua, 

demonstrado pela construgao de 5 (cinco) olhos d'agua e de 2 (duas) cisternas 

com os recursos e o trabalho dos proprios assentados, o que permitiu que, 

mesmo com as secas do rio Mamanguape, que e temporario, os olhos d'agua 

mantivessem o abastecimento do assentamento. A energia eletrica foi ampliada 

chegando a 15 casas, enquanto, em 1990, existia apenas na sede da fazenda. 

Apos o assentamento esta sede foi destinada ao trabalho comunitario. Os 

recursos que deram acesso a energia eletrica foram oriundos do Projeto 

Cooperar, cujo objetivo era levar iluminagao ate a casa de farinha. Dessa forma, 

os assentados puxaram a energia ate suas residencias. Verifica-se a omissao do 

Estado na construgao da infraestrutura necessaria, tanto no abastecimento d'agua 

como na energia eletrica. 

Salienta-se uma melhoria das estradas vicinais ate o 

assentamento, inclusive com terraplanagem. Isto se deve principalmente ao fato 

do distrito de Matinhas ter sido emancipado, em 1995, passando a condigao de 

municfpio em 1996. A nova prefeitura investiu na melhoria das estradas nas 

localidades proximas ate o municfpio, ate mesmo porque era importante 

conquistar a credibilidade da populacao do campo para iniciar seu governo. Neste 

periodo (1990 a 1999), observou-se um aumento expressivo no tratamento da 

agua utilizada para o consumo familiar dos assentados, devido ao trabalho de 

prevengao de doengas realizado pelos agentes comunitarios de saude. 
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ESTADO DA PARAlBA 
TABELA 6 - INFRAESTRUTURA NO ASSENTAMENTO CAJA 

1990 - SETEMBRO/1999 

Habitacao 
Com 

Privada 
(n°) 

Agua 
Tratada 

(% familias) 

Fontes de 
Abastecimento 

D'agua 

Energia 
Eletrica 

(%) 

Estradas 
Vicinais 

Principais 
Construcdes 

1990 23 (B) 40 

01 no 

02 pocos 

01 caixa d'agua 

01 cisterna 

10 Regular 

01 casa de 

farinha (B) 

01 armazem 

(B) 

01 galpao ( R ) 

1999 23 (R ) 93 

01 rio 

02 pocos 

01 caixa d'agua 

02 cistemas 

05 olhos d'agua 

48 Bom 

01 casa de 

farinha (R) 

01 armazem 

(R) 
01 galpao (R ) 

Fonte: INCRA/PNUD/SUDENE, 1990 e Associacao dos Moradores do Caja, setembro de 1999. 

Notas: B - bom estado de conservacao; R - regular estado de conservacSo. 

Elaboracao propria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os assentamentos, grosso modo, enfrentam o problema da falta 

de infraestrutura, expressao do descaso do Estado na execugao da politica de 

assentamento. O projeto do assentamento Caja tern uma historia de 

aproximadamente 13 anos e, a despeito deste longo tempo de vida, o 

parcelamento oficial nao se consumou. Alem disso, ainda nao se obteve a 

instalacao da infraestrutura basica proposta na politica de assentamento (exposta 

no capitulo II) e nao se logrou o atendimento de demandas b£sicas dos 

assentados (saneamento, abastecimento d'agua, energia eletrica, habitagoes, 

galpoes, armazens etc). Os assentados do Caja nao fogem a regra da realidade 

da grande maioria dos assentamentos do Brasil. 

No estudo de viabilidade economica feito por Lopes (1992:34 - 35) 

no assentamento Barra da Onga, em Sergipe, destacam-se os serios problemas 

enfrentados pelos assentados na implantag^o da estrutura fisica e de servigos do 

projeto, que, por sua vez, intervem de forma negativa na atividade economica e 

na condigao socioecondmica dos assentados. Estas dificuldades aparecem no 

atraso de recursos para construgao de estradas; na falta de demarcagao definitiva 

dos lotes; insuficiencia no abastecimento d'agua; na situagao debil das escolas e 

na falta de posto de saude. O trabalho realizado pelo INCRA trouxe um resultado 

infeliz para o assentamento, pois as obras de construgao de infraestrutura sao 

decididas pelos tecnicos deste 6rgao sem a participagao dos assentados, e, 

portanto, inadequadas para o atendimento de suas necessidades. 
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Neste sentido, acabam gastando os recursos publicos na 

construgao de determinadas instalacoes - centro comunitario, escola ou casa de 

farinha - pouco ou quase nada utilizadas pelos assentados. O autor (Lopes, 

1992) menciona, como exemplo, a existencia de uma casa de farinha sem 

producao de mandioca no assentamento. Isto retrata que os escassos 

investimentos que sao utilizados na construcao de infraestrutura possuem uma 

pessima aplicabilidade. 

Estas experiencias demonstram a falta de elaboracao, no ambito 

dos orgaos do Estado, de um planejamento que permita o uso racional de 

recursos, reduzindo custos e multiplicando as acoes, com intervengoes que sejam 

capazes de atender a demanda efetiva. Estes casos de uso inadequado de 

recursos publicos sao comuns no Brasil e normalmente prejudicam aqueles que 

se pretende beneficiar: os agricultores assentados, publico-alvo do Programa. 

3.5.3 - Indicadores de educagao e de saude 

E notavel a melhoria no nivel de escolaridade da populagao 

assentada no Caja ao longo dos nove anos (tabela 7). Os resultados da pesquisa 

apontam uma diminuicao dos analfabetos; um aumento na porcentagem no 

numero daqueles que assinam o nome; um aumento no nivel primario; um 

avango em nivel de 2° grau, apresentando, inclusive, dois estudantes 

universitarios. Aponta-se uma tendencia dos chefes de familias se 

conscientizarem da importancia da instrugao e do estudo na vida de seus filhos, 

pois isto pode abrir uma perspectiva de um futuro melhor e a possibilidade de 

diversificagao das fontes de renda da familia. Duas filhas de assentados, por 

exemplo, sao professoras da escola em Matinhas. 

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 7 - NJVEL DE ESCOLARIDADE DOS ASSENTADOS DO CAJA 

1990 - SETEMBRO/1999 

ANO Analfabeto 

(%) 

Assina o nome 

(%) 

Primario 

,(%) 

1° grau 

(%) 

2° grau 

(%) 

1990 23 18 34 4 1 

1999 20 24 45 4 5 

Fonte: INCRA/PNUD/SUDENE, 1990 e Posto de Saude de Matinhas, setembro de 1999. 

Elaborac3o propria 
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A apresentagao dos indicadores de saude (tabela 8) mostram 

uma melhoria no assentamento Caja, justificada pela eficiente qualidade no 

atendimento no posto de saude de Matinhas e pela realizagao de um trabalho 

comunitario de saude iniciado em 1992 pela Fundagao Nacional de Saude, e que, 

atualmente (1999), encontra-se sob a responsabilidade do posto de saude de 

Matinhas. Este trabalho funciona atraves de contratagao, pela prefeitura, de 

agentes comunitarios de saude capacitados para um trabalho de prevengSo em 

saude junto as familias, realizado por meio de visitas domiciliares semanais. 0 

objetivo deste trabalho e oferecer orientagoes a respeito de higiene, alimentagao, 

nutrigao, gestagao, amamentagao e prevengao de doengas. No assentamento 

Caja, as doengas mais comuns sao as seguintes: verminose, gripe, anemia, 

hipertensao, diarreia e desidratagao. Observa-se uma diminuicao destas doengas 

nestes 3 (tres) ultimos anos, em fungao da realizagao do trabalho comunitario de 

saude. Acrescente-se que no periodo 1990 - 1999, a mortalidade infantil 

apresentou, de maneira geral, uma tendencia declinante, reduzindo-se a zero no 

ano vigente (1999). Nao se sabe quantificar o numero de mortes em 1990, porque 

nao existia este trabalho e nem controle por parte do distrito de Matinhas e 

municipio de Alagoa Nova com relagao a situagao de saude do assentamento 

Caja, embora, em entrevistas realizadas com assentados e enfermeiros do posto 

de saude de Matinhas, enfatizou-se que houve uma melhoria consideravel apos a 

realizagao do trabalho comunitario de saude, principalmente por contribuir na 

erradicagio da mortalidade infantil e dos casos de desnutrigao. Saliente-se, 

tambem, que o trabalho comunitario de saude tern programa para atender 50 

casos de criancas desnutridas no municipio de Matinhas (zona urbana e zona 

rural). No entanto, constata-se, em setembro de 99, a existencia de 3 (tres) 

criancas desnutridas e 3 (tres) com risco de desnutrigao assistidas pelos agentes 

comunitarios de saude, correspondendo a apenas 12% da meta prevista. Ja no 

assentamento Caja nao existe nenhuma crianga desnutrida. Estes numeros 

retratam uma situagao de saude publica bastante favoravel, pois encontra-se 

abaixo do planejado para a regiao. 
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Quanto ao servico de assistencia medico-odontologica nao se 

constatou alteragao, pois o atendimento ainda e feito na cidade, que possui 

servico basico de ambulatorio e laboratorio com recursos basicos, em posto de 

saude mantido pela prefeitura de Matinhas, alem de atendimento medico todos os 

dias da semana. No caso de atendimento hospitalar e maternidade, os 

assentados sao transferidos para Alagoa Nova ou Campina Grande. 0 

atendimento odontologico se limita a extragao de dentes, sendo realizado 3 (tres) 

vezes por semana. 

