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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sousa, Jose Erinaldo de. A Pecuaria Leiteira no Estado da Paraiba: Um 

Estudo sobre a Bacia Leiteira de Campina Grande. Dissettacao de 

Mestrado em Economia, Universidade Federal da Paraiba, 1994. 

Nessc trabalho se analisa a pecuaria leiteira no Estado da Paraiba, tendo-se como locus 

de estudo a bacia leiteira de Campina Grande, como area de maior concentracao da producao 

dc leite na Paraiba. 

Ao abordar a dinamica da pecuaria bovina paraibana, desde meados dos anos 60 ate 

fins dos anos 80, tenta-se explicitar a intervencao estatal nesse ramo de atividade. Nesse 

scntido, sao enlalizados os estimulos oficiais atraves do credito subsidiado, por meio de 

difcrentes instrumentos que serviram como canalizadores dos recursos oficiais destinados a 

impulsionar o desenvolvimcnto da pecuaria regional e paraibana. Ressalta-se ainda que os 

recursos oficiais, em sua predominancia, privilegiaram a pecuaiia de corte como um dos 

sctores da atividade de criacao que mais se adequa aos interesses dos grandes proprietaries de 

terra. 

Analisando-se a bacia leiteira de Campina Grande, dar-se enfase a organiza9ao social 

na pecuaria leiteira, identificando-se os diferentes grupos ou fra^oes de produtores. 

Fundamentalmente, explicita-se as condi9oes de produ9ao e reprodu9ao da pequena 

produ9ao familiar como uma categoria preponderate no ramo da produ9ao leiteira 

paraibana. Nestes termos, a partir da natureza do proccsso dc produ9ao imediato, concebe-se 

a cspecificidade do pcqueno produtor farniliar leiteiro. 

Tcntando-se dctciminai- o conteudo da articula9ao do pequeno produtor familiar 

leiteiro a rede dc comercializa9ao do leite, se evidencia que esse produtor esta vinculado ao 

mercado capitalista tanto atraves da venda dc sua mercadoria-leite, quanto como comprador 



dos meios de producao e meios de sobrevivencia que ele nao produz internamente. Neste 

raciocinio, se faz percebcr que ao vender sua mercadoria a um preco deteriorado e, 

concomitantemente comprar seus meios de vida e de producao a precos crescentes, esse 

pcqueno produtor esta transferindo valor para diferentes ramos do capital, por meio da troca 

desigual. Esse intercambio desigual, que assume a forma de perda de parte do excedente 

gerado na pequena producao, em sua essentia, expressa uma relacao de exploracao do 

pcqueno produtor pelo capital, prmcipalmente porque no processo imediato de trabalho do 

produtor familiar nao se tern dado o ato previo da exploracao. Por isso o pequeno produtor 

familiar leiteiro analisado e uma categoria que esta subordinada indiretamente ao capital e 

apcnas preserva a sua autonornia formal e aparente. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sousa, Jose Erinaldo de. The Milky Cattle-Raising in the State of Paraiba: A 

Study about the Milky Sector of Campina Grande. A Masterate 

Dissertation on Economics, Paraiba Federal University, 1994. 

In tins work, one analyzes the milk}' cattle-raising in the state of Paraiba, having as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

locus the study of the milky sector in Campina Grande, as the area of hugest concentration of 

milk production in Paraiba. 

Upon approaching the dynamic of the Paraiban cattle-raising, since the mid 60's 

until the 80's, one tries to lighten the State intervention in this matter. This way, one 

emphasizes the official aid through the subsided credit, via different tools that were used as 

managers of the official resources aimed at improving the development of the Paraiban 

regional cattle-raising. One still points out that the official resources, in the majority, 

benefitted the meat-intended cattle-raising as one of the sectors of the raising activity which 

bests tils the land owners' interests. 

Analyzing the milky sector of Campina Grande, one emphasizes the social 

organization of the milky cattle-raising, identifying the different groups or fractions of 

producers. Basically, one lightens the production and reproduction conditions of the small 

familiar productions as a prevailing class in the field of the Paraiban milky production. In 

these terms, from the sort of the immediate production process, one understands the 

specificness of the milk)' small familiar producer. 

In order to determinate the contents of milky small familiar producer's articulation 

to the net of luilk commercialization, one realizes that this producer is linked to the capitalist 

market both through the selling of his goods (milk) and as purchaser of the means of 

production and means of survival which he does not produce internally. In this thought, one 



notices that upon selling his goods for a damaged price and buying his means of life and 

productions for increasing prices, the small producer in transferring values to different 

branches of the capital, through the unequal exchange. This unequal exchange, which is 

represented by the loss of part of the surplus generated in the small production, in its essence, 

expresses a relationship of exploration of the small producer by the capital especially because 

in the immediate process of work of the familiar producer one does not find the previous act 

of exploration. This way the milky small familiar producer analyzed is a category which is 

indirectly submitted to the capital and only keeps his formal and apparent autonomy. 
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PRIMEIRA PARTE: 

A PRODUCAO PECUARIA 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho pretendemos abordar a problematica da pecuaria bovina leiteira no Estado da 

Paraiba tomando como locus de estudo a bacia leiteira de Campina Grande, no periodo que se 

inicia na segunda metade dos anos sessenta ate a presente decada. 

Nas duas ultimas decadas o nivel de consumo alimentar da populacao dos paises do primeiro 

mundo prcssionaram o incrcmcnto no abastecimcnto dc protcina animal. Nestcs tcrmos, grandc 

parte dos graos produzidos no mundo se orientaram ao consumo animal nos paises avancados, 

apcsar dos altos nivcis dc desnuUi9ao c fomc na populacao de amplas camadas populares dos 

paises do terceiro mundo. 

Neste movimento, os paises mais desenvolvidos do terceiro mundo, entre eles o Brasil, 

incentivaram atraves de diversos tneeanismos, a producao pecuaria para ampliar suas exporta9oes 

de came . Contudo, o Brasil "apesar de possuir um dos maiores rebanhos do mundo, ocupa 

apenas o 12° lugar na produ9ao leiteira mundial e uma baixa produtividade media de 2,2 litros por 

dia/vaca. (...). A produ9ao de leite e derivados tern aumentado lentamente, mas sem alcazar a 

cobrir as necessidades criadas pelo crescimento demograiteo . O atual consumo per-capita e de 55 

Kg. /ano per-capita e de 150 gramas diarios , certamente polarizado de acordo com o modelo de 

concentra9ao vigente da renda no pais. Esse deficit so pode ser absorvido gra9as a compressao 

constante do poder aquisitivo das classes populares que inclusive enfrentam serios problemas de 

desnutri9ao"1. 

Fredericq Antoinette. SAHR. doc. n° 5. Tomo I I . 
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Como pode observar-se o problema de abasteeimento de leite, elemento eonsiderado no 

discurso oficial como "alimento popular", subsiste paralelo ao problema da insuficicncia dc rcnda 

de amplas camadas populares, que nao permite acesso ao consumo deste produto , apesar de seu 

prcco moderado se comparado com os dc outros produtos dc consumo basico . 

Por outra parte, uma carateristica basica da produ9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leiteira no pais, e particularmente no 

Nordeste, e que a imensa maioria dos produtores esta constituida por pequenos produtores 

familiares2, que encontram no produto comercial leite, uma fonte altemativa de sobrevivencia. 

A industrializa9ao dependente sob a hegemonia da Empresas transnacionais e nele o novo 

padrao de desenvolvimento agricola no pais, nao se traduziu num impulso expansivo que pudesse 

neutralizar o desemprego, sobretudo na agricultura. Assim a problematica populacional adquire 

manifesta9oes drasticas e de dificil solu9ao . Ante estas circunstancias, a terra e nela a pequena 

produ9&o agricola familiar se converte numa das poucas alternativas de sobrevivencia para uma 

popula9ao potencialmente marginal. 

Para a grande maioria desta super popula9ao relativa, o equilibrio de sua sobrevivencia 

parece restringir-se a simples reprodu9ao fisica. Outra frac5o desta categoria , aquela que 

regularmente dispoe de terra com area entre lO a 70 ha. e algum pequeno capital para adquirir 

pelo menos alguns bovinos ou caprinos ou suinos pode, alem de ter uma pequena agricultura, optar 

por uma pequena cria9ao bovina. Mas nem por isso parecem estes, serem diametralmente 

diferentes das outras fra9oes de produtores familiares. 

2Os produtores familiares na produ9ao leiteira sao deririidos como aqueles que mesnio sendo proprietanos 

dos meios de producao (terra, animais, instnimentos de trabalho) participani diretainente do processo de trabalho, 

cuja produclo nao esta onentada a obteii9ao do lucre. No capirulo IV desse estudo detalharemos as especificidades 

dessa categoria de produtores. 
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Contudo, dentro da diferenciacao economics interna existence nesle ijpo de produtores, os 

crjadores constituent um tipo especifico de produtores familiares: nem demasiado pequenos para 

derivar para a subsistencia e ficar constantemente amcacados, de prolelaiizar-se, nem demasiado 

grandes para que sua producao, parcialmentc comercial, permita se transformar em pequena 

producao empresarial. 

Em termos gerais nosso estudo Se orienia a elucidar o estagio atual da pecuaria leiteira na 

Paraiba, particularmente na bacia campinense. Fundamcntalmente, centraremos no$sa atencao no 

estudo da producao familiar nesse ramo de aiividade, face as condieoes de sua arliculaeao as 

industries rurais de transtbrmacao e sobretudo a agroindustria do leite (]LCASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa\) na Paraiba. 

Dessa forma analisaremos tanto a esfera de producao da mcrcadoria-leite no que tange a 

logica prcdominante no processo de producao, bem como a esfera da circulacao, na medida em 

que o produtor leiteiro esta inserido na dinamica da producao e da reproducao do capital. 

Basicamente, nossas hipoleses de trabalho sao as seguintes: 

1. Numa estrutura predominantenienle extensiva 4a pecuaria leiteira na bacia campinense. 

onde significativa parte do processo e ainda Sujeito as cspontaneidades da natureza; peniutida em 

grande medida, pelas benesses da estrutura fundiaria vigente, sao os fatores agro-ecologicos c/ou a 

interveneao estata! os que determinant o sistema de exploracao e o ritmo de seu crescimento. 

2. O baixo preeo do produto leite, concomitante aos crescentes custos de producao, e o 

sistema de quotas imposto em sua comerciatizacao reduzem substancialmente a margem de lucro 

do produtor: sendo este o principal fator de desestimulo a realizacao de investimentos visando a 

eleva9ao da produtividade. 

3 . A pequena producao familiar e um segmcnto que predotnmahtemente sustenta a 

producac? leiteira. DadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a peculiaridade de seu proccsso de producao. esta calegoria conseguc 

reproduzir-Se sem necessariamente auferir lucro. 
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4. A uma estrutura leiteira prcdominantemenle exteusiva, corresponde um setor de 

transtonna9ao agro-industrial leiteiro que mesmo dependendo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA materia-prima nao atua como 

fator de dinamismo e moderniza^ao da pecuaria leiteira na bacia em estudo. 

Com base nas considera9oes icitas, na parte primeira dessc trabalho, inicia-se o estudo da 

situacao da pecuaria bovina na regiao Nordeste e no Estado da Paraiba, tentando situa-la no 

processo de acumula9ao do capital. Assim, baseado na rela9ao entre a produ9ao pecuaria c outros 

elementos tais como a terra, capital e a interveneao estatal nesse ramo de producao, tenta-se situar a 

importancia da produ9ao pecuaria no contexto da oecuarizacao no pais. 

Na segunda parte, objetiva-se analisar a pecuaria leiteira no contexto da bacia leiteira de 

Campina Grande, ressaltando-se o papcl dessa bacia como impoi tanle area produtora de leite na 

Paraiba. Ao interior da bacia focalizada se estuda a organizac£o social da producao na pecuaria 

leiteira, identiiicando-se os distintos segmentos prouutivos. Analisa-se tambcm as condtcoes 

teciuco-produtivas na aiividade leiteira, mostrando-se que predoininantementc, o processo 

produtivo nesse ramo de atividade e ainda sujeito as condi9oes adversas do cjiiadro natural da 

regiao, isto e, os fatores ag^o-ecologicos influenciam determtnantemenle sobre o nivel da producSo-

Tentando-se desvsndar as intene'a^oes, contradi9oes e conllitos entre os miiltiplos agentcs 

cconomicos, abordou-se a rede do comcrcializa9ao e beneliciamento do leite produ/ido na area 

estudada. 

Como recurso analitico para visualizar os gntpos c classes socials que atuam no circuito da 

proclu9ao leiteira. resgatamos alem do reierencial da teoria das classes sociais os desenvolvimentos 

feitos por Marx sobre as duas modalidades de subordina9ao do trabalho ao capital, denominados 

Subsun9ao Formal e Subsun9ao Real do traballio ao capital. 

Por sua vez, tomando como base o conceito de subordina9ao gerai do trabalho ao capital, 

nos permitimos introduzit, mais adiante, a modalidade de subordinavao indireta do trabalho ao 
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capital, para qualificar a forma especilica dc subordinacao do trabalho do pcqueno produto] 

familiar ao capital. 

Sobre o conceito de subsuncao formal do traballio ao capita! Marx sintetiza: "O processo de 

trabalho converte-se no instruinento do processo de valorizacSo do capital, do processo de auto 

valorizacao do capital, da criacao de mais-valia. O processo de trabalho subsume-se no capital (...), 

e o capitalista entra nele como dirigente; para cste e ao mesmo tempo, de maneira direta . um 

processo de exploracao do traballio allteio . E isto o que denomino subsuncao formal do trabalho 

no capital" \ 

Sobre a Subsuncao Formal do traballio ao capital, Marx agrega que esta forma de 

subordinacao se fundamenta na mais-valia absolute, posto que ela so d:re:encia formalmente dos 

modos de producao anteriores sobre cuja base surge diretamente4 

Como uma decorrencia da subsuncao formal do trabalho no capital, a mais valia absoluta 

equivaleria a hegemonia capitalista, mas nao a sua atualizacao plena, nao a sua explicitacao radical. 

Por isso, estaria presente nos primordios do capitalismo ou em sctores especificos da economia que 

a despeito de serem contcmporaneos da realizacao completa do capitalismo, permaiieceriam 

estruturados em moldes tradicionais, no que se relaciona a organizacao da producao imcdiata. 

E pois. a partir do conceito de subsuncao formal do trabalho no capital que procuramos 

situar a subordinacao do processo de traballio na aiividade leiteira empresarial, pois na organizacao 

do processo produtivo neste setor. estiio presentes os elementos essenciais que dao base ao conceito 

3 Marx, K. O Capital Capitulo VI Inedito, pap. 87 . 

Marx, K. op. cit. pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 94 
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marxista de subsuncao formal do trabalho ao capital. Ou seja, naquela atividade produtiva o 

proprictario dos meios dc producao ou seu rcprcsentantc c quern dirigc o proccsso dc producao. 

Neste processo existe uma relacao de trabalho entre aquele que se apropria do sobretrabalho e 

aquclc que o fornccc. Isto c, para o trabalhador da atividade leiteira, que vende sua capacidadc de 

trabalho em troca de suas condicoes subjetivas de trabalho (meios de subsistencia), sua capacidade 

dc trabalho sc lhc opoc como propricdadc alhcia. Alcm disso, no proccsso dc trabalho leiteiro, 

mesmo que o alvo da producao seja a obtencao do lucro, a ampliacao da jomada de trabalho 

(mais-valia absoluta) ainda se aprescnta como um mctodo usuahncntc praticado para aumcntar a 

taxa de exploracao da forca de trabalho . 

Sustentamos que o setor da pecuaria leiteira no Estado da Paraiba tern carater extensivo e 

que esta constituido por produtores capitalista*
9 e nao capitalistas6, onde detemunacdes esttuturais 

e recorrentes conconem para a existencia de uma magnitude signiticativa de transferencias de 

valores do setor prinuirio ao industrial, sobretudo no caso da categoria dos pequenos produtores 

familiares leiteiros. 

Neste respeito nos apoiamos na parte da teoria marxista que trata dos valores e precos. Esta 

indica que ha uma diferenca entre a magnitude do valor e a sua manifestacao concreta, isto e, o 

preco. Ou seja, entre a magnitude do valor e sua expressao , o preco , existe uma inadequacao 

5Os produtores capitalistas ou empresariais sao assim definidos, a categoria de produtores de leite, onde o 

empreendrmento produtivo se desenvolve atraves da utilrza9ao do trabalho alheio, trabalho assalariado. Ou seja, e 

uma fra^ao de produtores que desenvolvem a atividade da pecuaria leiteia, tendo como alvo o lucro e, nesse sentido 

existe uma extra9ao do sobretrabalho ao interior do processo de produ9ao imediata. 

6Detimmos como produtores nao-capitalistas aqueles que, nesse traballio, aparecem com a denomina9ao de 

produtores familiares. 
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quantitaliva ncccssaiia, de modo que os prccos nao correspondent direlamente a magnitude dos 

valores. Dim de outro modo: a proporcao quantitativa que sc obscrva no mcrcado entre 

determinada mercadoria e o dmheiio, nao eorresponde a proporcao da quantidade de trabalho 

socialmente aplicado na sua producao. E certo que o dinhciro pode ser vislo como medida de valor, 

mas somente enquanto sua manifestacao direta. Ou como afirma Marx: "o dinhciro, como medida 

de valor, e a forma necessaria de manifestar-se a 'medida imanente do valor das mercadorias, o 

tempo de trabalho"7 f 

Contudo, esta condicao dc possibilidade de um intercambio permanentementc desigual e uma 

regra da circulacao capitalista, ja que no mcrcado o intercambio dos produtos c regido pelos seas 

prccos dc producao c nao polos .seus valores. Mas nao e necessario reproduzir aqui todo o 

raciocinio de Marx a este respeito. Apenas e bom lembrar, conforme indica A-Bartra8 que a 

mercadoria c um produto do capital c um mcio dc sua valorizaeao c que portanto. nao so e 

portadora de um valor scnao especilicamenle dc uma mais-valia. A mercadoria capitalista e uma 

forma cspeciiicamcntc social do produto, por quanto content cm si mcsma a relacao capitalista: 

trabalho necessario - trabalho excedente, e destes dois segmentos dc valor em que se decompoe, o 

segundo c o elemento motor c qualilativo , pois o intercambio sc leva a cabo niio para realizar o 

valor em geral, mas para realizar a mais-valia. A circulacao capitalista sc tegula pelos prccos mcdios 

dc producao e neste o fator dc^-isivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a taxa geral dc mais-valia. tiansmulada cm laxa media de 

lucro. A decomposicao interna do valor de troca de cada mercadoria capitalista (trabalho necessario 

e mais-valia) tern com os prccos dc producao como rcguladorcs do mcrcado. um carater social. Em 

geral as mercadorias capitalistas se vendem para realizar mais-valia, mas para cada capital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T

 Maix, K.. op. cit. Livro 1. vol. 1. cup. II. pg. lOo 

s

 Bartra, A. La Explotacion del Trabajo Campesino por el Capital ('ap V pu 81 
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individual esta maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -valia sc apresenta sob a forma de uma taxa media de lucro. O desdobramento 

interno da mercadoria capitalista contigura um mercado regido pelos precos de producao e nao 

pelos seus valores. 

Todos os produtores capitalistas, ai incluidos os produtores emprcsariais de nosso estudo. 

concorrem a este mercado capitalista com possibilidades de vender sua mercadoria pclo preco dc 

producao. Esta e a condicao dc ocorrencia dc uma troca dc equivalentos em tcrmos dc valores. que 

e a regra da circulacao capitalista. 

Mas no caso dos pequcnos produtores familiares do leite, ao enfrentar-se na circulacao com 

sua mercadoria portadoia dc valor de troca com mercadorias capitalistas portadoras de mais-valia. 

se enfrentam na realidade dois processos produtivos diferonles, cuja natureza se expressa na 

espccificidadc dc seus produtos. Como no mcrcado as mercadorias nao se vendem pur seu valor e 

como a mercadoria do pequeno produtor familiar nao capitalista nao lem sido produzida como 

portadoia dc mais-valia. (mcsmo que contenlia valor), nesta deficiencia qualitativa repousa sua 

impossibilidade de impor-se automaticamente no mcrcado por seu preco dc producao. 

Alem desta impossibilidade rcsultantc de sua condicao dc produtor nao- capitalista que o 

obiiga a um intercambio permanentemente desigual nao em termos dc valores, o que e a regra da 

circulacao capitalista , senao cm tcrmos dc prccos dc producao, existe ainda, no caso cm estudo. a 

diiiculdadc deste de intercambiar seu produto no mercado pclo seu cusio de producao, condicao 

esta que o situa como produtor que dc fato realiza uma magnitude maior dc tiansfctencias de 

valotes a oulros setorcs da economia. 

Por isto, mesmo reconhcccndo que no mercado capitalista a troca c dc equivalcntcs, a analisc 

da subordinacao do pcqueno produtor leiteiro ao capital c realizada cum base no conceito de troca 

desigual. analisando as transferencias com todas suas mediacoes e cm suas dilcrentes manifestacocs 

no mercado de produtos. 
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Consideramos que o conceito de transferencia pelo intercambio desigual vai ser um recurso 

cxplicativo dc muita importancia. Contudo, a relacao do pcqueno produtor nao-capitalista com o 

capital nao e so de simples transferencia de valor senao tambem de exploracao, de subordinacao 

indircta do traballio do pcqueno produtor ao capital. 

No caso deste tipo de produtores a relacao de transferencia e parte de uma relacao de 

exploracao, precisamente porque no processo imediato de producao nao tern se dado um ato previo 

de exploracao. Isto distingue qualitativamente a transferencia de valores contidos nos'produtos do 

pequeno produtor nao capitalista ao capital das transferencias entre capitais, ramos de producao ou 

formacoes sociais, onde o excedente circula e se disttibui de maneita assimetrica segundo a 

composicao organica do capital, entre classes ou fracoes da classe capitalista. Aqui, a diferenca do 

anterior, trata-se em rigor, de uma simples transferencia baseada no intercambio desigual. 

No caso da pequena producao familiar, trata-se de uma especilicidade na dinamica do 

processo de reproducao do sistema capitalista no Brasil. A pequena producao familiar, visto no 

processo global, nao e so uma premissa senao tambem um resultado do desenvolvimento historico 

do capitalismo no Brasil, que gera tanto um capital valorizado, como pequenos produtores 

familiares nao-capitalistas que apenas podem repor suas condicSes de trabalho e portanto obrigados 

a produzir de novo nas mesmas eondicoes. O proprio sistema capitalista reproduz a uniao pequeno 

produtor direto - meios de producao e com isso reproduz a relacao. 

Neste raciocinio, a reproducao ampliada do capital e um processo que na sua complexidade 

abrange a preservacao e a criacao de formas nao-capitalistas de producao, especialmente na 

agropecuaria nem por isso incompativel com a racionalidade do capital, pelo contrario, sem estas 

formas provavelmente a reproducao capitalista entraria em crise. Estas formas nao sao mais que 

expressao de contradicoes especificas do capitalismo. Conforme diz Fernando Henrique.Cardoso 
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"O capital e capaz de criar uma riqueza social que nao se confunde com ele e que assegura a 

cxistcncia dc novas fonnas dc rclacocs sociais dc producao"9. 

A seguir relatamos brevemente a forma operacional de nossa pesquisa: 

Essa realizou-se com base em dados secundarios e primaries. No que se refere a pesquisa de 

campo, realizamos numerosas visitas as areas rurais dos municiipios de Aroeiras, Boqueirao, 

Qucimadas e Campina Grande, os quais constituem o maior espaco fisico continuo de producao de 

leite na bacia campinense. 

Em virtudc da inexistencia de dados oficiais, que nos peimitissem conhecer o total de 

produtores de leite existente nos municipios estudados, de modo que pudessemos escolher uma 

amostra significativa; optamos por aplicar os questionarios entre as diferentes fracoes de produtores 

previamcnte identificados, tomando como base a importancia de cada categoria de produtor leiteiro 

no conjunto da producao total em leite na Paraiba. Nesse sentido, os dados do Censo 

Agropecuario, 1985, foram utilizados como parametro para se definir a quantidade de questionario 

aplicada a cada categoria dc produtor. A fonte citada mostra que os pequenos estabeleeimentos 

agropecuarios (area inferior a 50ha) tern uma participacao de 58% no total do leite produzido na 

Paraiba. No caso dos medios estabeleeimentos (area entre 50 e 200ha), a producao de leite 

rcprcscnta 27% no total daquele estado; ao passo que os estabeleeimentos de mais de 200ha de 

area respondem por apenas 15% da producao leiteira estadual. Levando-se isso em consideracao, 

entrcvistamos um total de 100 produtores leiteiros, distribuidos na seguinte proporcao: 75 pequenos 

produtores; 20 produtores medios e 5 grandes produtores. Convent frizar que os criterios utilizados 

para esta tipificacao encontram-se detalhados no capitulo IV deste estudo. 

9 Cardoso, F. Henrique. Las Classes en las Sociedades Capitalistas Contemporaneas. Revista del Comercio 

Extenor. Vol. 32. n°2, Mexico, Feb. 1982, pg. 116 
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Tambem aplicamos questionarios a um total de 12 agonies mtcrmcdiarios quo atuam na 

comercializacao do leite. ntrma proporcao dc 3 cntrevistados por municipio. 

Esta pesquisa de campo nas zonas rurais dos municipios estudados foi realizada no periodo 

outre a scgunda quinzena do mcs do maio o inioio do mes de setcmbro do 1992. Alcm disso, loram 

entrevistadas personalidades do tncio pecuaiista, tanto a nivel dc produtores como dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA runcionaios 

piiblicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

Para chegarmos ale as diversa* categorias de produtores leiteiros foi intportante o apoio dos 

tecnicos da EMATER atraves dos escritorios desse orgao a nivel do cada municipio. Elcs 

piocuiaram viabilizar nosso acesso as areas rurais nao so proporcionando-nos informacoes sobre os 

sitios e fazendas dc produtores, mas tambem proporcionando-nos transportc conduzido pelo 

toonioo rosponsavel pela assistencia direta ao produtor. Pelas informacoes dos produtores 

cntrevistados tivemos rcfcrcncias adicionais sobre a localizacao dc outros produtores nao assistidos 

pela EMATER . Tambem oonseguimos referenda* de produtores leiteiros atraves de funcionarios 

das cooperativas de produtores nirais nos municipios dc Aroeiras, Doqucirao c Queimadas,com 

quern estabelecemos contato previo nos dias de feira livre. marcando a data da visila .Igualmente 

chegamos a produtores rurais por informacoes dadas pelos donos dc lannacias de produtos 

vcteiinaiios, donos dc arntazetis do racoes e outros produtos dc utilidade ao pecuatista. Os proprios 

intermediarios na comercializacao do leite in natura tambem nos indicaram locais c nomes de 

produtoios rurais. 

Numa outra etapa . realizamos entrevistas junto a represcntantes das associacoes e sindicatos 

de produtores leiteiros e ao gerentc da Agroindustria ILCASA cm Campina Grande. 

O metodo dc inxestigacao utilizado foi o estudo dc caso. Escolhcmos desta forma quaUo 

principais municipios produtores de leite ( Aroeiras, Boqucirio, Campina Grande, Qucimadas ) do 



espaeo fisieo da bacia leiteira Campinense, area de maior concenlracao da producao leiteira do 

Estado da Paraiba. 

Os atores sociais envotvidos na pesquisa de campo loram, ao nivel da esfera da producao, os 

criadores peeuaristas onde o lcitc o considcrado produto comcrcial.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As s im  loram estudados lOu 

produtores, distribuidos nos quatros municipios citados. O numero de produtores cntrevistados pot 

municipio obedceem ao oritoiio do volume anual da producao tic lcitc registrado em cada 

municipio. baseado nas referencias de dados secundarios. Sendo assim 60% dos questionarios 

foram aplicados equitauVamcnte a produtores dos municipios de Boqueirao e Campina Grande. Da 

fracao restante aplicou-se 23% dos questionarios a criadores do municipio dc Aroeiras e 17% a 

produtores do municipio dc Qucimadas. 

Em suma, o oritcrio basico que orienta a escolha dos divcrsos indicadores que utilizamos com 

toda a variedade de fontcs e a abrangencia c relevancia que os mesmos reprcscntain para nosso 

proposito dc situar a producao leiteira paraibana, particularizada ao nivel da bacia leiteira de 

Campina Grande, abordando-se aspectos do processo produtivo nas unidades de producao alcm 

das implicacoes decorrentes da insercao da econotnia leiteira no mercado capitalista. atraves do 

qua! realiza-se o produto mercantil (leite). 

Sendo assim, organi/amos a cxposicao de nosso trabalho na seguintc forma: 

No capitulo I a anali.se se orienta a roalizaoao dc um resgatc lusloi ico da producao pecuaria 

no Estado da Paraiba, visualizado atraves da expansao da ati\idadt pastoril no processo dc 

ocupacao do interior e das bases e lirnitcs a acutnulacao nesse ramo produtivo. Analisa-se tambem 

a diferenciacao espacial da concentrac.io da pecuaria bovina paraibana nas tres sub-regioes d;>. 

Paraiba. Procura-se ainda abordar a expansao da atividade algodoe^^: associada a pecuaria e os 

impacfos desse processo nas mudancas ocorndas no quadro da econonatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do espaco sertanejo e do 

interior nordestino em geral. 

http://anali.se
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/ . analise prescnte no capitulo I ! esta dirccionada a uma nova fase na producao pecuaria, 

desde meados dos anos sessenta, impulsionada em grande medida pela intenencao do Estado na 

agropecuaira, particularmentc atraves da poliliea de crcditos subsidlados a juros negatives que 

permitem investimentos e novas pratieas mais avancadas na producao e na comercializacao, que 

finalmenle se reilctcm em mudancas oxpressivas na dinamica cvolutiva do efetivo bovino na 

Paraiba e na regiao Nordcste no contexto da producao nacional. Esta analise sc realiza tambem a 

nivel da producao pecuaria nas microrregioes e municipios da sub-regiao do agresfle dando uma 

visao da pecuarizacao na bacia em estudo nas duas ultimas decadas e seus reflexos nas mudancas 

da producao e nas relates dc trabalho no ambilo rural paraibano. 

No capitulo III nos dotivemos cm aprcsentar os indieadoros que traduzem a importancia da 

bacia leiteira de Campina Grande. Salienta-se a concentracao do rebanho leiteiro e da producao dc 

leite nas microrregioes e nos municipios que se apresentam como principais produtores leiteiros na 

bacia em analise. Tenta-se tambem observar o processo de concentracao de terra como uma 

exprwiao da siluacao diferencial encontrada em ten nos dc poder economioo e politico. 

Na analise que se eneontra no capitulo IV, tenta-se visualizai a organizacao social da 

producao leiteira na bacia campinense. Nestes tcrmos, cstuda-sc a difcrcnciacao social existenlc no 

interior do scgmcuio dos produtores leiteiros para em seguida abordar as espeeilteidades da 

organizacao produtiva c as condicoes dc producao c reproducao nas unidades produtivas de cada 

classc de produtores e<ou dc suas respectivas fracoes. Explicita-se. assim. a peculiaridade do 

processo de producao dos pequenos produtores familiares do ramo da atividade leiteira. Dc outra 

parte, nao dcixamos de lado a abordagem sobre o emprego da mao-de-obra e lemuneraedes 

salariais presentcs, nas fazendas cuja aiividade produtiva tctn oaratcr cmprcsarial 

No capitulo V se aborda a evolucao rcccntc da producao dc lcitc na Paraiba c nas 

micronegioes da bacia analisada. Tenta-se explicitar o nivel de produtividade do rebanho leiteiro 
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da area em estudo, consider ando os diversos fatores de ordem teenieo-eeoiiornicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c naturais que 

iniluenciam na baixa produtividade da pecuaria leiteira. 

Na analise do capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V I se resgata a rede dc comercializacao e beneiiciamento do leite 

produzido na bacia leiteira dc Campina Grande. Tenta-se desvendar a forma dc articulacao dos 

diferentes produtores de leite com a industria urbana de lalicinios. Igualmente se cstuda o 

beneiiciamento do lcitc na industria artcsanal rural dc lalicinios.Aborda-sc tambem o 

comportamento da propria industria dc lalicinios com os intermediaries que modializam o 

abastccimcnto a industria do leite produzido, fundamcntalmcntc. pelos pequenos produtores. 

Finalmenle se explicita a relacao de subordinacao indireta do pequeno produtor familiar leiteiro ao 

capital. 



CAPITULO I 

A PECUARIA NO ESTADO DA 

PARAIBA: ASPECTOS GERAIS 
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1.1 BASES E L I M I T E S HISTORICOS A ACUMULA^AOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NA  PECUARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dcsdc os primordios do proccsso dc dcscnvolvimcnto capitalista no Brasil, a pecuaria no 

Nordeste surgiu como atividade de importancia mesmo que realizada de forma marginal a atividade 

cconomiea principal ccntrada na cana-dc-acucar. Assim, conformc salicnta Francisco dc Olivcira: " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pecuaria surgiu como uma forma de desenvolvimento marginal da aiividade econdmica 

principal. A lei da reproducao era determinada basicamente pelas suas relacoes com a regiao 

acucareira " (OLIVEIRA, 1977, 39 e 40). 