ESTADO DA PARAlBA 
TABELA 8 - CONDIQ6ES DE SAUDE E NIVEL DE ATENDIMENTO 

NO POSTO DE SAUDE DE MATINHAS 
1990 - SETEMBRO/1999 

(%) Trabalho de Atendimento Qualidade 
PrevencSo Medico-odontoldgico do Atendimento do Posto de 
de Doengas no Assentamento Saude em Matinhas 

no Assentamento 

1990 Nao Nao Regular 

1999 Sim Nao Bom 

Fonte: Posto de Saude de Matinhas , setembro de 1999. 

Elaboragao propria 

3.5.4 - Indicadores economicos 

3.5.4.1 - Produgao e produtividade 

Nos indicadores economicos 4 7 optou-se por trabalhar com a 

produgao agricola e a produtividade; pecuaria; renda; aquisigao de instrumentos 

de trabalho e eletrodomesticos; nivel tecnologico; acesso e utilizagao do credito, 

buscando-se obter um quadro geral da situagao economica dos assentados. Nos 

dados econdmicos, exceto credito em que se utiliza o ano de sua liberagao e uso, 

comparam-se os resultados de 1990, 1996 e 1999, para nao haver distorgao com 

relagao aos dados, pois o municipio onde se localiza o imovel foi afetado pela 

seca, que comegou em 1997. 

Os indicadores economicos (1990, 1996 e 1999) apresentados foram resultados de um 

exercicio realizado juntamente com a EMATER/PB que resultou na elaboragao de uma estimativa. 
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A principal atividade economica do assentamento Caja e a 

agropecuaria, complementada com atividades nao agricolas, embora se saiba 

que os assentados possuam outras habilidades - pedreiro, enfermeira, professor, 

motorista e artesao. Estas habilidades s§o utilizadas em determinados momentos 

em beneficio do proprio assentamento: na construcao das casas, no trabalho no 

posto de saude de Matinhas, na escola, no transporte da producao etc., como 

tambem em trabalhos permanentes ou temporarios para complemento da renda 

familiar. 

Na producao agricola do Caja (1990), destacam-se o feijao, o 

milho e a banana como os principais produtos agricolas (com maior area plantada 

e maior producao), complementados pela producao de mandioca e laranja (tabela 

9 e grafico 3). Em 1996, o principal produto foi a banana, enquanto que, em 1999, 

foi a laranja. Observa-se que o feijao, o milho e a mandioca sao lavouras 

temporarias produzidas, principalmente, para o autoconsumo, sendo o excedente 

vendido em Matinhas; a banana e a laranja sao lavouras permanentes que, ao 

contrario, sao produzidas para venda e uma pequena parcela fica para o consumo 

dos proprios agricultores. Com relagao a pecuaria tem-se a predominancia do 

gado bovino, seguido de suinos, caprinos, equinos/asininos e aves. Os asininos e 

os equinos sao utilizados como meio de transporte e nas atividades agricolas 

para tragao. 

Os dados mostram que a produgao agricola passou por 

mudancas ao longo dos nove anos (1990, 1996 e 1999). Em 1990, era 

predominante o cultivo associado do feijao, do milho e da mandioca, produtos 

tradicionais da pequena produgao no Brejo paraibano, principalmente para o 

autoconsumo; alem disso existia uma pequena participagao da produgao de 

banana e laranja, culturas plantadas com o objetivo de venda. 

0 feijao atingiu nos anos de 1990 e 1996 uma produtividade 

media de 550 kg/ha ou 9 (nove) sacos/ha; o milho de 500 kg/ha ou 

aproximadamente 8 (oito) sacos/ha; a mandioca 108 kg/ha ou 2 (dois) sacos/ha; a 

banana 15 milheiros/ha e a laranja 27,5 milheiros/ha. Vale salientar que, ao se 

proceder a uma comparagao da produtividade media destas culturas (1990 e 

1996) com a produtividade media no municipio de Alagoa Nova (proximo ao 

assentamento), atraves de dados divulgados no Censo Agropecuario de 

1995/1996 do FIBGE, nota-se uma produtividade do feijao de 233 kg/ha ou 4 

(quatro) sacos/ha, do milho de 267 kg/ha ou 4 (quatro) sacos e da banana 
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de 4 (quatro) milheiro/ha superiores as do municfpio, enquanto a produtividade 

media da mandioca (3.000 kg/ha ou 50 sacos) e da laranja (66 milheiros/ha) 

foram inferiores a produtividade de Alagoa Nova. 

Em 1996, percebe-se uma diminuigao em 20% da area plantada 

em cultivo associado - feijao, milho e mandioca -, culturas destinadas 

principalmente ao autoconsumo. A producao destas culturas diminuiram, 

respectivamente, em 33%, 57% e 50%. Ja a banana apresentou um aumento na 

area plantada e na producao de 83%; a area plantada da laranja em 133% e a 

produgao da laranja em 94%, portanto um aumento da area plantada com 

produtos destinados a venda. Estas alteragoes no tamanho da area plantada e na 

diversificacao de culturas recebeu uma influencia direta do curso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gestae- em 

Areas de Assentamentos Rurais, pois foi realizado um diagnostico da area e 

verificou-se a necessidade de aumentar o investimento em culturas que poderiam 

dar um maior retorno econdmico. 

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 9 - PRODUQAO AGRICOLA NO ASSENTAMENTO CAJA 

(Estimativa) 
1990 - 1996 - SETEMBRO/1999 

ANO PRODUTOS PRODUQAO 

(kg) 

AREA 
(ha) 

PRODUTIVIDADE 
(Kg/ha) 

1990 Feijao 18.000 30 600 

Milho 19.500 650 

Mandioca 4.000 133 

Banana 525 35 15 

Laranja 450 15 30 

1996 Feijao 12.000 24 500 

Milho 8.400 350 

Mandioca 2.000 83 

Banana 960 64 15 

Laranja 875 35 25 

1999 Feijao 3.600 20 180 

Miiho 2.520 126 

Mandioca 600 30 

Banana 288 30 10 

Laranja 525 25 21 

Fonte: E M A T E R / P B , setembro de 1999. 

Notas: (1) o s espacos em branco na area do milho e da mandioca, deve-se ao fato de serem plantados na mesma 

area do feijao em cultivo associado. 

Elaboracao propria 



173 

G R A F I C O 3 

P R O D U Q A O A G R i C O L A 

NO A S S E N T A M E N T O C A J A 

1 9 9 0 - 1 9 9 6 - S E T E M B R O / 1 9 9 9 

2 5 . 0 0 0 

• 1 9 9 0 • 1 9 9 6 0 1 9 9 9 

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os resultados do assentamento Caja apontam uma tendencia de 

alteracoes nos padroes tradicionais da unidade familiar de producao, cujas 

atividades agricolas, grosso modo, eram voltadas para a produgao de lavouras 

visando o autoconsumo. A orientagao tecnica estimulou mudangas na 

predominancia de culturas de autoconsumo para a de lavouras destinadas a 

venda, o que provocou uma maior integragao dos produtores assentados ao 

mercado e permitiu um aumento de sua renda (1990 a 1996). 

No Caja existia uma incipiente produgao de banana e como essa 

microrregiao e produtora de frutas que abastecem a regiao, tendo como destinos 

principais Alagoa Nova, Bananeiras e Campina Grande, estimulou-se a produgao 

de banana e laranja (tangerina e cravo). 0 credito do PROCERA para 

investimento e custeio recebidos pelos assentados em 1996 foi utilizado para a 

ampliagao da produgao de banana e laranja, alem da aquisigao de matrizes de 

gado bovino para a ampliagao da pecuaria como atividade economica. 

Em 1999, houve uma brusca redugao da produgao agricola de 

feijao, milho, mandioca e banana (em torno de 70%) e uma queda menos 

acentuada na produgao de laranja (40%), cultura mais resistente a seca. Isto se 

deve ao longo periodo de estiagem que atingiu todo o Brejo paraibano. 
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No estado da Paraiba dois milhoes de pessoas, o que representa 

60% de sua populagao (3,3 milhoes de habitantes), sofrem com o periodo mais 

longo de estiagem do seculo. Os danos causados pela seca na agropecuaria 

representam uma perda de R$ 850 milhoes de reais na agricultura e 70% do 

rebanho bovino nos anos de 98 e 99. Os 193 municipios do estado afetados pela 

seca enfrentam a falta de abastecimento d'agua e os prejufzos nas atividades 

ligadas ao campo. Diante desta situagao critica, a maioria da populacao sobrevive 

com aposentadorias, salaries das frentes de trabalho e cestas basicas distribuidas 

pelo governo federal por meio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Programs Comunidade Solid^ria" (FSP, 

07/11/99:15). 

A pecuaria e pouco expressiva como atividade economica no 

assentamento Caja (tabela 10). E composta pelo rebanho de gado bovino, 

equino/asinino, caprino, suino e aves. De 1990 para 1996, observa-se um 

aumento de aproximadamente 132% no rebanho bovino e uma redugao de 17%, 

em 1999, um dado bem inferior ao da maioria do estado da Paraiba, que mostra 

uma redugao em torno de 70% do gado bovino. Este gado e utilizado para 

produgao de leite visando o autoconsumo da famflia e, eventualmente, e vendido 

para a realizagao de investimentos na agricultura e/ou para complementar a renda 

familiar. Os equinos e asininos sao utilizados no transporte de agua dos olhos 

d'agua ate as casas daqueles que residem no assentamento ou mesmo dos 

residentes na cidade que passam o dia inteiro trabalhando na area, como tambem 

no transporte de madeira e dos proprios assentados para Matinhas. Os caprinos 

sao criados para retirada do leite e para o consumo da came em festas, 

casamentos ou mementos especiais; os suinos servem para engorda e venda e 

as aves para o consumo de ovos e carne e, esporadicamente, para venda. 

Na comparagao dos indicadores da pecuaria (1990, 1996 e 1999) 

observa-se um aumento de 7 1 % de 1990 para 1996, devido aos investimentos 

realizados com o credito e ao fato de que a epoca foi favoravel por conta da 

abundancia de chuvas no Brejo paraibano. Posteriormente, de 1996 para 1999, 

constata-se uma redugao de aproximadamente 2 1 % dos animais como resultado 

da seca iniciada em 1997. O ano de 1999 e o terceiro ano consecutivo de 

estiagem e, segundo as previsoes dos meteorologistas, novo periodo agudo de 

seca assolara o semi-arido nordestino a partir do ano 2002 4 3 . Os animais sao 

Segundo estudos do Centra Tecnologico da Aeronautica (CTA), realizados em 1982, existe uma 

previsao para o semi-arido nordestino de um ciclo de secas a cada 26 anos que se iniciaria em 

2002 (FSP, 07/11/99:15). 
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afetados no periodo de seca no assentamento Caja pela insuficiencia de agua e a 

redugao do pasto natural. Dentre estes animais, alguns foram vendidos pelos 

assentados antes de sua perda. 

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 10 - PECUARIA NO ASSENTAMENTO CAJA 

(Estimativa) 
1990 -1996 - SETEMBRO/1999 

ANO TIPO CABEQAS 

<N°) 

1990 Bovino 40 

Eqiiino e asinino 05 

Caprino 10 

Suino 15 

Aves 50 

Total 120 

1996 Bovino 93 

Eqiiino e asinino 12 

Caprino 20 

Suino 20 

Aves 60 

Total 205 

1999 Bovino 77 

Eqiiino e asinino 10 

Caprino 20 

Suino 15 

Aves 40 

Total 162 

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 

Elaboracao propria 

3.5.4.2 - A renda familiar 

O segundo indicador econdmico utilizado neste estudo e a renda 

familiar mensal dos assentados do Caja, destacando-se a origem da renda, a 

participagao da renda proveniente da agropecuaria, renda de autoconsumo, renda 

de aposentadoria e rendas nao agricolas (tabela 11 e grafico 4). 
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Em 1990, a origem da renda familiar mensal do assentamento 

apresentava uma participagao importante de 48% da agropecuaria (43% produtos 

agricolas e 5% pecuaria), seguida de 23% de autoconsumo 4 9; 12% aposentadoria 

e 17% rendas nao agricolas (prestagao de servigos temporario de pedreiro e 

motorista, ajuda dos filhos que estao no sudeste do pais, trabalho permanente 

como enfermeira e artesanato). 

Em 1996, devido aos investimentos realizados na agropecuaria 

com o apoio do credito e aos fatores climaticos que colaboraram com muita chuva 

na regiao, houve um aumento da renda oriunda da agropecuaria que passou para 

55% (51% agricola e 4% pecuaria) e uma redugao na renda de autoconsumo 

(15%), justificada pela diminuigao do cultivo do feijao, milho e a mandioca e o 

aumento das lavouras da banana e laranja. Constata-se um aumento na renda da 

aposentadoria (17%) devido ao aumento do numero de aposentados, que 

representa o envelhecimento da populagao (pessoas com mais de 65 anos de 

idade). Identifica-se tambem um aumento da renda de atividades nao agricolas 

(13%), embora tenha havido alteragao na sua fonte, porque esta renda e 

proveniente de trabalhos temporarios e permanentes na cidade de Matinhas. Nao 

mais se percebe a presenga de ajuda dos filhos, pois aqueles assentados que a 

recebiam estavam incluidos entre os falecidos e o desistente. 

Em 1999, verifica-se uma mudanga intensa na origem da renda, 

como consequencia da seca que prejudicou a produgao agropecuaria. A renda da 

agropecuaria representou 30% da renda total (27% agricola e 3% pecuaria). A 

renda de autoconsumo sofreu pequena redugao, com sua participagao caindo 

para 10%. A participagao da aposentadoria do trabalhador rural, baseada no 

salario minimo (representa meio salario minimo), cresceu e atingiu 20% da renda 

total, devido ao aumento do salario minimo nominal medio que, em 1996, era de 

R$ 108,00 e passou, em 1999, para R$ 136,00. Destaca-se um aumento 

significativo da renda nao agricola com uma participagao de 40% sobre a renda 

total. Esta renda caracterizada como nao agricola e composta por trabalhos 

permanentes e temporarios dos assentados em escolas, na prefeitura e no posto 

de saude de Matinhas, pequeno comercio e frentes de trabalho. 

4 9 Renda de autoconsumo - e a parcela da renda dos assentados referente ao consumo dos 

produtos agropecuarios produzido por eles, de acordo com o preco de venda no mercado. 
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As perdas na producao agrfcola foi o fator primordial para a 

procura por uma maior diversificagao da renda dos assentados como uma 

estrategia de sobrevivencia para continuar no assentamento, acreditando que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"melhores dias virao". Em 1999, e notorio o aumento da participacao da 

aposentadoria e da renda proveniente de atividades nao agricolas, mas, acima de 

tudo, verifica-se uma maior diversificacao de suas fontes de renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 11 - ORIGEM DA RENDA NO ASSENTAMENTO CAJA 

(Estimativa) 
1990 -1996 - SETEMBRO/1999 

ANO ORIGEM DA RENDA PARTICIPAQAO 
NA RENDA TOTAL 

(%) 

1990 Renda da agropecuaria 48 

Renda de autoconsumo 23 

Renda de aposentadorias 12 

Renda nao agricolas 17 

1996 Renda da agropecuaria 55 

Renda de autoconsumo 15 

Renda de aposentadorias 17 

Renda nao agricolas 13 

1999 Renda da agropecuaria 30 

Renda de autoconsumo 10 

Renda de aposentadorias 20 

Renda nao agricolas 40 

Renda Total 100 

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 

Elaboragao propria 

A renda media monetaria bruta (tabela 12) percebida pelas 35 

familias assentadas no Caja era de R$ 115,60 (1990), passando para R$ 212,66 

(1996), um crescimento de aproximadamente 84%, justificado pelo aumento na 

renda proveniente da agropecuaria devido ao aumento da area plantada e a 

produgao de lavouras comercializaveis (banana e laranja), como tambem a uma 

redugao no numero de familias para 31, apos a ocorrencia de 4 (quatro) 

falecimentos e uma desistencia. Em 1999, esta renda sofre uma redugao para R$ 

175,34 (1999). A diminuicao da renda neste ano so nao foi maior porque a queda 

da produgao da laranja foi inferior as demais e o seu prego de mercado (R$ 

30,00/milheiro) e superior ao da banana (R$ 15,00/milheiro); tambem pelo esforgo 

realizado pelos assentados para diversificar suas fontes de renda. 
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ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 1 2 - RENDA MONETARIA MEDIA FAMILIAR MENSAL 

(Estimativa) 
1990 -1996 - SETEMBRO/1999 

ANO RENDA MONETARIA 
BRUTA 

(R$) 

1990 115,60 

1996 212,66 

1999 175,34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 

Elaboracao prbpria 

3.5.4.3 - Nivel tecnologico 

Os assentados do Caja utilizam um nivel baixo de tecnologia. Um 

forte motivo e a elevada declividade do terreno, que nao permite o uso de tratores 

ou maquinas pesadas. Assim, utilizam-se instrumentos de trabalho rudimentares -

enxada, foice, enxadeco, machado etc. 

Comparando o ano de 1990 com o de 1996 e 1999 (tabela 13), 

depreende-se que nao houve melhoria com relagao ao uso de tecnologia e sim 

um recuo, exceto no caso das sementes selecionadas utilizadas por todos os 

assentados, ja que sao distribufdas pela prefeitura na epoca de plantio. Houve 

uma redugao do uso de adubo organico de 80% (1990) para 60% (1996) e depois 

20% (1999); de adubo quimico de 5% (1990 e 1996) para nenhum (1999); e nos 

expedientes de conservagao e recuperagao do solo de 20% (1990 e 1996) para 

15% (1999). 

ESTADO DA PARAiBA 
TABELA 13 - NJVEL TECNOL6GICO UTILIZADO PELOS ASSENTADOS DO CAJA 

(Estimativa) 
1990 -1996 - SETEMBRO/1999 

DISCRIMINAQAO DO USO 1990 1996 1999 
DE TECNOLOGIA (%) (%) (%) 

Trator zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -

Sementes secionadas 100 100 100 

Adubo organico 80 60 20 

Adubo quimico 5 5 0 

Conservacao e recuperacao do solo 20 20 L™ 1 5 

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 

Elaboracao propria 
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Os tecnicos da EMATER/PB explicam que, em epoca de seca, ha 

uma queda brusca da producao; consequentemente, os agricultores diminuem os 

investimentos na agropecuaria e nos cuidados com a terra. 0 nivel tecnologico 

dos assentados do Caja e muito baixo, a abundante produgao de banana e 

laranja em epoca de inverno normal se deve ao elevado grau de fertilidade da 

terra. Percebe-se que existem condigoes de aumentar a producao e a 

produtividade com o uso de uma tecnologia acessivel em termos financeiros e 

que pode trazer retorno econdmico para os assentados. 

Acrescente-se a esta situagao a dificuldade de acompanhamento 

e orientagao tecnica da EMATER na area, ja que existe apenas um tecnico para 

atender a 4 (quatro) assentamentos e os pequenos produtores localizados 

proximo ao municipio de Matinhas. Este orgao funciona em uma pequena sala na 

secretaria da agricultura desta cidade, sem equipamentos adequados e nem um 

auxiliar. Estes motivos dificultam o trabalho do tecnico no assentamento, alem de 

impossibilitar o desenvolvimento de um trabalho intenso de organizagao social. 

No ambito global a pequena produgao nao teve acesso ao credito 

subsidiado para modernizagao tecnologica, muito menos no estado da Paraiba, 

onde o processo de modernizagao da agricultura se deu tardiamente, na decada 

de 70, concentrado nas maos dos grandes latifundiarios. 