A pecuaria alem de fomecer alimentos a mao-de-obra dos engenhos, era tambem uma fonte 

de energia, pois a forca de tracSo utilizada nos engenltos era principalmente a animal. Os bois eram 

animais de tiro, puxavam os carros, transportavam a cana do campo para o engenho, supriam de 

came a populacao, inclusive os esctavos. 

Convent assinalar que a pecuaria, na Paraiba, no inicio da colonizacao, nao existia de forma 

generalizada nem como uma atividade desvinculada fisicamente do dominio fundiario canavieiro. 

Os poucos currais lirnitavam-se as margens dos rios Paraiba do Norte e do Mamanguape, quando 

nao eram simples segmentos ou dependencias dos engenhos, no interior dos dominios fundiarios 

acucareiros. Assim, desde o inicio da colonizacao ate o processo de ocupacao do interior, as 

fazendas mais afastadas distavam no maximo uma dezena de leguas do litoral. (hineu Joffily, Notas 

sobre a Historia da Paraiba, 1976: 193) 

Apesar de subsidiaria e dependente da economia litoranea. a pecuaria, na Paraiba, se 

estabeleceu como atividade fisicamente isolada, e dentro da modalidade de producao que lhe foi 

peculiar. 
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Com a necessidade de expansao da pecuaria para o interior, as Sesmarias1' passaram a gerar 

no Nordestc uma nova forma dc dominio fundiario bascado na fazcnda. Esta necessidade surge 

como uma decorrencia da dificuldade de expandir a eriacao ao lado da economia monocultora da 

cana-dc-acucar, configurando-sc, assim, um quadro cm que a cspccializacao no uso da terra para 

pecuaria e lavoura dar-se em decorrencia dos conflitos de interesses dos criadores e lavradores e da 

intcrvencao do Estado como mediador. Como rcssalta Alberto P. Guimaracs "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma carta regia 

do alvorecer do seculo XVIII fixou a area de eriacao a mats de 10 leguas da costa... 

t 
"(GUIMARAES, op. cit: 67) 

Esta ocupacao com a eriacao ao longo dos rios reeebia a denominacao de ribeitas11, ficando 

os fundos dos pastos - os terrenos mais afastados da fazenda - dedicados a uma eriacao ultra 

extensiva, praticamente sent auxilio do bomem. 

Ao passo que a atividade da monocultura dominava a area litoranea do Paraiba, os espacos 

dos sertoes e a area de transicao12 entre o sertao e a faixa monocultura canavieira era ocupada 

dominantemente com a atividade do criatorio, sendo deterrninada por um processo de expansao das 

ribeitas. Conforme ressalta .Toffly: 

1 0 As Sesmarias eram regioes mcullas e despovoadas que os reis de Portugal, ou ps Govemantes das Capitanias, 

concediam as pessoas de merecimento e servi?os, quer para nela tratarem de agricultura, quer para situarem os seus 

gados "... Os tirulos eram doados aos homens de merecimento e valor, beneficiados pela isencao de impostos, 

exceto o dizrmo " In : SEIXAS, Wilson. O Sesmarialismo na Paraiba; Revista do Instituto Historico e GeograQco da 

Paraiba, Joao Pessoa,1970 p.30. 

1 1 Por area de transicao define - se a mesoregiao do Agreste Paraibano a qual e formada por urudades menores - micro 

- regioes com caracteristicas especificas no tocante as condi9oes natnrais. 

12Este nao e um processo autonomo,ele e detenninado pelo Estado.como agente mediador dos conflitos de interesses 

das classes sociais. 
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" As principais hbeiras existentes no sertao da Paraiba, nos fins do seculo XVIII, eram a 

ribeira do Cariri, Pianco, Piranhas. Sabugy, Patu, Rio do Peixe, Seridd e Espinharas. Estas 

ribeiras ocupavam uma vasta area e abrangiam muitas vezes mais de centenas de fazendas: a 

ribeira do Piranhas, sessenta e quatro fazendas; a ribeira do Espinhara cinquenta e no\>e; a 

ribeira do Sabogy, setenta e oito; a ribeira do Patu, cento e vinte e sete; e a ribeira do Peixe. 

cinquenta e cinco fazendas. As freguesias de Campina Grande, Cariris de fora da Senhora dos 

Milagres e a de Taipu da Senhora dos Anjos jd apresentavam nesta data, respectivamente, 

quarenta e sete, oitenta e sete e noventa e nove fazendas. " (JOFFELY, op. cit, 318 - 20) 

Assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a forma como se deu a producao do espaco no estado paraibano, e por que nao dizer 

na quase totalidade dos estados nordestinos tern sua genese num processo de transfoi-macao dos 

antigos cunais vinculados ao donumo fundiario canavieiro que se metamorfosearam em fazendas 

de eriacao, as quais sob o impulso da divisao social do trabalho, do fracionamento familiar13 e da 

forca-de-ttabalho indigena14 loram se nmltiplicando e detenninando, portanto, a divisao espacial 

das atrvidades de uso do solo, na faixa oriental - zona da mata - uma economia monocultora 

voltada basicamente para o mercado extra - regional; na regiao dos sertoes e area de transicao uma 

atividade economica centrada na combinacao pecuaria - lavoura de subsistencia, constituindo, dessa 

forma, o arcabouco da atual organizacao deste espaco. 

O surgimento da eriacao de gado e tambem da lavoura de subsistencia, para atender a zona 

da mata nao seriam possiveis mantendo como se mantiveram, as relates escravistas de producao, 

1 3 A grande propriedade foi sendo fracionada desde o primeiro seculo da colonizacao atraves da sucessao 

hereditaria,quando as sesmarias foram desmembradas em numerosas fazendas e engenhos.conforme o numero de 

herdeiros do proprietario. 

1 4 0 indio,espoliado de suas terras.supriam em parte a mao de obra usada na pecuaria. Vale ler o capitulo: A Divisao 

do traballio no Brasil.In : Regionalismo Nordestrno de Rosa Maria Godoy Silveira. pag. 70 - 95 
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se nao fossem sustentados por aqueles emigrantes que refletiam a compressao provocada pela 

expansao do mercantilisnio curopcu. Estc argumcnto sc coaduna com uma proposicao dc C. 

Furtado "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e foi a separagdo das daas atividades economical - a agucareira e a criatoria - que 

deu lugar ao surgimento de uma economia dependente. A eriacao do gado era uma atividade 

economica de caracteristicas radicalmente distintas das da unidade agucareira " (FIJRTADO 

Formacao Economica do Brasil, 1967. p. 57). 

As bases materials da expansao da pecuaria, no piano interno cujo traco central reside na 

metamorfose dos cunais em fazendas que se adentravam para o interior podem ser traduzidas por 

varios fatores que favoreeeram e garantiram a viabilidade da atividade criatoria. Ao se referir a esta 

ideia, Caio Prado Junior salienta alguns fatores que motivam a expansao das fazendas: " contribuiu 

ainda para a multiplicagao das fazendas o sistema de pagar ao vaqueiro que e quern dirige us 

estabeleeimentos, com 1/4 das erias ;o pagamento que so se efetua decorridos einco anos 

aeumuladas as quotas de todos eles. O vaqueiro recebe assim de uma so vez um grande numero 

de cahegas, que hotam para ir-se estabelecer por conta propria. Fd-lo em terms que adquire, ou 

mais comumenie arrendandfj-as dos grandes senhores de sesmarias do sertao. " (PRADO Jr. 

Formacao do Brasil Contemporaneo. 1967, p. 186) 

A atividade criatoria nas fazendas exigia apenas um reduzido investimento, encontrando 

ampla disponibilidade de terras no interior do pais - fora do locus da producao acucareira - e 

demandando pouca mao-de-obra. 

Em sintese a ocupacao era extensiva e muitas vezes intinerante. Na epoca do verao. 

deslocava-se o gado para margens ribeiiinlias ou para as serras, em busca de lugares mais frescos, 

de pastagens e agua abundantes, consolidando -se assim a colonizacao do Sertao e Agreste. 

A atividade criatoria " se desenvolveu sob o carater extensivo e, distanciada assim dos 

mercados, sua produtividade era baixa, sua acumulagao se fazendo basicamente em especie e em 
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mais terras " (SILVEIRA op. cit: 74). Todavia as fazendas de eriacao logo tomaram feieoes 

proprias, oricntadas ora para os ccntros rnincradorcs, ora para exportacao dc couro. Sob a 

influencia da dinamica da producao para exportacao. a eriacao de gado, embora destinada ao 

mcrcado intcmo, era tambem oricntada por aqucla atividade. 

Francisco de Oliveira p5e em discussao o fato da pecuaria ter-se constituido tanto para a 

regiao como para toda a colonia uma 'economia' na extensao da palavra. Este autor defende a 

proposicao de que "... essa 'economia' pecuaria nunca teve maior expressao 'na economia 

colonial, nem para o proprio Nordeste, nem para o resto da colonia " (OLIVEIRA, 1977: 39). 

Deve-se, portanto, considerar nao so a dependencia desta " economia " a econonua dominante, 

bem como as relacocs que se processavam entre essas duas atividades. 

bineu Joffily, em suas cronicas de viagem pelo sertao bruto, em fins do seculo passado, pela 

estrada do Espinharas para o sertao alem Borborema, descreveu, a relacao desigual que se dava ao 

nivel das trocas entre o acucar e a pecuaria: "... Naqueles descampados sem fim, iriam encontrar 

as boiadas que se deslocavam a passo lerdo, arrastados pelos dolentes aboios dos vaqueiros 

tangerinos. As vezes um gadinho mastigado, mirrado, procurando melhores pastos. As vezes 

grandalhoes ossudos, musculosos de chifres enormes, que vinham dos bons pastos do Piaui, 

viajando durante meses, ate a grande feira de Campina Grande que, jd na epoca, reunia 

quinhentos cabecas de gado, batendo chifres nos currais, ate screm vendidos, para corte na 

capital da Paraiba " (JOFFILY, op. cit; 13). 

Da descricao, feita por Joffily, apreende-se que as fazendas de eriacao, enquanto unidades 

produtoras, mantinham articulacao com os centros litoraneos, ocorrendo, contudo, uma 

precariedade no processo de acumulacao de capital, uma vez que a apropriacao do valor gerado na 

atividade criatoria era realizada, numa primeira fase, em centros intennediarios, denominadas 

"feiras de gado". Nestas feiras o gado era adquirido por um preco aviltado levando em conta as 

condicoes do gado que chegavam aqueles centros apos quilometricas viagens. Em seguida, este 
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gado era enviado aos centros lilorancos -mcrcado que canalizava o fluxo do setor pecuario onde o 

capital comerciai realizava sua barganha vantajosa. (JOFFILY op cit:145). 

O nivel muito baixo e a,forma nao criteriosa da atribuicao do valor do gado se constata 

quando sc compara o valor atribuido, na epoca, a arroba do algodao e a arroba do gado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

algodao era vendido nos armazens dos representantes de firmas inglesas, em fardos de quinze 

quilos, vai iandu o preco dc ciiicu mil rem a scis /ml rein ofardo, enquanto o gado era vendido a 

base de quatro mil reis a arroba" (JOFFILY, op cit:29) f 

Pelo nivel do valor que sc atribuia aos produtos que tinha como destino o mercado interno. 

perccbc-sc que a dcsvalorizacao da producao a nivel do produtor, com fins de abastecer o mercado 

interno e uma caracteristica que vem marcando a economia brasilcira desde tempos rcmotos. 

O criatorio nordestino, cxperimcntou um periodo dc euforia com a grandc demanda dc couro 

pelo exterior. Nao obstante, considerando-se a demanda e os precos mais compensatorios, esta 

atividade nao desencadeou um proccsso dc acumulacao para a provincia da Paraiba, levando-se em 

conta o fato de que ale lins do seculo W i l l . esta provincia nao tinha curtumes e todo couro ia 

para o Pccife, dc onde scria cxportado'5 para o exterior. (JOFFILY, op. cit:29). 

Sendo assim, a provincia da Paraiba, nao apenas pcrdia como perifcria do Recife, na esfera 

da comercializacao, como nao detinha ate entao o processo produtivo de beneiiciamento do couro, 

o qual incorporava mais valor a mercadoria 

Esta euforia do couro, que marcou a verdadeira civilizavao do couro16. no Nordeste. oconeu 

nao obstante a concorrencia das capitanias sulistas. Posterionnenle. o Nordeste perderia sua 

1 5 A renda total constituida pelo pado vendido no liloral e pela exportacao dc couros nao excedcria 5% do valor da 

exportacao do ac-ucar. (FURTADO, 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA967 : 63 ) 

1 6 0 couro alem de exportado era praticamente utilizado como materia prima para tudo.derido a ser muito caro o que 

nao fosse produzido localrnentc. Manuel Corrcia do Andrade cilando Cupi&trano do Abreu comenta sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

civiiizacao do couro: " De couro era a porta das cahanas. rude leito aplicado ao chao mais tarde a cama para r-. 
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posicao hegemdnica. nesta atividade, para o sul, que no seculo XIX, sobretudo, no seu final, 

constituia a atividade do couro a maior parte das cxportacocs das capitanias sulistas. 

No que se refere azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA came de charque, ou a came seca ou a came-do-ceara, como e 

comumente conhecida no Nordeste, por ter sido esta regiao em principio grande fomecedora deste 

subproduto, foi de fundamental importancia na Regiao, pelo menos ate os ultimos anos do seculo 

XVIIJ para a "economia" do criatorio, considerando que esse produto tinha um mercado 

assegurado, pelos estratos de baixa renda dos nucleos litoraneos e para a populacao escrava de 

engenhos. 

O processamento da came seca surge como uma forma de minorar o problema de transporle 

e reduzir a perda de proleinas, como ocorria quando o gado era removido a pe. (PRADO 

.ITJNlOR, op. cit; 195-196) 

Nos fins do seculo XIX, em funcao da concorrencia da came de charque rio-grandensc, o 

Nordeste perde a primeira posicao como abastecedor de came seca para o pais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Esta atividade de 

exportacao que devcria ter contribuido para uma certa acumulagao na atividade do criatorio. 

para o Nordeste foi precocemente destndda pela concorrencia da producao das capitanias do 

sut. (JOFFILY, op cit:216) 

A concorrencia a producao pecuatista nordestina sc fazia, nao so pelos cstados sulinos, como 

inclusive pelas importacoes externas. Em virtude desse problema, a Paraiba teve sua "economia" 

pecuatista prcjudicada pelas importacoes dc gado, provenicnte do cstrangciro. 

guardar a roupa,(...),as bainhas das facas,as broeas e us sunoes,a roupa de nioiilar no mato,os bangues paja 

curtumes ou para apanhar sal;paia os acudes o material de aterro era levado em couros por junta de bois que 

calcavam a terra com o seu peso:eni couro pisava-se tabaco para nariz " (Manuel C'oneia de Andrade A Terra e o 

Homem no Nordeste,1986 : 150 - 151 ). 
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A atividade na hinterlandia nordestina earaeterizou-se portanto. por ser uma economia pobre, 

fato visivcl pelas proprias rudimenlares instalacoes das scdcs das fazendas17, descritas por varios 

historiadores. EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "economia" nao esteve baseada nos padroes de reproducao da economia 

cscravocrata-acucarcira, fato que pode ser cxplicado pclo clcvado custo da mao-de-obra africana; 

pela extensividade, considerando que esta atividade requeria poucos cuidados e reduzida mao-de-

obra para a sua manutcncao. o que possibilitou a utilizacao dc trabalhadorcs livrcs c, indigcnas 

mansos, compensando o uso da mao-de-obra africana. Era uma atividade sem os"olfips do dono", 

caractcrizando-sc pclo absentismo, ficando a mcsma, sob a administracao dc prcpostos. " A 

fazenda era quase sempre administrada por um vaqueiro que zelava para que o gado nao se 

extraviasse e nao fosse dizimado pelas epizootias. O proprietario vivia geralmente na cidade ou 

em engenhos da mata" (ANDRADE, 1986:121). Os custos de producao eram bastantes reduzidos 

considcrando-sc o baixo valor da terra, que por vasto tempo, nao era scqucr apropriada, havcndo 

pastos em comum a varias fazendas nos espacos livres dos grandes dominios fundiarios; 

considcrando-sc a alimentacao do gado, os pastos naturais, as culturas dc subsistencia produzidas 

nos dominios da fazenda pelos agregados ou parceiros. cuja obrigacao pelo uso da terra era deixar 

os rcstolhos da cultura; ou a utilizacao das cactaccas rcgionais nos pcriodos dc maior intensidade 

das estiagens; considerando-se, ainda. que a mercadoria -gado era auto-transportavel para o 

abastecimcnto dos ecnuos litorancos. 

E bom frisar que os reduzidos custos de producao na atividade, por mais que, ao nivel das 

aparencias, justificassem uma certa acumulacao na "economia" pecuarista, na realidade, 

cottcortiam para que o produtor nao valotizasse a mercadoria produzida, requerendo baixos precos 

1 7 A instalacoes das sedes de fazenda eram de grande pobreza se comparadas com as instalacoes dos engenhos na 

regiao da Mata;quando o proproprietario nela residia,a casa era coberta de telhas.Ao seu lado ficavam as casas dos 

vaqueiros e agregados, quase sempre cobertas de palha,os currais de pau - a - pique, e em frente ficava o patio, 

isto e, um campo amplof...) onde se concentrava as reses trazidas para currais" ( ANDRADE op.cit: 123). 
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pois seus lucros eram revertidos para os polos intermediaries litoraneos. atraves da troca desigual 

que sc proccssava com cstes centros, concorrendo para a nao acumulacao ncsta pcriferia. 

A atividade pecuatista era, caractetisticamente, nao monetatizada. As relacoes de traballio ai, 

se processavam sob formaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pre-capitalistas", baseadas no trabalho "servit" do morador, na 

parcetia e no arrendamento. O proprio vaqueiro responsavel pela fazenda, tinha o seu traballio 

remunerado em mercadoria-gado, correspondente a um quarto da producao da fazenda, forma de 

pagamento que tendia a extincao, considerando o aumento crescente do valor desta ntercadotia e o 

processo de monetarizacao das trocas., liquidavam-se total ou parcialmente as bases de um 

"negocio" em crescimento, tendo-se que iniciar todo um novo processo de atividade 

Nao podemos omitir ou subestimar a importancia da seca como fator de desativacao do 

criatorio nordestino. Sobre o tormento das secas na Paraiba, Joffily citando o Senador Pompeu, 

que testemunhou as desastrosas consequencias das secas que se sequenciaram em 1790,1791, 

1792,1793, descreve: " Um terco de toda apopulagao da capitamapereceu vitima da seca (...) 

As fazendas ficaram desertas, por terem morrido o gado e emigrado, se nao morrido tambem, os 

vaqueiros e donos (...) nas estradas, pousadas e mesmo em casas, encontravam-se tropas de 

pessoas, homens, mulberes e criangas mortas ou moribundas, arrastando-se exangues pela fame 

e pelos morcegos... " (JOFFILY, op cit. 173). 

O resgate da citacao, supra nao intenciona argumentar favoravelmente a um determinismo 

geograiico. Revelam-se dentro do processo historico fatores extra-regionais, a exemplo do 

surgimento de outras areas abastecedoras de gado como fundamental para explicar o declinio do 

Nordeste com relacao a importancia desta atividade para a colonia. Todavia, o fenomeno das secas 

pesam consideravelmente na precariedade desta " economia " do criatorio. 
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A perda efetiva da importancia da came de charque nordestina coincide com estas grandes 

secas do sertao. Dc outra parte, nas fascs dc "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bom invernos " a eriacao cxpandia-se a ritmo 

acelerado (Joffily. op cit: 174) 

Portanto, a atividade pecuarista na Paraiba, nao se constituiu uma " economia " capaz. de 

desencadear um processo de acumulacao intemamente, pelo que foi analisado concemente as suas 

vinculacoes com os polos economicos da colonia, nao apresentando uma expressao dos seus sub-

produlos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. A Distribuicao Espacial da Pecuaria 

A eriacao de gado bovino no Brasil remonta a epoca da colonizacao como uma atividade 

que, em principio, surgiu para atender as necessidades da economia dc exportacao que sc 

desenvolvia no litoral nordestino. Nos primeiros tempos de sua expansao pclo pais, a atividade do 

criatorio sc concentrou cm dois nuclcos basicos como o scmi-arido do Nordeste e na regiao Sul do 

Brasil. Atuahnente, como setor que foi amplamente beneficiado pelos creditos e incentivos fiscais 

voltados a modemizacao da agropecuaria, a atividade da pecuaria se encontra difundida cm todas 

as regioes do pais, constituindo um rebanho bovino de 147,102 milhoes de cabecas (D3GE -

Anuaiio Estatistico do Brasil, 1992), o que asscgura ao Brasil o segundo lugar com relacao ao 

rebanho bovino mundial. 

Na regiao Nordeste, a pecuaria constituiu-se uma atividade predominante em extensas areas, 

tendo sido responsavel pela Ocupacao do interior semi-atido. Nas condicoes em que foi 

introduzida, a pecuaria com seu carater extensivo e achando-se sujeita as limitacoes impostas pelo 

clima, imensas areas foram necessarias a obtencao de uma producao suliciente para atender ao 

consumo das areas litoraneas. Os dados oficiais mais recentes, indicam para o Nordeste um 

rebanho de 26,190 milhoes de cabecas (fBGE - Anuatio Estatistico do Brasil, 1992), competindo a 
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essa regiao a tereeira posieao em relacao ao rebanho bovino total do Brasil. A pecuaria nordestina. 

ainda hojc, reprcscnta um importante papel na utilizacao da terra e na composicao da renda 

regional, em que pese o desgaste que sofreu essa atividade com os recentes periodos de estiagens. 

^ O carater de ocupacao do litoral paiibano foi o mesmo que predominou em toda a fachada 

oriental nordestina, baseado na atividade acucareira orientada ao mercado extemo. Mas, tta 

Paraiba, a cultura principal da cana-de-acucar tambem pennitiu o desenvovimento da eriacao como 

um setor dependente e com caracteristicas distintas da econonua de exportacao. Entretanto, ao se 

estender pelo interior, o criatorio se difundiu rapidamente povoando a area do semi-arido 

paraibano. Esse estado apresenta no alio de 1989 um rebanho bovino de 1.458.609 (um niilhao 

quatrocentos e cinquenta e oito mil, sciscentas e nove) cabecas, respondendo por 5,6% do rebanho 

bovino regional. 

lnegavelmente, o processo de ocupacao da Paraiba, assim como em todo o Nordeste, foi 

bastante influenciado pelas condicoes ambientais da regiao. Essas condicoes associadas a evolucao 

historica posterior, individualizaram tres grandes unidades espaciais ou sub-regioes: o litoral ou 

zona da mata, o agreste e o sertao. 

Na zona da mata, a existencia do clima qucnte e umido, e uma estacao chuvosa bem 

definida, alem das terras mais ferteis, mais umidas e bem localizadas ao alcance do mercado 

extemo, sao condicoes que, desde a ctapa da colonizacao, propiciam o cultivo da cana-de-acucar. 

Encontram-se nessa sub-regiao outros produtos agricolas como o abacaxi e a mandioca. Sendo 

assim, a zona da mata paraibana e uma area onde o rebanho bovino apresenta pouca expressao, 

sendo constituido por apenas 58.638 cabecas, em 1989, o que corresponde a 4% do rebanho 

estadual. 

A sub-rcgiao do agreste, aprcscntando uma area cquivalcntc a ocupada pela zona da mata, 

foi tardiamente povoada, embora ocupando uma posieao privilegiada em relacao ao estado, alem 
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de possuir favoraveis condieoes elimaticas e de pastagens. Contudo so a area que eompoe a 

microrrcgiao da deprcssao pcrifcrica, (pluviosidade inferior a do litoral, com tipos botanicos que 

variam entre herbaceos e arboreos) situada no sope da serra, foi ocupada por criadores antes da 

guerra holandesa. 

No agreste paraibano, o maior favorecimento em condicoes e recursos naturals do conjunto 

de terras dessa sub-regiao, condicionou a formacao da porcao ptincipal da estmtura socio-

econonuca do Estado o que se revela tanto nas ativklades agropastoris e no adensamento 

populacional como na vida urbana, representado sobremdo por um aglomerado da dimensao e do 

dinanusmo de Campina Grande. 

Com efeito, a diversidade e variedadc da eonstituicao dos teirenos, modilicados pelos agentes 

extemos e acoes atmosfericas, foram condicoes que contribuiram desde o inicio para a forma como 

foi povoado o agreste, inclusive foram fatores determinantes, para a eriacao da Vila da Rainha que 

deu origem posteriormente a cidade de Campina Grande, desde os primordios como centro 

comercial e distribuidor importante. 

Nas zonas agrestinas da Paraiba, o sistema predominante de producao e constituido 

fundamentalmente pelo bindmio gado-policultura, com acentuada predominancia da pecuaria, 

sistema que condiciona as estruturas socio-economicas (rVlELO, 1988: 239). Os tracos gaais dos 

sistemas de uso da terra existcntes no agreste evidenciam que a diversificacao de atividades tern 

duas dimensoes distintas: tanto se exprime na existencia de divei'sas formas de uso de recursos na 

mesma unidade de espaco, como em combinacoes agricolas variaveis de area para area dentro da 

regiao. 

A estrutura agraria, elemento basico da estrutura economica rural, e um fator condicionador 

importante da prcdoimnancia cm ambito sub - regional, micro-regional ou mcsmo local, ora da 

pecuaria, ora das lavouras ou de suas varias combinacoes. Segundo o criterio da proporcao da 
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superfieie total ocupada pelas diferentes categorias dimensionais de propriedades. podemos 

adiantar que cncontram-sc no agreste, areas com prcdorninancia dc grandes propriedades, mas com 

ocorrencia de medias e pequenas, caracterizando a coexistencia da grande propriedade agraria com 

o mimfundio; c areas com prcdorninancia de propriedades pequenas. 

A posieao intemiediaria entre a zona da mata e o sertao, condicoes favoraveis de solo e do 

clima, alem do adensamento populacional que gerou, desde o inicio quando o excedente da mao-

de-obra da zona da mata, nas epocas de depressao da atividade acucareira proeurou esta sub-regiao 

para plantar alimentos, constituiram elementos favoraveis a transformacao do espaco Agrestino 

numa area abastecedora de produtos alimentares, tornando-se um celeiro de alimentos atraves do 

brejo. 

Contudo, a sub-regiao do agreste como area produtora de alimentos, sofreu altreracoes na 

organizacao do seu quadro agrario, principaknente com a expansao da lavroura canavieria 

especiahnente sobre a microrregiao do brejo, passando essa lavoura a ocupar areas que eram 

dedicadas as culturas alimentares (arroz, feijao, batata doce, frutas, etc). Sobre a sub-regiao 

agrestina, em suas regioes mais aridas, se expandiu a cultra agavieira, piincipalmente a partir dos 

anos 40. No entanto, desde a decada de 1960, essa cultura do agave ja se encontrava em processo 

de retracao em decorrencia dos precos no mercado intemaeional. 

Num periodo mais recente (ultimos \inte anos), o traco caracteristico das mudancas na 

economia agraria da sub-regiao do agreste paraibano, e sem diivida a expansao da atividade 

pecuaria, piincipalmente sobre a microrregiao do brejo onde as terras dedicadas as culturas 

alimentares. bem como os espacos utilizados com a lavoura de cana-de-acucar sao transformadas 

em areas de pastagens, consolidando o processo de pecuarizacao na sub-regiao do agreste 

paraibano. 
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Esta sub-regiao se apresenta como o segundo maior espaco de concentracao da pecuaria 

bovina na Paraiba, possuindo um rcbanho de 482.249 cabccas, rcspondcndo assim por 33% da 

pecuaria bovina desse Estado. (IBGE - Produeao da Pecuaria Municipal. 1990) 

A sub-regiao do sertao situa-se apos o planalto da borborema, em direcao a oeste. E a mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vasta regiao da Paraiba, representando, a metade central desse Estado. E uma regiao que apresenta 

clima quente e seco e, baixa e irregular pluviosidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 

A ocupa^ao e povoamento dessa sub-regiao baseou-se na pecuaria e posterior e 

concomitantemente no algodao. 

Como zona criadora, a caatinga sertaneja oferece as condicoes de subsistencia para os 

rebanhos pouco exigentes e de grande resistencia as condicoes adversas dessa regiao. Ainda hoje, 

prcdomina o sistema de criacao extensiva, apesar da existencia de plantacoes de eapim feitas nas 

vazantes dos rios e acudes com a finalidade de alimentar o gado nos periodos mais secos. 

(Andrade, 1973: 199) 

A agrieultura, na regiao sertaneja da Paraiba desenvolveu-se. subordinada ao ramo produtivo 

original, isto c, a pecuaria. Os tcrrcnos de varzeas c baixios que constituem uma pcquena 

pereentagem da superfieie total, sao utilizados para a plantaeao de milho, feijao, batata doce, fava e 

mandioca. 

Como uma regiao que io i povoada a paith' da atividade eriatoria, o seilao da Paraiba ocupa, 

hoje, a primeira posicao como espaco de maior concentracao do criatorio bovino cujo rebanho e de 

917.722 cabecas, equivalente a 63% do efetivo bovino paraibano. (IBGE - Produeao da Pecuaria 

Municiapal, 1989) 

Sem duvida, podemos afirmar que a pecuaria representa um dos maiores sustentaculos da 

economia da regiao sertaneja paraibana. Por outro lado, e precise assinalar que na historia da 

expansao da atividade do criatorio, um dos traces mais relevantes foi o desenvolvimento dessa 
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atividade ao lado da cultura algodoeiia, gerando no espaco sertanejo um sistema economico 

produtivo bascado na combinacao gado-algodao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 O Sistema Gado-Algodao 

A expansao da atividade algodoeira no Nordeste associada a pecuaria, vai reformular o 

quadro da economia do interior nordestino, tendo que eonsiderar que essa nova atividade. ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 

contrario do criatorio, nao e "uma forma de desdobramento marginal da atividade economica 

principal" (OLIVEIRA,Francisco de.Elegia para uma Religiao.p.40) mas uma economia voltada 

para a exportacao contando com um mercado em acelerada ascensao, sobretudo em decorrencia, 

da revolucao industrial na Europa, e principalmente da evolucao da industria textil na Inglaterra. 

Conformc assinala Manuel Correia de Andrade, este produto se adapta a combinacao gado-

algodao; sem se incompatibilizar com a expansao da primeira atividade. O algodao representaria. 

dessa forma um novo produto de anacoamcnto do gado, o qual se alimentava dos restolhos nos 

algodoais ou de forma indireta atraves da ulilizacao da torta da semente de algodao, importante 

racao que ainda tern relcvante partieipacao18 como alunento para o criatorio na regiao. Por outro 

lado, o algodao tambem nao se incompatibilizava com a agricultura de produtos de subsistencia19 

considerando que culturas como o milho, feijao, e outios podcriam scr intcrcaladas cntrc as filciras 

1 8 Segundo infornia9oes colhidas quando da realizacao do trabalho de campo a torta de algodao figura como o 

alunento de ongein urbana,de maior utilizapao nas epocas de seca. 

1 9"... A exploracao do algodao e a cultura que fez a articulacao entre a exploraipao pecuaria e a producao de 

alimentos,na sua maioria dirigida para a subsistencia do trabalhador.Essa a razao por que a culhira do algodao e 

explorada igualmente,por grandes medios,pequenos jiroprietarios e trabalhadores sem terra ..." SAMPAIO, Yony 

(oiganizador).Noideste Rural.A transipao para o capitalismo 1987,p. 148 ) 
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dos algodoais servindo tambem os seus restolhos para a alimentacao do gado. (ANDRADE, 1979: 

49-50) 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importancia que o algodao assume, na Paraiba, e posterior ao seculo XLX. Antes do initio 

deste seculo, este produto nao apresentava perspectiva de se transformar numa economia, com 

base em grande escala de producao e uma demanda externa. Entretanto, por volta de 1816, o 

algodao paraibano ja concorria com os espacos da eana-de-acucar nos distritos de Taipu e Pilar, 

sendo que a producao algodoeira tornara-se mais lucrativa na medida em que esta cultura permitia 

o consorcio com o milho e o feijao. (CRT .SO M A R I Z , op. cit.: p 23) 

O crescimento do algodao na Paraiba baseado no incremento da demanda eleva o valor das 

exportacoes do algodao, ehegando a superar o valor das exportacoes do aeiicar paraibano, em mais 

de 40%. Como esclarece Mariz ja em 1855, enquanto o valor oficial do algodao exportado foi de 

700 eontos ao passo que o do acuear foi de 513 contos (MARIZ, op. cit.: p26) . E importante 

ressaltar que a estatistica da exportacao nao representa a da producao e por isso o valor das 

exportacoes do algodao pode estar bastante subestimado, considerando-se, que havia a pratica do 

contrabando do algodao para o vizinho Estado de Pernambuco. 

O volume do algodao exportado flutuava, ora lace as crises decorrentes das secas, com 

graves consequencias nesta economia. ora face a demanda externa. 

Ao contrario da atividade do criatorio, a economia do algodao esteve inclusive baseada no 

trabalho cscravo2 0 cm algumas fazcndas mais prosperas, indicando-se uma mudanca nos padiocs 

2 0 O Histonador Irineu Joffily. registra em suas crorucas, as condicoes dos fazendeiros de atgodao.no que tange a 

aquisicao de escravos.Nos fins do seculo XIX,quando os precos de escravos estavam bastante elevados.em 

decorrencia da escassez Campma Grande contava com : 1.206 escravos e escravas. Por volta de 1855,o Estado 

da Paraiba conta va com 19 mil 778 escravos,e nao eram estes dominantemente a servico da economia acucareira,mas 

a servico dos algodoais.E o que se pode concluir considerando - se que os municipios que possuiam maior numero 

de escravos eram Sao Joao do Cariri, a Capital, Mamanguape, Itabaiana, incluindo Pilar, Inga, Pianco e Pombal. ( 

JOFFILY,op.cit.p. 29-31) 
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de reproducao da economia, em decorrencia do maior poder de acumulacao desta nova atividade, 

em relacao a primcira. 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudancas ocorridas com a expansao da contonicultura foram mais intensas no Agreste 

sobre a estrutura urbana existente. Km face da expansao desta cultura, desenvotveram-se centros 

urbanos com uma intensa atividade comercial, condicionada pelo sistema de transporte sobretudo o 

ferroviario benetieiando principalmente, a cidade de Campina Grande 2 1. 

r 

Esta nova atividade Agrieola - o algodao - refonnulou o espaco sertanejo, estabeleeendo um 

novo sistema2 2 baseado na combinacao gado-algodao. 

O algodoeiro e a pecuaria sao as atividades basicas do sistema porque proporcionam uma 

renda monetaria para os produtores. O cultivo da lavoura algodoeira, face ao risco da sua 

exploracao, devido as secas a que esta sujeita a regiao do semi-arido. e viabilizado pela exploracao 

da pecuaria bovina. Esta, desenvohida de forma extensiva e poupadora de mao-de-obra. E a 

pecuaria bovina e, ao mesmo tempo, viabilizada pelo cultivo do algodoeiro que. sendo colhido no 

periodo mais seco do ano, tern sua ramagem utilizada como alimento para o gado, que e posto a 

pastar por dois ou ties meses na area em que foi plantada a cultura do algodao. Esta vantagem 

2 1 "Em 1907, os initios chegaram a Campina Grande e com ele um vigor novo a aglomeracao,traduzido no 

reativamento da funcao comercial.Crescendo o comercio passou ele a projetar - se em areas mais amplas.Cidades 

mais importantes e,de certa forma.suas rivais ate entao.como Guarabira,Areia,Alagoa Grande e Itabaiana foram 

ultrap&ssadas para o segundo piano.O ser ponta de initios durante varios descemos - de 1907 a 1958 - acentuou o 

desenvolvimento do orgarusmo urbano e sua consequente projecao dentro da regiao, ampliando a sua area de 

influencia". In : CARDOSO.Maria Francisca Thereza. Campina Grande e sua funcao como capital regional; Revista 

Brasileiia de Geogratia. Rio de Janeiio. 25 (4) out'dez. 1963, p. 33. 

2 2 0 conceito de sistema aqiu adotado, refere-se a uma determinada forma de organrzacao social da producao e e 

definido em relacao a fomia de uso da terra, de composicao da producao e das relacoes de trabalho na prodii9ao da 

riqueza material. 
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serve de incentivo aos grandes proprietaries da regiao, eriadores de gado. e estimula o plantio do 

algodoeiro em parccria. (ANDRADE, 1980) 

Nao obstante a importancia que teve a cultura do algodao na economia paraibana, a partir da 

decada de 1980 a lavoura algodoeira vem declinando sensivelmente. O declinio tem-se evidenciado 

nao so em relacao a area plantada, como tambem na producao e no rendimento medio que vem 

caindo visivelmente em relacao a 1973/74.Observa-se na labela I que a producao e o rendimento 

medio atingem um mininio em 1982/83, ultimo ano da seca de 1979/83, obtendo uma pequena 

inversao nos dois anos seguinles, voltando a eair a partir de 1985/86, desde entao sob o impacto da 

propagacao do "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bicudu " do algodoeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela I 

Nordeste: Area, producao e Rendimento Medio do Algoao Arboreo em Caroco, no Perido 

de 1973 a 1987 

Ano Agricola Area (1.000 ha) Producao em Caroco 

(lOOOIWlaclaS) 

Rendimento Medio 

1973/74 2.118,72 450,22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA217 

1974/75 2.329,50 418,07 179 

1975/76 2.343,40 357,30 152 

1976/77 2.562,19 435,24 169 

186 1977/78 2.479,92 461,75 

169 

186 

1978/79 2.359,95 281,10 119 

1979/80 2.346,03 236,53 100 

1980/81 2.114,36 186,09 89 

1981/82 1.975,92 233,32 118 

1982/83 1.579,26 77,30 48 

1983/84 1440,68 270,59 187 

1984/85 1.337,62 188,40 140 

1985/86 1.163,88 85,60 73 

1986/87 680,54 63,95 93 

Fonte : I B G E . Elaborado pelo Banco de Dados do Setor de Economia do CNPA 
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A situacao de quase abandono a que se tern relegado, nos ultimos anos, a lavoura algodoeira 

na Paraiba fica patcntc nos dados da pcsquisa cmpirica. Em apcnas duas fazcndas, constatamos a 

existeneia dessa lavoura. Por outro lado, vale acreseentar que 8 1 % dos entrevistados afirrnam ja 

tcrcm cultivado o algodao antcriormcntc, scndo as areas antes dedicadas ao algodoeiro, agora 

destinadas a cercados, ou ocupadas com palma forrageira. Desta forma, as areas de algodao foram 

utilizadas intcnsamcnte com o gado ou transformadas, ate cntao, cm areas de pastagens. 
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C A P I T U L O II 

A DINAMIZACAO DA PECUARIA F A C E 

A INTERVENCAO E S T A T A L 
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2.1 A DINAMICA DA EVOLUCAO DO REBANHO BOVINO NA 

PARAIBA: 1965 -1990 

A partir de meados dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA decada de I960, surge uma. nova fase denfro do processo de 

desenVofvimemb do Nordeste, marcada basicamente peia inltervencao do Estado na agropeeuaria, 

visando a m odem izaeao desse setprv 

O sistema criatorio da pecuaria bovina durante ion go per-iodo foi ulfra-extensivo e 

rudimentar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A pecuaria uirra-cxfensiva prafreada em quase tedo o inferior-nordestino 3te~os anos 

cinquenta adotava o manejo de "solto", isro e, o gado vivia solto nos campos, bavendo anualmente 

3 "vaquejada" - reunicTo e ferra dos bezerros, hvibalho de>s vaqueiros "camjpeac/ores". Muito 

frequenfemente o gado andava grondes disfancias devido a impossibilidade.de se master**) gado nos 

"ariscos" - terras mais secas -. o que exigia uma invemada nas .serras. £s te rmanejo, confudo, nao 

permitja o controle do rebanho^ desde o uso de reprodutores melborade^ controle de pnxriacao 

ate o uso de vacinacocs etc. Os pastes planfadbs limifevanvse a pequenos cercados para o gado de 

leite ou recuperacab dos mais t races, Em consequencia, o pe-duro local era levc ; de crescimenfo 

retardado, de pouea producao (eiteira, baixa ferfifidadej, porem aclimatado &s duras condifdcs 

cdafo-climaticaff do semi-arido^ A elevada morialidade e as ^pcrdos" nos campos e nas viagena 

reduzia fortemente os rebanhos, (SAMPAnO, 19S7;25]SJ>. 

Os equipamentos utilizados eram praticamente o curral de madeiraCque servia inclusive para 

encer-rar-ofi bczerroa ate certa idade, para poder- usufruir- do leite dbg vacag), a marca do ferro, a 

roupa de couro do vaqueiro esus m^ntaria. 

Com a prduca doa cercados, o gado poderia Yecefeer- um iratamenlfe mais adequado, como 

tambcm somamio-sc a compra de reprodutores de melfior qualidade, de zebus como 0 4 nelere, 

guzerat; indb-bfasO. gir- ou de rata holandesa nas areas produforas de leite. Tem-se assim uma 

preocupacax> com a selecSo do rebanho, visando-se evitar- a degcnera<£b da raca atraVea da 

http://impossibilidade.de
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melhoria em teimos nao so de earacteristicas raeiais propriamente ditas, mas principalmente de 

tamanho, peso, maeiez da carnc, procriacao c producao lcitcira. 

Sobre as principals inovacoes oconidas no sistema de criacao da pecuaria b()vina Yony 

Sampaio se expressa: "com o cercamento das terras e possivel assegurar e isolar os efeitos das 

inovacoes sobre o rebanho. Pastes plantados serao utilizados com exclusividade. Ha maior 

facilidade no manejo para a introducao do uso de racdes, sal, vacinacoes e cuidados veterinarios 

gerais. Deve-se esperar uma djminuicao da mortalidade e desaparecimentos, e uma' elevacao do 

peso da carcaea, da procriacao e da producao leiteira unitaria" (SAMPAIO, 19X7:258) 

Muito contribuiram para essas mudancas os subsidios e a politica de eredito agricola, 

implantada a partir de meados dos anos 60 visando a modernizacao da pecuaria2 3. O eredito de 

investimento, ai incluia a implantacao de cercas, e o barateamento do arame2 4 produzido no pais. O 

incentivo a feiras de gado; a eompra de reprodutores e matrizes e o eontato incrementado com a 

construcao de rodovias entre fazendas dos Estados nordestinos. Tambem importante foram os 

movimentos de precos de earne e derivados para os mercados urbanos, em rapida expansao, e 

eventualmente ate para exportacao. Em suma, houve estimulos de precos, incentivos de custos e 

eredito disponivel para os investimentos principahnente no decurso da decada de 1970. 

2 3 Trataremos das politicas de eredito, que impulsionaram a atividade pecuaria mais adiante, ainda neste capitulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 " As cercas de arame farpado so surgiram apos os financiamentos bancanos - em tomo de 1950, surgiu o 

Banco do Brasil em Cajazeiras, mas so havia ele - , antes eram de varas ou de pedras. A cerca de varas nao existe 

mais, mas era cerca boa,tendo sido utilrzada durante muitos e muitos anos. Nao ha mais varas na regiao,como 

existiam antes ( material adequado j;hoje so ha jurema que nao da vara. As cercas de pedra evitam, inclusive,a 

entrada da 1 miunca' ( porcos e bodes ), nas de arame farpado. precisa - se de 8 a 0 arames.mas a pedra tomou - se 

dificil e nao e facil extrai - la do sub - solo, sai muito caro ..."(Depoimento de um fazendeiro e chefe pohtico do 

Sertao Paraibano,citado por Gitana Lira, 1983 : 53 ) 
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Do ponto de vista social, esta nova modalidade implementacla no sistema de eria^ao resultou 

em que, com o ccreamento das terras o pequeno criatorio foi dificultado" Antcriormentc, o simples 

fato de possuir um quadro de terra dava direito a "solta". Agora, o simples quadro reduz-se de fato 

a um simples quadro. Socialmente a pecuaria c o capim cxpulsaram o homcm. As terras de baixio c 

varzeas, de agricultura tornaram-se pastagens"(SAMPAIO, op cit:259) 

As inovacoes tecnicas oconidas na atividade pecuaria tambem propiciaram alteracoes nas 

relacoes sociais de trabatho presente, ate entao, nesta atividade. Vejamos, pois, o q u e nos diz 

Manuel Correia de Andrade sobre o tipo de relacao de trabalho existente nas fazendas de gado e as 

modifieacoes destas relacoes com as inovacoes tecnologicas. 

"A figura central de trabalhador em uma fazenda e o vaqueiro, que cuida do rebanho, 

administra a propriedade e, na ausencia do proprietario, da ordens aos trabalhadores e agregados. 

A sua remuneracao as vezes e feita pela quarteaeao, isto e, o vaqueiro recebe um quarto dos 

bezenos, potros e cabritos nascidos na fazenda, sendo a paitilha feita pela sorte, aproveitando um 

dia em que o proprietario esteja na fazenda. Q)uando este e mais liberal, conserva essa forma 

traditional de pagamento em toda sua plenitude, permitindo que os animais do vaqueiro sejam 

criados ao lado dos seus, como se fosse da fazenda. Outros, porem, achando que os animais 

crescem mais com a vista do dono e que ele, ao contrario do vaqueiro, esta ausente a maior parte 

do tempo, lemendo que nas ocasioes de seca os seus animais sejam relegados em beneficios dos do 

empregado, exigent, entao, que o vaqueiro lhes venda os animais que a ele couberem, logo apos a 

partilha. firam, assim a possibilidade de um dia o vaqueiro vir a ser tambem fazendeiro, ter um 

rebanho. Com a introducao de touros da especie zebu, de origem indiana. melhorando os padroes 

do gado, e a valorizacao da came sempre em ascensao, os fazendeiros estao preferindo abandonar 

o sistema tradicional e passain a pagar aos vaqueiros um salario semanal que raramente alcanca os 

niveis do salario im'nimo". (ANDRADE, 1986:164-165) 
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A relacao entre inovacao tecnologica c o fun da quarteaeao lica ainda mais evidente ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rctratar o Agrcsto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O vaqueiro hoje e um simples empregado adaplado ao Iralo de animais, sabendo laca-los, 

fazer curativns de urgencia, ordenhar vacas, etc. (...)Aquele costume de pagar ao vaqueiro com 

um quarto dos bezerros nascidos a "quarla", foi inleiramenie abolido no Agresle, desde que o 

gado da regiao, raceado com o zebu, o holandes, o Schtnvytz, esta muito valorizado, o que 

elevaria coiviideravehnenle o salario do vaqueiro se o pagamenio continuasse aser feito em 

especie. Assim,o pagamento em moeda, suhstituindo a "quarta", de uso ainda frequente no 

sertao, onde domina o gado crioulo ou "pe-duro", nao represenla uma melhoria para o 

vaqueiro, mas uma inferiorizagao sobre a remuneracdo anterior, pots proletariza e impede que, 

como ocorria no passado, ele lenha oporlunidade de tornar-se fazendeiro"(ANDRADE, 

1986:139) 

Da citacao supra, infere-se, portanto, que a proporvao em que a pecuaria vai se toman do 

eeonomieamente mais produtiva atraves das praticas e tecnicas avan^adas, aumentando a 

eapaeidade de lotacao (numero de cabeca por hectare de pastagem), de producao e engorda de 

animais, da quantidade de came e leite ocorrem tambem transformacoes nas relacoes de trabalho 

intensificando o processo de proletarizacao na atividade. 

Apcsar de que pela primeira vez, so na decada de 1960 tcnha havido uma politica orientada a 

modemizacao da agropecuaria do pais, no Nordeste, em termos gerais a modemizaeao da pecuaria 

e lenta esparsa e localizada em poucas unidades produtivas. Contudo mesmo scndo um ramo 

produtivo que se realiza basicamente em forma extensiva, inegavelmente ocoireram transformacoes 

que se expressam tanto na melhoria do manejo do criatorio, bem como no discreto crescimento do 

rebanho bovino regional e paraibano,coniorme veremos adiante. 
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T A B E L A I I 

Paraiba: Indicadores da evolucao do sistema criatorio no ambito estadual e microrregioes 

1970 a 1985 

Estado e Lotacao por Taxa de deslrute Taxa de natalicade Taxa de vitimados 

Microrregiao hectare ( a ) (%)(!>) (%y d> 

Em 1970: 

Paraiba 0,43 12,0 19,7 4,0 

Carir-isVJeltas 0,23 11,0 19.6 6,0 

P. da Borborema 0,75 12,0 18,3 3,0 

A. da Borborema 0,57 12,0 20,0 
r 

5,0 

B . Paraibano 1,09 12,0 18,0 
r 

4,0 

Em 1975: 

Paraiba 0,56 11,0 3,6 

Cariris Velhos 0,31 9,2 22.3 3,7 

P. da Borborema 0,94 14,1 18,0 2,4 

A. da Borborema 0,81 11,0 21,7 2,8 

B. Paraibano 1,30 12,0 20,3 4,2 

Em 1980: 

Paraiba 0.71 17,6 20.0 4,0 

Cariris Velhos 0,38 17,4 20,7 4,9 

P. da Borborema 1,16 21,8 19.4 4,3 

A. da Borborema 0,90 23,2 20,0 5,0 

B. Paraibano 2.80 9.1 10.5 3,3 

Em 1985: 

Paraiba 0,68 14,0 22,4 3,0 

Cariris Velhos 0,38 13,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOA 7 j 3,0 

P. da Borborema 1,22 17,0 19.0 3,0 

A. da Borborema 0,93 19,0 21,5 3,0 

B. Paraibano 1,55 19,0 18.8 2.0 

FONTE: IBGE - Censo Agropccuario da Paraiba, 1970, 1975, 1980 e 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W A lotacao por hectare corresponde ao numero total de cabecas dividida pela area ocupada com pastagem. 

{ h ) A taaxa de destrute cquivale ao numero de animais vendidos mais abatidos sobre o tatal de cabecas. 

l c ) A taxa de natalidade e o nuinero de animais nascidos sobre o nuinero total de cabecas. 

( d ) A taxa de vitimados e a participacSo do numero de vitimados no nuinero total de cabecas. 
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Refeiindo-se dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma genii ao estado da Paraiba, e de modo espeeiiico as microrregioes 

estudadas, os dados da tabela I I mostram alguns indicadores da evolucao do nivel da pecuaria no 

peiiodo (1970-85). Mesnio nao permitindo maior detalliamento2 5, os dados eensitarios de (1970. 

1975, 1980 e 1985), indicam mudancas no padrao de manejo da pecuaria bovina paraibana e nas 

microrregioes abordadas. 

Nesse sentido. considerando o Estado da Paraiba como um todo, constata-se uma melhoria 

na capacidade de lotacao media por hectare que passa de 0.43 em 1970, para 0,68 cm 1985, sendo 

que entre 1975 e 1980 constata-se o maior incremento da capacidade de lotacao no estado e nas 

microrregioes. A taxa de destrute evolui signilieativamenle no ambito esladual e das microrregioes 

estudadas entre 1975 a 1985. I la uma melhoria na taxa de natalidade que evolui posilivarnente 

entre 1970 e 1985, ao passo que se reduz a taxa de vitimados, nesse peiiodo. Ante ao 

recrudescimento da taxa de vitimados entre 1975 e 1980 pode ser atribuido a ocorrencia de um 

peiiodo de seca na area esludada e em todo o Mordeste, entre 1979 e 1983 dizimando parte do 

efetivo bovino. 

Ao nivel particular de algumas microrregioes em analise, determinados aspectos, vale 

salientar, com relacao aos indicadores apresentados, por exeinplo. constata-se uma maior 

capacidade de lotacao no Piemonte da Borborema e Brejo Paraibano. o que esta associado as 

condicoes agro-ecologicas favoraveis nessas nucronegioes, comportando assim um maior numero 

de cabecas por hectare, ao passo que a mais baixa capacidade de locacao nos Cariris Velhos resulta 

das condicoes naturais dessa microrregiao que exige uma maior necessidade de area por cabeca. 

Isto vem a indicar uma maior extensividade do seu sistema criatorio. Pode-se intetir, por outro 

2 5 Uma analise mais detalhada da base tecnica de exploracao da pecuaria bovina paraibana encontra-se no capitulo V 

desse estudo, quando analisamos os dados da pesquisa de campo relacinado.s a esse aspecto. 



lado, que o melhoramento na capacidade de lotacao e na taxa de desfrute entre 1975 e 1980, 

contorme indicam os dados, traduz que no decorrer da decada de setenta houve um melhoramento 

no manejo na atividade pecuaria, sobretudo se considerannos que na citada decada esta atividade 

obteve signiticativos estimulos atraves de creditos subsidiados, conioime abordaremos ainda neste 

capitulo. 

A analise dos dados estatisticos disposlos na labela I I I sobre a evolucao do efetivo bovino 

mostra que entre 1970 e 1990 a partieipacao do rebanho bovino do Nordeste no efetivo bovino 

national ostilou entre 2 1 % c 17,7%. Alein disso, mesmo com uma partieipacao na pecuaria bovina 

national, que girou em tomo de 18% de 1975 a 1990, o Nordeste apresenta no ini t io dos anos 

noventa o tcrctiro maior rebanho bovino do pais com mais de 26 milhoes de cabecas. 

Por outro lado. conioime indiea a tabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IV, houve na regiao Nordeste um creseimcnto 

substantivo do rebanho bovino a partir da decada de 60 e que teve seu augc nos anos 70 - 75, 

quando o rebanho dessa regiao passou de 13,8 milhoes para 18,2 milhoes (ver tabela V). A partir 

de 1975 se inicia uma fase de creseimcnto decrescente da pecuaria bovina, o que tambem se 

obseiva ein outras regioes do pais, a excec&o da legiiio Norte. Analisando-se o peiiodo de 1970 a 

90, em termos gerais, \isualiza-se que o Nordeste tern uma taxa de ineremento superior as das 

regioes Sudeste e Sul, mas inferior as das regioes Norte e Centro-Oeste que sao areas de recente 

pecuarizacao. 

Sabe-se que uma das principais vocacoes do semi-arido nordestino e a atividade pecuiiia, a 

qual juntamente com a cultura algodoeira propieiou o povoamento daquela zona. Assim a queda 

das taxas de ineremento da pecuaria nordestina, a partir de 1975 pode esta associada aos periodos 

de seea ou tambem ao empobrecimenlo dessa regiao. 



Tabela III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brasil: Evolucao do Efetivo BovinO'Segundo as Regioes e Partieipacao Relativa Sobre o Efetivo Nacional 1970 - 1990 

REGIOES Partieipacao Relativa ( % ) 

ANOS Norte Nordeste Nudes'e Sul C. Oeste B R A S I L Norte Nordeste Suldeste Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC. Oeste 

1970 2.240 13.805 35.771 19.426 20.048 97.864 2,2 20,8 36,5 19,8 20,4 

1975 2.097 18.232 34.992 21.421 24.432 100.831 2,1 17,7 34,7 21,2 24,2 

1980 3.688 21.876 35.126 24.609 35.598 118.971 3,1 18,3 29,5 20,6 29,9 

1985 5.273 23.014 34.620 24.387 41.126 128.422 4,1 17,9 26,9 19,0 32,0 

1986 6.095 23.736 35.367 25.083 41.939 132.22t 4,6 18,0 26,1 18,4 31,7 

1987 6.899 24.008 35.657 25.198 43.962 135.720 5,0 17,7 26,2 18,4 32,4 

1988 8.061 24.897 35.802 25.262 45.576 139.599 5,8 17,8 25,6 18,1 32,6 

1989 13.148 25.950 36.235 25.405 43.408 144.154 9,1 18,0 25,1 17,6 30,1 

1990 13.316 26.190 36.323 25.325 45.945 147.102 9,0 17,8 24,6 17,2 31,2 

Fonte : I B G E -- Anuarios Estatisticos do Brasil - 1973, 1978, 1982, 1987, 1989, 1990 



Por sua vez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a expansao da pecuaria na regiao Centro-Oeste, resulta da divisao inter-regional 

do trabalho, entre este espaco regional e a regiao Sudeste, tendo como motor a industrializacao 

desta ultima. Com efeito, a regiao Centro-Oeste tern apresentado taxas de erescimento do setor 

agropecuario muito elevadas. Sobre isto, Francisco de Oliveira, esclareee que "A regiao Centro-

Oeste e evidentemente uma ciiacao do Sudeste e, apenas no que se refere ao seu setor agricola, 

pode ser considerada como uma reserva de acumulacao primitiva para a expansao do sistema, ja 

que seu setor industrial e inexpressivel e cresce como funcao da renda gerada pelas atividades 

agropecuarias." (OIJVETRA, Francisco de. 1977; 74) 

T A B E L A IV 

BRASE.: CRESCIMENTO R E L A T I V O DO EFETIVO B O V I N O SEGUNDO AS REGIOES 

DO PAIS: 1970- 89 

REGIOES -> 

P E R I O D O S 1 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE BRASIL 

1970/75 -6,3 32,06 -2,1 10,2 21,8 3,0 

1975/80 75,8 22,2 0,3 14,8 45,7 18,0 

1980/85 42,9 5.2 -1,4 -0,9 15,5 7,9 

1985/86 15,6 3,1 2,1 2,8 1,9 2,9 

1986/87 13,1 1,1 0,8 0,4 4,8 2,6 

1987/88 16,8 3,7 0,4 0.2 3,6 2.8 

1988/89 63.1 4,2 1,2 0,5 -4,7 3 2 

1989/90 1,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4,2 1,2 0,5 5.8 2.0 

FONTE: IBGE - ANUARIOS ESTATISTICAS D O BRASIL (VARIOS ANOS) 

FONTE SECUNDARIA: T A B E L A IH 

Em relacao a evolucao da pecuaria bovina ao nivel das unidades da Federacao, eabe ressaltar 

que os Estados da Paraiba e Balua entre 1970 e 1975 apresenlam os mais expressivos percenluais 

de erescimento, indieando. assim, em apenas eineo anos um ineremento pereentual superior a 
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quase tres vezes o erescimento do rebanho bovino havido durante toda a decada de I960, no 

Estado da Paraiba, c uma taxa de aumcnto superior a duas vezes o creseimcnto vcrificado durante 

aquela decada no caso da Bahia (ver Tabela V ) . 

Com relacao ao desempenho do efetivo paraibano registrado nesse peiiodo (1970 - 75), 

admite -se como fator explicativo, por um lado, o fato dos precos mais remuneradores da came, e 

tendo como base a atividade agiicola em sua hinterlandia - o algodao e a agave - em processo de 

retracao de seus mercados, a pecuaria apresenta-se como uma altemativa de atividade substimtiva 

destes produtos. De outro lado, esta expansao da pecuaria da paraibana foi condicionada pelas 

facilidades de eredito e incentivos fiscais da SUDENE, oriundos do artigo 34/18 beneficiando os 

projetos com o objetivo de desenvolver a atividade de pecuaria bovina. Estes projetos 

concentravam a quase totalidade cLis inversoes previstas, nos projetos agropecuarios aprovados ate 

Oumbro de 1972 2 6. Alem disso, a existencia de um ano de seca em 1970, causando a dizimacao 

de parte do rebanho, tambem pode ser adniitido como elemento explicativo dos difeientes indices 

de ineremento do efetivo bovino constatado na no periodo 1960 - 70 e primeiro quinquenio dos 

anos setenta. 

2 6 SUDENE Projetos Aprovados pela Sudene ate out. de 1972;Apud: CARTAXO op cit :S5. 



Tabela V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regiao Nordeste : Efetivo Bovino. partieipacao dos Estados no Efetivo Regional e Taxa de Crescimento Reiativo - I960, 1970, 

1975. 1980 e 1985 (Efetivo Bovino cm 1.000 cabecas) 

Estados .Anos (° o) Sobre o Efetivo Regional Taxa de Crescimento Total 

1960 1970 1975 1980 1985 1960 70 75 
j : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

80 85 60/70 70/75 75/80 80/85 

Piaui 1.136 1.193 
. . . . . , , ., ,, 

1.379 1.555 
i 

1.586 
i 1 

9,9 8.7 7.5 < 
- . . . . . . 1 

7T 7.0 5.0 15,7 12,8 2,0 

Maranhao 1.380 1.465 1.782 2.804 
i 

3.230 11,9 10.7 12,8 14.0 6.2 21,6 57,4 

j 
15.2 

Ceara 1.354 1.704 1.984 2.353 2.472 11,7 12.4 10,9 10,7 10,7 25.9 16,4 18.6 5.0 i 

Rio G. do Norte 487 603 753 896 907 4,2 4,4 4,1 4,0 3.9 24.6 24.9 19,0 1,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

Paraiba 766 863 1.177 1.318 1.360 6,6 6,3 6.4 6.0 5.9 12.7 36,4 12,0 3,1 ! 

Pernambuco 930 1.183 1.511 1.832 
-

1.864 8,1 8,6 8,2 
i 

8,3 8.0 27.2 27.7 ->1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 1,7 

Alagoas 412 480 633 829 747 3.6 3,5 3,4 ; 3,7 3.2 16.5 31,9 30,1 -9.9 
I 

Sergipe 495 614 789 995 859 4.3 4,5 4,3 4,5 3.7 24,0 28,5 26.1 : -13,6 

Bahia 4.595 5.625 8.284 8.942 9.258 39.8 40,9 "45.3 40,8 40,2 22,4 47,3 7.9 j 3,5 

NORDESTE 11.555 13.805 18.232 21.876 23.014 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 18.9 32.06 19.6 5,2 ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 



A excecao do Estado do Ceara onde o pei'centual de aumento do efetivo bovino no periodo 

1960-70 foi superior ao havido no periodo 1970-75, todos os Estados Nordestinos apresentam um 

aumento superior neste ultimo periodo, com destaque para os Estados da Paraiba e Bahia aos quais 

ja nos referimos. 

Em relacao a partieipacao do efetivo bovino das unidades da federacao no eontexto regional, 

deve-se dizer que na primeira metade da decada de 1980 registra-se os mcnores indices, para a 

quase totalidade dos Estados nordestinos, excetuando-se o Estado do Maranhao que a partir da 

segunda metade da decada de 1970, apresenta uma dinamica no senlido de elevar sua partieipacao 

no eontexto regional. 

Com efeito, analisando-se o comportamento evolutivo do rebanho bovino nas unidades da 

federacao a partir de 1975. observa -se um significalivo crescimento do efetivo bovino no Estado 

do Maranhao no periodo 1975/1980, que em apenas cinco anos mostra um erescimento, 

aproximadamentc dez vezes superior ao verificado durante toda a decada de 1960. Este intenso 

crescimento da pecuaria nessa unidadc da federacao, justifica-se pela ocupaeao de uma area de 

fronteira, atraves da instalacao de grandes fazendas de gado estimuladas pelos generosos favores 

fiscais oferecidos pelo govemo a esta atividade. No segundo qiiinqiienio da decada de 1970, o 

Estado do Ceara tambem apresenta uma taxa de crescimento do efetivo bovino superior ao 

rcgistrado nos primeiros cinco anos da aludida decada27. 

A partir dc 1975, nos demais Estados da regiao Nordeste, com relacao ao crescimento do 

efetivo bovino, a dinamica apresentada revela uma tendeneia deerescente no ineremento do 

rebanho, sendo que no periodo enUe 1980 c 1985, a reducao nas taxas dc crescimento c mais 

acentuada afetando o conjunto dos estados , inclusive com a reducao do efetivo bovino nos 

2 7 Confira tabela IX 
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Estados de AJagoas e Sergipe expressa pelas taxas negativas de crescimento ai observadas. Esta 

tcndcncia dc desaceleraeao no ritmo de crescimento da pecuaria bovina regional c rcilcxo da 

propria conjuntura da economia nacional traduzida na crise que se aprofunda por toda a decada de 

1980. Adcmais, tem-se entre 1979 c 1983 um longo periodo de cstiagem o que acrcditamos tcr 

concorrido para a crise na pecuaria regional. 

Em funcao do proprio processo historico de ocupaeao do espaco paraibano, a partir da 

seletividade do uso do solo, consolidou-se a ocupaeao da grande liinierlandia 2 8 sustentada no 

criatorio. No Estado da Paraiba, mais de dois tercos do efetivo bovino concentra-se no conjunto 

das nucronegioes do Agieste da Borborema, Cariris Velhos, Pietnonte dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Borborema, Depressao 

do Alto Piranhas e Sertao de Cajazeiras. 

A hinterlandia sertaneja, nao obstante contar com o maior numero 2 9 do efetivo bovino 

estadual, e na area de transieao climatiea onde se consolida a grande concentracao de bovinos. 

Estao nesta area as microrregioes de maior densidade bovina, salientando-se a microrregiao do 

Piemonte da Borborema, com uma densidade de 73 cab/Km 2, seguida das microrregioes do Brejo 

Paraibano e Agreste da Borborema com densidades bovinas de 65 cab/Km 2, e 41 cab/Km 2, 

respectivamente. Cabendo ressaltar que a alta densidade nestas microrregioes se justifica menos 

pela reduzida extensao territorial, que oeupa, se comparadas as microrregioes sertanejas que pelo 

nuinero absolute do efetivo bovino nelas existente, bastando dizer que as microiTegioes do 

Piemonte da Borborema e Agieste da Borborema, oeupam respectivamente terceira e quaila 

2 8 Considera-se como hinterlandia todo o espaco intenorano dos Estados da Regiao Nordeste por onde se espandiu a 

pecuaria bovina piincipalmente. 