Segundo Leite (1988:14), a pequena producao necessitaria de 

mais recursos financeiros e uma quantidade superior de terras para ter acesso a 

tecnologia. A situagao da pequena produgao pode ser analisada dessa forma: 

"(...) apesar de extorquidos pelo grande capital, ao 

que se associam (onde existe inclusive uma imposicjlo direta do 

padrao tecnologico a ser seguido, consubstanciado no 

acompanhamento da produgao, comercializacdo da safra, etc.) [sic], 

os pequenos produtores tecnificados apresentam um padrao de 

vida melhor do que aqueles marginalizados do sistema capitalista". 

Nesta perspectiva, ao analisar a realidade de projetos de 

assentamento no estado de Sao Paulo, Leite (1988:19) enfatiza as seguintes 

dificuldades enfrentadas no processo de modernizagao dos assentados: 

necessidade de carta de anuencia por parte do banco; atraso na liberagao do 

credito; inexistencia de infraestrutura basica; inexperiencia dos assentados no 

gerenciamento dos recursos e entraves na comercializagao da produgao. O autor 
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tambem constata conflitos entre as formas tradicionais de trabalhar a terra e as 

mudancas advindas do uso de tecnologia; esclarece que os assentados 

organizados na forma semi-coletiva e coletiva tiveram, em maior medida, acesso 

a tecnologia, o que Ihes possibilitou maior competitividade e facilitou a integracao 

ao mercado. 

Com excegao da carta de anuencia, praticamente todos os 

problemas acima levantados com relacao ao uso de uma tecnologia moderna 

foram e sao enfrentados pelos agricultores assentados do Caja, amplificados pelo 

fato de que parcela significativa (35%) tern idade acima de 45 anos. Acrescente-

se, ainda, as dificuldades decorrentes da declividade do terreno. Alem dos 

elementos identificados acima, saliente-se que a falta de organizagao coletiva e 

um fator impeditivo para obtencao do acesso e uso de tecnologias com um menor 

custo. Como a terra tern um grau de fertilidade elevado, se os assentados do Caja 

investissem em tecnologia poderiam aumentar a producao e a produtividade, 

conseguindo melhores resultados economicos. No entanto, neste quesito 

especifico de uso de tecnologia nenhuma melhoria foi observada no 

assentamento estudado. 

Ja com relagao aos outros itens comparados neste trabalho 

observa-se, no piano geral, uma melhoria na situagao economica dos assentados 

no periodo estudado - 1990 a 1999. Esta melhoria e percebida atraves de um 

aumento da producao de culturas comercializaveis, como a banana e a laranja; 

aumento e ampliagao das fontes de renda; aumento do uso de eletrodomesticos; 

acesso e utilizagao do credito, principalmente o de custeio do PROCERA 

(1996;1998e 1999). 

Quanto a aquisigao de implementos agrfcolas e veiculos proprios 

observa-se uma melhoria de 1990 para 1999. Os assentados tiveram acesso a 

mais instruments de trabalho, mesmo que sejam considerados rudimentares. A 

aquisigao de veiculo de passeio passou de 3% (uma familia assentada) para 9% 

(tres familias assentadas). Este indicador aponta uma tendencia de melhoria no 

padrao de vida das familias. 
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ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 14 - PORCENTAGEM DOS ASSENTADOS QUE POSSUEM 

IMPLEMENTOS AGRiCOLAS E VEICULO 
1990 -SETEMBRO/1999 

ANO [Motor e prensa 
Manual de casa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j de farinha 

Pulverizador Chibanca Enxada Foice Machado Carro 
de 

passeio 

1990 I 100 0 40 100 100 50 3 

1999 I 100 13 60 100 100 50 10 

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 
Elaborac3o propria 

3.5.4.4 - Credito 

O credito constitui um indicador economico essencial para 

viabilizagao da producao. Os assentados tern acesso ao credito somente atraves 

da Associacao do assentamento, condicao determinada no PNRA. No ano de 

1987, 97% das familias do Caja tiveram acesso ao credito fomento agrfcola (valor 

medio de R$ 740,00/familia) e alimentacao (valor medio de R$ 340,00/familia), 

como pode-se observar na tabela 15. 

Em 1989, das 35 familias do local, 22 receberam o credito 

habitacao (valor medio de R$ 2.500,00/familia), correspondendo a 63% do total. 

Este credito era destinado a construcao de habitagoes no assentamento. Uma 

parcela das famflias deixou de acessar este credito porque possufam suas casas 

em Matinhas. Estas linhas de credito - fomento agricola, alimentacao e habitagao 

- sao disponibilizados para implantagao do assentamento, tendo o Banco do 

Brasil como agente financeiro e pagamentos previstos para se realizarem apos a 

titulagao definitiva da terra. No Caja, chegaram anos apos a criagao do projeto. 

No perfodo de 1990 a 1999, os assentados tiveram acesso ao 

PROCERA, aquela linha de credito especial para reforma agraria (tabela 15). Em 

1996, 90% das familias receberam credito de investimento e custeio (valor medio 

de R$ 4.279,76/famNia). Este credito serviu para ampliagao da producao de 

banana, laranja e mandioca, pastagem artificial, currais e cocheiras, cerca, 

compra de um caminhao, aquisigao de matrizes de gado bovino e animais de 

tragao (burro). 
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Nos anos de 1997, 1998 e 1999, os assentados receberam do 

PROCERA o credito de custeio para financiar a produgao. Em 1998, 77% tiveram 

acesso ao credito (valor medio de R$ 951,75/familia); no presente ano (1999), 

58% das familias receberam (valor medio de R$ 773,03/famflia). Com o passar 

dos anos percebe-se uma diminuigao do numero de familias que tern acesso a 

este tipo de credito. Ha muito receio de endividamento, de nao se conseguir pagar 

o banco e perder a terra, como tambem ha aqueles que conseguiram guardar 

uma reserva de dinheiro para investir na produgao anual. Este credito, que tern 

como agente financeiro o Banco do Nordeste, e pago apos o perfodo de carencia 

de ate 2 (dois) anos, para o caso de um primeiro credito; para creditos 

posteriores, depende dos ciclos das lavouras e o prazo maximo de carencia e de 

um ano. 0 custeio de 1996 foi pago por dois assentados, mas em fungal da seca 

o prazo de pagamento foi prorrogado por mais 2 (dois) anos. Ainda nao e possivel 

averiguar a real capacidade de pagamento dos assentados, mas acredita-se que 

existam boas perspectivas de liquidagao da divida. 

Vale salientar que o credito de custeio tern chegado, praticamente 

todos os anos, com atraso, normalmente apos o mes de julho, epoca posterior a 

colheita. Isto significa que os proprios assentados, mesmo diante de suas 

limitagoes financeiras, investem no plantio, evidentemente com uma condigao 

inferior aquela que poderiam ter se o credito estivesse disponivel no prazo habil 

para a plantagao. Assim, torna-se extremamente dificil um processo de 

capitalizagao dos assentados e afastam-se ainda mais quaisquer possibilidades 

de uma insergao minimamente competitiva no mercado. Mesmo diante destas 

constatagoes das dificuldades de operational izagao adequada, o PROCERA era 

uma linha de credito especial para os assentados, substituida a partir de setembro 

do presente ano pelo PRONAF. 
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ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 15 - ACESSO DAS FAMJLIAS ASSENTADAS AO CREDITO RURAL 

1990 - SETEMBRO/1999 

DATA TIPO N.° FAMILIAS VALOR MEDIO/ 
FAMlLIA 

TOTAL AGENTE 
FINANCEIRO 

(N.°) (%) (R$) (R$) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16/12/87 Fomento 
Agricola 

35 97 740,00 25.900,00 BB 

16/12/87 Alimentacao 35 97 340,00 11.900,00 BB 
26/08/89 Habitacao 22 63 2.500,00 55.000,00 BB 
31/12/96 Investimento 

Custeio 
28 90 4.279,76 119.833,30 BNB 

1997 j Custeio 24 77 951,75 22.842,00 BNB 
1998 Custeio 23 74 800,00 18.400,00 BNB 
1999 Custeio 18 58 773,03 13.914,50 BNB 

TOTAL - 26 - 10.384,54 267.789,80 -

Fonte: INCRA/PB, setembro de 1999. 
Notas: (1) BB - Banco do Brasil; BNB - Banco do Nordeste do Brasil; (2) 1987 - existia 36 familias no assentamento; 
1989 - 35 familias; 1996,1997, 1998 e 1999 - 31 familias; (3) a media de familias que tiveram acesso ao credito de 
implantacao, investimento e custeio, no periodo de 1987 a 1999 e de 26 famflias. 
ElaboracSo propria 

3.5.4.5 - Aquisigao de implementos agricolas e de 
eletrodomesticos 

Os indicadores da pesquisa com relagao a aquisigao de 

eletrodomesticos (tabela 16), em 1990, contava com a participagao de 35 familias, 

e em 1999, com 31 familias, das quais 13 moram no assentamento e 18 no 

municipio de Matinhas. 