2 9 Segundo dados do IBGE - Producao da Pecuaria Municipal, 1989,o rebanho bovino existente neste espaco era 

de 1.018.O82 cabecas. 
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posieao no que tange a distribuicao do efetivo bovino no eonjunlo das microrregioes, eabendo a 

prirneira e a segunda posieao respectivamente as microrregioes da Dcprcssao do .Alto Piranhas e 

Cariris Velhos. 

O considcravcl desempcnho que logrou o efetivo bovino paraibano. na prirneira metade da 

decada de 1970. tambem ocorreu de forma generalizada ao nivel dos espacos micro - regionais. A 

analisc dos dados sobre a evolucao do efetivo bovino nas microiTegioes do estado (Tabela V I ) nos 

moslra que no primeiro quinquenio dos anos setenta se encontram os maiores percentuais de 

crescimento do efetivo bovino na quase totalidadc das microrregioes do estado. Somcntc as 

microrregioes do Curimatau e Agropastoril do Baixo Paraiba regis tram no quinquenio (1975 - 80) 

taxas de crescimento do efetivo, supeiiores as vciificadas na prirneira metade da decada dc 1970, 

alem de uma disereta superacao pereentual apresentada pelo Brejo Paraibano. 

Por outro lado, em contraste com o nivel de crescimento aprcsenlado pelo efetivo bovino no 

quinquenio uncial dos anos setenta. a partir da segunda metade desta decada inaugura-se uma 

tendeneia dc dcclinio do efetivo bovino paraibano, quando a prcdominancia das microiTegioes do 

estado apresentam taxas de erescimento que traduzem uma desaeeleracao no ritmo de erescunento 

da cspecic bovina face ao que se vcrifica no periodo (1970 - 75), inclusive havendo reducao 

absoluta do efetivo, a exemplo do Serido e Cariris Velhos. 



CD 

CD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 
o 
> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela VI 

Microrregioes da Paraiba : Evolucao do Rebanho Bo\ino e Taxa de Incennento Relativo : 1970 - 1989 

Fonte : I B G E - Censos Agropecuarios da Paraiba ( 1970, 1980, 1985 e 1989 ); Producao da Pecuaria Municipal 1989. 

Microrregioes (em Cabecas) Taxa de Crescimento Relativo (°o) 

Homogeneas da 1970 1975 1980 1985 1989 

Paraiba 70/75 75/80 80/85 85.89 

Catole do Rocha 50.723 70.011 72.867 82.149 64.600 38,0 4.0 12.7 -21.3 

Scridd Paraibano 23.352 31.058 27.657 30.396 32.160 33,0 -10.9 9.9 5.9 

Curimatau 35.790 52.588 57.504 61.791 62.349 47.0 9,3 7.5 0.9 

Piemon. da Borborema* 100.954 135.114 146.083 165.773 170.219 33,8 8,1 13.5 2.9 

Litoral Paraibano 36.607 47,386 63.109 55.803 58.638 29,4 33.1 -11,6 5.0 

Sertao de Cajazeira 83.816 111.359 139.180 134.277 121.086 33,0 25.0 -3,5 -9.8 

Alto Piranhas 189.418 269.262 276.612 311.165 325.750 42,0 2,7 12.5 4.7 

Cariris Velhos* 162.069 210.604 209.354 244.770 253.370 30.0 -0.5 16.9 3.5 

Agieste da Borborema* 88.268 116.399 116.758 116.372 148.257 32.0 0,3 -0.3 27,3 

Brejo Paraibano* 22.462 33.284 49.608 52.872 71.755 48.0 49,0 6,6 35.7 

Agro-Past, da Paraiba 52.259 63.353 87.915 83.917 92.025 21,0 38.7 4,5 9.7 

Serra do Teixeira 20.230 37.063 49.054 44.981 58.400 83.0 32.3 -8,3 29.8 

Estado da Paraiba 865.948 1.117.475 1.296.081 1.362.573 1.458.609 36,0 10,7 5.1 7.0 

* Micro-R.egi6es que constituem a Base geografica da Bacia Leiteira de Campina Grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 3 i 

O 



No eontexto micro-regional, a tendencia de declinio da especie bovina supramencionada, 

reproduz-se fortemente nas microrregioes do litoral paraibano, SertSo de Cajazeiras, Agreste da 

Borborema, Agropastoril do Baixo - Paraiba e Sena do Teixeira, as quais manilestam no 

quinquenio 1980 - 85 taxas negativas de crescimento do efetivo bovino. Este fato, tal como 

salientamos anteriormente, pode estar relacionado a um longo peiiodo de estiagens que assolou 

essas micronegioes, desestimulando entao o desempenho dessa atividade, alem do que nos anos 80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

o eredito para atividade pecuaria ja nao existia na mesma proporcao nem de foima subsidiada 

como fora concedido nos anos setenta. 

No tocante a evolucao do efetivo bovino nas microrregioes dos Cariris Velhos, Piemonte da 

Borborema, Brejo Paraibano e Agieste da Borborema, consideradas como areas de maior 

eoneentraeao da baeia leiteira de Campina Grande, verifica-se que no peiiodo de maior expansao 

da pecuaria bovina paraibana (1970-75)estas microrregiSes obtiveram pereentuais de ineremento 

consideraveis do efetivo bovino, salientando-se a microrregiao do Brejo Paraibano como area que 

apresenta o segundo maior pereentual de crescimento3 0 bovino no estado, no citado periodo. Nesta 

fase do expansionismo bovino paraibano, as microrregioes dos Cariris Velhos, Piemonte da 

Borborema e Agreste da Borborema exibem pereentuais de crescimento de 30%, 33% e 32% 

respectivamente. 

Dentre as quatro microrregioes focalizadas, nesse estudo, os Cariris Velhos e o Agreste da 

Borborema foram as que apresentaram pereentuais que indicam, embora de maneira discreta, 

reducao do efetivo bovino, durante deteiminadas epocas, do periodo entre 1970 e 1989. 

Registrando-se assim, nos Cariris Velhos um declinio de (-0,5%) no quinquenio (1975-80) e no 

3 0 O efetivo bovino do Brejo Paraibano nos pnnieiros cinco anos da decada de 1970 apresenta crescimento 

de 48%,sendo superada apenas pela micro-regiao da Sena de Teixeira (Confira tabela V I ) . 
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Agreste da Borborema uma redueao de (-0,3%) do seu efetivo bovino durante a fase de menor 

crescimento do efetivo bovino do estado, isto c primciros cinco anos da decada passada (1980). 

Em relacao aos Cariris Velhos, um aspecto que vale ressaltar e que na fase de quase 

estagnacao do rebanho bovino da Paraiba (1980-85), enquanto ocoiria reducao do efetivo bovino 

em cinco das doze microrregioes do Estado, aquela microrregiao apresenta o maior percentual de 

crescimento da especie bovina (17%) em relacao ao desempenho das demais microrregioes do 

estado. De outra parte, cabe destacar a mieronegiao do Brejo Paraibano como area do estado, otide 

a pecuaria bovina mais tern se expandido nas ultimas duas decadas( 1970-90). Apresentando 

pereentuais sigtuficativos do erescimento bovino. Esta mieronegiao detem as maiores taxas de 

crescimento do efetivo bovino registradas a nivel micro-regional com pereentuais de 49% e 36% 

respectivamente nas fases 1975-80 e 1985-89. Nestes tennos o desempenho do rebanho bovino a 

nivel das microiTegioes da Paraiba reflete a fase de quase estagnacao da producao pecuaria no 

deconer da decada de 1980, em quase todo o estado, exceto na mieronegiao do Brejo Paraibano 

onde se constata uma expansao da atividade do criatorio em detiimento das lavouras canavieiras e 

das culfuras alimentares. As causas elucidativas com relacao aos indices de ineremento do rebanho 

bovino no deconer do peiiodo abordado (1970-80) serao tratadas no topico a seguir. 
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2.2. INCENTIVOS OFICIAIS A EXPANSAO DA PECUARIA BOVINA. 

E importance assinalar que toda a dinamica apresentada com relacao ao comportamento 

evolutivo do efetivo bovino quer seja ao nivel regional, estadual ou nos espacos micro-regionais da 

Paraiba esta diretamente relaeionada as condicoes conjunturais da economia e da politica que 

deteiminam o ritmo e direcionam o processo de acumulacao capitalista naeional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

Assim sendo, a expansao do efetivo bovino paraibano no periodo 1970-75 traduz o 

fcnomeno da pccuarizacao dos latifundios improdutivos do Nordeste numa fase cm que as 

condicoes globais da economia e da politica, a seguridade institutional para a propriedade o apoio 

do Estado via eredito subsidiado, a garantia da miracstrutura etc., estabeleecm as bases para cste 

desenvolvimento. Com efeito, a "exploracao" pecuaria alem dos incentivos do setor publico que 

eonseguiu mobilizar, prcsta-sc a justificar a manutencao monopobsta dc grandes areas, como sc 

estas estivessem totalmente oeupadas de forma produtiva, fugindo assim a classificacao de 

latifundio por dimensao, o que impliearia cm uma maior taxacao fiscal, ou ainda numa prcssao 

social sobre a terra. 

A intermediacao do Estado atraves de linhas especiais de creditos, nos quais tern sido 

privilegiada a atividade pecuaria, mostra-se evidente na destinaeao dos recursos apresentado por 

alguns programas especiais como o PROTERRA 3 1 -Programa de Redisliibuicao de Terras e 

Estimulo a Agroindustria do Norte e Nordeste, que foge a sua linalidade de ciiacao transfoimando-

3 l O PROTERRA foi criado pelo decreto - lei n 0 1.178, de 1° de julho de 1971,fruto de promeudas medidas do 

govemo frente a reiterada miseria constatada pelo Governo nas " frentes de Trabalho " da seca de 1970.Este programa 

previa duas biihas principals de atuacao:o apoio ao pequeno produtor minifiindista ou desprovido de terras atraves da 

compra ou desapropriacao ( mediante idenizacao em dinheiro J e a implantacao de programas de moderruzacao 

agropecuaria e agroindustrial atraves de finaneiamento a longo prazo e a juros baLxos ( SORJ,1986 : 102) 
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se num dos maiores instrurnentos canalizadores do eredito subsidiado para a atividade pecuaria" 

regional. 

Quanto ao eredito do PROTERRA, enquanto instrumento de concentracao economics, 

consideramos como indicador deste fato a comparacao do numero de contratos de finaneiamento e 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA valor do finaneiamento concedido, no total de emprestimos do Banco do Brasil para o setor 

agropecuario, em comparacao com os emprestimos feitos atraves do programa de finaneiamento 

PROTERRA. Veja-se os dados distribuidos na tabela VH, constituindo uma setie liistorica de 1971 

a 1976. Ressaltamos desde ja, a relevancia desses dados, salientando o Fato de ser o Banco do 

Brasil o principal agente finaneeiro para as operacoes de eredito rural no Nordeste, ademais de 

representar 80% do eredito especifico do PROTERRA. (SALES, Teresa, 1982, p.58) 

O dado que revela a concentracao eeonomica propiciada pelo programa de finaneiamento do 

PROTERRA, e o maior valor medio do seu eontrato de finaneiamento, que representa no decorrer 

do periodo coberto pelos dados da tabela, variacoes de 1,3 a 1,8 vezes o valor do eontrato normal. 

Esse dado indica o peso do programa de finaneiamento do PROTERRA voltado mais para a 

pecuaria do que as linhas normais de eredito isso que seguramente tera influido nesse maior valor 

medio de seus contratos de finaneiamento. 

A destinaeao de eredito do PROTERRA para a pecuaria torna-se mais nitida quando 

constatamos que do total de recursos, repassados pelo Banco do Brasil. destinados a esse setor de 

3 2Conforme assinalou SORJ : " A maior parte desse eredito tern se orientado para a pecuaria de corte e 

leiteha,inceniivando dessa tbnna a expansao da pecuaria na regiao ." (idem,ibidem ) 
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Tabela VII 

Emprestimos do Banco do Brasil a Agricultura do Nordeste 3 3 - 1971 a 1976 

ANOS 

Numero de Contratos (mil) 
Valor (em Cr$ milhoes 

Corrente) 

Valor medio do Contrato do 

Proterra (em Cr$ de 1977) 

ANOS 

Total 

(I) 

Proterra-^ 

(IT) 

(n)/© 

em % 

Total 

(A) 

Proterra^ 

(B) 

( A ) / ( B ) 

em % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 

CP) 

(WO)
2 

em % 

1971 158 33 20,9 991 380 38,3 

46,6 

6.272 11.515 1,8 

1972" 153 46 30,0 1.379 643 

38,3 

46,6 9.013 13.978 1,6 

1973 150 55 36,6 1.967 1.112 56,5 13.113 20.218 1,5 

1974 166 62 37,3 3.590 1.985 55,3 2.627 32.016 1,5 

1975 195 68 34,9 7.888 3.633 46,0 40.451 53.426 1,3 

1976 223 64 28,7 12.279 4.725 38,4 55.063 73.828 1,3 

Fonte: Banco do Brasil ( Apude Pimes, 1978 : 70 - 1 ) 

atividade, nos anos de 1972 e 1973; 76% e 85% respectivamente, o foram atraves da linha de 

finaneiamento do PROTERRA (Pimes, 1978; apud: SALES, 1982: 58). 

Esses recursos foram dirigidos sobrefudo para investimentos que em larga medida, representam 

formacao de pastos e aquisicao de matiizes reprodutoras. 

Nos programas de eredito do PROTERRA e sobretudo a pecuaria de corte a atividade mais 

favorecida, segundo podemos constatar pelos dados da tabela VIE, em relacao a evolucao do numero de 

3 3 Exelui o Estado do Mai anMo 

3 4 Exelui os Creditos do Programa PAFA1 

3 5 Os dados desta cohrna diferem dos da tabela X do trabalho citado na fonte, que nao corresponde ao quociente do 

valor total pelo numero de contratos total, mudando em conseqiienria tambem os valores da ultima coluna 
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cabecas de gado adquiridas com finaneiamento do Banco do Brasil. Tem-sc um ineremento consideravel 

da quantidade de gado adquirida com este finaneiamento, cujo total ao linal do peiiodo, representa 

pouco menos de 7% sobre o total do rebanho bovino do Nordeste para o ano de 1976 (dados do Censo 

Agropecuario; apud: SALES op. cit, 58). 

Tank) o gado de eoite, que representa sempre mais de 70% sobre o total do gado adquirido coin 

esse finaneiamento. como o gado de leite, tern um ineremento consideravel nesse periodo, sendo que o 

ineremento maior e do gado de leite que, contudo, nao ehega a ultrapassar os 30% jsobre o total em 

1986 3 6. 

Tomando como base o eredito rural repassado pelo Banco do Nordeste do Brasil, onde temos 

dados disponiveis sobre os piincipais itens que eonstam nos emprestimos para as finalidades de 

Investimentos custeio e comercializacao. Devemos ressaltar que, o conjunto desses dados sobre 

finaneiamento por meio do Banco do Nordeste do Brasil, dispostos na Tabela IX , embora esparsos 

servem, conmdo para delinear a sua direcao no sentido de impulsionar a expansao da pecuaria bovina na 

regiao Nordeste, nos anos 70, particularmcntc; E indicam, simultaneamente, o tipo de pecuaria 

ineentivada, visto que os recursos alocados, por exemplo, na formacao de pastagens e forrageiras, sao 

voltados para um tipo de pecuaria intensiva que vem substiiuir parcialmente o antigo sistema de pecuaria 

extensiva preexistente na regiao, constituindo, pois, o eredito repassado pelo Banco do Nordeste, um 

grande reforco ao processo de pecuariza£ao desta regiao. 

Com relacao aos dados da tabela supra - reierida, ressalta-se primeiramente um efetivo predominio 

dos investimentos sobre o total dos ereditos que respondent por 73% em 1976 e 67% em 

1977,mantendo-se superior a 60% dez anos depois (em 1987). Em segundo lugar, uma observacao 

relevante refere-se ao maior peso da atividade pecuaria nos ereditos destinados a investimentos (ver os 

sete primeiros itens da finalidade Investimento da Tabela FX). Destarte, observa -se que em 1976 a 

partieipacao do eredito pecuario sobre o montante destinado a investimento era de 67%, declinando para 

um percentual de 56% em 1977. De outra parte, cabe frisar que quando se analisa essa partieipacao do 

3 6 Vide tabela VIII 
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eredito pecuario nos investimentos dez anos mais tarde, isto e, 1987 e 1988, nota -se que estes 

pereentuais cairam vertiginosamentc, alcancando a atividade pecuaria, cm 1988, uma partieipacao dc tao 

somente 8,8% sobre o total do eredito para investimento repassado pelo Banco do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela VIII 

NORDESTE : G A D O ADQUIRIDO C O M F I N A N C I A M E N T O D O PROTERRA 

PERIODO: 1972 A 1976 

ANOS 

TIPO DE G A D O T O T A L 

ANOS Gado de Corte Gado de Leite 

N°Cabecas % N° Cabecas % Cabecas. (%) 

1972 65.696 78,5 17.961 21,5 83.657 100,0 

1973 172.763 77,5 49.919 22,5 222.682 100,0 

1974 171.700 71,0 70.011 29,0 241.711 100,0 

1975 237.929 70,0 110,479 30,0 348.408 100,0 

1976 226. 999 71,2 91.776 28,8 318.775 100,0 

Total Geral 875.087 72,0 340.146 28,0 1.215.233 100,0 

Fonte: Banco do Brasil (Apud. Pimes, 1978), citado por SALES 1982: 59. 

A excecao dos investimentos destinados a engorda de animais e recria de bovinos os demais itens 

relacionados a pecuaria dentro dos eredito de investimento indicam reducao na partieipacao sobre o valor 

dos ereditos de investimentos no ano de 1988 relativamente a 1987, e uma acentuada queda dessa 

partieipacao face ao ano de 1977. E evidente que os dados da Tabela FX possam ser considerados 

limitados por nao retratarem uma seqiiencia de anos, capaz de possibilitar conclusoes mais precisas 

acerca do comportamento anual do eredito financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil a atividade 

pecuaria na decada de 1980. Contudo, a comparacao entre a partieipacao do eredito para a pecuaria na 

fmalidade investimento, em detemiinado momenta da decada de 1970 (1976,1977) relativamente aos 

pereentuais dessa partieipacao nos anos de 1987 e 1988, sugere que o eredito para a pecuaria, na decada 

passada foi consideravelmente inferior ao que se destinou a esta atividade na decada de 1970. 
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Tabela IX 
Nordeste : Emprestimos Rurais - Operates Contratadas por Finalidade ( Credito direto + indireto ) 

Periodo: 1976-77 e 1987-88 ( Valores em 1.000 Cr$ dos anos considerados ) 

1976 1977 1987 1988 

FINALIDADE S Valor % sobre a 

Finalidade 

Valor % sobre a 

Finalidade 

Valor % sobre a 

Finalidade 

Valor % sobre a 

Finalidade 

INVESTIMENTO 1.912 100 (72,8) 1.751 100 (67.0) 4.317 100 (64.4) 19.222 100 (69.1) 

Animais p/ Reproducao 179 9,4 123 7,0 89 2,1 205 1,1 

Exploracao Leiteira 89 4,7 175 10,0 82 1,9 , 90 0.4 

Melhor. e form, de Planteis 44 2,3 64 3,7 166 3,8 312 1.6 

Engorda de animais 285 14,9 253 14,4 56 1,3 340 1.8 

Recria de Bovinos 157 8,2 108 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6,2 10 0,2 303 1.6 

Pastagens e ferragens 411 21,5 185 10,6 104 2,4 80 U.4 

Cercas ( const, e recos.) 116 6,1 64 3,7 181 4,2 357 1.9 

Maq. e implem. agricolas 150 7,8 194 11,1 297 6,5 758 3,9 

Acudes, pocos e irrigacao 106 5.5 46 2.6 1.908 44,2 2.779 14,4 

Formacao de cult, perman. 56 2,9 113 6.4 186 4,3 1.111 5,8 

Habitacao Rural 40 0.9 28 0.1 

Pcqucna industna rural 36 0,8 133 0,7 

Outros 319 16,7 426 24,3 1.175 27,2 12.719 66.2 

CUSTEIO 562 100(21,4) 829 100 (31,7) 2.385 100 (35,6) 8.579 100 (30,9) 

Manut. e Expl. Pecuaria 186 33.1 85 10,3 165 6,9 275 3,2 

Entressafra ( milho e algo.) 300 53,4 541 65,3 1.811 75,9 7.610 88,7 

Outros 76 13,5 203 24,4 408 17,1 694 8,1 

COMERCIALTZACAO 153 100 (5,8) 35 100(1',3) 

Algodao 131 85,6 26 74,3 

Outros 76 13,4 9 25,7 

TOTAL 2.627 (100.0) 2.615 (100.0) 6.702 (100.0) 27.801 (100.0) 

Ponte: (1) Relatono n° 77 do Banco do Nordeste do BrasiL p. 23 (Apud. SALES, 1982: 56) para os anos de 1976 e 

1977. (2) GERUR - Relatono / 1988 do Banco do Brasil, p. 21 para os anos de 1987 e 1988. 

Nota: Os valores pereentuais para os anos de 1987 e 1988 (liferent dos da fonte original, pois nesta labela, esliio 

calculados em relacao a finalidade e dos ereditos e nao em relacao a totalidade dos ereditos conlbnne a fonte onginal 

A 



Este fato contribuiu sobremaneira para que a pecuaria bovina do Nordeste, e de modo particular a 

do Estado da Paraiba, conforme analisamos no topico anterior, tenha apresentado um timido 

desempenho nos anos oitenta, inclusive com reducao absoluta do efetivo bovino em algumas 

micronegioes do estado. 

Ademais, e pertinente lembrar que a reducao dos recursos dirigidos a atividade pecuaria e 

apenas um dos aspectos de mariifestacao da crise economica por que passa o pais, a qual 

permanece e se aprofunda nos anos oitenta quando o Estado brasileiro se encontra financeiramente 

falido, perdendo, portanto a capacidade de continuar fmanciando o erescimento da economia, e 

sem condicoes sequer de finaneiar suas funcoes sociais. Por conseguinte a economia do pais, na 

decada de oitenta, permaneeeu pratieamente paralizada, ou pouco conseguiu crescer, tem-se nessa 

fase um inexpressivel indice de crescimento do Produto Intemo Bruto. Conforme esclareee 

Argerniro BrumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Na virada da decada de 80 para a decada de 90 o Brasil se encontra numa 

grande encruzilhada histdrica. Hd dez anos a economia esta pratieamente estagnada. De 198J 

a 1989 o PIB globed cresceu apenas 2,5% ao ano em media, enquanto o crescimento 

industrial foi inferior a 1%" ( B R U M , Angemiro J.; 1990: p 278) 

Retomando a analise dos estimulos a expansao da pecuaria nos anos setenta, envolvemos 

ainda uma outra fonte de dados que sao os projetos agropecuarios aprovados pelos incentivos 

fiscais e fmanceiros do sistema " 34/18 e do FINOR atraves da SUDENE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Esses projetos 

aprmados pela SUDENE vem a se constituir em mais uma alavanca de impulso (grifo nosso), 

tanto a concentracao economica, como a pecuarizacdo. Esta concentracao economica e tambem 

de propriedade, antes de tudo pelas proprias caracteristicas dos projetos, cu/a elaboracdo, para 

serem submetidas a aprovacao da SUDENE, ja em si exige um nivel dc sofisticaqdo incompativel 

com a simplicidade e ate o analfabetismo do pequeno produtor nordestino". (SALES, 1982: p. 

60) 
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A Tabela X apresenta dados sobre a area total, o numero de projetos aprovados e a area 

media das propriedadcs favorccidas pclos inccntivos fiscais c financciros da SUDENE onde 

podemos observar nitidamente uma absoluta predoininaneia das grandes propriedades, euja area 

media no Nordeste e de 4.434 hectares, com ampla variacao entre os estados. 

Para o Estado da Paraiba apresentamos os dados concementes ao numero de projetos 

aprovados pela SUDENE segundo as microrregioes da bacia leiteira de Campina Grande, (por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

constituir o espaco fisico abrangido por este estudo), e segundo as piincipais fmalidades confoime 

estao dispostos os dados na Tabela X I . Tal como ocorre ao nivel regional, tambem para a Paraiba, 

observamos o predominio da atividade pecuaria. Considerando todos os casos onde pailieipa a 

pecuaria como atividade isolada ou em consorcio com outras atividades representa 9 1 % do total de 

projetos aprovados, isto equivale em teimos absolutos a 32 projetos nutn uiiiverso de tiinta e cinco. 

Ressalta-se tambem o predominio da pecuaria de corte que sozinha detem 28,6% dos projetos 

aprovado, elevando-se para uma partieipacao de 74% se somada aos projetos de finalidade mista. 

A pecuaria de leite conta com apenas dois projetos sendo um na microrregiao dos Cariris Velhos 

(municipio de Sao Joao do Caiii i) e outro no Agieste da Borborema (no municipio de Campina 

Grande). 

Observando a Tabela X I no sentido das colunas, podemos inferir, piimeiramente, que 

algumas microrregioes foram mais beneficiadas do que outras no montante de projetos aprovados, 

como e o caso do Piemonte da Borborema com 11 projetos, e os Cariris Velhos com 9 (nove). 
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Tabela X 

NORDESTE: AREA T O T A L ; N U M E R O DE PROJETOS E AREA M E D I A DAS 

PROPRTEDADES INCENTTVADAS C O M RECURSOS D O "34/18" E D O FINOR PELA 

SUDENE - 1965 / 1976 

Estados N° de Projetos 

Aprovados 

Area Total (ha) Area Media 

(ha) 

Maranhao 55 440.760 8.814 

Piaui 42 532.783 12.685 

Ceara 33 218.614 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

6.625 

Rio Grande do Norte 36 116.296 3.230 

Paraiba 111 140.713 1.276 

Pemambuco 96 141.410 1.473 

Alagoas 6 8.825 1.470 

Sergipe 4 7.137 1.784 

Bahia 58 386.346 6.661 

Minas Gerais 73 286.051 3.918 

Nordeste 514 2.278.935 4.434 

FONTE: SUDENE, D I N / CI (Apud Pimes, 1978: 58) Citado por SALES, 1982, p.60 

Sendo que em ambas microiTegioes a totalidade dos projetos aprovados estao direcionados 

exclusivamente para a pecuaria bovina ou com a partieipacao desta, absorvendo o Piemonte da 

Borborema e os Cariris Velhos 62,5% do total de projetos relacionados a pecuaria. 

A caracteristica de concentracao economica e de propriedade, no caso especifico dos 

projetos aprovados pela SUDENE, muito tern a ver com o tipo de atividade agropecuiria neles 

predominante, que e a pecuaria bovina. Covem frisar, que lbram excluidos da linha de 

linanciamentos do "34/18" e do FINOR, os projetos Ugados a agroindustria acucareira, ja 

largamente beneiiciada em outros instrumentos de estimulos financeiros, e a principal beneficiada 

das linhas tradicionais de eredito bancario atuantes no Nordeste. A pecuaria bovina sozinha 
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concentra 64,4% do total dos 514 projetos aprovados no periodo 1965 a 1976 que juntando-se aos 

projetos inistos (agrieultura c pecuaria) abrangem 86,0% desse total. Sobra por conscguintc uma 

quantidade muito pequena de projetos dedicados exclusivamente a lavoura (6,5%), aviculrura 

(5%), agroindustria (2%) c scrvicos agiicolas apenas 0,5%. (SALES, 1982: p. 61) 

Nota-se, pois, que o estimulo dos incentivos fiscais e financeiios da SUDENE e portanto 

mais concentrado para a pecuaria, do que aqueles do PROTERRA, cuja destinaeao para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 

pecuaria, confomie Teresa Sales, representava cerca de 50% do total dos recursos financeiios. De 

maneira similiar ao PROTERRA, tambem os incentivos da SUDENE destinam-se sobrerudo a 

pecuaria de coite que sozinha absolve 6 1 % do numero do projetos aprovados no periodo de 1965 

a 1976, sendo que a pecuaria mista detem pratieamente o restante dos projetos (37%), restando 

para a pecuaria de leite apenas (13%) o que conesponde a cinco projetos durante esse peiiodo. 

(SALES, 1982: p. 61) 

Observamos oulrossim, que a localizacao dos projetos segundo microrregioes, no periodo 

abordado veio reforcar a estrutura produtiva predominate, onde o Agropastoril do Baixo Paraiba 

recebem a totalidade dos projetos ligados a aviculrura e a fruticultura. Por sua vez, e a microrregiao 

do Piemonte da Borborema a mais incentivada quanto aos projetos de pecuaria mista absorvendo 

sozinha 6 projetos dessa natureza, isto e, (37,5% destes). Nas demais microiTegioes, exceruando o 

Brejo Paraibano, o numero de projetos aprovados a pecuaria mista e igualmente distribuido. Ja os 

projetos para a pecuaria de corte predorninam nas microiTegioes do Piemonte da Borborema e 

Cariris Velhos. 
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Tabela X I 

Paraiba: Microrregioes da Baeia Leiteira de Campina Grande 

Incentivos da SUDENE em Projetos Agropecuirios - Dez. 1979 

Atividades Agi icolas Numero de Projetos Aprovados por Micro-Regiao 

Piemonte da 

Borborema 

Cariris 

Velhos 

Agresle da Brejo Agro-

Borborema Paraibano pastoril da 

Paraiba 

T O T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f n° % 

Pecuaria bovina de corte 4 3 1 2 10 28,6 

Pecuaria bovina de Leite 1 1 2 5,7 

Pecuaria bovina mista 6 3 3 1 3 16 45,7 

Pecuaria bovina mista coin 

lavouras (coco, niandioca, 

melao, laranja) 

1 1 2 5,7 

Pecuaria mista com 1 1 2,8 

suinocuitura e/ou avicultura 

com lavouras (graos secos) 

Pecuaria mista com 1 1 2,8 

suinocuitura 

Suinocuitura 1 1 2,8 

Aviculrura 1 1 2,8 

Fruticultura (abacaxi, laranja e 1 1 2,8 

banana) 

T O T A L 11 9 7 3 5 35 100,0 

Fonte: SUDENTE / D I N - Divisao de Analise de Projetos Agropecuarios, 1979. (Apud: 

Auxiliadora Cartaxo, 1978, p. 137) 

Covem assinalar que na abordagem dos incentivos linanceiros que analisamos ale aqui 

objetivamos constituir respaldo para explicar todo o dinamismo da atividade pecuaria na decada de 

1970, quer seja no que se refere a evolucao do efetivo bovino, conforme foi apresentado 

anteriormente, quer na impulsao da producao leiteira a ser abordada no Capifulo V . Ademais, a 

apresentacao dos dados sobre os incentivos financeiios fomecem condicoes de entendimento das 

principals mudancas que se processaram no setor da atividade pecuaria em ambito regional, 
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estadual ou micro-regional consolidando-se assim o processo de peeuarizacao, cujas decorrencias 

scrao tratadas no item que segue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 R E F L E X O S SOCIAIS DO PROCESSO DE PECUARIZACAO SOBRE O 

AGRESTE. 

A pecuaria motivou o povoamento inieial da regiao do Agreste, e, ate eerto momento de sua 

evolucao, foi uma atividade compativel com a producao de alimentos baseada no trabalho farniliar, 

seja no ambito da propria propriedade fundiaria sob formas de arrendamento diversas, seja pela 

producao autdnoma dos pequenos produtores que ai quisessem se estabelecer em carater 

temporario para o plantio das lavouras consoreiadas (milho, feijao, algodao). Ao termino do 

periodo de arrendamento, que em geral durava menos de um ano, ou seja, o tempo suficiente para 

o produtor e sua famiba plantar e colher tais produtos, o terreno era devolvido ao proprietario com 

o restolho destas culturas, que serviriam entao para alimentar o gado na estacao seca, de dezembro 

a marco. Este tipo de arrendamento pela palha, escamoteava, na verdade, uma outra forma de 

renda - trabalho, a qual era constituida pelo proprio desmatamento inieial do terreno realizado pelo 

rendeiro para o plantio de sua lavoura. O pagamento suplementar de uma renda em dinheiro esteve 

muitas vezes associada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "renda pela palha", e e possivel que sua exislencia ou nao, derivasse 

tanto da disponibibdade de forca de trabalho, como do proprio fato de o terreno estar por 

desmatar. Assim, a pecuaria, foi devido sobretudo as condicoes climatieas da regiao e a seu baixo 

nivel de capitabzacao, uma atividade que se combinava com a pequena producao de alimentos. 