Na comparagao com o ano de 1999, verifica-se uma efetiva 

melhoria no poder aquisitivo das familias assentadas do Caja, que se deu atraves 

da aquisigao e uso de eletrodomesticos - TV a cores, geladeira e fogao a gas 

com predominancia deste tipo de consumo dos assentados residentes na cidade, 

tanto em 1990 como em 1999. Este fato e justificado pela inexistencia de energia 

eletrica em 35% das habitagoes, somando-se a isto a falta de recursos financeiros 

de algumas familias que possuem muitos filhos. No entanto, observa-se que 

mesmo os assentados habitantes da zona rural passaram a ter acesso aos 

eletrodomesticos em 1999. 
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ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 16 - PORCENTAGEM DE ASSENTADOS QUE POSSUEM 

ELETRODOMESTICOS 
1990-SETEMBRO/1999 

ANO Localizacao TV a cores Geladeira Fogaoa gas 

1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familias que 
moravam no 

assentamento 
<%) 

0 0 0 

1990 
Familias que 
moravam em 

Matinhas 
(%> 

11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 11 

1999 

Familias que moram 
no assentamento 

(%> 
46 31 100 

1999 
Familias que moram 

em Matinhas 
(%) 

94 77 100 

Fonte: Associac3o dos Moradores do Caja\ setembro de 1999. 
Elaboracao pr6pria 

3.5.5 - Indicadores de participagao em organizagdes 

associativas 

Os indicadores de participagao dos assentados em organizagoes 

associativas (tabela 17) indicam que, em 1990, existiam 34 familias associadas a 

Associagao do assentamento, enquanto em 1999 este numero caiu para 23 

associados. As 36 familias sao filiadas ao Sindicato dos Trabalhadores de Alagoa 

Nova e nao participam de nenhuma outra entidade. A filiagao ao Sindicato foi feita 

anteriormente ao surgimento do assentamento, tendo em vista que os assentados 

o viam como um canal de reivindicagao de seus direitos trabalhistas e de 

encaminhamento de processos para aposentadoria. 

Verifica-se que a Associagao e uma entidade utilizada para fins de 

formalizagao do acesso ao credito, n§o funcionando efetivamente como entidade 

de gestao coletiva do assentamento e/ou de reivindicagao de direitos sociais. Esta 

pratica do trabalho coletivo, que implica em discussoes e decisoes grupais, e 

muito diflcil para os agricultores, dado o historico de anos de subordinagao, aliado 

aos baixos niveis de escolaridade. Portanto, a coletivizagSo e democratizagao das 

decisoes e de agao sao processos que so podem vir com o tempo e com uma 

permanente assessoria para a organizagao, papel que poderia ser cumprido pelos 

orgaos oficiais responsaveis pela politica de assentamentos. Faz 2 (dois) anos 

que nenhum tecnico do INCRA, por exemplo, visita o assentamento. 
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0 fato e que a inexistencia de uma organizagao coletiva forte 

fragiliza ainda mais a situacao economica destas familias, que se tornou ainda 

mais delicada a partir da seca que praticamente dizimou a producao de bananas 

do assentamento. A falta de uniao, cooperacao e organizacao impede a criagao 

das condicoes necessarias para aumentar a produgao, acessar tecnologias novas 

e, principalmente, vender os produtos diretamente ao consumidor. Outro elemento 

agravante e que este assentamento nao esta incluido entre os assentamentos 

assistidos pelo Projeto Lumiar, a exemplo de todos aqueles anteriores a 1996. 

Isto significa que o Caja nao recebe a assistencia tecnica prevista neste Projeto, 

considerado inovador, na medida em que permite a reuniao de membros da 

universidade, do MST, do INCRA e de ONG's para um trabalho em conjunto com 

os assentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAJBA 
TABELA 17 - NlVEL DE PARTICIPAQAO DOS ASSENTADOS EM ORGANIZAQ6ES 

1990-SETEMBRO/1999 

ANO ASSOCIAQAO SINDICATO COOPERATIVA 
(%) do n° familias (%) do n° familias (%) do n° familias 

1990 34 36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1999 23 32 -

Fonte: Associagao dos Moradores do Caja, setembro de 1999. 
Elaboracio pr6pria 

Este e um ponto fraco no assentamento Caja e em boa parte dos 

nucleos do estado da Paraiba. A luta pela terra foi capaz de uni-los, mas o 

assentamento e visto pelos assentados no piano individual: cada um trabalha 

para viabilizar economicamente o "seu" pedago de terra, que por sinal ainda nem 

e de sua propriedade, porque nao receberam o titulo definitivo da terra e nem 

pagaram por ela. 

Considera-se esta questao essencial e merecedora de reflexoes 

profundas entre os assentados, Lumiar/INCRA, EMATER, Projeto Cooperar, 

Prefeitura de Matinhas e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova. A 

organizacao coletiva e, sem duvida, um caminho para baratear custos e aumentar 

o volume da produgao, auferir produtividade e ganhos na comercializagao, 
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preservar a terra e, por fim, mas tfio importante quanta, investir na realizagao de 

um projeto comunitario que possa melhorar a qualidade de vida dos assentados. 

Cabe, ao lado da assessoria voltada a qualificacao tecnologica da producao e da 

comercializagao agropecuaria, formar tecnologia social dirigida ao 

desenvolvimento de formas associativas e comunitarias a serem aplicadas aos 

assentamentos rurais. 

Existem experiencias enriquecedoras na regiao Nordeste, a partir 

da constituicao de cooperativas agropecuarias bem sucedidas nos assentamentos 

rurais conquistados com o apoio do MST. No estado do Ceara, por exemplo, foi 

criada a Cooperativa Central dos Assentamentos de Reforma Agraria que, no 

municipio de Monsenhor Tabosa, regiao do semi-arido, tern como filiada a 

Coopaguia, localizada no assentamento Santana. A Coopaguia vem 

conquistando, para o conjunto de seus associados, um bom nivel de 

desenvolvimento social. 0 assentamento possui posto telefonico, creche, escola 

completa do 1° grau e programa de distribuigao de leite para todas as criancas. 

Isto se deve ao trabalho desenvolvido pela Cooperativa na pecuaria bovina e 

caprina, principalmente com a venda de queijo na regiao. Este assentamento 

possuia 65 familias produzindo em 3.213 ha e com uma renda media anual de R$ 

1.730,00 (CONCRAB, 1996:16). 

Nesta experiencia no estado do Ceara destaca-se a importancia 

do cooperativismo como alternativa de producao e de geracao de renda nos 

assentamentos do semi-arido, o que permitiu: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A transformagao dos assentamentos em modelo 

de desenvolvimento para o semi-arido, deve-se, em grande parte, a 

articulagao da Cooperativa Central. O Sistema Cooperativista 

envolve tres cooperativas, 15 associac&es, entre outras. O 

desenvolvimento cooperativista signifies educacao, estruturagao 

produtiva, capacitagao de produtores pela assistencia tecnica. A 

tecnologia aplicada da irrigacao soma-se ao adubo organico 

preparado pelo culHvador. A orientacao representa diversificacao 

da produgao, a poiitica do coletivo, da administragio, do 

planejamento, da boa produgao e boa alimentagao abriram os olhos 

dos lavradores para novos horizontes" (CONCRAB, 1996:16). 
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Os assentados do Caja precisam conhecer estas experiencias e 

refletir sobre formas de cooperagao. Pequenos exemplos do cotidiano podem 

ilustrar o potencial da cooperagao para os pequenos agricultores: a ajuda de um 

vizinho com leite para o filho pequeno ou o remedio para minorar os problemas de 

saude daqueles menos favorecidos, enfim, praticar a ajuda mutua que faz parte 

da vida social. Estas formas simples poderao de transformar em formas mais 

complexas com a constituigao de uma cooperativa e, posteriormente, de centrais 

de cooperativas. Cabe a forma cooperativa articulagao das dimensoes economica 

e sociocomunitaria. 

No assentamento Caja houve uma diminuigao da participagao das 

familias assentadas em sua entidade de representagao, a Associagao dos 

Moradores do Caja, enquanto, a participagao no sindicato se manteve inalterada 

como mostra a tabela 17. Isto se justifica pela falta de motivagao dos assentados 

em trabalharem juntos, como tambem pela alegag^o de nao terem percebido 

resultados concretos do trabalho coletivo quando este se deu, nem nas atividades 

desempenhadas pela Associagao. Assim, grassa o desinteresse pela Associagao 

e um grau de insatisfagao com relagao a gestao, o que, consequentemente, 

resulta no desligamento da familia. 

Neste sentido, a realizagao de um trabalho coletivo e 

imprescindivel para que a Associagao volte a ser aceita por todos e tenha 

credibilidade. Com relagao ao Sindicato, os assentados o tern como uma entidade 

de representagao, mas nao e atraves deste que tomam as decisoes fundamentals 

a respeito da gestao do assentamento e sim por meio da Associagao. Portanto, 

esta se faz presente em seu cotidiano, de onde emergem as relagoes sociais e os 

conflitos. 

Longe de pensar em modelos fechados e acabados para um 

problema tao complexo como a coletivizagao nos assentamentos, pretende-se, 

aqui, apontar alguns caminhos. Para o avango dos assentados do Caja com 

relagao a organizacao coletiva entende-se que e fundamental comegar a discutir o 

objetivo comum do assentamento, fazendo aquela pergunta basica: o que nos 

une? Algo temos em comum, afinal, somos assentados do Caja, nao e?. Pensar e 

identificar os problemas comuns, como tambem as alternativas para resolve-los. 

Como a organizagao coletiva poderia melhorar a vida das familias no 

assentamento do ponto de vista da infraestrutura, da produgao e comercializagao 

de produtos, do acesso a tecnologia, da educagao, da saude, do lazer. Qual o 
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caminho que precisamos percorrer para atingir nossos objetivos em cada um 

destes itens? Trata-se de um longo processo de organizacao, que nao pode 

prescindir do apoio do Estado. 

Acredita-se, enfim, que a pratica de formas coletiva de gestao do 

assentamento e uma alternativa de desenvolvimento politico, economico e social. 

No aspecto politico, os assentados vao refletir sobre a propria realidade no 

contexto das politicas economica e de reforma agraria, reivindicando seus direitos 

junto aos orgaos publicos responsaveis pelo trabalho tecnico nos assentamentos. 