(SALES, Op. cit: p. 147) 

Contudo, a expansao da pecuaria nos ultimos vinte anos (1970 - 1990), na regiao do Agreste 

Paraibano, pelas suas caracteristicas, ja nao permite um tal consorcio com a producao alimentar 

camponesa. 
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No Agreste Paraibano, este proeesso de erescimento das areas de pastagens plantadas, veio 

qucbrar um ccrto cquilibrio socio-cconomico c socio-ccologico ate entao existente c que era 

estabelecido pelo sistema de producao gado-polieultura. 

Em face da expansao urbana c conscqucntcmcntc da demanda interna da came, a precos 

mais compensadoresJ7, e a crise dos produtos comerciais (o algodao e a agave), o criatorio passou a 

scr dc maior intcrcssc para o fazendciro pecuarista. 

A atividade pecuaria passou a ser incrementada em detrimento das atividades agrieolas. Este 

fato implicou na reducao das areas ccdidas para a parccria c arrendamento. Como afirma Mario 

Lacerda de Melo "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O sistema gado policultura que durante seculo e meio foi o grande 

modelador da organizacdo sdcio economica e da pcusagem agrdria do Agreste, comeqou a ter 

seus fundamentos abalados a partir do momento em que, em funcao de fatores ligados ao 

mercado consumidor, tornou-se de maior interesse para o fazendeiro receber do parceiro 

areas preparadas para o criatdrio do que uma parte da safra do tdgodao ". (MELO, Mario 

Lacerda; 1978: p. 164) 

Por outro lado, alem da demanda, sobretudo de came a precos mais remuneradores, a 

pecuaria piincipalmentc a dc cortc, rcccbcu inumcros incentivos na Paraiba, rcsidindo ai o fator 

impulsionador do processo de pecuarizacao, tanto pelo numero de projetos aprovados pela 

SUDENE como pelo fomccimento dc linhas dc eredito especial, garantia de precos c indenizacocs 

pelo Estado quando da ocorrencia de fenomenos eatastroficos que atingem o rebanho. Segundo 

dados da SUDENE citados por Maria Auxiliadora Cartaxo cm 1979, o estado da Paraiba cstava 

com 77 projetos implantados aprovados pelo 34/18 - FPNOR, dos quais 68 (88,13%) 

cxclusivamentc para a pecuaria; para a agropecuaria 7 (9%), prcdominando os projetos para a 

3 7Para uma maior compreensao do comportamento da pecuaria bovina nacional faz - se necessano idenbficar 

os ciclos pecuarios e suas varia- coes.In: NORONHA.Dionisio Feitosa.Uma RadiogTafia da pecuaria Nacional. 

Campina Grande.IlMBRAPA,1979 
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eriaeao dc corte e lavouras de importancia comercial, e apenas 1 projelo (1,30%) so para lavouras, 

alem de 1 projcto (1,3%) relativo a prcstacao de scrvicos agropccuarios58 

Alem dos fatores mencionados, ressaltamos a propria valorizaeao do capital investido em 

terras c rcbanhos, os quais se tomam facilmcntc conversivcis cm dinhciro, dentro do sistema 

inflacionario brasileiro. 

Por ouuo lado, alem dos investimentos cm terras c cm rcbanhos, um dos tracos marcantc do 

processo de pecuarizacao e a expansao das areas de pastagens, principalmente das pastagens 

plantadas, o que por si ja se constitui cm um lator dc retracao das areas antes dedicadas a lavoura. 

Os dados da Tabela X I I relativos ao erescimento da area de pastagem no estado da Paraiba e 

nas microrregioes que constitucm parcialmcntc a bacia leiteira focalizada, mostram que cm relacao 

a 1970 (ano base), as pastagens naturais ereseem apenas na microrregiao do Brejo Paraibano, ao 

passo que no ambito estadual c nas demais microrregioes considcradas, a area dc pastagens naturais 

deelinam conforme os resultados dos Censos de 1975, 1980 e 1985, relativamente ao resultado 

apontado no Ccnso dc 1970. 

3 8SUDENE, NORDESTE - , Distnbuicao por Estado dos Projetos Agmpecuarios apro vados pelo 34/18 -

riNOR,segundo a natureza do enipreendunento.Recife,1979 (apud CARTAXO op.cit: 46). 
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Paraiba: Comportamento das Areas de Pastagens no Estado e Microrregioes da Baeia Leiteira de Campina Grande - 1970 - 1975 -

1980 e1985 

(1970: ano base) 

Anos Tipos de 

Pastagens 

Paraiba Piemonte da 

Borborema 
Brejo Paraibano 

Agreste da 

Borborema 

Cariris Velhos 

Area (ha) Indice Area (ha) Indice Area (ha) Indice Area (ha) indice Area (ha) indice 

1970 Naturais 1.989.030 100 117.210 100 14.963 100 147.015 100 669.432 100 

Plantadas 67.566 100 16.221 100 5.717 100 7.434 100 8.482 100 

1975 Naturais 1.865.636 94 113.593 97 19.590 131 132.458 90 666.320 99 

Plantadas 103.614 153 28.865 180 5.984 105 9.894 133 7.408 87 

1980 Naturais 1.635.431 82 78.060 67 18.189 121 110.178 75 517.328 78 

Plantadas 183.644 217 47.446 292 13.157 230 19.528 263 22.364 264 

L985 Naturais 1.793.349 90 87.275 75 17.621 118 107.275 73 602.932 90 

Plantadas 188.217 278 48.338 298 16.464 288 18.145 244 26.608 313 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuario da Paraiba. 1970. 1975, 1980 e 1985. 
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Tabela XIII 

Paraiba: Partieipacao relativa das categorias de lavouras e de pastagens nas Micro-Regioes da Bacia Leiteira de Campina Grande . 

Lavouras 1970 1935 

e Piemonte da 

Borborema 
Brejo Paraibano 

Agreste da 

Borborema 
Cariris Velhos 

Piemonte da 

Borborema 
Brejo Paraibano 

Agreste da 

Borborema 
Cariris Velhos 

Pastagens Area (ha) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,. Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) 1 * Area (ha) % Area (ha) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•'• 

Lavouras 54.767 100 49.778 100 97.973 100 175.078 too 54.135 100 53.489 IPQ 101.588 100 177.913 too 

Permanentes 11.351 20,7 14.834 29,8 28320 28,9 72.207 41,2 6.981 12,9 13.754 25,7 31.178 30,7 40.538 22,8 

Temporarias 43.416 79,3 34.944 70,2 69.653 71,1 102.871 58,8 47.154 87,1 39.735 74,3 70.410 69,3 137.375 77,2 

Pastagens 133.431 100 20.680 100 154.449 100 677.914 too 135.613 100 34.085 125.420 100 629.540 100 

Naturais 117.210 87,8 14.963 72,4 147.015 95,2 669.432 98,7 87.175 64,4 17.621 5J.7 107.275 85,5 602.932 95,8 

Plantadas 163221 12,2 5717 27,6 7.124 4,8 8.482 1,3 48.338 35,6 16.464 48,3 18.185 14,5 26.608 4,2 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuario da Paraiba, 1970 e 1985 
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Por sua vez, a area de pastagem plantadas toma grande impulso. tanto a nivel estadual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

quanto nas microrregioes abordadas, conforme indicam os dados que cobrem o peiiodo 

(1970-85) da tabela supracitada, valendo ressaltar que em relacao a mieronegiao dos Cariris 

Velhos, o Censo de 1975, registra uma discreta subtracao na area de pastagem artificial em 

relacao a 1970. Assim, considerando o comportamento da area de pastagem plantada nas 

microrregioes no peiiodo 1970 - 1985, registra-se um crescimento de 198% no Piemonte da 

Borborema, 188% no Brejo Paraibano e crescimentos de 144% e 213%. respectivamente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

para as microiTegioes do Agreste da Borborema e Cariris Velhos. Ao nivel estadual a taxa de 

crescimento relativo da area de pastagem plantada foi de 178%, nesse peiiodo, isto e, um 

ineremento de 120. 651 ha em relacao a 1970. 

Como uma decorrencia da expansao da area de pastagens no espaco em estudo, os 

dados da Tabela X I I I retratam nitidamente, ao nivel das quatro microiTegioes anabsadas, o 

processo de reducao da area de lavouras, sobretudo as permanentes, oeorrendo com maior 

intensidade nas microrregioes dos Cariris Velhos e Piemonte da Borborema onde a 

partieipacao das lavouras permanentes na area total de lavouras, no periodo 1970 - 1985, se 

reduz de 4 1 % para 23% na prirneira microrregiao, e de 21 para 13% no segundo easo. 

De outra parte, os dados relacionados a partieipacao dos tipos de pastagens na area 

total explorada com pastagem, demonstra no peiiodo de 1970 a 1985 um significativo 

ineremento da partieipacao das pastagens plantadas, enquanto as pastagens naturais reduz sua 

partieipacao na area total ocupada com pastagens. Nesse sentido, a partieipacao das 

pastagens plantadas na area total de pastagens aumcnta em quase tres vezes na microrregiao 

do Piemonte da Borborema (no periodo 1970 - 85). Nas microrregioes do Brejo Paraibano e 

Agreste da Borborema esta partieipacao evoluiu de 28 para 48% e de 4,8% para 14,5%, 

respectivamente. Tudo indica. portanto que a intensiiicacao das pastagens plantadas em 

detrimento da area de lavouras, ou das areas de pastagens naturais sinaliza a intensiiicacao da 

atividade pecuaria, isto e, a pecuarizacao nesta area do Agieste Paraibano. 
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Tabela X I V 

Partieipacao relativa de algurnas categories do grupo dos pequenos produtores nas 

micronegioes e Municipios estudados - Periodo : 1970 e 1980 

Microrregioes Partieipacao sobre o grupo dos pequenos agricultores 

e 1970 1980 

Municipios Arrendatarios Parceiros Ocupantes Arredantanos | Parceiros Ocupantes 

Cams Velhos 15.0 3,5 8,2 7,7 3,0 18.2 

Aroeiras 25,0 0,04 2,5 8,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 0,8 22 9 

Boqueirao 7,8 0,7 3,3 3,6 6 18,9 

Piemonte da Borborema 25,1 10,2 10,2 33,3 0,5 22 4 

Agreste da Borborema 24,1 8,9 18,8 14,6 9,3 22,0 

Campina Grande 35,2 6,4 19,5 18,2 3,6 16,6 

Queimadas 23,9 29,1 18,5 0,03 22,8 

Brejo Paraibano 18,1 9,5 10,6 12,7 7,1 18,3 

Paraiba 19.7 3,2 13,2 15,3 3,9 18,1 

Fonte: Dados Elaborados a parlir das Estatisticas dos Censos Agropecuarios do Estado da 

Paraiba, 1970 e 1980 

E importante assinalar, entao, que o processo que se contigura atraves dos dados supra 

analisados, qual seja, a substituicao de areas de lavouras e de pastagens naturais, por areas de 

pastagens plantadas, e explicado diretamente pelos incentivos linanceiros oriundos da politica 

de capitalizacao da agropecuaria que analisamos no item anterior. Os incentivos do 

PROTERRA sao posterior a 1970 e, portanto seus efeitos so se fariam sentir, a nivel destes 

dados nos resultados do Censo de 1975. Todavia, os incentivos fiscais, do " 34/18 " e do 

FINOR, concedidos atraves dos projetos agropecuarios pela SUDENE, embora venha ja 

desde 1965/66, foram intensamente mobilizados durante toda a decada de 1970, influindo 

assim nos resultados dos ultimos quatro Censos (1970 - 75 - 80 - 85). 

* O percentual das categoiias de pequenos agncultores foi ealculado. levando-se tambem em conta o 

numero dos Micro-proprietarios, isto e, os donos do s Kstabelecimentos fundianos de ate 10 hectares. 
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A mtensuicacao da atividade pecuaria atraves da substimjcao de pastes naturals pelo 

plantio de capirn e de culturas forrageiras5' para a alimentacSo do gado, gerou consequencias 

sociais. pois provocou alteracoes nas relacdes de producao. 

A expansao das pastagens aqui expressando forma capitalista de producao tern se 

dilundido na area do Agreste Paraibano, expulsando os arrendatarios, parceiros e moradores 

e reduzindo a mao-de-obra empregada na producao alimentar, proletarizando e expulsando o 

homem do eanipo. Sobre a redu^ao da pailicipacao de algumas catcgoiias de pequenos 

agricultores como os arrendatarios e parceiros, a Tabela X I V , com base nos Censos 

Agropecuarios de 1970 e 1980, niostra que a participacao dos arrendatarios e parcciioa na 

categoria de pequmo?! agricultores tern se reduzido de lorma accntuada nas microrregioes da 

bewia leiteira dc Campina Grande bem como nos municipios estudados. sobretudo no que se 

refere aos produtores arrendatarios que, nesse periodo, decrescem sua participa9ao tanto a 

nfvel cstadual quanto nas microrregioes e municipios pesquisados. Por outro lado pode se 

supor que este processo dc expulsao de arrendatarios e parceiros tenha se intensificado na 

decada de 1980, nesta area do Agreste Paraibano, sobretudo no Brejo onde a expansao 

pecuaria tern sido mais acentuada. E oportuno salientar que a expulsao de parceiios 

sobretudo, das grandes fazendas que passam a pribrizar a pecuaria. afeta signilicativamente 

os moradores que passam a residir nas chamadas "pontas de mas" das cidades. As diferentes 

relacoes que se eslabelecem entre os trabalhadores agricolas e os fazendeiios, no tocanle ao 

uso da terra nas grandes fazendas, serao tratadas dctalbadamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no Capitulo IV ao nivel dos 

municipios pesquisados. 

A pecuarizafSo que se traduz na ampliafSo da dorninac3o do campo pelo capital, traz 

problemas sociais que sao bem expressos na linguagem simples de urn trabalhador rural do 

Agreste Paraibano, cm pesquisa de Jose Bonifacio de Andrade":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La (no Agreste 

3 9 Ao abordamos resultado da i>esquisa etnpirica citaremos as variedades difundidas na area em estudo. 
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Paraibano), a terra estd presa aos hometis que so querent capirn para o gado. Os 

homens ndo estdo querendo mais arrendar a terra. Quando arrendar urn pedaco de 

terra, no otto seguinte pedeni a terra para plantar o capirn. E quern pegou uma terra 

ruim, cheia de jurema, limpou, preparou. plan ton. urou no primeiro ano o que so deu 

para pagar o foro, que & muito euro, por que espera\>a melhotia depois, e quando pensa 

que vai melhorar, o dono da terra diz que ele tern de entregar a terra. E quando o dono 

diz, ele tern de entregar mesmo, por que sendo o dono bota o gado e o gado come a 

f 

lavoura. Depots esse homem procura outro dono de terra e e" a mesma coisa. Como esse 

homem pode viver assim sent terra para trabalhar. "40. 

Assim, a pastagem vai ocupando aceleradamente as areas dedicadas as culturas de 

subsistencia nesta area pondo cm risco a funcao do Agreste, como "celeiro" do Estado. 

Nesse sentido, alem dos graves problemas socio-ecologicos locais que acarretam o processo 

dc pecuarizacao, cstc se rcflctc tambcm no abastccimento, por cxcmplo, reduzindo a ofcrta 

de produtos agricolas alimentares e agroindustriais, intlacionando os preeos dos produtos 

agricolas alimentares c rcllctindo-sc na propria dinanuca urbana local 4 1 . 

Por outro lado, o carater extensive da pecuaria, com utilizacao de pouea mao-de-obra e 

capital e grande disponibilidade de terras para pastagens, apresenta-se como "alternativa", 

tendo em vista a disponibilidade do fetor terra e a necessidade de "racionalizar" a utilizacao 

de mao-de-obra, reconendo-se ao uso do trabalho volante. Entretanto, esta modalidade de 

4 0 A N D R A D E , Jose Bonifacio de. Migracoes Sazonais no Nordes te (Relatorio de Pesquisa) Recife, 

SUDENE/UFPE. 197P ( m i m e o ) p. 176. 

4 1 D e v e -se dizer que nos centros urbanos do Agieste e de inipoUancia fundamental a fimcao do 

abasteciiueuto de produtos agricolas regionais.a exemplo de Canipma Grande cujas rxmcoes a que 

notadamente se evidencia e a de centro coletou da producao agiicola regional conespondendo a 45,7% dos 

fluxos.Segundo fontcs cstetisticas, na distribui9ao dc bens c services a cconomia, csta cidade congrcga 

30,6% dos fluxos e na disbibuifao de bens e servicos a populacSo 23,7%. Fonte: FIBGE,Geografia do Brasil -

Regiao Nordeste.Rio de Janeuo, 1977,Vol 2 p. 428 -29 
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relacao dc trabalho, o volantc, na qual os trabalhadorcs sao dcslituidos das suas condicdes 

materials de trabalho, constitui uma relacao de carater assalariado que entra em desacordo 

com o Estatuto do Trabalhador Rural-ETR-, que nao a considcra como tal. Conibrmc cstc 

Estatuto o Iraballio assalariado implica pagamento de salario (art 2), e permanencia (art 5), e 

portanto na rcla9ao social de traballio moldada fonnalmcnte no trabalho volantc, desobriga 

os empresarios dos encargos sociais estabelecidos no ETR n . 

Em sintese, todo esse proccsso expressa a logica da rcproducao do capitalf que vein 

dominando detenninados subsetores agricolas, subordinando as rek^oes de produ9ao 

vigentes. As transforma9oes nas redoes de trabalho vao se impondo e assim o morador, o 

posseiro, o parceiro e o assalariado pennanente vao se transformando em assalariados 

temporarios, os chamadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bdia\ -frias", ou trabalhadorcs volantcs e oulros tipos 

congeneres. 

4 2 0 s encargos sociais estabelecidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \>e\o ETR sao : Repouso ReimiiienidoJ ; enas.l3 0 ines,PlS,Segnro de 

Acidente.FinuTiral e Conbibuicao Smdical.In : Estatuto do Traballtador Rural - Lei i f 4 de mareo de 1963. 
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C A P I T U L O III 

A C O N C E N T R A C A O E S P A C I A L DA 

P E C U A R I A L E I T E I R A NA B A C I A D E 

CAMPINA G R A N D E 
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3.1. DEFINICAO DO ESPA<;0 FORMADOR DA BACIA L E I T E I R A 

CAMPINENSE 

Situa-se no agreste paraibano, na regiao polarizada por Campina Grande, uma area 

continua de maior concentracao da produ9ao de leite no estado, constituida por urn 

significativo numero de municipios das micron egioes do Agreste da Borborema, Cariris 

Velhos, Piemontc da Borborema e alguns municipios do Brejo Paraibano. 

Esta area de maior concentracao da produtao leiteira no espaeo agrestin© paraibano 

define geograficamente a bacia leiteira de Campina Grande. E para este centro urbano que 

converge urn fluxo sistematico de significativa parcela da produ9ao de leite de municipios das 

microrregioes citadas para ser distribuida como leite "in natura" ou ser beneficiada na 

industria de laticinio local. 

As microrregioes do Piemontc da Borborema, Cariris Velhos. Agreste da Borborema e 

Brejo Paraibano como principal espaco de concentracao da bacia leiteira de C. Grande, 

ocupa em conjunto uma extensao de 20.956 K m 2 correspondendo a 37% da superficie do 

Estado da Paraiba. O efetivo bovino nessa area e de 643.601 cabe9as no ano de 1989, o que 

indica uma conecntrayao de 44% do rebanho bovino paraibano (IBGE - Producao da 

Pecuaria Municipal, 1989). 

Com relacao a produ9ao de leite na area que compoe a bacia leiteira focalizada, a fonte 

supracitada revela uma produ9§o de 85 milhoes, 861 mil litros dc leitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "in natura'
1 em 1989, 

representando essa area aproximadamente cinquenta por cento (49,4%) da produ9ao estadual 

de leite, no que coneerne a flnalidade do rebanho bovino nas microrregioes apontadas. Dados 

do Censo Agropecuario 1980, estabelece que o efetivo bovino que se destina exclusivamente 

a atividade leiteira e de 144.680 cabe9as o que representa uma participa9ao de 37% no 

rebanho do estado destinado aqueln flnalidade. 
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O nivcl dos indicadorcs aprcscntados traduz a importancia do cspaco agrcstino a nivcl 

sub-regional e de Campina Grande como area polarizadora da mais importante bacia leiteira 

da Paraiba. Em funcao dc ser composta por varias microrregioes do agreste paraibano, a 

bacia leiteira de Campina Grande apresenta uma cspaco bastante diversificado no que tange 

ao scu quadro natural, uso do solo e cstrutura agraria. Ncssc scntido. parccc oporruno 

apresentar as diierenciacoes dos espacos micro - regionais onde esta concentrada a producao 

leiteira desta bacia. 

Cariris Velhos: 

A microrregiao dos Cariris Velhos constitui a sub-area da bacia leiteira em loco, na 

qual ressaltam-se os municipios de Boqueirao e Aroeiras como os mais importantes 

iribularios de leite desta area. 

A area dos Cariris Velhos com uma exlensa superlicie de 13.845 K m 2 ocupa a porcao 

centro meridional do Planalto da Borborema. estendendo-se da escapa leste deste planalto a 

retaguarda de Campina Grande, e tendo como liniite a oeste o rebordo ocidental bem mais 

accntuado que do lado leste. Esta microrregiao. possui caracteristicas bem acentuadas do 

agreste. 

A vegetaeao se apresenta formada de cactos e bromelias. iacheiro. xique - xique e 

macambira. Os juazciros, umbuzeiros, umburana, arocira, barauna, sao vegctais de maior 

porte que aparecem quebrando a violencia da impressao que causa a caatinga em suas areas 

mais inospitas4 5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

An condicoes naturals se refletem na seletividade do uso do solo. Sua maior forca 

economica concentra-se na pecuaria. A atividade do criatorio predomina sobre a agricultura 

4 3 M E L O , M a r i o Lacerda de.Paisagens do Nordeste em Pemambuco e Paraiba.In: Congresso de Geografia.18 

.KJO de Janeiro. 1958 . Guia de Excursao n° 7 
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sobrcssaindo o gado bovino c caprino. Mcsmo dominando o sistcma cxtcnsivo dc criacao. a 

vegetacao de eactos, oi'erece condicoes de durante as secas nonnais preservar os rebanhos. 

Nos baixios e varzeas, ondc as condicoes do solo sao mais propicias, dcscnvolvcm-sc 

alividades agricolas. principalmente de subsisleneia (milho, leijao). 

A importancia da atividade do criatorio nos Cariris Velhos tica evidente a partir de 

alguns indicadores relacionados a forma de utilizacao da terra. Do total de area destinada a 

agricultura e a pecuaria, quase setenta por cento (69,5 % ) e destinada a segunda atividade. 

ocupando a agricultura um pouco mais de 30 % de area utilizada pelas duas principals 

atividades cconomicas da microrregiao 4 4. De outra parte, no que concemc a utilizacao da 

terra entre lavouras e pastagens tem-se nessa niicrorregiao uma distribuicao em que a 

participacao da area de pastagem e de 78% no total da area ocupada siinultaneamente com 

lavoura e pastagem, eabendo as lavouras uma area de apenas 22% (IBGE - Censo 

Agropecuario, 1985). 

A expansao do eletivo bovino apresenta um indice de crescimento de 156% em 1989 

com relacao ao rebanho exislente em 1970, sendo esta a microrregiao que registra o menor 

crescimento da especie bovina denlre as demais que formam a bacia leiteira de Campina 

Grande. Tal resultado, parece esta relacionado com um continuo e prolongado periodo de 

estiagem verilicado no intervalo entre 1979 e 1983. quando as condicoes de sobrevivencia da 

especie bovina. nos Cariris. foram considcravelmente aletadas. 

O Agreste da Borborema 

Parcialmente, a bacia leiteira de Campina Grande e tainbem constiluida pela 

microrregiao do Agreste da Borborema. Ncla aprescnta-se um quadro natural tipico da area 

de transicao. Compreendendo as areas elevadas da vertente oriental da Borborema. apresenta 

4 4 V i d e tabela X X X I X , Cap. V . 
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vales abcrtos, topografia ondulada, aproximando-sc de quotas mcdias entre 500 e 600 

metres, fato que a distingue dos Cariris Velhos. 

Ha todo um processo historico que juslifica a diversificacao do cspaco agrario nesia 

sub -area da bacia leiteira, contudo nao se pode omitir a iniluencia dos fatores naturals na 

diversificacao do uso da terra. 

Nesta sub-area, predomina o sistema de producao gado - policultura, representado na 

combinacao gado-algodao4 5 (especie herbaceo piincipalmente) e com areas bem mais 

extensas que o sertao, dedicadas a cultura de subsistencia46. 

Este sistema gado policultura, coexistindo com a atividade de subsistencia, ibi alterado 

em alguns espacos desta microrregiao pela expansao da cultura agavieira47 principalmente a 

partir da decada de 1940. 

As proiundas mudancas no quadro agrario cntao dominantc, dcram-sc quando esta 

nova cultura do agave se expandia substiluindo em certa medida as areas do algodao. cujo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prcco cstava cm rcgressao face a expansao dos algodoais dc Sao Paulo, que era o mais 

importante mercado da producao nordestina; e substituindo em maior escala. sobretudo na 

primcira ctapa de expansao, as areas de capocira e de subsistencia dos arrendatarios c 

parceiros. Esta segunda forma de expansao se deu nao so pela necessidade de espaco para os 

•^Seguudo dados do Ceiiso Agropecuano esta micro - re- giao apresenta unia producao anual de 512 

toneladas de algodao uma area de 2.229 hectares. (1BGE, Censo Agropecuano . 1^85 ) . 

4 6 0 Agreste da Borboreina apresenta em 1985 uma area de 54.929 ha ocupadu com plantacoes de batata 

doce,t'eijao e mtlho ( Censo Agropecuano. 1985). 

4 7 A area ocupada com a cultura do Agave no Agreste da Borborema e de 8.302 heetates o que conesponde a 

22% da areaque esta cultura ocupa no Estado. 
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agaviais, como pela ncccssidadc dc trabalhadorcs disponivcis para a cultura e bcncticiamcnto 

desta. de carater dominantemente concentrador de terras e de renda 4 8. 

A expansao agavieira, no agreste da Paraiba, a curio praz.o, trouxe retlexos, menos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

graves, sobre as culturas alimentares de abastecimento, uma vez que os partidos de agave no 

inicio do seu crescimento. isto e, nos primeiros anos apos o plantio. permite intercalar 

culturas alimentares, todavia Lstu nao e mais possivel quando o agavial ja adulto apresenta 

uma ocupacao mais densa do solo. Pelo seu carater monocultor. a agave, tomou-se bastante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

vulneravel ao mercado externo. Com efeito, a partir da decada dc 1960, esta cultura ja se 

achava em processo de retrasao em decorrencia dos precos do mercado externo, sendo as 

vezes abandonada ou substituida por pastagens, com o processo de pecuarizacao que se 

realiza nao so nesta area, mas em todo o Agreste riordesuno 4^, 

O Brejo Paraibano 

A microrregiao do Brejo Paraibano ocupa parcela da area da bacia leiteira de Campina 

Grande. Nesta microrregiao a area de concentracao da producao leiteira esta nos municipios 

de Areia e Bananeiras que juntos detem 70% da producao leiteira do Brejo. 

Esta microiTcgiao e a mais diicrenciada, da area da bacia leiteira eampinensc. 

apresentando caracteristicas peculiares nao so no que se relere ao seu quadro natural senao 

quanto ao uso da terra. 

4 8 M E L O . M a r i o Lacerda de.Paisagens do Nordeste em Pemambuco e Paraiba Rio de Janeiro,Guia de excursao 

(7), X V I I Congrcsso Intcmacional do Gcograiia, 1958; apud: C A R T A X O , Maria Auxiliadora.Campina Grande 

: A Problematica do Comercio de Leite e a Fonnacao de sua Bacia Leiteira. Dissertacao de 

Mestrado.Umversidade Federal de Pemambuco.Recife 1980. 

4 9 Sobre o processo de pecuarizacao em outras areas do Agreste ver SALES, Teresa. Agreste, 

Agrestes.Translbmiacoes na Agricultura Nordestina.1982, p.41 - 63 
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As pcculiaridades do quadro natural, no Brejo Paraibano. refletem-se nas formas dc 

uso da terra e da estrurura agraria. Esta microrregiao no que tange no uso da terra se 

caiaeteiiza pela div'crsiflcacao agrivola. com lavouras dc subsistencia. destacando-se ao nivcl 

do Agreste paraibano como area de maior producao de arroz, feijao5* c batata doce, verduras 

c liutas. A lavoura da cana-do-acuoar c tambem signilicativa nesta microrregiao. com uma 

area de 15.261 ha e uma producao de 598.453 toneladas (Censo Agropecuano, 1985). O 

Brejo paraibano se apresenta como a scgunda maior area dc producao desta lavoura, sendo a 

cana-de-acucar51 a principal atividade agricola brejeira. 

Na producao acucareira sobrcssaem ties usinas de aciicar, a Santa Maria na parte mais 

alia, a usina Tanques e a Sao Francisco nas areas do sope, com uma producao anual superior 

a 1.000.000 (hum milhSo) de sacas de 50 quilos. alem de muitos engenhos rapadureiros que 

gcralmcntc lainbcm fomecem cana as usinas c que eslao sendo paraltsados gradativamentc. 

( L I R A Maria G. Figueiredo; 1983: p. 28) 

Prcvalcce, nesta microrregiao, o uso da terra cm mais dc 60% com lavouras cm relacao 

a area simultaneamente utilizada com pastagens c lavouras. Outro elcmcnto que coniinna a 

tradicao agricola neste municipio se expressa tambem na area dedicada a agricultura5 2, 

ocupando esta atividade 69% da area utilizada com agricultura e pecuaria. (Dados obtidos a 

partir do C. Agropecuano da Paraiba, 1985) 

5 0 A producao dc feyao na micro-rcgiao do Brejo Paraibano foi cm 1985 dc 10.455 toneladas nuiua area de 

1.555 hectares 

5 1 A lavoura da cana de acucar ocupava era 1985 no Brejo uma area de 15.261 hectares, com uma producao 

anual Je 598.453 t o n J u d a » j » t o o,13% Ja pioJucuo total do Estado. (Conso Agropeciiario,1985 ) 

5 2 Vide tabela X X X I X r a p . V . 
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Por outro lado, vale rcssaltar que, nao obstante esta microrregiao tcr vocaeao agricola c 

ser dominanlemenle ocupada por lavoura, tern se expandido a pecuaria. inclusive com pastos 

plantados. passando dc uma participacao dc 27,6% sobre o total dc pastagens, cm 1970, para 

48,3% em 1985 5 \ 

No tocante, a expansao do rebanho bovino esta microrregiao registrou um indice de 

crescimento de 319% no ano de 1989 com relacao ao efetivo bovino existente em 1970, 

colocando-se assim como a microrregiao do estado da Paraiba onde se registrou o maior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

indice de crescimento da especie bovina. A expansao da area de pastagem associada ao 

crescimento da especie bovina, no Brejo Paraibano, traduz o fenomeno da pecuarizacao que 

ocorre no cortjunto da bacia leiteira de Campina Grande. Uma das implicacoes deste 

fenomeno e a reducao das areas destinadas a lavoura de cana-de-acucar e as culturas 

alimentares. 

O Piemontc da Borborema 

A sub-area da bacia leiteira que corresponde a alguns municipios do Piemontc da 

Borborema, tern como principals tributarios os municipios de Alagoa Grande, Inga. 

Guarabira e Mulungu. 

Nao se pode afinnar que ha uma regularidade no regime de chuvas e no volume de 

precipitacocs para toda a microrregiao do Piemontc. Em alguns municipios, ha uma 

modiiicacao da flora, aparecendo especies xeroiilas e vegetacao com lolhas, excetuando-se o 

juazciro. 

A diversidade do quadro natural desta microrregiao possibility um uso mais ou menos 

diversiticado do solo. Nos vales limidos dos baixos esporoes do planalto. a exemplo do 

5 3 V i d e tabela X I I I . Cap. I I . 
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municipio de Alagoa Grande, desenvolveu-se a cana-de-acucar54 e nas areas de maior 

escassez de umidadc desenvolveu-se a pecuaria em combinacao com o algodao" 

exclusivamente herbaceo, coexistindo com a cultura de subsistencia. 

No Piemontc da Borborema ha uma predominancia lortc de areas dedicadas a pecuaria 

em relacao a agricultura. Sendo assim enquanto a pecuaria ocupa 68,2% da area total 

destinada a agricultura e pecuaria, o espa9o utilizado com agricultura e dc apenas 31,8% da 

area destinada a essas atividades 5 6 . 

O processo de pecuarizacao sc faz ai com grandc intensidadc. Esta microrregiao, por 

ser bem servida de rodovias, recebe gado para engorda do interior do estado e do vizinho 

Estado do Rio Grande do Norte. 

A expansao da area de pastagem se faz sobre as lavouras envclhecidas do algodao e 

agave c sobre os pequenos estabelccimentos, dedicados as culturas alimentares, concorrendo 

para graves problemas de abastecimento de alimentos dos centres urbanos e. sobretudo. 

gerando serios problemas sociais para os camponeses desta area'7. 

5 4 A producao canavieira nesta tnicro-regiao ocupa uma area de 8.261 hectares, com uma producao anual de 

297.225 toneladas do acucar. ( Censo Agropecuano, 1985) 

5 5 A cultura do algodao herbaceo, no Piemontc da Borborema,ocupa uma area de 2 876 ha com uma producao 

anual de 76S toneladas ( I b d e m ). 

" V i d e tabela XXJ. 

- " C A R T A XO.Maria AiixiHadora.Campina Grande.A Problematic"! do comercio do Leito e a Fonnacao de sua 

Bacia Leiteira. Tese de Mestrado. Universidade Federal de Peniambuco, Rec i le , l °80 : p. "8 
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3.2. ASPECTOS DA ESTRUTURA FUNDIARIA DA BACIA L E I T E I R A 

DE CAMPINA GRANDE 

As diversas atividades economical que se sucederam no agreste paraibano, desde a sua 

ocupacao, assentadas sobretudo na criacao de gado e lavouras de subsistencia - milho, feijao, 

mandioca e como lavoura comercial, o algodao. solidiiicaram nao apenas o povoamento da 

regiao, mas a apropriacao de terra baseada nas grandes e medias propriedades de gado, 

algodao. ao lado das inumeras pequenas propriedades, que ao longo dos anos foram sotrendo 

o classico processo dc subdivisao por heranca. Assim, tendo em vista que, no mundo rural, a 

estrulura iundiaria lunciona sempre como condicionador basico da cstnitura socio-

economica, imprescindivel toma-se tecer algumas consideracoes acerca da dislribuieao da 

propriedade da terra nas rnicrorrogioes da bacia leiteira focalizada nesse estudo. Desta feita, 

utili/amos os dados dos Censos Agropccuarios de 1975, 1985 e como unidade produtiva o 

eslabeleciuiento58 agropeeuario. Nesse sentido. a observacao mais gcral ensejada petos dados 

das tabelas X V e X V I se refere a desigual distiibuicao da propriedade da terra. Assim. 

enquanto os dados da labela X V sugere a grande participacao em lermos do mi men) dos 

estabelecimentos com menos dc 5 hectares represcntando, em 1985, pcrcentuais dc 50% nos 

Cariris Velhos: 8 1 % no Piemonte; 77% no Agreste da Borborema e 80% no Brejo 

Paraibano, sobre o lota! dos estabelecimentos, os dados da Tabela X V I . por sua vcz, exiben; 

uma baixa participacao dessa cntegoria de estabcleciniento; e m lermos de area ocupada. 

s;i'ientando-se pcrccnhiais de 3% nos Cariris Velhos, 1 1 % no Piemontc da Borborema c, no 

Agreste da Borborema e Brejo Paraibano, percentuais dc 11,0% e 16% respcctivamcntc. No 

5 8 E m 1975 much o concoito d - estabcleeimenfo do Censo Agropecuano.Agora.ao conbano dos Censos 

anleiioreSjUm estab»lecimcnto pe-de center duas ou mais paicelas d terras desconlinuas desde que estejair; 

sob a '"esma adwi wstrac3o,quaiido antes estas parcelas contavitn com esfabelecimentos disrinfos Por 

consegumte Umu aualise c'a distubuieao fnndifria com base nos estabe'ecimento Agropecuano pode nao 

ieflaur o :eai nive: Ja concentracao da propriedade da t irra. 
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extreme oposto se encontram os estabelecimentos com ma»s ele 500 ha que san 

consideravelmente reduzidos cm lennos numcricos, (Tabela X V ) , no entanto concentram 

areas expressivas. Sobre esta categoria de estabelecimentos. com base no censo de 1985, a 

Tabela X V mostra que em lennos numericos sua participacao no total dos estabelecimentos e 

de 1,2% na microrregiao dos Cariris Velhos, nao correspondendo a uma participacao de uma 

unidade percentual nas outras rnierorregioes. Esta categoria de estabelecimento com mais de 

500 hectares de area, contudo, apresenta participacoes expressivas sobre a area total dos 

estabelecimentos com percentuais de 38°b para a microrregiao dos Cariris Velhos, 25% no 

Piemonte da Borborema e participacoes de 3 1 % e 20%, respectivamcnte. para o Agreste da 

Borborema e Brejo Paraibano (Ver Tabela X V I ) . 

Uma outra observacao tambem sugerida pelos dados da Tabela X V e a de que a 

pequena propriedade (com area de ate 50 hect2res) e.xiste com sigmlicativa Irequencia nas 

microrregioes do Brejo Paraibano, Piemontc e Agreste da Boiboroma e em nivcl 

relativamente menor nos Cariris Velhos. No entanto. os grupos de area de mais dc 50 

hectares tern seu maior predonu'iuo, dentre as quatro microrregioes abordadas. na 

micronegiao dos Cariris Velhos, apresentando no subestrato de 50 a mcnos dc 200 ha uma 

participacao dc 8%, ao passo que nas outras microrregioes esta participacao e ligeiramenie 

superior a dois por cento, a excecao do Brejo que registra tao somente 1,4% dos 

estabelecimentos com area entre 50 a 200 ha. Este fato esta estritamcnte relacionado ao 

processo histbrico de ocupacao dc cada espaco micro-regional, onde a diferenciacSo nas 

formas dc uso da terra cxprcssa na predominancia qucr da pecuaria extensiva - no caso dos 

Cariris Velhos -. quer da agricultura desenvotvida por pequcnos c micro produtorcs (no 

Piemontc c Brejo paraibano) inllucnciou dirctanicnts,. modelando o csp;j v o e dctcrininando o 

tipo de estnitura riindiann dorninantc. 



[0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela XV 
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Paraiba : Distribuicao do numero dc estabeleciento por grupo dc area nas microrregioes da 

bacia leiloira de Campina Grande -1985. 

Grupos de M I C R O R E G i 6 E S 
: 

Area em Cariris Velhos P. da Borborema Agreste Paraibano Brejo Paraibano 

(ha) Numero % Numero % Numero Numero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 

0 - > 5 15.790 49,98 19.588 81,33 20.566 76,94 10.226 79,60 

5 - > 10 4.788 15,15 1.965 8,15 2.916 ib\90~~ 1.457 11,34" 

10 - > 20 3.848 12,18 1.074 4,45 1.408 5,26 565 4,39 

20 -> 50 3.449 10,91 696 2,89 925 3,46 302 2,35 

50 -> 100 1.584 5,01 318 1,32 375 1,40 93 0,72 

100 * 200 996 3,15 214 0,88 241 0,90 86 0,66 

200 - > 500 741 2,34 161 0,66 206 0,77 93 0,72 -

500 -> 1000 237 0,75 49 0,20 54 0,20 17 0,13 

1000 e mais 141 0744" 18 0,07 ~ 38 6; 14 
_____ 

0,05 

Sub-Totais 

Menus de 50 27.875 87,3 23.323 96,8 25.815 96,7 12.550 97,7 

50 -> 200 2.585 8,2 532 2,2 616 2,3 179 1,4 

200 -> 500 741 2,4 161 0,7 206 0,7 93 0,2 

500 e mais 378 1,2 67 i 0,3 
J 

92 0,3 24 0,2 

T O T A L 31.587 100,0 24.083 100,0 26.729 100,0 12.846 100,0 

Fonte : I B G K - Censo Agropecuano. 1985 
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Paraiba : Distribuicao da area dos estabelecimentos por ginpos de area nas microrregioes da 

bacia leiteira de Campina Grande - 1985. 

Grupos de 

Area em 

(ha) 

M I C R O R E G I 6 E S 

Brejo Paraibano 

Grupos de 

Area em 

(ha) 

Cariris Velhos P. da Borborema Agreste Paraibano 
_. _ ... 

Brejo Paraibano 

Grupos de 

Area em 

(ha) Numero % Numero % Numero % | Numero % 

0 - » 5 31.838 2,9 26.399 11,0 17.376 15,7 17.376 15,7 

5 -> 10 30.902 2,8 12.781 5,5 19.301 6,0 9.382 8,5 

10 > 20 49.913 4,7 13.967 6,0 18.335 5,7 7.382 

8.897 

6,7 | 

8,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

~5~8 

j 

20 > 50 101,429 9,5 20.832 9,0 27.410 8,6 
J -

7.382 

8.897 

6,7 | 

8,0 j 

~5~8 

j 

50 > 100 105.862 9,4 21.699 9,4 25.808 8,0 6.495 

6,7 | 

8,0 j 

~5~8 

j 

100 > 200 131.857 12,3 29.167 12,6 33.030 10,3 11.814 
i 

10,7 

200 > 500 220.818 20,5 47,402 20,5 60,398 18,9 26.794 i 24,3 

500 -> 1000 158.428 14,7 33.901 14.7 37.612 11,8 10.314 ! 9.3 
1 ; 

1000 e mais 247.596 22,9 24.262 10,5 61,491 19,3 11.649 10,5 
! i i 

Sub-Totais • Sub-Totais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

Menos de 50 214.082 19,8 73.979 32,1 100.346 31,5 43.037 1 39,0 
! I * i

 1

 i 

50 - » 200 237.719 22,0 50.866 22,0 58.838 18,5 18,329 16,6 
i ! i 

200 > 500 

500 e mais 

220.719 20,4 47.402 
1 

20,6 60.398 18,9 26.794 1 24,3 

31,0 21.963 " 19,9 
1 i : 

200 > 500 

500 e mais 406.024 37,6 58.163 
1 

25,2 99.103 
• _. . 

18,9 26.794 1 24,3 

31,0 21.963 " 19,9 
1 i : 

1 

T O T A L 1.078.648 | 100,0 230.410 
i l 

100,0 318.685 100,0 I 110.123 100,0 

Fonte : 1BGE - Censo Agropecuano, 1985 
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labela : Distribuicao dos Estabelecimentos agropecuarios por area nos municipios pesquisados - 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gmpos de 

Area em 

(ka) 

Distiihuirito ABS. e Relativa da area (Iia) Divlrthuicao ABS. e Relativa dos F st abeletfmeni os 

las 

Gmpos de 

Area em 

(ka) 

Aroeiras Boqueirito C. ..': ande Queimadas Aroeiras Boquriian C. Grande Queinia las 

Gmpos de 

Area em 

(ka) Areas AreaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j
 0

 o \re as r H Areas W Numero H Nuniero 

1.281 

438 

9b Numero 

3.234 ~ ~ « , 7 

~ 8 T 2 ~ 

Numero °o 

0 - > 5 ~ 

• 

5.68' 11.3 3.051 3.0 4.827 6.2 5.3'2 15.3 3.313" " 72.5 

Nuniero 

1.281 

438 

43.6 

Numero 

3.234 ~ ~ « , 7 

~ 8 T 2 ~ 

""1.271 

348 " 

80,6 

| 

. 8.6 5 -> 10 3.099 6.1 2.984 2.9 2.335 3.0 2.438 6.9 473 10.3 

Nuniero 

1.281 

438 14.9 347 

~ « , 7 

~ 8 T 2 ~ 

""1.271 

348 " 

80,6 

| 

. 8.6 

10 -> 20 4.288 8.5 5.6~9 5,6 2.634 r~3.3 2.583 7.4 327 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ \ 409 14.0 201 4,7 186 4.5 

3 4 -20 -> 50 -.485 14.8 11.649 11.6 5.902 7,6 4.299 12.2 256 5,61 384 1 M 191 4.5 149 

4.5 

3 4 -

50 -> 100 6.529 12,9 14.152 14,0 6.549 8,4 4.045 11,5 93 2,0 212 7.2 94 2.2 62 1.5 1 

100 -> 200 9.454 18.7 15.750 15.6 -.120 »,i 3.909 11.1 69 1,5 114 3,8 54 1.2 28 

19 

1 

0.6 
200 -> 5(10 10,085 20.0 22.239 22.1 17.610 22,6 5.423 15.4 34 0,7 74 2.5 (1 1.4 

28 

19 ~ M ! 

500 1000 656 1.3 10.792 10,7 11.858 15.2 582 1,7 01 0.02 16 0,5 19 0.4 01 0.02 

1000 e mais 3.180 6.3 14.318 14,2 18.936 24.3 6.450 18,4 03 0.1 09 0.3 13 0.3 03 0.1 

Sub Totais 

Menus de 50 20.559 40.8 23.363 23.2 15.698 20.2 14.692 41.8 4.369 95.6 2.512 85.5 3.9-3 94.3 3.945 9-,2 

50 > 200 15.982 31." 29.902 29.7 13.669 I7,« 7.955 22.7 162 3,5 326 11.0 148 "90 ~ 2.2 

200 -> 500 10.085 19.9 21239 

25.110 

22T 

~ 24,9 

17.610 22.6 5.423 15.4 34 0,7 74 " i s 61 1.4 19" • ~~0.5~ 

500 e mais 3.816 7.6 

21239 

25.110 

22T 

~ 24,9 30."94 39,5 .̂032 20.0 04 0,1 25 0.8 32 0.8 04 0.1 

. 

1 
T O T A L 50.587 100.0 100.614 100.0 77.771 100.1 35.102 100,0 4.569 100.0 2.937 100.0 4.214 100,0 4.058 100.0 ] 

Eonte: I B G E - Censo Agropecuario da Paraiba, 1985 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 3 



T a b e l a X V I I I 

Paraiba : Evolucao da Area media por categoria de Estabelecimentos Agropecuarios nas micros regioes da Bacia Leiteira de 

Campina Grande: 1975 e 1985 

G r u p o s 

d e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1975 1985 

A r e a ( h a ) Cariris 

Velhos 

Piemonte da 

Borb. 

Agreste 

Borborema 

Brejo 

Paraibano 

Cariris 

Velhos 

Piemonte da 

Borb. 

Agreste 

Borborema 

Brejo 

Paraibano 

0 - * 10 8,47 7,9 8,31 8,17 8,4(f 7,84 8,3 8,12 

10 -> 20 13,05 13,17 13,06 12,69 12,97 13,00 13,01 13,06 ~ 

20 -> 50 29,76 29,65 29,68 29,66 29,40 29,93 29,63 29,46 

50 -> 100 66,44 66,56 66,98 69,23 66,83 68,23 66,82 69,83 

100 -> 200 132,34 131,13 136,64 140,15 132,38 136,29 137,05 137,37 

200 -> 500 394,03 290,46 302,64 286,18 298,00 294,42 293,19 288,06 
J 

500 e mais 2.970,08 1.974,94 2.265,92 1.872,74 3.004,26 2.039,73 2.314,69 " 2.270,84 ] 

Fonte : 1BGE - Censo Agropecuario da Paraiba . 1975 e 1985. 

Notes : I - Para os Calculos da Area Media utilizou-se os dados das tabelas I e IT 

II - A variacao absoluta da area media no estrato de [ 500 ha mais ] entre 1975 e 1985 foi: de 34. 18 ha nos C. Velhos; 

64,79 ha no P. Da Borborema; e de 48,77ha e 398,1 ha respectivamente, nas microrregioes do Agreste da Borborema e 

Brejo Paraibano. 
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Coni relacao a distribuicao da propriedade da terra nos municipios onde realizamos a 

pesquisa cmpirica, essa apresenta caracteristica similar a observada nas microrregioes analisadas. 

isto e, constata-se uma expressiva participacao numerica dos estabelecimentos com area interior a 5 

hectares com pequena participacao sobre a area total dos estabelecimentos. Nesse sentido, os dados 

da tabela X V I I indicam uma participacao, deste grupo de estabelecimentos, superior a 70% nos 

municipios de Aroeiras, Campina Grande e Queimadas, ao passo que no municipio de Boqueirao 

observa-se uma participacao de apenas 44% dos estabelecimentos com tnenos de 5 ha'sobre o total 

dos estabelecimentos. Nao obstante ser significative o numero desta categoria de estabelecimentos. 

sua participacao na area total c acentuadamente reduzida nos municipios de Boqueirao e Campina 

Grande com percentuais de 3% e 6% respectivamente (Tabela XVII ) . Por outro lado. com relacao 

aos estabelecimentos de area de mais de 500 ha, estes existem em maior frequencia nos municipios 

de Boqueirao e Campina Grande, com igual participacao (isto e 0,8%) sobre o total dos 

estabelecimentos agropecuarios destes municipios. Embora reduzidos numericamente. os 

estabelecimentos com mais de 500 ha absorvem parcela signilicativa da area total, exceto o 

municipio de Aroeiias, onde esta categoria de estabelecimento absolve 7.6% da area total, o que 

confere a esle municipio uma distribuicao menos concentrada de propriedade da terra. 

De outra parte, uma visao nitida sobre o processo de concentracao da propriedade da teira ao 

nivcl das microrregioes analisadas, e ensejada atraves dos dados da Tabela XVTII. Nesse sentido. 

ao considerarmos como indicador da concentracao fundiaria a evolucao da area media dos 

diferentes grupos de area, entre 1975 e 1985 nota-se uma pequena variacao da area media nos 

grupos de area de ale 50ha. ao passo que a area media dos estabelecimentos de mais de 500 

hectares cresce em maior proporcao nas qualro microrregioes analisadas no periodo abordado. 
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Vale ressaltar, ademais, que o mais expressivo crescimento da area media na categoria de 

estabelecimento de mais de SOOha na microrregiao do Brejo Paraibano pode ser considerado como 

reflexo da expansao da atividade pecuaria, sobretudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a partir da decada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1980 e que tern 

apresentado como uma de suas caracteiisticas a translonnacao de espacos ate entao destinados a 

producao agricola em areas de pastagens59. 

Embora os dados que apresentamos sobre a estrutura fundiaria, nas microrregioes da bacia 

leiteira focalizada e nos municipios onde se deu a pesquisa de campo. abarquem um periodo de 

apenas dev. anos; nao constiluindo, portanto, uma serie historica mais ampla, eles conseguem 

expiimir a distribuicao desigual da propriedade da terra nesses espacos, e ao mesmo tempo revelam 

o processo de concentracao fundiaria tradu/jda pelo crescimento da area media das grandes 

propriedades (area de mais de 500 ha). Isto nos possibilita afirmar que no cspaco geograiico 

analisado, tal como no contexto regional e em outras areas do Pais, a estrutura da propriedade da 

terra mostra-se no decorrer dos anos sem ser prolundamente abalada. atravessando as diversas 

lases, mas mantendo o nivcl de concentracao relativamente constante. apesar dos avancos e recuos 

que ocorrem quando os produtos de expressao economica, das grandes propriedades, caiem, 

muitas vezes por razoes de mercado. em desprestigio comercial, acarretando uma redu^ao na 

producao. mas nao necessariamente na concentracao iundiaria. 

Nestes periodos. cabe dizer, as terras sao cedidas a meeiros. parceiros. arrendatarios etc. sem 

no entanto comprometer a posse da terra, sendo pennitido apenas o seu uso. as vezes por periodos 

bastante curios, principalmente nas propriedades onde ha convivencia da agricultura com o gado 6 0. 

' 9 Sobre o crescimento da area de pastagens no Brejo Paraibano. Vide tabela 

6 0 L I R A , Maria Gitana Figueiredo O Homeni ou o Bui . o Rocado cm o Capirn. Dissertav'io de Mestrado.Universidade 

Federal da Tarailia.1983 : 64. 
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De outra parte, importante e sublinhar que o grande inleresse da classe rural dominante em 

manter ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA monopolio da terra c cm fun9ao dc sua valorizacao 6 1 sobretudo tcndo em vista a 

implantacao da infra-estrulura amplamente promovida pela aeao do proprio setor publico. Acresce 

ainda, que a posse da terra e a principal fontc dc podcr pob'tico cxercido pclos grandes 

proprietarios. que embora, tenliam reduzido substancialmente a sua importancia politica no piano 

nacional. continuam a retcr parecla considcravel desse podcr no mcio rural do Nordcsle. A 

apropriacao desse iator - a terra - garanle ainda uma elevada concentracao de renda. gerada tanto 

por fonrtas de arrendamcnto cxtorsivo, quanto pela subordina9ao da mao-de-obra sob 

delerminadas condicoes de relacoes de traballio, alem de outros mecanismos de expropriacao do 

excedcnle produzido no campo pclos pcqucnos proprietarios c parceiios. 

Vale ressaltar, ainda, que a posse da terra garante tambem o acesso ao credito bancario 

subsidiado, que geralmente e repassado pelo proprietario, em condi9oes de elevados juros ao 

anendalario ou posseiro, para tinanciamento do processo produtivo. Esse linanciamento muitas 

vezes e pago em produto - por ocasiao da safra; ou mesmo antecipadamente, atraves da venda na 

Tollia-sempre com reais desvantagens para o produtor sem terra, funcionando o proprietario mais 

como um comercianle do que mesmo como agente produtor rural. (GARCIA, Cesar et alii - A 

Questao Agraiia e a SIJDENE) 

6 1 A terra tambem se converte em uma reserva de valor, papel esse que parece se aprotundar na etapa do capitalismo 

monopolista Waiideiley aponta com clareza as implieacoes desse processo." A o compiar uma terra o proprietario 

nao tem em vista considers -la exclusivamenle como condicao da p r o d u t o e como fonte de remuneracao especifica. 

sob fonna de renda fundiaria.Por razoes economicas de ordem mars geralrinflacao por exemplol.o capital investido 

na compra de tena sera valorizado independentemente de um posterior investimento de capital produtivo nesta 

mesma tenaNao e,portanto,necessario para o proprietano dirigente da produ9ao recuperar o prepo da terra, 

contabilizando - o nos custos de producao.A terra tem um significado de reserva de valor e e considerada 

fundamentalmente como patrimonio,independentemente de qualquer explora9ao economica." ( W A N D E R L E Y , 

1979 :34 ) 
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Em sintese, quer em ambito mais espeeifieo (microrregioes e municipios em estudo) quer no 

contcxto nacional a apropriacao privada da terra gcrou o processo de cxploracao c acumulacao dc 

um grupo socialmente diferenciado que concentra a renda e pennanece dominante numa sociedade 

nitidamcntc cstratiiicada, onde scgundo Cclso Furtado, a propriedade c acima de tudo a base dc 

um sistema de poder, contribuindo para a desigualdade na distribuicao da renda. Sobre isto Furtado 

assinala que "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Considerando o mesmo problema do ponto de vista de suas conseqnencias 

sociais, comprova-se que tal. organizagao econdmica engendra um sistema de distribuicao de 

renda pelo qual uma fracao substancial dessa renda - de 50 a 60 por cento - se encontra em 

maos de uma minoria que, diftcilmente alcanqa 5% da popidacao " (FURTADO. 1978: 97). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. O REBANHO L E I T E I R O E A DENSIDADE PRODUTIVA NA BLCG. 

Logo que o criatorio paraibano se expandiu pelo interior, ocupando as areas do planalto da 

borborema e as regioes sertanejas, sua funcao foi exclusivamenle suprir a area acueareira da 

Paraiba e Pemambuco de gado de tracao. A iuncao abastecedora de gado como alimento, seja 

carne, leite e outros produtos lacteos, licara limitada por muilo tempo, lace ao aulo-abastecimento, 

pela propria producao da criacao encunalada no interior dos engenhos (Jofiily, op. cit, 206). 

A proporcao que o processo economico vai reformulando os padroes de ocupacao do epaco, 

que os cenlros urbanos, seja litorancos ou do proprio interior vao crescendo, que as estradas vao 

dando mais acesso as areas produtoras, a demanda por produtos da pecuaria, especialmcnte o leite 

e seus derivados. vai aumentando. Sendo assim. as areas rurais mais proximas passam a iornecer, 

de forma mais ou mcnos sistematica. o leite com iins de abastecimcnto dos centros urbanos, e 

dessa forma o leite vai sc tomando, cada vez, um produto de importancia comercial. 
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Esla demanda permanente de leite das areas que eircundam determinados centros urbanos 

esta condicionada, piineipalmente, a expansao dcmografiea desles. DessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma, podcmos dizcr 

que a evolucao urbana de algurnas cidades paraibanas (a exemplo de Campina Grande) e a 

implantacao dc industrias dc bcncliciamcnto dc leite no estado, a partir de 1970. constituent latorcs 

deeisivos na intensilicacao do eriatorio leiteiro paraibano, particularmente nas areas polarizadas pela 

bacia leiteira dc Campina Grande. 

Nestes termos, em que pese os obstaculos que tem enfrentado a econonua leiteira, a Paraiba 

apresenta um efetivo leiteiro de 4c>9.176, em 1985, o que indica uma participacao de mais de 36% 

sobre o efetivo bovino total. Este percentual indica uma retracao do rebanho leiteiro do estado se 

comparado aos dados da decada de 1970 (ver tabela XIX). Sem duvida essa constata9ao rellete os 

problemas da econonua leiteira, onde a margem de ganho do produtor rural e bastante reduzida, 

mostrando-se a criacao de gado dc corte uma melhor alternativa de ampliar sua margem de lucro 

face a liberacao do preco da came. /Mem disso, a ocorrencia de longos periodos de estiagem tem 

agravado sobremaneira as condicoes de producao da pecuaria leiteira paraibana. 

T A B E L A XIX 

PARAIBA: F I N A L I D A D E DO REBANHO B O V I N O : 1970-1975 1980 E 1985 

Tipo de } 1970 1975 1980 1985 

Gado Cabecas % Cabecas % Cabe9as % Cabecas % % 

Gado de Leite 440.476 51 423.002 36 392.916 30,3 489.176 36,4 

Gado de Corte 316.988 36 511.132 44 766.946 59,0 715.441 
u 53,2 

Gado Mislo 95.077 11 213.726 18 124.520 9,6 126.897 9,5 

Animais de TracSo 13.407 1,5 15.214 1,3 11.699 0,9 11.059 0,8 

Total Efetivo 865.948 100 1.163.074 100 1.296.081 100 1.342.573 100 

FONTE: IBGE - CENSOS AGROPECLIARIO D A PARAIBA, 1970, 1975, 1980 E 1985 
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As quatro microrregioes onde se situam os principals municipios formadores da bacia leiteira 

dc Campina Grande concentram em seu conjunto 37% da pecuaria leiteira da Paraiba (Censo 

Agropecuario 1980). Ao nivel particular de cada uma das microrregioes encontramos variacoes da 

participacao da pecuaria leiteira no efetivo bovino total o que vem evidenciar a maior ucdicacao de 

algumas microrregioes a atividade leiteira. Nesse sentido. ressaltamos a microrregiao dos Cariris 

Velhos onde o rebanho vollado a producao dc leite representa quase 40% da pecuaria bovina dessa 

microrregiao (ver tabela X X ) . A microrregiao do Agreste da Borborema, como importante area 

produtora de leite na Paraiba possui mais de 30% do seu efetivo bovino dedicado a producao 

leiteira. Observa-se, tambem, na tabela referida que as microrregioes do Piemontc da Borborema e 

Brejo Paraibano apresentam uma menor participacao no plaatel leiteiro e um predonu'nio do gado 

de corte. quando analisadas como espacos microrregionais. Entretanto, deve-se t<e&saltar que 

delerminados municipios dessas microrregioes. a exemplo de Tnga, Alagoa Grande, e Itabaiana no 

Piemontc da Borborema e os mumcupios de Arcia e Bananeiras no Brejo tem-se destacado 

como imporiantes areas produloras de leite, principalmenlc a partir da segunda metade dos anos 

80. quando a producao de leite desses municipios eresce signilicamcnle (ver tabela X X I Y ) , 

tornando-se os mesnios impoitanlcs fomccedorcs de leite a industria dc laticinios cm Campina 

Grande. 

Nas microrregioes dos Cariris Velhos e Agreste da Borborema, respcctivamenle, os 

municipios dc Boqueirao e Queimadas registrarain em 1975 mais de 60% do efetivo bovino 

destinado a leite 6 2. A este respeito, o resultado da pesquisa empirica indica que 64% dos criadores 

cnlrcvistados buscam na pecuaria a producao dc leite, 34% consideram uma producao misla e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2% 

dos entrevistados apontam a criacao para corte como a atividade predominante. 

Censo Agropecuano da Paraiba.1975 
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Finalidade do Rebanho bovino nas Micro-Regioes da Bacia Leiteira Campinense - 1970 e 1980 

Micro-Regioes T I P O DE G A D O 

e Gado de Corte Gado de Leite Gado Misto Total 

Periodos cabecas % cabecas % cabecas % cabecas % 

Em 1970 

P. da Borborema 54.744 54,2 28.597 28,3 16.548 16,3 100.954 100,0 

B. Paraiba 9.230 41,0 8.915 39,7 4.060 18,0 22.462 100,0 

A. da Borborema 25.735 29,1 48.204 54,6 12.232 13,8 88.268 100,0 

C. Velhos 34.014 20,9 114.996 70,9 11.461 7,1 162.069 100,0 

Em 1980 

P. da Borborema 120.871 82,7 17.191 11,7 6.333 4,3 146.083 100,0 

B. Paraiba 36.997 74,5 9.644 19,4 2.920 5,8 116,758 100,0 

A. da Borborema 67,450 57,7 35.730 30,6 12.664 10,8 116.758 100,0 

C. Velhos 100.883 48,1 82.115 39,2 24.555 11,7 209.374 100,0 

Fonte: IBGE - Censos Agropecuarios da Paraiba, 1970 e 1980 
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Representando no seu conjunto a principal area continua de concentracao da bacia leiteira de 

Campina Grande, as microrregioes dos Cariris Velhos, Piemonte da Borborema, Agreste da 

Borborema e Brejo Paraibano apresenlam diferenciados gratis de concentracao da producao leiteira 

em relacao a superlicie territorial ocupada por cada espaco micro-regional, conforme, indicam os 

dados da (tabela X X I ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X X I 

DENSIDADE D A PRODUCAO LEITEIRA NAS MICRORREGIOES PESQUISADAS 

Microrregioes Producao Absoluta de Superlicie Dertsidade Leiteira 

Leite (1000 litros) ( K m J ) ( M i l L / K n r ) 

Cariris Velhos 25.481 13.845 1.84 

Piemonte da Borborema 18.940 2.345 ~~ 8,08 

Agreste da Borborema 26.751 3.661 7.31 

Brejo Paraibano 14.689 1.105 13,29 

TON I E : IBGE - CENSO AGROPECUARIO D A PARAIBA, 1985 E PRODUCAO D A 

PECUARIA M U N I C I P A L . 1989 

Nesse sentido, registra-se no Brejo Paraibano uma distribuicao mais densa com uma 

producao superior a 13 mil litros de leite por K m 2 . Em segundo lugar destaca-se o Piemonte da 

Borborema com um nivcl de distribuicao da producao leiteira por K m 2 superior a 8 mil litros. Por 

sua vez, a microrregioes do Agreste da Borborema apresenta uma distribuicao de sua producao 

leiteira de mais de 7 mil litros por K m 2 . Nos Cariris Velhos letn-se uma concentracao menos densa 

da producao leiteira por Km
2

, sendo esta de apenas 1,8 mil litros, para este indice. admite-se como 

fator explicativo a grande extensao territorial dessa microrregiao, a qual ocupa uma area de 13.845 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Km1, corresponde a 24.6% da superlicie do Estado da Paraiba. Em relacao aos Cariris Velhos, a 

sua grande extensao territorial associada as condicoes naturais desta area Tavorecem o sistema do 

criatorio exlensivo que determinou o proprio processo de ocupacao desle espaco. Por outro lado, o 

sistema extensivo de criacao nessa microrregiao e tambem amplamente viabilizado pelas 

disponibilidades de areas ocupadas com pastagens. Nesta microrregiao as pastagens ocupam 
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629.540 ha o que corresponde a 78°6 da area ulilizada com lavouras e pastagens nos Cariris 

Velhos (IBGE - Censo Agropecuario, 1985). Diferentemente, no Brejo Paraibano ate 1985 a a>ea 

ocupada com pastagem apresentava-se bastante abrcviada (34.085 lu»„ sigiiLlwaiido apenas 39% da 

area com lavoura e pecuaria, o que pode explicar nessa microrregiao, a existencia de um crialoiio 

menos extensive face as dernais microiregioes de bacia leiteira abordada nesse trabalho. 