No aspecto economico, significa aumento da renda familiar, alem de outros 

ganhos vinculados ao trabalho. No aspecto social, um maior investimento no lote 

comunitario e na vida societaria do assentamento de um modo geral, ampliando a 

infraestrutura e as perspectivas de acesso a educacao, saude e lazer para todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.6- Indicadores de evasao 

0 assentamento Caja possui um indice baixo de evasao, o que e 

considerado um ponto extremamente positivo, pois significa que as familias estao 

investindo no assentamento. Apos o falecimento de uma senhora viuva e a 

consequente desocupagao de seu lote, o assentamento contava, em 1990, com 

35 familias. No periodo entre 1990 e 1999, ocorreram mais tres falecimentos, 

todos de chefes de familias pequenas; o "desaparecimento" de um assentado que 

foi a Juazeiro do Padre Cicero pagar promessa e nao mais voltou, levando viuva 

e filhos a morar na cidade; e a desistencia de um casal de idosos aposentados 

que resolveu morar em Matinhas, porque nao tinham mao-de-obra familiar 

suficiente para trabalhar no lote. Ainda no periodo de 1990 a 1996, havia 31 

familias. Atualmente (1999), portanto, os lotes do assentamento sao utilizados 

pelos assentados vizinhos e parentes (sobrinhos, genros, filhos e cunhados) dos 

assentados que faleceram e daquele que desapareceu. 

Feitas as contas (tabela 18), houve apenas uma desistencia de 

uma familia; de resto, falecimentos de assentados sem filhos ou com filhos que 

migraram para as cidades. Os lotes ficaram desocupados formalmente, mas estao 

sendo utilizados por familias vizinhas do assentamento e parentes dos falecidos, 

restando 31 familias. Este indice de evasao e considerado baixo, seja, 3%, bem 

inferior ao da regiao Nordeste - 6% - e bem inferior ao da regiao centro-oeste -

20% (FAO/MARA, 1992). Isto demonstra uma tendencia de permanencia no 
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assentamento e a consequente disposicao para enfrentar os problemas cotidianos 

e dar continuidade ao trabalho na terra. Por outro lado, mostra o desejo dos 

assentados de conquistar sua autonomia e a vontade de melhorar seu padrao de 

vida, pois de foreiros e sem terra passaram a condigao de assentados com a 

posse legal da terra. 

Na pesquisa realizada pela EMATER/PB no assentamento 

abordou-se o grau de satisfacao dos assentados no trabalhar e na vida no 

assentamento. Os resultados apontaram, no piano geral, o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Seg undo informacdes, a satisfacao em poder 

viver e trabalhar no assentamento e otima. Uma vez que 

anteriormente eles viviam esquecidos e apenas trabalhando duro 

nas terras dos patr&es, sem ter o direito de dizer que tinham um 

pedaco de terra proprio e fazer o que bem entendiam. Com o 

assentamento, eles ja podem trabalhar o credito rural, junto com os 

bancos, pois J6 possuem o documento comprovando o dominio do 

lote" (EMATER/PB, 1999). 

Este grau de satisfacao dos assentados apontam um caminho 

para a comparacao da vida dos assentados antes e depois do assentamento. 

Recordam-se da vida de foreiros/posseiros ou de agricultores sem terra, do 

trabalho arduo, de pouco resultado, apenas producao para o autoconsumo e para 

o pagamento ao patrao pelo uso da terra. Nao tinham terra, nem casa para morar 

nela, possuiam escassos implementos agricolas, nao tinham eletrodomesticos e 

veiculo proprio. 

Mesmo levando em consideracao que a situacao economica e 

social do assentamento ainda pode e necessita melhorar, pois os assentados 

precisam ter acesso a educacao, saude, abastecimento d'agua e energia eletrica 

para todos no assentamento e a tecnologia para producao e principalmente a 

organizacao coletiva, a situacao de vida e considerada superior, tendo em vista 

que detem agora a posse da terra, acesso ao credito, a condicoes de producao, a 

assistencia tecnica, controlam o ritmo e os resultados de seu proprio trabalho, 

existem habitacoes para 64% das familias, casa de farinha, energia eletrica em 

42% das casas, eletrodomesticos para a maioria e carro de passeio para 10% 

deles. 
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Com relagao as expectativas em torno do assentamento, 

declararam: "£zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que os poderes publicos melhorem ainda mais a situacao da agropecuaria 

no pais, principalmente, para os pequenos produtores e os assentados pela reforma 

agraria" (EMATER/PB, setembro de 1999). 

Por um lado, e importante que os assentados percebam que o 

Estado precisa cumprir a sua parte, mas, de outro lado, nao podem esperar por 

uma polftica assistencialista, precisam tambem procurar os seus prbprios 

caminhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAlBA 
TABELA 18 - NlVEL DE EVASAO DE ASSENTADOS NO CAJA 

1985-SETEMBRO/1999 

ANO Familias 
Assentadas 

(n° familias) 

Falecimento 
(n° familias) 

Desaparecimento 
(n° familias) 

Desistencia 
(n° familias) 

Saldo 

de 1985 
a 1989 36 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

35 

1990 35 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 35 

1996 35 02 01 01 31 

1999 31 - - -

Fonte: EMATER/PB, setembro de 1999. 
Elaboracao propria 

3.5.7 - Titulagao 

Em 1990, os assentados do Caja completavam 5 (cinco) anos de 

desapropriagao do imovel sem possuirem nenhum comprovante de posse da 

terra. Em 1999, os 31 assentados receberam carta de anuencia do INCRA, 

porque solicitaram o PROCERA. Este e um documento obrigatorio exigido pelo 

banco antes da liberagao do credito. 
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Apos 14 anos, comega a discussao da possibilidade dos 

assentados terem a titulagao definitiva da terra na forma de condominio, devido 

ao tamanho dos lotes, considerados pequenos para exploragao agropecuaria. 

Para que isso ocorra, o assentamento precisa passar para a fase de 

emancipagao. 0 INCRA ja deu inicio a este processo, mas como emancipar uma 

area onde nao existem condigoes de sustentabilidade e nem autogestao?. Estes 

elementos sao essenciais para emancipagao do assentamento e constam da 

politica de assentamento (1987). 

Apesar dos assentados terem vontade de receber o titulo 

definitivo da terra, motivo de seguranga para a realizagao de investimentos, nao 

querem deixar de receber o credito de custeio anual do PROCERA. Extinto este 

projeto, os assentados terao acesso ao PRONAF, linha de credito destinada a 

pequena produgao. Ocorre que, se receberem o titulo definitivo de propriedade, 

nao mais terao acesso ao credito atraves do INCRA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.8 - Pontos fortes e pontos fracos do assentamento Caja 

Apresentam-se e interpretam-se os pontos fortes e pontos fracos 

do assentamento Caja, nos anos de 1990 e 1999. As informagoes foram 

coletadas no projeto dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "V Curso de Gestao em Areas de Assentamentos" (1990) 

e na EMATER/PB, escritorio de Matinhas, em setembro de 1999. 

Um ponto forte comum as duas fontes e a boa localizagao do 

imovel, situado na microrregiao do Brejo Paraibano e mesorregiao do Agreste 

Paraibano, regiao de solos ferteis e media pluviometrica (1.042 mm/ano) 5 0 bem 

superior as microrregi6es do Cariri Velho e do Curimatau (500 mm/ano), que sao 

as regioes mais aridas da Paraiba. Em 1990, o segundo ponto forte apontado foi 

a fertilidade da terra: a terra e fertil, os solos sao de textura media e rasos, com 

erosao laminar pouco acentuada e propicios para fruticultura. O terceiro ponto 

forte destacado era a experiencia dos assentados na agricultura. Este ponto e 

importante por demonstrar a habilidade dos agricultores assentados na atividade 

agricola, o que contribui para viabilidade economica do assentamento, alem de 

demonstrar determinagao em investir e continuar na area. O quarto ponto forte 

salientado foi o contigente de jovens, filhos dos assentados que tern interesse em 

continuar a historia dos pais trabalhando na agricultura. 

5 0 Fonte: Folha de Sao Paulo, 07 de novembro de 1999. 
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Em 1999, destacam-se como pontos fortes a proximidade da zona 

urbana e a produgao de fruticultura. 0 assentamento esta localizado a 1 km do 

municfpio de Matinhas, fato que facilita o escoamento da produgao dos 

assentados para venda na cidade, principalmente os excedentes de feijao e 

milho, como tambem permite o acesso aos pontos de venda de produtos 

agricolas, como por exemplo, arroz e hortaligas, e industrializados, como 

macarrao, cafe, produtos de higiene e limpeza. Alem disso, a proximidade facilita 

o acesso ao atendimento medico-odontologico e as escolas, tendo em vista que 

no assentamento nao possui estes servigos. 

Estes pontos fortes contribuem para viabilidade economica e 

social do assentamento, mas e necessario saber explorar o potencial da terra, a 

localizagao, a infraestrutura e a area disponivel para ampliagao e diversificagao 

da producao agropecuaria que permita resultados efetivos para os assentados. 

0 primeiro ponto fraco salientado, em 1990, foi a insuficiencia de 

reservatorios d'agua. Mesmo considerando que o assentamento possui um ho 

temporario, dois pogos, tres cisternas e uma caixa d'agua, estes nao sao capazes 

de abastecer a area em epoca de estiagem. 0 segundo ponto fraco foi a falta de 

recursos financeiros e credito. Nesta epoca, os assentados apenas tinham 

recebido o credito alimentagao, habitagao e o fomento, que se constituiam em 

recursos escassos destinados, respectivamente, a compra de comida, a 

construgao de casas e aos insumos para produgao. Portanto, as familias estavam 

descapitalizadas para investir na agropecuaria. 0 terceiro ponto fraco destacado 

foi a declividade do terreno, tendo em vista que o relevo e fortemente ondulado, 

com escarpas ingremes, reproduzindo a cordilheira da Borborema. Esta elevada 

ondulagao dificulta o trabalho na agropecuaria, como tambem a propria adubagao, 

porque a agua da chuva pode levar os nutrientes do solo adubado dos lotes 

localizados em cima para outros em baixo. Alem disso, a falta de saneamento 

basico - a epoca apenas 28% das parcelas possuiam fossas sanitarias e, nas 

demais, as necessidades fisiologicas eram feitas a ceu aberto - implicava em uma 

contaminagao em cadeia, dos lotes localizados em cima e aqueles localizados 

embaixo, resultando em um problema de saude comum no assentamentos, que 

era a verminose instestinal. O quarto ponto fraco enfatizado foi a comercializagao, 

pois 100% das familias entregavam sua produgao aos atravessadores. Havia a 

necessidade de comegarem a pensar em comercializar os produtos de forma 

coletiva, atraves da Associagao dos Assentados por exemplo, para garantir um 
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preco mais elevado e a possibilidade de concretizagao de um contrato 

permanente para vendas dos produtos, principalmente a banana e a laranja. 

Em 1999, identificou-se novamente como ponto fraco a falta de 

abastecimento d'agua. Isto significa que o problema da agua nao foi resolvido ao 

longo dos nove anos. Como esta regiao passa por uma das mais prolongadas 

seca de sua historia e necessario que os assentados fagam reivindicagoes junto 

ao INCRA e ao Projeto Cooperar, no sentido de se char formas de resolver o 

problema da insuficiencia de abastecimento. 

Segundo estudos realizado pela EMATER, parcela consideravel 

da area do Caja nao e propria para agricultura devido a elevada declividade do 

terreno. Percebe-se que no periodo de 1990 a 1999, os assentados procuraram 

investir tambem em outras atividades, como, por exemplo, a pecuaria, cuja 

aquisigao de matrizes se deu atraves dos recursos do PROCERA. 

Acrescenta-se outro ponto fraco que e o tamanho dos lotes, 

considerados pequenos para o desenvolvimento da produgao agropecuaria e para 

gerar trabalho para toda a mao-de-obra familiar disponivel. Uma forma de 

amenizar este problema e investir na recuperagao dos solos, implantando 

adubagao organica para aumentar a produtividade, alem de optar por culturas 

apropriadas para cada terreno e sua localizagao. 

Destaca-se tambem como ponto fraco do assentamento Caja a 

falta de organizacao coletiva. Nao existe trabalho coletivo e a area de plantagao 

de culturas no lote destinado a atividades de carater comunitario nao esta sendo 

utilizada. Percebe-se a falta de uniao, cooperagao e integragao no assentamento, 

pois as familias se isolaram e comegaram a trabalhar individualmente em seus 

lotes. A falta de uma organizagao coletiva mais vigorosa e um problema serio no 

assentamento e que precisa ser repensado. 0 processo de coesao e agao 

grupais representa o caminho mais seguro para a melhoria das condigoes de 

produgao e comercializagao e, consequentemente, a maximizagao dos resultados 

economicos para os agricultores e suas familias. 

Ao longo de nove anos, tempo que cobre este estudo, nao houve 

avangos na organizagao coletiva dos assentados, que se deve, em parte, a 

ausencia do Estado no assentamento. Os tecnicos do INCRA nao realizam 

nenhum tipo de trabalho na area, a EMATER possui apenas um tecnico para 

atender a toda regiao proxima do municipio de Matinhas, nao dispondo de um 

profissional adequado para apoiar a organizagao da comunidade. Assim, existem 

dificuldades objetivas para fazer o trabalho tecnico, maiores ainda para realizar o 
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trabalho organizacional e social. O Projeto Cooperar tambem nao atua mais no 

assentamento. O Lumiar, que realiza de forma bem sucedida este tipo de 

trabalho, nao atua na area, so em assentamentos criados apos 1996. Verifica-se 

o total abandono do assentamento pelos orgaos publicos responsaveis por 

atividades de apoio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO DA PARAlBA 
QUADRO 10 - PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DO ASSENTAMENTO CAJA 

1990 - SETEMBRO/1999 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

1990 

a localizagao do assentamento 
no Brejo Paraibano; 

falta de reservatorio d'agua; 

1990 

a terra ter boa fertilidade; 
falta de recursos financeiros/credito; 

1990 os assentados possuem 
experiencia na agricultura; 

a elevada declividade do terreno; 1990 

a populacao jovem tern interesse 
em continuar trabalhando na 
agricultura. 

a comercializagao - venda dos produtos aos 

atravessadores. 

1999 
Proximidade da zona urbana; parcela da area nao serve para agricultura; 

1999 Localizacao no brejo: falta abastecimento d'agua: 1999 

Area que produz fruticultura. os lotes sao pequenos; 

1999 

Area que produz fruticultura. 

falta de organizacao coletiva. 

Fonte: INCRA/PNUD/SUDENE, 1990 e EMATER/PB, setembro de 1999. 
Elaboracao propria 

3.6- Consideracdes Finais 

No piano geral, a situacao socioeconomica das familias 

assentadas do Caja melhorou no periodo de 1990 a 1999, sendo possivel 

perceber-se clara evolucao. Isto apesar de se verificar uma intervengao 

esporadica e desarticulada do Estado, como tambem a falta de cumprimento por 

parte das autoridades das etapas propostas na politica de assentamento, assunto 

abordado no capitulo II da dissertacao. Isto so salienta a disposicao das familias 

para o enfrentamento dos diversos problemas - falta de infraestrutura, declividade 

do terreno, dificuldades de comercializagao e o nao acesso a tecnologia, entre 

outros -, fato evidenciado pela permanencia das familias selecionadas no 

assentamento. 
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Destacam-se neste estudo os seguintes pontos relevantes como 

resultado da avaliacao socioecondmica do assentamento Caja: 

1°) as familias passaram da condicao de sem terra para 

assentados com uma titulagao provisoria da terra (carta de anuencia); 

2°) houve melhoria nos quesitos infraestrutura, educagao e 

saude; 

3°) melhora a situacao economica das familias assentadas, 

principalmente se compararmos os dados de 1990 com os de 1996, que revelam 

aumento da produgao e da area plantada com culturas de mercado (banana e 

laranja); elevada produtividade do feijao, milho e banana, acima da media do 

municipio de Alagoa Nova; aumento da renda; acesso ao credito e nivel de 

aquisigao de eletrodomesticos; 

4°) existe necessidade de investimentos para capacitar os 

assentados no uso e aquisigao de novas tecnologias voltadas a aplicagao nas 

atividades agropecuarias; 

5°) estimular praticas coletivas para reduzir custos de produgao, 

aumentar os ganhos na comercializagao, aumentar a produtividade do trabalho e 

a renda familiar. 

Na discussSo de carater mais geral a respeito da importancia 

destas experiencias de redistribuigao de terras configuradas no aumento do 

numero de assentamentos no Brasil e espelhadas nos resultados da pesquisa 

realizada neste trabalho, verificam-se dois aspectos importantes presentes nos 

assentamentos e ja destacados por Silva (1994): trata-se, por um lado, da 

contribuigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "social" destes programas na diminuigao da pobreza rural e nao 

apenas de sua participagao como indutor do desenvolvimento das forgas 

produtivas; por outro lado, que a pequena produgao nao e responsavel pelo 

"circuito alimentar" da forga de trabalho de grandes cidades no pais, por isso, os 

assentamentos nao teriam uma expressao maior em termos economicos. 
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Haveria, de todo modo, a necessidade de resgatar o papel da 

pequena producao familiar no cenario da agricultura brasileira, a partir da 

implementacao de politicas publicas. Segundo Abramovay (1994), o que esta em 

jogo e a implantacao de assentamentos para melhoria das condicoes de vida de 

milhoes de familias em situacao precaria, como destaca: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Caso, (...), haja politicas publicas que partam do 

principio de que a agricultura familiar pode ter um papel importante na 

maneira como se organiza o capitalismo agrario, entao existira uma 

chance de que as necessidades econdmicas de aumento da oferta sejam 

organicamente integradas ao combate a pobreza". 

Os estudos de viabilidade economica (GRANZIROLI, 1992; 

ZAMBERLAM & FLORAO, 1991; LOPES, 1992), anteriormente expostos, 

apresentam pontos essenciais para a leitura da realidade dos assentamentos no 

Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e de Sergipe: o aumento da producao e 

indices de produtividade, em determinado periodo superior aos do municipio onde 

se localiza o assentamento; a capacidade dos assentados em auferir uma renda 

superior a dos agricultores da regiao; a participagao de diversas fontes na 

composicao da renda familiar (agropecuaria, aposentadorias, trabalhos 

temporarios etc.); a integracao dos assentados ao mercado atraves da venda de 

seus produtos e do consumo de outros produtos (industrializados); a melhoria 

com relagao ao uso de tecnologia; o acesso as linhas de credito do PROCERA; a 

melhoria em infraestrutura, educagao e saude; a aquisigao e uso de 

eletrodomesticos e o aumento da participagao coletiva. Enfim, os assentados, a 

medida que Ihes e propiciado acesso a posse da terra, melhoram suas condigoes 

de vida, a despeito dos desgastes vividos no enfrentamento dos inumeros 

problemas salientadas ao longo deste trabalho. 

Todos os indicadores aqui apontados, exceto o que se refere a 

incorporagao/uso de tecnologia, foram constatados na pesquisa e serviram para 

comprovar a existencia de uma evolugao socioeconomica dos assentados do 

Caja de 1990 a 1999. 
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O trabalho de Leite (1988) deixa claro a necessidade de uso de 

uma tecnologia moderna nos assentamentos para que estes possam competir e 

se integrar ao mercado capitalista. Nos assentamentos estudados por este autor 

tambem se destaca melhorias na unidade familiar de produgao e na condigao de 

vida dos assentados, neste caso a partir de sua tecnificagao. 