De outra parte, quando se analisa a relacao entre a producao de leite e a area de pastagens 

(tabela X X I I ) nas microrregioes da bacia focalizada nota-se, nao obstante a grande quantidade 

absoluta do leite produzido, uma densidade relativamente baixa da quantidade tie leite produzido 

por hectare de pastagem nos Cariris Velhos. Isto se deve, sobretudo a abundancia dc terras 

disponiveis paia pastagens, o relalivo baixo valor da terra, as condicoes do quadro natural, a lorma 

de criacao ou seja a atividade leiteira em grande parte, como uma decorrencia da atividade de corte, 

lodos csles fa tores associados ao proprio processo histoiico dc producao desle espac<» explicam 

a^sim. a ocorrencia da maior extensividade da ciiacao e por conscguintc a baixa densidade da 

producao de lcitc por area de pastagem em relacao as microrregioes do Agreste da Borborema e 

Brejo Paraibano que apresenta uma producao de leite por area de pastagem dc 142 e 110 litro 

T A B E L A XXII 

PRODUCAO DE LEITE POR AREA DE PASTAGENS NAS PRINCIPAIS 

MICRORREGIOES*DA BACIA LEITEIRA DP, CAMPIN A GRANDE: 1985 

Microiregioes Area utilizada com Producao dc Densidade Leiteira 

pastagens (ha) leitc(mil litros) ( M i l b ' K m 2 ) 

Cariris Velhos 629.540" 50.113 79.7 

Piemonte da Borborema 125.420 17.794 142,4 

Agreste da Borborema 135.613 9.452 70,0 

Brejo Paraibano 34.085 3.755 110.4 

FONTE: IBGE - CENSO AGROPECUARIO DA PARAIBA. 1985 

Considerando, entiio a producao de leite no ambito das esleras municipals, dados do IBGE -

Producao da Pecuaria municipal indicam que em 1989, o Eslado da Paraiba conlava com 21 
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municipios com producao de leite anual superior aos 2 milhoes de litros, distribuidos nas diversas 

microrregioes do Estado, scgundo revela os dados do tabela X X I I I . Dessa forma vale assinalar que 

denlre os 21 municipios 6 3 maiores produtores de leite na Paraiba, 12 eslao localizados na area 

geografica das microiregioes que constituent a principal bacia leiteira do estado, isto e, a bacia dc 

Campina Grande. 

Assim, ao nivel da microrregiao dos Cariris Velhos destacam-se os municipios de Boqueirao 

produzindo anuauitente 4 milhoes e 998 mil litros, Umbuzeiro cuja producao leiteira e de 3 milhoes 

204 mil litros de leite, Sume alcancando em volume de 2 milhoes 804 mil litros e o municipio de 

Aroeiras produzindo 2 milhoes 789 mil litros de leite ao ano. Na microrregiao do Agreste da 

Borborema, salientam-se como principals produtores de leite os municipios de Campina Grande 

com 5 milhoes 608 mil litros, Queimadas apresenlando 5 milhoes, 209 mil litros e Solanea 

produzindo 2 milhoes e 955 mil litros de leite ao ano. Em relacao ao Piemonte da Borborema, 

destacam-se como principals produtores, nessa microrregiao, os municipios de Alagoa Grande com 

producao de mais de 6 milhoes de litros e os municipios de Inga e Itatuba ambos com producao de 

mais de 2 milhoes de litros de leite anualmente. 

Ver a relacao dos 21 municipios corn suas respeclivas producao leiteira na Tabela X X 1 1 1 
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Tabela XXIII 

PARAIBA: PUINC1PAIS MUNICIPIOS PRODUTORES DE LEITE - 1989 

MUNICIPIOS Producao dc I cite 

(mil litros) 

MUNK IPKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >S Producao dc 1 cite 

(mil litros) 

Alagoa i irandc 0.374 ()lln> d'agua 2.5 IX 

Araruna 4.500 Paulista 2.943 

Areia" 5.1v() Pombal 6.681 

.Yrocuas 2.789 Pilar 2.946 

Bananeiras' 5.19X Oueimadas* 5.269 

Boqueirao* 4.998 S. Jose de Espinhaia 2.292 

Campina Grande* 5.608 Solanea* 2.955 

Inga * 2.490 Souza 5.143 

Itabaiana 2.580 Suirte" 2.804 

I latuba* 2.387 Umbuzeiro' 3.204 

N logeiro 2.638 

EON I E : E1BGE - Producao da Pecuaria Municipal. 19X9 

No Brejo Paraibano. sobressaem-se na producao leiteira os municipios de Areia e Bananeiras 

produzindo respectivamente, 5 milhoes 190 mil litros c, 5 milhoes 198 mil litros. Lstes dois 

municipios. constituem o mais amplo espaco de concentracao da producao leiteira no Brejo 

Paraibano. respondendo por mais de 70°6 (70,7%) do volume de leite produzido nessa 

microrregiao. O municipio de Areia registrou no periodo 1985/89 um crescimento absoluto de sua 

producao leiteira 1 milhoes 572 mil litros de leite, no municipio de Bananeiras este incremento foi 

Municipios que pertencem a Bacia Leiteira de Campina Grande mini total do 12 municipios entre os de 

maior piodueao tie leile ua Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OFf bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/BIBLIOTECA / FM i 
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dc 3 milhoes 817 mil litros dc leite no aludido periodo 6 4. Estes expressivos aumentos da producao 

de leife nesses municipios rellete a expansao da pecuaria bovina na micronegiao do Brejo 

Paraibano, sobretudo a partir dos anos oitenta. 

No cjue conccrne a evolucao rcccntc da producao leiteira nos principal's municipios 

produtores nos espacos micro-regionais da bacia campinense a partir de meados da decada de 

1980, os dados da tabela X X I V indicani que nos municipios de Quciinadas. A lago . t i iiande. Inga. 

Itatuba e sobretudo nos municipios de Areia e Bananeiras, no Brejo Paraibano conformc 

salientemos anteriorinente, tem se elcvado signilicalivamenle o volume de leite produzido no 

quadrienio 1985-89, ao passo que nos municipios de Aroeiras, Boqueirao, c Campina Grande tem-

se veiilleado um decrescimo do volume do leite produzido no periodo cilado, conlorinc visualiza-

se nos dados da tabela X X I V . 

1 

1 , 4 Dados elaborados a partir de pesquisa jun to a FIBGE - Producao da Pecuaria Municipal, 1985 e 1lW>. 
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Tabela XXIV 

EVOLUCAO RECENTE DA PRODUCAO LEITEIRA NOS PREMCIPAIS MUNICIPIOS 

PRODUTORES NA BACIA LEITEIRA DE CAMPINA GRANDE: Periodo: 1985 e 1989 

Micro-Regioes e Producao absoluta de leite (em mil litres) Percenrual de 

Municipios Increment© 

relativo 

1985 1989 1985/89 

C A K I K I S V E L H O S 50.113 25.481 -49,2 

Aroeiras 7.211 2.789 -61,3 

11.521 4.998 -56,6 

Sunte 2.597 2.804 8,0 

Taperoa 2.228 1.156 -48,0 

Umbuzeiro 4.902 3.204 -34,6 

P I E M O N T E DA 9.452 18.840 100,4 
B O R B O R E M A 

Alagoa Grande 850 6.374 649.9 

Guarabira 915 1.000 9,3 

Inga 1.649 2.490 51,0 

Itatuba 1.307 2.387 82~6 

A G R E S T E DA 17.794 26.751 50,3 
B O K B O K E M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . .  

Campina Grande 6.398 5.407 -15.5 

Qui-imatlas 3.584 5.027 40,3 

Massaranduba 884 1.541 74.3 

B R E J O P A R A I B A N O 3.755 14.689 291.2 

A u l a 618 5 .190 739,8 

Bananeiras 1.381 5.198 276.4 

Fonte: FIBGE - Producao da Pecuaria Municipal Paraibana: 1985 e 1989. 

Nao obstante a reducao que se tem registrado na producao leiteira. desde 1986. nos ties 

municipios supra inencionados, os municipios de Aroeiras. Boqueirao, Queimadas e Campina 

Grande formam o mais amplo espaco continuo de producao leiteira da Bacia campinense. Nesse 

sentido. os dados da tabela X X V indicain a tradicao dosses municipios como os mais iinportantcs 

produtores de leite das microiregioes dos Cariris Velhos e Agreste da Borborema. 

Com relacao aos municipios dos Cariris Velhos isto e, Aroeiras e Boqueirao, os dados da 

labela relerida revelam que em 1970 esles dois municipios respondiam com 42.5% do leite 

produzido nessa microrregiao, cabendo a Aroeiras um volume superior aos 4 milhoes de litros 
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naquele ano. ao passo que o municipio de Boqueirao eoncorria praticamente com 4 milhoes de 

litros dc leite nesse periodo. A quantidade de leite produzido nesscs municipios. cvoluem 

positivamente no periodo 1970-85 (salvo uma ligeira inversao da producao leiteira de Aroeiras em 

1975) chegando esses municipios a correspondcr com mais de 47% da producao leiteira nos Cariris 

Velhos. no ano de 1985. Nesse ano. constala-se uma producao de leile absolutamenlc elevada 

nesscs municipios. com nivcl dc producao de mais dc 11 milhoes de litros dc leite em Boqueirao e 

o volume de mais de 7 milhoes de litros de leile em Aroeiras. A partir- de 1986. Conludo. nota-sc 

que a producao dc leite nesscs municipios vein em dcclinio, mesmo que ela ainda rcprescntc mais 

de 36% do leite produzido na microrregiao dos Cariris Velhos 6 5. 

Por sua vez, considerados os maiores produtores de leite da microrregiao do .Agreste da 

Borborema, os municipios de Campina Grande e Queimadas, que desde 1970zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja cotdinnam esta 

tradicao quando ambos despontam com um volume de leite produzido que ultrapassam os 3 

milhoes de litros de leite. Em tennos relativos a estes municipio competia mais de 57% da 

producao de leite do Agreste da Borborema no principio da decada de setenla. Ao longo das duas 

ultimas decadas (1970 e 1980)a producao leiteira desses municipios do Agreste da Borborema 

evoluiu satislatoriamente. Em que pese uma reducao na quantidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leile produzido no 

municipio de Campina Grande entie 1985-86, estes dois municipios conseguem assegurar entre 

1970-88 um percentual de participacao superior a 50% sobre a producao leiteira naquela 

microrregiao. Em con junto os municipios de Aroeiras, Boqueirao, Campina Grande e Queimadas, 

produzindo 18 milhoes 664 mil litros de leite (IBGE-ProducSo da Pecuaria Municipal, 1989), 

participant com apioximadamente 36% da producao leiteira das duas principals microrregioes da 

bacia leiteira de Campina Grande (Cariris Velhos e Agreste da Borborema) A partir dos niveis 

6 , V e r tabela X X V 
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expressivos do volume de leite produzido nos quatro municipios salientados anterionnenle, pode-se 

inferir que a alta producao absoluta dc lcitc nos municipios de Aroeiras, Boqueirao, Queimadas c 

Campina Grande, resulta de uma certa dedicacao desses municipios a atividade de criacao leiteira 

com tins, inclusive, dc abastcccr o mercado dc Campina Grande. 

Ademais, a exislencia desse quadrilatero e de suma importancia para o abaslecimento da 

Industria de laticinio de Campina Grande - ILCASA - atraves do fomecimento da materia prima 

necessaria, isto e. o leile "///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA natura". Com eleito, esses quatro municipios constiluem impoi (antes 

tributarios daquela industria de beneficiamento de leite, pois parte signilicativa do leile enlregue 

diretamente6 6 na plataforma da ILCASA procede dos quatro municipios supra mencionados. Isio 

torna-se evidente quando obseivar-mos a labela X X V I . pois conforme indicam seus dados a 

quantidade de leile "in natura" recebida na plataforma da Industria de beneficiamento em mais de 

65% e oriunda do conjunto dos municipios de Aroeiras, Boqueirao, Queimadas e Campina Grande 

valendo ressaltar que no ano de 1985, esses municipios cbegam a responder com quase 70% do 

leite entregue na plataforma daquela industria de laticinios. 

Conslata-se ainda. a partir da analise da referida labela, que dentre os quatro municipios 

abordados, o municipio de Campina Grande apresenta-se como o maior ioniecedor de leile "in 

natura" aquela indpstria, partieipando com mais de 30% do leite recebido na plataforma da 

ILCASA. Em seguida coloca-se o municipio de Aroeiras, como o segundo maior tributario daquela 

industria, o qual, no entanto, sinali/.a uma reducao na sua participacao coino iomccedor de leite "in 

natura" a referida industria. 

6 6 Quando falamos do leite recebido diretamente na plataforma da Industria, estamos excluindo a producao 

proviniente de postos de coleta e resfhamento que a I L C A S A possui em outras areas da Paraiba e ate mesmo em 

outros Estados 
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Evolucao da Producao Leiteira nos Municipios Pesquisados : 1970, 1975. 1980 e 1985-88 ( Producao em 1000 litros ) 

Area da 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Pesquisa de 

Campo 

Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

% Volume 

Absoluto 

C. Velhos 19.406 25.884 32.111 50.113 21.730 | 20.123 21.031 

I . Aroeiras 4.286 22,0 3.883 15,0 5.309 16,5 7.211 14,3 3.304 15,2 1 2.641 13,1 2.743 13,0 

I I . Boqueirao 3.986 20,5 4.821 18,6 8.822 27,4 11.521 22,9 4.400 22,0 4.200 20,8 4.870 23,1 

% ( I + 11 ) 42,5 33,6 43,9 47,2 37,2 i 33,9 36,1 

Agreste da 

Borborema 

10.673 14.354 14.874 17.794 18.526 19.102 

i 

20.891 

I I I . Campina 

Grande 

3.012 28,2 4.487 31,2 4.454 30,0 6.398 36,0 5.108 27,5 i 5.205 27,2 5.608 26,8 

I V . Queimadas 3.090 28,9 3.110 21,6 4.024 27,0 3.584 20,1 4.559 24,6 4.922 25,7 5.269 25,2 

% ( H I + IV) 57,1 52,8 57,0 56,1 52,1 52,9 52,0 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuario da Paraiba. 1970. 1975. 1980 e Producao da Pecuaria Municipal Paraibana . 1985-88 
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T A B E L A X X V I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V O L U M E D E L E J T E RECEBIDO PELA ILCASA NA P L A T A F O R M A DE CA MPI N A 

GRANDE: 1988 d 1990 

!\. lunicipios 1988 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1989 % 1  990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

I - Aroeiras 2.710.393 22,0 1.806.351 18,6 1.640.803 16,4 

I I - C. Grande 2.807.310 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 7 2.918.660 30,0 2.801.268 28.1 

III - Boqueirao 1 .228.555 9,9 1 .163.254 12,0 1 .407.409 14, 1  

I V - Q U E I M A D A S 898.210 7,3 784.768 8,0 665. 788 6,7 

(I 4 fl + HI + I V ) 7.644.468 61,8 6.673.033 68,8 6.515.268 65,2 

Deniais Municipios 4.729.097 38,2 3.032.363 31 2 3.470.229 34,8 

T O T A L 12.373.565 100,0 9.705.396 100,0 9.985.497 100.0 

FONTE: PESQUISA DIRE 1 A JUNTO A ILCASA. 

Em litihas gerais, no que conccmc a producao leileira no espaco da bacia de Campina 

Grande, ale entao buscou-se, com base sobretudo na analise de dados secundarios, mostrar a 

dimensao quantitativa da producao de leite nas pricipais microiregioes que tradicionalmentc 

constituent aquela bacia. Nesse sentido, evidenciou-so que as microrregioes dos ('amis Velhos, 

Agreste da Borborema. Piemonte da Borborema e numa lase mais recente o Brejo Paraibano 

representam a maior expressao no tocante a producao leiteira na regiao polarizada por Campina 

Grande 

De maneira especilica. procurou-se mostrar no ambito da bacia leiteira campinense a 

existencia de areas com maior especiali/acao na producao leiteira, por conseguinte ressaltamos a 

importancia dos municipios de Aroeiras, Boqueirao, Queimadas e Campina Grande como 

detentores de uma expressiva producao leileira, alem de importantes tribularios a industria de 

laticinio local. 



107 

Dessa forma, tomando como espaco lisieo o lenitorio 6 7 ocupado por aqueles municipios, a 

analisc dcscnvotvida a scguir visa traduzir na concrccao a naturcza interna da producao leiteira 

tanto ao nivel do processo produtivo em seus aspectos soeio-eeonomicos, quanto em relacao a 

logica a que se submetc o produtor rural na intcr-rclacao com os agentes sociais que figuram na 

oomereializacao do produto os quais podem estar personiiicado por um intermediario que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"distribui" o leite "in natura" nas residencias dos ccntros urbanos, ou mesmo esta rcprcscntando 

por uma forma mais consolidada do capital com objetrvos mais definidos em relacao a logica do 

lucro, e ncstc caso aparecc a Industria de Laticinio dc Campina Grande (ILCASA). 

6 7 0 s municipios de Aroeiras. Boqueirao. Campina Grande e Queimadas ocupam, em conjunto, uma area de 3.514 

km2 o que conesponde a 20.7% da superlicie temtorial das micro-regioes do Agreste da Borborema e Caiiiis Velhos. 
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CAP1TULO IV 

A ORGAN IZACAO SOCIAL DA 

PRODUCAO PECUARIA L E I T E R I A E A 

P R E D O M I N A N C E DO PRODUTOR 

FAMILIAR NESSE RAMO DE ATIVIDADE 
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TA8 ELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XXIU - T e e n i f i c a c a o do P r o c e s s o de T r a b a l h o ( POT -Fases 

de c u l t i v o ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Preparo do sol o  8 . Pl ant i o 

Equi pai ent os  ut i l i zat i on !  V.A. V.R. Ef l ui panentos  ut i l i zados  V.A. i  V.R. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

i 

Trat or/ grade  aradora !  0 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C O 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

Sei eadei ra ( P/ O arroz)  36 : 9 e ,0 t  Sei eadei ra ( P/ O arroz)  36 : 9 e ,0 

I 

Sukador  !  35 42,2 

Pl ant adei ra ( P/ O f e i j ao)  97 !  17,5 

Cul t i vador  M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; M  

.  Trat os  cul t urai s  D.  Col hei t a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Equi Panent os  ut i l i zat i on !  V.A. V.R. Qescri cao 1 v .A. ; 

i 

i 

t  

V.R. 

Pul veri zadar  !  75 

• 

9 8 ,7 

i  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

I  

hanual  i  

i  

i 

i  

i 

8 2,5 

Capi nas  ( aanual )  !  A O 

1 

l  

i 56, 6 Bat edei ra P/ O arroz  !  

t  

57 ; 9 0 ,5 

Cul t i vador  !  

1 

02 

i 
i 

i  2 ,6 Col hedei ra P/ O f ei j ao 

i 

i 

1 0  ' 

C J  1 3 6 ,5 

FONTE'  Pesoui sa de  cat po,  Jan/ 93.  
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a t i n g i n d o o s  p r i n c i p a l s  c u l t i v o s
1 5

.  E s s e  f a t o p a s s o u a s e r  

i n c l u s i v e ,  urn g r a v e  p r o b l e ma p a r a o s  p r o d u t o r e s  q u e  me s mo 

a t r i b u i n d o a s u a o c o r r e n c i a a o u s o i n d i s c r i mi n a d o de  

p r o d u t o s  q u i mi c o s ,  ( p o r  p a r t e  de  a l g u n s  i r r i g a n t e s ) ,  

pe r ma ne c e m u t i 1 i z a n d o - o s ,  d e v i d o a o d e s c o n h e c i me n t o de  

o u t r a s  f o r ma s  a l t e r n a t i v a s  de  c o mb a t s - l a s .  

Com r e l a g a o a c o l h e i t a ,  u l t i ma e t a p a do p r o c e s s o 

p r o d u t i v o ,  v e r i f i c a mo s  que  e s t a t a mbe m ve m s e n d o r e a l i z a d a 

de  f o r ma ma n u a l  p a r a q u a s e  t o d o s  o s  p r o d u t o s .  Ma i s  uma v e z ,  

a e x c e c a o e  o  a r r o z ,  c u j a c o l h e i t a e  s e mi - me c a n i z a d a :  o 

c o r t e  e  ma n u a l ,  ma s  p c s t e r i o r me n t e ,  9 0 , 5 7 .  d o s  c o l o n o s  

u t i l i z a m a " b a t e d e i r a " p a r a d e s p o l p a r  o p r o d u t o .  

J a po de mo s  p o r t a n t o ,  d e l i n e a r  a l g u ma s  

t r a n s f o r ma g o e s  i mp o r t a n t e s 5 c o n s i d e r a d a s  a  p a r t i r  d a 

s i t u a g a o a n t e r i o r  de  b a i x o u s o de  t e c n o l o g i a q u e  

c a r a c t e r i z a v a p a r c e l a s i g n i f i c a t i v a d e s s e s  p r o d u t o r e s  a n t e s  

de  s u a c h e q a d a a o P e r i me t r o .  Com b a s e  no que  j a f o i  

e x p o s t o ,  o b s e r v a mo s  q u e  o p r o g r e s s o t e c n i c o no P I S S ,  e s t a 

s e n d o o r i e n t a d o mu i t o ma i s  no s e n t i d o do u s o de  c a p i t a l  

q u i mi c o - b i o l 6 g i c o ,  q u e  t a mbe m s e  e x p r e s s a numa ma i o r  

u t i l i z a c a o de  h e r b i c i d a s ,  ma s  q u e  a s u a e x c e c a o ,  c o n s t i t u e m-

s e  em t e c n i c a s  n a o p o u p a d o r a s  de  f o r g a de  t r a b a l h o .  

( 1 5 )  As  p r a g a s  ma i s  c o muns  q u e  a s s o l a m o s  c u l t i v o s  no 

P I S S ,  s a o p r i n c i p a l me n t e :  mo l e q u e  ( b a n a n a ) ;  v a q u i n h a 

e  p e r c e v e j o d e  g r a o ( a r r o z ) ;  l a g a r t a de  f o l h a ( c o c o ) .  
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Po r  i s s o ,  a  e x p a n s a o d a me c a n i z a g a o c omo ve i n 

o c c r r e n d o em S a o Go n g a l o ,  s e  e n c o n t r a b a s t a n t e  a t r e l a d a a  

c r e s c e n t e  de ma nda p o r  ma o - d e - o b r a ,  c omo j a  t i v e mo s  

o p o r t u n i d a d e  d e  v e r  n a s e g a o a n t e r i o r ,  q u e  t r a t o u do 

p r o c e s s o de  t r a b a l h o no a mb i t o do P r o j e t o .  

Ne s s e  s e n t i d o ,  o  q u e  p a r e c e  ma i s  r e l e v a n t e ,  e  a 

c o n s t i t u i c a o de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lima r e o r q a n i z a c a o do p r o c e s s o de  t r a b a l h o ,  

o n d e ,  a o s  p o u c o s ,  v a i  s e  d i f u n d i d o o u s o de  e q u i p a me n t o s  de  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c u l t i v o e  urn ma i o r  e s t r e i t a me n t o c om a s  r e l a c o e s  c o me r c i a i s .  

Me s mo a s s i m,  n a o o b s t a n t e  e s s a s  c o n s t a t a g o e s ,  

a l g u r n a s  l i r n i t a g o e s  a  e x p a n s a o da me c a n i z a g a o e  p o r  

c o n s e g u i n t e ,  d a  p r o p r i a l a v o u r a i r r i g a d a no a mb i t o do 

P e r i me t r o f o r a m a p o n t a d a s  p e l o s  e n t r e v i s t a d o s .  ( Co n f o r me  

T a b e l a XXV) .  

A a u s e n c i a de  uma a s s i s t e n c i a t e c n i c a ma i s  

s i s t e ma t i c a ( 4 2 , 1 7 . ) ,  a  c a r e n c i a de  e q u i p a me n t o s  ( 4 0 , 3 7 )  e  a 

f a l t a de  uma ma i o r  d i s p o n i b i 1 i d a d e  d e  r e c u r s o s  p a r a a 

p r o d u g a o ( 7 S , 9 7 ) ,  f o r a m,  p o r t a n t o ,  a s  p r i n c i p a l me n t e  

me n c i o n a o a s .  S o b r e  e s s a s  q u e s t o e s ,  t o ma d a s  s e p a r a d a me n t e ,  

d i s c o r r e mo s  a  s e g u i r .  

Com r e l a g a o a  q u e s t a o d a  a s s i s t e n c i a t e c n i c a ,  

pude mo s  v e r i f i c a r  q u e  e s t a n a o t e r n s e  d a d o r e g u l a r me n t e  no 

a mb i t o do P e r i me t r o ,  e mb o r a o DNOCS 6 r q a o r e s p o n s a v e l  p e l a 

s u a i mp l a n t a g a o ,  t i v e s s e  c omo uma d a s  s u a s  p r i n c i p a l s  

a t r i b u i g o e s ,  a s s i s t i r  t e c n i c a me n t e  a o s  c o i o n o s  de  f o r ma 

s i s t e ma t i c a ,  em t o d a s  a s  f a s e s  do  p r o c e s s o p r o d u t i v o .  



TABELA XXV - P r i n c i p a l s P r o b l e m a s ( a n f v e l da p r o d u c a o ! 

A. 

TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >- : mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P i- o h I >"• m a s a n izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v e 1 d a p r od u c So  ?  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,„ „ . 

V. A. U 1? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V .  t \  .  

S i iv, 57 68,7 

Nao 26 

" " **' ~ * ~ " ~ ~ * " " ' 

31 ,3 

TOTAL 33 

B. Era c a s o a - F i r m a t i v o 

Qua i •••>? V.A. V.R. 

F a 11 a d e R qu i P am n t o s / m a qu i n a r i a 40,3 

F a i t a de a«»s i s t e n c i a t e c n i c a s i s t e -

mat i c a 2. 4 4 ? , i 

Fa' J t a de r e c u r s o s •? i n a n c e i r o s ( p r o -

pr i o*») 45 73, ? 

O u t r a s ( S a l i n i z a c a o , p r a g a s , d i m e n -

s a o d o s T o t e s 

2Q> 35 , 0 

FONTL:  P e s q u i s a de campo, J a n / 9 3 . 



•  q u e  pude mo s  c o n s t a t a r  e  que  o s  t e c n i c o s  a g r i c o l a s  

do DNOCS,  f o r a m a o l o n g o do t e mp o ,  s e n d o r e t i r a d o s  do 

P e r i me t r o '
1 6

' ,  Ta n t o e  a s s i m q u e ,  a t u a l me n t e ,  a p e n a s  o s  

s 6 c i o s  d a  Co o p e r a t i v a e  que  d i s p o e m de  a i g u ma o r i e n t a g a o 

t e c n i c a ,  me d i a n t e  urn c o n v e n i o f i r ma d o e n t r e  a q u e l a e n t i d a d e  

e  o  DNOCS,  a t r a v e s  do q u a l  c o l o c o u - s e  a  d i s p o s i g a o d o s  

p r o d u t o r e s  c o o p e r a d o s ,  t e c n i c o s  a g r i c o l a s  v i n c u l a d o s  a o 

DNOCS e  q u e  a t u a m no P e r i me t r o .  Me s mo a s s i m,  a p e n a s  13, 2"/ .  

d o s  p r o d u t o r e s  a s s o c i a d o s  a  Co o p e r a t i v a ,  d e c l a r a r a m r e c e b e r  

o r i e n t a g a o t e c n i c a em t o d a s  a s  f a s e s  de  c u l t i v o e  me s mo 

n e s s e s  c a s o s ,  e s t a t e r n s e  d a d o de  f o r ma e v e n t u a l ,  p o i s  o s  

t e c n i c o s  s o  v i s i t a m o s  l o t e s  no  c a s e  de  s e r e m s o l i c i t a d o s  

p e l o s  c o l o n o s .  ( T a b e l a XXVI ) .  

Na o f o i  p o s s i v e l  d e t e c t a r  n a  p e s q u i s a ,  o  q u e  t e r n 

mo t i v a d o e s s e  t i p o de  c o mp o r t a me n t o p o r  p a r t e  d o s  t e c n i c o s .  

Do s e u l a d o ,  e l e s  a l e g a m q u e  e  p o r q u e  o s e u g r a u de  

i n f l u e n c i a s o b r e  o s  p r o d u t o r e s ,  f o i  s e n d o r e l a t i v i z a d o a o 

l o n g o do t e mpo de  ma t u r a g a o do p r o j e t o ,  em f u n g a o de  uma 

ma i o r  a s s i mi l a g a o p o r  p a r t e  d o s  c o l o n o s  d a s  p r a t i c a s  de  

i r r i g a g a o .  Po r  o u t r o l a d o ,  o  me s mo f a t o e  e n c a r a d o p e l o s  

c o l o n o s ,  c omo urn d e mo n s t r a t i v e  de  i n e f i c i e n c i a p o r  p a r t e  do 

DNOCS,  q u e  e s t a r i a ma i s  uma v e z  ,  l o n g e  de  c u mp r i r  o s  

( 1 6 )  A p a r t i r  do  i n i c i o d a d e c a d a de  8 0 ,  f o i  h a v e n d o r e d u g a o 

do q u a d r o de  f u n c i o n a r i o s  do DNOCS,  n o s  p e r i me t r o s  

p u b l i c o s ,  em v i r t u d e  d a d i mi n u i g a o d e  r e c u r s o s  p a r a a 

ma n u t e n g a o d e s s e s  p r o j e t o s .  A e s s e ,  r e s p e i t o c o n s u l t e -

s e  o  j a  c i t a d o t r a b a l h o do BNB/ Et e n e  ( 1 9 8 6 ) ,  pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.e3 - 8 4 .  



TABELA XXVI - Acompanhamento t e e n i c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.  Ei  caso af i raat  i vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ut i l i z a  or i ent acl o de  

t ecni cos  agr i col as?  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
: v. A.  

i  

V.R. 

Si s t esat  i casent e  !  l i  13, 2 

As  vezes  ;  35 42, 2 

Nao ut  i 1i  za  ;  3?  44, 6  

TOTAL i  83 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM  

De  cues? 

Tecni cos  do DNOCS/ Cooperat i  

At r aves  dos  par t i cul at es  

C.  

E» que  -razes  da  pr oducl o?  i  V. A.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 _ 

V. R.  

Pr epar e  do sol o '< 15 19, * 

Pl ant i o 
I  
:  66 83, 5 

Tr at os  cul t ur a i s  ;  2i  26, 6 

Col hei t a  ;  i ?  24,e 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB t odas  as  f azes  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: it 12, 7 

Nao especi f i cou \  u 7, 6  

FONTS:  Pescui sa  de  caspo,  Jan/ 93.  
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o b j e t i v o s  i n i c i a l me n t e  p r e t e n d i d o s ,  q u a n d o d a i mp l a n t a g a o do 

P r o j  e t o .  

•  s e g u n d o f a t o r  l i mi t a n t e  a  e x p a n s a o d a l a v o u r a 

i r r i g a d a no a mb i t o do P I S G,  e s t a r e l a c i o n a d o a  c a r t n c i a de  

e q u i p a me n t o s ,  s e j a m p r 6 p r i o s  o u me s mo da c o o p e r a t i v a .  Ne s s e  

s e n t i d o ,  v e r i f i c a mo s  q u e  a p e n a s  um d o s  e n t r e v i s t a d o s ,  

d i s p o e  de  e q u i p a me n t o s  p r b p r i o s ,  e  p a r a o s  d e ma i s ,  o  a c e s s o 

a  e s s e  t i p o de  t e c n o l o g i a s 6 s e  f a z  p o s s i v e l ,  me d i a n t e  o 

a l u g u e l  d a s  ma q u i n a s  f e i t o a  c o o p e r a t i v a ,  o u a o s  

p r o p r i e t o r i o s  p a r t i c u l a r e s  de  f o r a do P e r i me t r o .  ( Ve r  T a b e l a 

XXVI I  )  .  

Po r  i s s o ,  p a r a a q u e l e s  p r o d u t o r e s  q u e  a f i r ma r a m 

u t i l i z a r  a  me c a n i z a g a o em t o d a s  a s  f a s e s  do  c u l t i v o ,  c o me g a 

a s u r g i r  o  p r o b l e ma d a  f a l t a de  e q u i p a me n t o s ,  t e n d o em v i s t a 

que  a s  s u a s  d e ma n d a s  s a o c o i n c i d e n t e s ,  d e v i d o a s  p r o p r i a s  

e x i g e n c i a s  do  c a l e n d a r i o a g r i c o l a ,  que  s a o a s  me s ma s  p a r a 

t o d o s  o s  p r o d u t o r e s .  

A n a o - d i s p o n i b i 1 i d a d e  de  e q u i p a me n t o s  po de  s e r ,  

p o r t a n t o ,  um e l e me n t o d e s o r g a n i z a d o r  do r i t mo de  t r a b a l h o ,  

n a me d i d a em q u e ,  s e  e s t e s  n a o e s t a o d i s p o n i v e i s  no mo me nt o 

a d e q u a d o ,  p o d e - s e  c o mp r o me t e r  t o d a s  a s  e t a p j a s  do  c i c l o 

p r o d u t i v o .  