Os trabalhos de Bergamasco, Ferrante & D'Aquino (1989) 

realizam estudam aprofundado da realidade dos assentamentos rurais mostrando 

os mundos existentes, desde a historia dos assentados ate o seu 

sucesso/insucesso, construido permanentemente em um cenario caracterizado 

pelas agoes, expectativas, projetos e sonhos dos assentados, o antes e o depois 

do assentamento, como foi demonstrado ao longo do capitulo III, no estudo do 

Caja. 
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Neste capitulo realiza-se o fechamento-sfntese do trabalho, 

apontando algumas consideracoes a respeito dos assentamentos rurais na 

Paraiba e com relagao ao estudo socioeconomico do assentamento Caja na 

comparagao entre os indicadores de 1990 e 1999. Nao se tern a pretensao de 

elaborar conclusoes para um tema tao complexo, mas sim a de apontar alguns 

caminhos para reflexao e pesquisa. 

Discutir os assentamentos traz a tona o sentido da urgencia que 

a realizagao de uma efetiva reforma agraria tern para o Brasil. Trata-se da 

necessidade de transformar as estruturas agraria e fundiaria, democratizando o 

acesso a terra para os trabalhadores do campo e Ihes oferecendo o necessario 

apoio para sua emancipagao social e integragao economica. Este apoio significa 

aportes em termos de infraestrutura, credito, assistencia tecnica e tecnologia 

social de organizagao comunitaria. 

0 Brasil e um dos poucos paises do mundo onde, embora se 

conviva ha quase 500 anos com a injustiga no campo, reflexo de uma intoleravel 

concentracao fundiaria, nao se ousou implantar uma reforma agraria ampla e 

consequente. Pelo contrario, ampliou-se a divida social para com os cidadaos que 

trabalham na agricultura e aumentou-se a pobreza no campo, bem como na 

cidade. 

No PNRA (1985) ostenta-se contradigoes entre propostas iniciais 

e resultados efetivos, muito em fungao de uma serie de alteragoes legais nas 

instituigoes responsaveis pela politics de reforma agraria e pelas limitagoes 

administrativas e orgamentarias que apresentam; todavia, na materializagao de 

uma politica limitada de distribuigao de terras executada atraves deste Piano e 

complementada pela politica de assentamento (1987), os assentamentos rurais 

surgem como uma resposta ao problema do campo. 
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Percebe-se um aumento significative desde a decada de 80, de 

intervengoes pontuais de redistribuigao de terras, surgidas, principalmente, como 

resposta a disseminagao dos conflitos de terra no campo. Na decada de 90 a 

implantagao de assentamentos rurais se amplia, como resultantes das ocupagoes 

cada vez mais frequentes lideradas pelo MST. E inegavel que as diferentes 

experiencias dos assentamentos rurais criaram um espago importante de 

discussao sobre os aspectos politicos, economicos e sociais que envolvem o 

tema, ao mesmo tempo que apresentam elementos fundamentais para a 

retomada do debate sobre a reforma agraria no Brasil. 

Nos assentamentos encontram-se duas faces distintas: de um 

lado, uma politica governamental incapaz de char e articular condigoes 

economicas e sociais solidas para o exito dos projetos; de outro lado, uma notavel 

capacidade de resistencia e de fixagao das familias de agricultores no 

assentamento. Apesar dos escassos investimentos realizados, nos projetos de 

assentamento sao encontrados, grosso modo, resultados surpreendentes em 

termos de produgao, produtividade, insergao no mercado e infraestrutura, alem de 

se garantir consumo alimentar minimo para os produtores e suas familias. A falta 

de cumprimento das intengoes e metas preconizadas na politica de assentamento 

cria obstaculos a permanencia das familias; mas mesmo diante deste cenariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "da 

falta" e "da necessidade de", no assentamento existe um locus positivo de 

reprodugao social da familia, frente a situagao de vida anterior dos assentados 

como sem terra. Na condigao de assentados, o processo cotidiano de luta pela 

sobrevivencia apresenta-se menos doloroso. 

Nos assentamentos rurais do estado da Paraiba nao se foge a 

regra do restante do pais: eles surgiram, em sua maioria, como medida paliativa 

para a resolugao emergencial dos conflitos sociais que ganham notoriedade no 

estado e, acima de tudo, para abafar as tensoes sociais no campo. 

Como resultados do estudo socioeconomic© realizado no 

assentamento Caja pode-se apontar melhorias em termos de infraestrutura, 

educagao e saude; em aspectos economicos relevantes como no aumento e 

diversificagao da produgao, no incremento da produtividade, na ampliagao da 

renda dos agricultores, no acesso e uso do credito para produgao, na aquisigao 

de eletrodomesticos, instrumentos de trabalho e veiculos. Este aparentemente 

vigoroso desenvolvimento deve-se, basicamente, a vontade de trabalho do micro 

agricultor de base familiar. 
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Ha, porem, muito o que fazer, principalmente do ponto de vista da 

organizagao coletiva. Se na luta pela terra os agricultores se uniram e trabalharam 

na forma mais simples de cooperagao - o mutirao - plantando feijao, milho e 

macaxeira, quando se tornam assentados passam a viver os desgastes e 

entraves do cotidiano, caracterizados pelas diferentes perspectivas, projetos e 

sonhos de cada familia com relagao a area. Os assentados sentem dificuldades 

em desenvolver sua luta em um outro patamar, consolidando um projeto coletivo 

de viabilizagao social e economica das terras que passaram a possuir. Esta falta 

de organizacao coletiva levou ao nao aproveitamento do lote destinado aos 

trabalhos comunitarios e transformou a Associagao dos Moradores do Caja em 

uma entidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro-forma, anemica de participagao. Isto se deve a falta de 

conscientizagao dos assentados de que o caminho da coletivizag^o otimiza 

recursos e os fortalece politicamente, economicamente e socialmente. 

Com a intervengao esporadica e desarticulada do Estado, 

caracterizada pela falta de apoio imediato na fase de emergencia (apos a selegao 

das familias), pelas dificuldades de acesso ao credito de investimento, pela falta 

de infraestrutura e de apoio a produgao e comercializagao, gerou-se lacunas na 

implantagao do assentamento. Alem disso, no assentamento Caja nao se 

implantou a assistencia tecnica do Lumiar. Mesmo assim, os assentados 

construiram casas, plantaram, colheram e continuam no assentamento, apesar da 

atual fase de estiagem, que tern prejudicado de forma desastrosa a agropecuaria. 

£ certo que estas familias estao longe de serem considerados 

pequenos produtores tecnificados do Brejo Paraibano. Mas, sem sombra de 

duvidas, houve avangos nesses nove anos no assentamento Caja, o que levou a 

permanencia dos assentados na area. 

As informagoes apresentadas no corpo deste trabalho indicam, 

enfim, uma sensivel melhoria de vida dos trabalhadores do Caja a partir de sua 

condigao de agricultores assentados e consequente integragao ao circuito de 

consumo e venda de produtos, mesmo que pequeno. O grande desafio a ser 

enfrentado e o desenvolvimento de formas de coletivizagao que organizem o 

potencial produtivo do assentamento e revertam numa vida mais prospera e feliz 

para todas as familias. 
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Pode-se verificar, a luz dos resultados obtidos no Caja que, no 

piano geral, os assentamentos constituem um espaco de reproducao de unidades 

familiares, cuja contribuigao social e de fundamental importancia para diminuigao 

da pobreza no campo. Ainda mais quando se verifica que o processo de 

modernizacao da agricultura colaborou para o aumento do numero de agricultores 

sem terra e deixou de gerar boa parte das oportunidades de trabalho que existiam 

na agricultura, alem de servir para amenizar os problemas sociais das grandes 

cidades, na medida em que gera trabalho e renda para o homem do campo, como 

tambem possui uma enorme capacidade de contribuir para sua fixacao no campo 

demonstrado pelo baixo Indice de evasao nestes nucleos. 

No aspecto economico, nos assentamentos encontra-se 

perspectiva de evolucao. Apesar do baixo nivel de tecnologia existem bons 

resultados, em termos de producao e indice de produtividade, portanto, pode-se 

dar respostas economicas surpreendentes, principalmente, se existirem formas de 

organizagao coletiva, como cooperativas e associagoes. £ necessario pensar em 

politicas publicas que possam apoiar financeiramente os assentamentos, pois 

eles podem constituir-se em um caminho de participagao relevante da pequena 

produgao no seio da agricultura, produzindo efetivamente para o mercado, 

integrados atraves de redes de comercializagao. Nao se trata de fomentar 

politicas assistencialistas ou paternalistas, e sim promover o suporte basico inicial 

para a sua decolagem economica e social, garantindo sua sustentabilidade e a 

autogestao. 

Ha um longo caminho a trilhar, mas grandes passos ja foram 

dados. Neste percurso, a forga do homem nordestino do campo se fez valer, a 

despeito do clima e das dividas sociais acumuladas pelo pais para com seus 

filhos. 



202 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the '90s, it could be observed a increase of social conflicts in 

country and the struggle for land has been the main peasants weapon to 

guarantee their possession. In this frame, and related to a limited State politics of 

land redistribution, the rural registrations arose in familiar agriculture context. The 

purpose of this work is to study the social and economic profile of Caja 

registration, placed in Brejo Paraibano, comparing the '90 to '98 indicators. The 

results it has reached demonstrate that has been occurring a improvement of life 

condition of the registration people. In despite of the difficulties faced for them - the 

ground declivity, lack of infrastructure, low level of technology, no credits in the 

planting time and the lack of a collective organisation -, there was a increase in the 

family income and in the happiness of working and living in registration. 
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