•  p r i n c i p a l  mo t i v o p e i o q u a l  o s  e q u i p a me n t o s  ne m 

s e mp r e  e s t a o d i s p o n i v e i s  no mo me nt o o p o r t u n o ,  e  a t r i b u i d o a 

n a o - c o n s o l i d a g a o d e  um e s t o q u e  de  e q u i p a me n t o s  p o r  p a r t e  d a 

Co o p e r a t i v a ,  q u e  e mb o r a j a  t e n h a a d q u i r i d o um n i i me r o 
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TABELA XXVII  -  Ut i l i zacao de  equi pasent os  propri os  

A.  B.  Ei  caso af i r i at i vo 

l i t  i  1  i za equi pai ent os  !  V. A.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

i  V. R.  Coao os  obt ei ? !  V. A.  V. R.  

propri os? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l  

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

I  Al ugando 

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

Si a :  e i  

f  

) i 2  
l 1 }C 

Toi ando ei prest ado i  

Nao ! Oci 

1 

1 

!  98, 8 

I  

TOTAL 

i 

i  82 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM  

TOTAL 

1 

j  83 ;  m 

c .  

'  11 A 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vtfta V. R.  

De  quei ? 

Cooperat i va i  /  - J  88, 0 

Part i cul ares  

t  

,  16, 9 

f t i t r os  !  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  —  

TOTAL !  !  

FONTE:  Pesqui sa ae  cai po,  Jan/ 93.  
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r a z o a v e l  de  ma q u i n a s
1 7

,  n a o o f e z  de  f o r ma a a c o mp a n h a r  o 

r i t mo de  s u a d e r a a n d a ,  d e v i d o a c r e s c e n t e  e x p a n s a o do n u me r o 

de  a s s o c i a d o s  o c o r r i d o n o s  u l t i mo s  a n o s
1 0

.  

Po r  f i m,  o  t e r c e i r o e  u l t i ma a s p e c t o a s e r  

a b o r d a d o e  q u e ,  de  a c o r d o c om o s  e n t r e v i s t a d o s ,  t e r n t a mbe m 

a t u a d o c omo l i mi t a n t e  a um ma i o r  d e s e n v o l v i me n t o d a 

i r r i g a c a o no i n t e r i o r  do P e r i me t r o ,  e  a a u s e n c i a de  

r e c u r s o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r 6 p r i o s p a r a a p r o d u g a o ,  q u e  o s  c o l o c a m 

f r e q u e n t e me n t e ,  n a d e p e n d e n c i a do c r e d i t o de  c u s t e i o .  

No p r o c e s s o de  o b t e n g a o de  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  

p a r a a p r o d u g a o ,  a c o o p e r a t i v a p a s s o u a d e s e mp e n h a r  um 

i mp o r t a n t e  p a p e l ,  a o p r o p o r c i o n a r  o a c e s s o c o n j u n t o a o 

c r e d i t o b a n c a r l o ,  s e j a p a r a c u s t e i o o u p a r a i n v e s t i me n t o .  

Po r  i s s o ,  e  a o c o n t r a r i o do que  a f i r ma r a m n o s s o s  

e n t r e v i s t a d o s ,  e s s e  t e r n s i d o ,  a o n o s s o v e r ,  um i mp o r t a n t e  

a s p e c t o de  e x p a n s a o ,  e  n a o de  r e t r a g a o da a g r i c u l t u r a ,  no 

a mb i t o do P e r i me t r o .  

Po r  e n t e n d e r mo s  q u e  o a v a n g o d a p r o d u g a o i r r i g a d a ,  

o r g a n i z a d a em b a s e s  f a mi l i a r e s ,  n a o po de  s e r  f e i t o s e m s e  

r e f e r e n c i a r  a s  p o l i t i c a s  o f i c i a i s  e  a o s  s e u s  me c a n i s mo s  de  

c a p i t a 1 i z a g a o do c a mpo ,  e ; ; pl  i q u e mo s  p o r t a n t o me l h o r ,  a 

q u e s t a o c o l o c a d a ,  r e l a c i o n a n d o - a c om o q u e  j a f o i  e x p o s t o 

a n t e r i o r me n t e .  

( 1 7 )  0 e s t o q u e  a t u a l  d e  e q u i p a me n t o s  d a CAMI SG s e  e n c o n t r a 

a n e x o a e s t e  t r a b a l h o .  

( 1 8 )  Ei o b r e  a r e c e n t e  e x p a n s a o do q u a d r o de  a s s o c i a d o s  d a 

CAMI SG,  t r a t a r e mo s  no I t e m 4 . 5 d e s t e  me s mo c a p i t u l o .  
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Como j a f o i  v i s t o no c a p i t u l o I ,  o  c r e d i t o a g r i c o l a 

f o i  o  v e i c u l o p r i n c i p a l  de  g e n e r a l i z a g a o d a s  r e l a g o e s  

c a p i t a l i s t a s  no c a mpo b r a s i l e i r o ,  s o b r e t u d o a p a r t i r  d o s  

a n o s  6 0 .  Vi mo s  a i n d a ,  q u e  e s s e  i mp o r t a n t e  i n s t r u me n t o d e  

mo d e r n i z a g a o s 6 s e  t o r n o u a c e s s i v e l  a o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  

do No r d e s t e  s e mi - a r i d o ,  a  p a r t i r  do s u r g i me n t o d o s  c h a ma d o s  

P r o g r a ma s  E s p e c i a i s  e  d a c r i a g a o d o s  P e r i me t r o s  P u b l i c o s  de  

I r r i g a g a o ,  a n t e s ,  a  s u a u t i l i z a g a o s e  r e s t r i n g i a a o s  me d i o s  

e  g r a n d e s  p r o p r i e t a r i e s  da r e q i a o .  

E s p e c i f i c a me n t e ,  no c a s o d o s  P r o j e t o s  P u b l i c o s  d e  

I r r i g a g a o ,  v i mo s  t a mbe m,  q u e  o s  a l t o s  c u s t o s  i n e r e n t e s  a 

l a v o u r a i r r i g a d a ,  a s s o c i a d o a a u s e n c i a de  r e c u r s o s  p r 6 p r i o s ,  

t e r n l e v a d o o s  c o l o n o s  i r r i g a n t e s ,  s i s t e ma t i c a me n t e ,  a 

r e c o r r # n c i a do c r e d i t o  o f i c i a l ,  ( s e j a p a r a o c u s t e i o o u p a r a 

i n v e s t i me n t o ) ,  c u j o a c e s s o ,  n e s s e s  e s p a g o s ,  l h e s  d e v e  s e r  

a s s e g u r a d o a t r a v e s  d a i n t e r me d i a g a o d a s  

c o o p e r a t i v a s / a s s o c i a g d e s  de  p r o d u t o r e s .  

P a r t i c u l a r me n t e ,  no e s p a g o t o r na do p a r a a 

d e l i mi t a g a o do n o s s o o b j e t o de  e s t u d o ,  a p o s s i b i 1 i d a d e  do 

a c e s s o c o n j u n t o a o s  i n s t r u me n t o s  de  mo d e r n i z a g a o ,  v i a 

c o o p e r a t i v a ,  ve m p r o v o c a n d o ,  a o l o n g o do t e mpo de  ma t u r a g a o 

do P r o j e t o ,  uma c r e s c e n t e  p r o c u r a p e l o c r e d i t o de  c u s t e i o ,  

o r i u n d o do s i s t e ma b a n c a r i o .  

± ,  p o r t a n t o ,  n e s s e  c o n t e x t o ,  q u e  c o n s i d e r a mo s  o u s o 

s i s t e ma t i c o do c r e d i t o a g r i c o l a ,  c omo uma p o s s i v e l  

r e f e r e n d a p a r a a s  t r a n s f  o r ma g o e s  j a o c o r r i d a s  ( e  a 
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o c o r r e r e m) ,  j a q u e  e s t e  i n s t r u me n t o de  p o l i t i c a a g r i c o l a 

t e r n s i d o a c e s s i v e l  a  t o d o s  o s  c o l o n o s  a s s o c i a d o s  a CAMI S G.  

F e i t a s  p o r t a n t o a s  c o n s i d e r a g d e s  n e c e s s a r i a s ,  o s  

me c a n i s mo s  1 6 g i c o s  do  r e f e r i d o p r o c e s s o de  t r a n s f o r ma g a o ,  no 

a mb i t o do P I S S ,  po de m s e r  e x p l i c a d o s  da s e q u i n t e  f o r ma ,  

A a u s e n c i a de  r e c u r s o s  p r o p r i o s  p o r  p a r t e  de  

p a r c e l a s i g n i f  i c a t i v a d o s  e n t r e v i s t a d o s  ( 7 7 , 9 / 1 ) ,  c o l o c a - o s  

n a d e p e n d e n c i a do c r e d i t o de  c u s t e i o .  I s t o ,  p o r  s u a v e z ,  

i mpde  a o s  p r o d u t o r e s  a  n e c e s s i d a d e  de  um r e t o r n o 

e c o n o mi c a me n t e  s a t i s f a t 6 r i o .  Po r  c o n s e g u i n t e ,  p a s s a a 

c o mpo r  a  l d q i c a de  o r g a n i z a g a o do p r o c e s s o p r o d u t i v o ,  a  

n e c e s s i d a d e  de  uma ma r g e m de  l u c r o ,  q u e  p e r mi t a r e mu n e r a r  o s  

r e c u r s o s  a p l i c a d o s  n a p r o d u g a o ,  a l e m de  ma n t e r  a  r e p r o d u g a o 

f a mi l i a r .  E p o r  i s s c ,  o  f i n a n c i a me n t o b a n c a r i o t o r n a - s e  um 

e l e me n t o f u n d a me n t a l  no p r o c e s s o de  t r a n s f o r ma g a o d o s  

c o l o n o s  i r r i g a n t e s ,  q u e  p a s s a m a  u t i l i z e r ,  s i s t e ma t i c a me n t e ,  

o  c r e d i t o  o f i c i a l ,  p o r  e s t i mu l a r  o  d e s e n v o l v i me n t o de  uma 

l o q i c a d i f e r e n t e  n a o r g a n i z a g a o d a s  u n i d a d e s  p r o d u t i v a s .  

De  a c o r d o c om a o b s e r v a g a o do mo d e l o d e  o r g a n i z a g a o 

d a s  u n i d a d e s  p r o d u t i v a s  a n a l i s a d a s ,  pude mo s  v e r i f i c a r ,  e n t r e  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

o s  p r o d u t o r e s  q u e  u t i l i z a m r e g u l a r me n t e  o  c r e d i t o  o f i c i a l ,  

que  e s t a h a v e n d o uma t e n d e n c i a em s e  b u s c a r  n i v e i s  de  

p r o d u t i v i d a d e  ma i s  e l e v a d o s .  

E h a v e n d o c o n d i g o e s  f a v o r a v e i s ,  i s t o e ,  n a o 

o c o r r e n d o f r u s t a g d e s  de  s a f r a s ,  p o d e - s e  a p o n t a r  c omo 

t e n d e n c i a a s e r  s e q u i d a ,  n a a r e a do P e r i me t r o ,  q u e  a 
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do meio dia, quando recebem uma racao, cm piincipio. a base dc capim e palma forrageira c com a 

maior intensidade do pcriodo dc scca alem da racao volumosa que o gado rcccbc nas cocheiras, as 

vacas de melhor producao leiteira tambem recebem uma alimenlacao suplementar, em geral, a base 

de torla dc algodao. 7 1 Sobrc as atividades diarias na pecuaria leiteira assinalamos alguns 

depoirnentos de produtorcs cnlrevislados: -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Logo cedo da manha von para o curral tirar o leite, 

as sete floras solto o gado no cercado, das oilo as onze floras, a ocupacao e aprontar a ragao 

para quando o gado chegar do cercado. "(Urn produtor familiar, em Aroeiras). Em outro caso um 

criador fomccc dctalhcs das tare fas executadas pclos mcmbros da lamilia no tocante ao trabalho 

com a pecuaria: - "Nesse tempo de seca. o servico do gado autnenta. Ao amanhecer o dia um 

Jilho de J " anos vai para o curral tirar o leite, um outro de 15 anos e quern vai deixar o leite no 

ponto aonde passa o leiteiro. Eu mais outro Jilho de dezoito anos vainos logo cedo para o 

rocado buscar a ragao para o gado. No Jim da tarde aquele que lira o leite e quern da a torta as 

vacas e leva para da agua". (Urn produtor em Boqueirao). 

A pecuaria, particularmente aquela destinada a leite, e para o criador familiar uma importante 

fotite de renda uma vez que. em grande parte, a producao de leite representa significativa parcela 

da renda gasta no orcamento da lamilia. Neste lipo de cxploracao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 88% dos cntrevistados indicam a 

producao leiteira. atraves da venda do leite in nalura oil do fabrico artesanal do queijo, como sendo 

a principal origem do dinheiro gasto na aquisicao de boa quanlidade dos produtos que compoem a 

sua dieta. 

A agricultura atraves da producao de artigos de subsistenda como o milho, o feijao, fava, 

batata doce, alende pane da subsistencia do gnipo familiar principalmente nos municipios de 

n O uso da torta de algodao na alimentafao do rebanho na area em estudo tern -se tornado eada vez mais 

reduzido,sot)retudo.nas pequenas unidades familiares em tianfj&o dos aeelerados aumentos de pre^o daqnele 

produto. 



Campina Grande e areas do municipio de Queimadas onde as condicoes climatieas sao favoraveis a 

csta atividade. 

Como importantes fontes de rendimentos, que juntamente com o dinheiro obtido com a 

venda do queijo garantem a reproducao do grupo familiar, vale ressaltar a venda de parte da 

eolheita agiicola (indieada por 19°b d«>s cnlrevislados), a ajuda de mcuihios da lamilia que 

trabalham em outros setores da atividade economica, o recebimento de aposentadoria ou pensao 

por algum componeiite do grupo familiar ( 2 5 ° o dos casos), o pequeno comercio atraves da compra 

e venda de animais (gado e aves) e o emprego publico municipal exercido, cm geral, pelas esposas 

que trabalham em escolas municipals rurais. 

Adcmais, a atividade pecuaria nas pequenas unidades de producao, principalmente naquelas 

de carater familiar exerce um importante papel nab so quando a producao de leile proporciona um 

rendimento atraves da venda do produto in natura, ou da venda de derivados (queijo). mas 

sobretudo porque a producao de leite garante um cerlo padrao na dieta alimenlar do grupo familiar, 

estando presente, em quase todas as refeieSes da familia. Sendo assim, no periodo de estiagem 

quando se lem uma reducao consideravel no volume de leile produ/ido em luncao da eseassez 

alimenlar do rebanho, tem-se simultaneamente uma alteracao consideravel no nivel do padrao 

alimenlar das fainilias dos pequenos criadores. 
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4.3 A P R O D U C A O L E I T E I R A E M P R E S A R I A L 

Ao tratarmos da producao leiteira empresariaL, o traco comum a esse grupo reside no fato de 

que a organizacao do processo produtivo leiteiro csta baseada no uso de capital e trabalho 

assalariado. Enrretanto ao nivel economico constata-se diferencas entre as tres fracoes que 

constituent a classe dos produtorcs empresaiiais leiteiros. 

Em relacao a atividade economica principal de grandes proprietarios, que sao ao mesmo 

tempo grandes produtorcs Icitciros, constata-sc que muito deles estao vinculados a atividade politica 

exercendo mandatos na esfera municipal, estadual ou federal. Eneontra-sc tambem proprietarios 

que cxercem altos cargos no sctor publico, aleni daqucles que aluam como prolissionais liberais nos 

principals cenrros urbanos do Estado. 

No caso especilico dos produtorcs empresariais medios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H2°o dos cnlrevislados combinam a 

atividade rural, prineipalmente a pecuaria, com o coinercio no meio urbano. Em geral sao donos de 

supermercados. Iqjas, paniticadoras e armazens, ou possuem labricas de queijo, inslaladas nas 

proprias fa/.endas, de consideravel capacidade produtiva as quais sao abastecidas com a produfao 

leiteira interna e com o leile adquirido de pequenos criadores siluados nas redonde/es. 

Os pequenos, produtores empresaiiais, que como as duas iiacoes dc classes acima 

mencionadas tambem recoiTem ao uso de forca de trabalho assalariada, na quase totalidadc estao 

diretamente vinculadas a atividade rural, sobretudo a cria9ao. 

No tocante a cxploracao da agricultura, csta atividade nas fazendas dc ate 200 ha e 

descnvolvida prcdominanlcnienlc pelo pioprio dono da terra onde planla as culluras dc millio c 

leijao, em alguns casos consorciadas com a palma forragcira nos primeiios anos apos o plantio 

desta. Entretanto, niio e nula a possibilidade de que pessoas que moram ou trabalham na lazenda, 

possam ter um rocado na propriedade, nao obstante a preicrencia do proprietario e de plantar o scu 

proprio rocado. Dilercntcmente, nas medias e grandes fazendas (area de mais de 200 ha) o 



prcprietano n3o dcmonsfwi intcrcsse em ter sua propria area de plantio. Nes&w propriedades a 

agriculture! ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descnvolvida por moradores ou por medros que residem fora dog limites das 

fazendas. Estes Sao quase sempre pequenos prcprieliriog que nao dispoem de terra suficiente para 

plantio e tambem trabalhadores rurais sem terra. 

As fbrmas como os medios e grartde proprieiario permifem a utiliza^ao da terra, por 

pequenos agricultoreS, sac mulfiplas. Assini, a terra pcde ser cedida por rneio de urrw rehcJTo de 

parceria onde o produtor deixa um terco da producSb para o dono da terra no final da colheita, bu 

pode tambem se basearnum contra to de arrendamenfo que fixa as notrrvns obscrvadas na utikzac&> 

da terra. 

Nesse contexto, cifaremos alguns depoimentbs que esclarecem as diferentefl Ibrrnas atraves 

dae quais o pequeno agricultor utiliza a terra ha* medias c grandes fazendas, confbmie informaloea 

colhidas durante o trabalho de campo. "Seja morador ou pessoas de faro, recebem uma terra,, 

desmata. destoca, limpa t faz o rocado. Nele trabalha par dais anos sem nada pagan, se depots 

dos dots anos ele quiser ficar trabalhando na terra, ele vai pagar terca ou entao recebe outra 

terra pare des malar e comecar tudo de novo. Com isso a terra vai ficando fimpa. E mclhor para 

apastagem"(Um medio prpprierano em BoquciriTu, nes CaririiS Velhos) 

"Deixo o agncultor ficar na terra por um ano sem precisar pagar nada mas el& tern que 

pl&nt&n junto com as culturas de milho t ftijaa o capim bufedo. Ou entao ele planta pagando CL 

terca do milho e do feijSo e recebe as diarias para plantar o capim. " (TnForma^fo de um grande. 

proprietario em Aroeim-? - Cariris Velhos) 

Em eutros casos o acesso a ulilizacao da terra se dar atraves de esfabelecimento de contrato 

escrito de arrendamento, segundo sc expressmt um pttpruftario rural no mwnicipio de Queimadas 

no Agresfe da Borborema: 

"Mao planto outrcts culturas, somente o so><gc para a cilagem e a palma Jbrrageira. As 

lavonras de milhc e fetjao sdo os agricultures defora que plantam. Para plantar aqui na fazenda 



c feito um contrato que c visto tambem pelos proprios cotnponentes da diretoria do smdicato 

local dos trabalhadores rurats. Nesse contrato, o agncultor pode es col her se quer trabalhar 

mima terra ja limpa, e nesse caso ele paga uma certa quantia cm dinheiro para trabalhar um 

ano na terra, ou se pre/ere fazcr o rocado nunia terra que precisa ser destocada, ser limpa, 

entao depots dc trabalhar por dots anos na terra sem pagar nada do que collier, ele entrega a 

lerra planiada com a pa/ma <m capim. Atraves dessa forma deixa de aconlecer algum prohlema 

que aparece na hora de repartir a colheita quando a terra e dada dc terca". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conl'orme apreende-sc dos depoimenlos supra, o processo ditado pelo propnclario alcanca 

niveis consideraveis de exploracao, abrangendo a maneira como permile-se o acesso a leira, que sc 

dar de lonna baslanle limitada, cm luncao do curto periodo de tempo; o que plantar; a parccla a 

entregar; o processo de desmalar, destocar c cultivar; o fato dc o gado, o capim, a palma furrageira 

serem sempre mais importantes; a colheita uao ser suliciente para comer. Isio ludo, para ler acesso 

a terra, a fim de cultiva-la sem nctiJtuma autouoinia. pagando allissimo pi ceo a qucm a 

monopoli7n. quer por meio do trabalho incorporado a terra - no caso destocamento e limpeza dos 

rocados - quer fonieccndo trabalho excedente em produtos ou em dinheiro. 

p.slas lormas limiladas e precarias de acesso a tena em grande medida. restilla do proprio 

processo historico e social dc colonizacao brasileira cujo traco essencial reside na apropriacao 

privada da tena em grandes exlensoes. 

Os moldes propostos, a fim de tomar o empreendimenlo agropeeuario lucralivo, cm virtude 

da nossa esirututa t'undiaria e do nivel de capiiali/acao que, salvo em algumas e.xploracOes, na 

maioria das vezes pennaneee relalivamentc discrcto com uma baixa composicao organica do 

capital, usam a terra de modo extensive, praticas agricolas rudimentares e lormas de exploracao do 

trabalho divcrsas, desde que garantam a mao-dc-obra batata e, em ultima anali.se o processo 

acumulalivo. 



No caso especjlico das medias e grandes fazendas pesquisadas pode-se distinguir dois grupos 

basicos dc trabalhadores, isto e. os trabalhadores pcrmanentcs e os temporarios. A forca de 

trabalho pennanente e constituida por trabalhadores quase sempre residenles nas fazendas 

ocupando luneoes como a de administrador, vaquciro, tratador dc gado c tratoristas cm poucos 

casos. 

Rste grupo percebe um rendimento semanal tixo e uma quantidade de leite diaria que varia 

de 2 a 4 litros. Apesar de terem remuneracao fixa, raramente encontra-se traballiadores com 

carteira de trabalho assinada. 7 2 

A oulra fracao da forca de trabalho, a mais numerosa, nas fazendas pesquisadas e consliliiida 

pelos trabalhadores temporarios, isto e, sao parceiros ou moradores. Estes trabalham na agricultura 

de forma subordinada ao produlo mais importanle, o gado bovino, que c qucm dila as normas de 

quando entregar, e quando receber o terreno, o que plantar. Este grupo Irabalha na diaria. 

geralmente nas attvidades de reparo de cercas, plantio e limpeza de culturas forrageiras. Mas, no 

verao, quando se inicia o arracoamento, eles sao cooptados para trabalhar no trato do gado e 

passam a receber alem da diaria urn ou dois litros de leile por dia. N;i cpoca do arracoamento, 

quando nao se consegue trabalhadores no proprio meio rural, buscam-se trabalhadores das 

periferias urbanas. Ncste caso a forca de trabalho levada a trabalhar no tralo do gado e, em geral, 

representada por trabalhadores jovens, ainda nao cheles de familia, os quais ficam acomodados em 

garagens ou annazens, nas sedes das fazendas. Na remuneracao diaria desses trabalhadores esta 

tambem incluida a alimentacao fornecida pelo proprictario rural. 

7 2 No univeiso daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100  propriedades em somente uma.constatamos a existencia de trabalhadores ( adminislrador e 

vaqueiro ) com carteira de trabalho assuiada. 
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Os proprietarios do sitios ou pequenas fazendas que, assim cotno os medios e grandes 

proprietarios, tambem dependem do trabalho assalariado rccorrem sempre a mao-de-obra 

lemporaria. prineipalmente na epoea de estiagem quando o gado preeisa receber racao. Neste caso 

a forca de trabalho tcm remuneracao diaria. Estes trabalhadores sao, em gcral, micro-proprictarios 

ou trabalhadores rurais sem tena que dependem exclusivamente da venda da sua forca de trabalho 

para garantir a sobrevrvencia do grupo familiar. 

Baseada no resultado da pesquisa de campo a (Tabela XXXI) traz dados sobre a utilizacao 

da forca de trabalho permanente e temporaria (na epoea da pesquisa). na producao pecuaria nas 

medias e grandes fazendas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X X X I 

EMPREGO DA FORCA DE TRABALHO ASSAI.AR1ADA NAS FAZENDAS DE MEDIOS E 

GRANDES CRIADORES PESQUISADOS, POR CATEGORIA DE TRABALHO 

Numero de 

Trabalhadores 

Utilizados 

Medias Produtores Empresaiiais Grandes Produtores Empresaiiais Numero de 

Trabalhadores 

Utilizados 

Categorias de Trabalho Categorias de Trabalho 

Numero de 

Trabalhadores 

Utilizados Permanente Temporatio Permanente Temporario 

Numero de 

Trabalhadores 

Utilizados 

N° de Casos N° de Casos N° de Casos N" ilc Casos 

1 Trabalhador 

2 Trabalhadores 07 04 01 

3 Trabalhadores 

4 Trabalhadores 

05 06 01 3 Trabalhadores 

4 Trabalhadores 03 04 01 02 

5 Trabalhadores 01 02 01 02 

6 Trabalhadores 02 02 02 

Mais de 6 

Trabalhadores 
01 

Fonte: Pesquisa de Campo 

O que se pode inferir dos dados da tabela acima e que nas medias e grandes fazendas 

estudadas, a forca de trabalho permanente varia quantitativamenle de dois a scis trabalhadores por 

fazenda. No caso especifico das medias propriedades a grande maioria dos criadores entrevistados 
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(67%) utiljzam entre dois e tres trabalhadores pernianentes embora tenhamos visitado fazendas em 

que ha via ate scis trabalhadores pernianentes sc ocupando no scrvico da pecuaria. 

A foica-de-trabalho temporaria, tesponsavel pelos servicos de manutencao da infra-eslrutura 

(La propriedade e pelo trabalho de plantio e tratos das culturas forrageiras, se encontra tambem a 

seivieo da atividade dominante, na fazenda, priiicipalmenle por que quando neccssario e 

requisilada para trabalhar no arracoamento do gado. 

Nas fazendas medias. existe numericamente de dois a seis trabalhadores compondo a iorea-

de-trabalho temporaria. Yale analisar que em 89% das propriedades medias, o emprego da forca dc 

trabalho temporaria na atividade pecuaria varia de dois a quatro trabalhadores. Nas grandes 

fazendas. eonstalamos casos em que a forca dc trabalho temporariamente empregada na atividade 

do criatorio e composta por mais de seis trabalhadores, nao obstante na grande maioria das grandes 

propriedades csta categoria de trabalhador varia de 4 a 5 trabalhadores. 

Com relacao ao nivel salarial. nas fazendas pesquisadas, estc varia dependendo do tipo de 

atividade que o trabalhador desempenha. Sendo assim, conforme constatamos as categorias como 

adminislradores. vaquciros ou. cm raros casos, Iraloristas por rcpresentaicm a mao-dc-obra 

especializada percebem uma remuneracao superior a dos demais trabalhadores rurais. 

Para a remuneracao da mao-dc-obra mais especializada, a salario medio scinanal entre tins dc 

maio e inicio de setembro de 1992 variou de 30 a 70 mil cruzeiros, respectivamente. 

Quanto aos trabalhadores que nao percebem uma temuneracao semanal lixa, isto e, os que 

trabalham como diaristas nas atividades de arracoamento e tratos das culturas forrageiras; 

considerando-se as variacoes ocorridas no salario diaiio no conjunto das fazendas pesquisadas, a 

remuneracao media diaria variou de 5 a 10 mil cruzeiros, respectivamente nos meses de Maio e 

inicio de setembro de 1992. 
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" Trabalhando no servigo do gado nos seis dias da semana td dando p'ra fazer thnta mil 

cruzeiro". ( I 'm Matador dc gado c tambem tirador dc lcitc, numa grande propricdadc cm 

Boqueirao, junho. 1992) 

Sabe-se que o salario minimo nacioual, em funcao do processo inflacionario em ascensao na 

economia brasileira, agravado nas duaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ultimas decadas, teve seu poder de compra bastante 

corroido, caracterizando uma situacao de extremo arrocho salarial. Nesse sentido, cabe frisar que 

no meio rural onde os direitos Iraballiistas (carteira assinada, Jornada de trabalho etc), via de regra 

sao descumpridos, a remuneracao da forca de trabalho e ainda mais aviltante. 

Um cxemplo eonereto, nesse sentido, enconlramos na comparacao onlre o salario minimo 

nacional e o salario rural nas fazendas da bacia leiteira analisada. Dessa forma, quando se analisa os 

dados da Tabela XXXII , ohserva-se que a parlicipacao do salario rural no salario minimo nacional 

chega, em alguns meses (maio e setembro) a corresponder a um percentual ligeiramente superior a 

1/2 salario minimo no grupo de trabalhadores que percebem a melhor remuneracao nas lazendas. 

Para os trabalhadores diaristas, a estimaliva mensal dc sua remuneracao nao alcanca sequer 50% dc 

um S. M . N.. nos meses citados, eorrespondendo, (ao somente, a 38% do salario minimo vigenlc 

em setembro de 1992. 
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T A B E L A X X X I I 

PARTICIPACAO DC) SALARIO RURAL DAS FAZENDAS PESQI IIS ADAS N() SALARIO 

MINIMO NACIONAL (MAK )-SE TEMBRO DL 1992) 

(VALORES EM CRUZEIROS RE-VIS) 

Meses Salario Salario Rural Mensal* Participacao do Salario Rural 
Minimo Naeional Administradores Diarislas Administradores Diarislas 

e Vaqueiros e Vaqueiros 

Maio 230,00 120,0 100,00 52,2 43,5 
Junho 230,00 160,00 120,00 69,5 52,2 
Mho 230,00 200,00 140,00 86,9 60,8 

Agosto 230,00 240,00 100,00 104.3 69,6 

Setembro 522.18 280,00 200,00 53,6 38,3 

FONTE: DELEGACIA REGIONAL DO MINISTERIO DO TRABALHO DE CAMPINA 

GRANDE E PESQl USA DE CAMPO 

Uma outra observacao suscitada pelos dados da tabela acima e que no quadrimeslre de maio 

a agosto de 1992. tem-se uma aseensao do salario rural da area estudada se comparada com o 

salario minimo do Pais. Para este fato admite-se a seguinte explicacao: de um lado deve-se assinalar 

que a polilica salarial de entao que previa conecao quadrimestrais para o salario minimo, manteve-

o constante de maio a agosto de 1992 (confira a Tabela XXXII) . De outro lado, no quadrimestre 

aludido, em que pese a autonomia dos fazendeiros da area em detenninar a remuneracao de seus 

agregados, constata-se uma recuperacao lenta e gradativa dos salarios nominais rurais em relacao 

ao S. M . N. mas que se reverie, em setembro de 1992 com a vigencia do novo salario minimo, ja 

que o incremento salarial rural nao acompanha a magnitude do aumento do salario nu'nimo 

nacional (SMN). 

* O Salario Rural ao mes foi obtido atraves de esumativa dos salarios percebidos semanaimente pelas uiferentes 

categonas de trabalhadores nas fazendas estudadas 

** Ao grupo de trabalhadores dianstas correspondente aqueles que lidarn na pecuaria, sobretudo nos servicos de 

anocamento ou planrio e presen'aciio das culturas forrageiras. 

Ao grupo de trabalhadores diarislas correspondente aqueles que lidam na pecuaria. sobretudo nos servi '̂os de 

anocamento ou plantio e preservacao das culturas forrageiras. 
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5.1 C O M P O R T A M E N T O R E C E N T E DA P R O D U C A O DE L E I T E NA 

P A R A i B A E NA B A C I A L E I T E I R A D E C A M P I N A G R A N D E . 

Apcsar da rcgiao Nordcstc cm rclacao a sua producao leiteira participar com apcnas 14% na 

producao nacional c importanle liisar que cssa participacao evoluiu posilivamcnlc cnlrc 1970 c 

1990. Assim sendo. a rcgiao Nordcstc ocupa a tcrccira posicao no contcxto nacional no que 

conceme a producao leiteira do pais, cabendo a primeira e segunda posicao. respectivamente, as 

regiocs Sudcstc c Sul, sendo que em rclacao a rcgiao Sudeste assinala-sc uma reducao da 

participacao leiteira dessa regiao na ptoducao nacional. entre 1970 e 1990 quando esta participacao 

dccrescc dc 60% para 48% conformc indicam os dados da tabela XXXIII . 

Considerando o importante mercado de leite do Centro-sul e os indices de crescimento da 

producao dc leite do Sudeslc no pcriodo 1970-90 c o do sul a partir de 1980 (tabela XXXIV), 

estes demonstram a exisleneia de uma grave crise de abastecimenlo de leile no Pais. 

Com eteito. a reducao da producao leiteira nesta regiao tende a se agravar em litis dos anos 

oilenta quando se obseiva que as taxas anuais de crescimento na relerida regiao sao de 1,6% e 

1,7% a respectivamente aos periodos 1987/88 e 1988/89, com incremenlo tambem inferior aos 2% 

no primeiro ano da decada dc noventa.(Ver tabela XXXTV) 
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Brasil : Evolucao da prod.Jca< de kite segundo as regides e pa.tioipaeao rclativa regional 

(Product em Mtlhoes de litros) 

ANOS REGIOES Participacao Relativa Regional (%) 

Norte Nordesie Sudeste Sul ( ' . Oevte Brasil Norte : Nordeste Sudeste Sul C. O ste 

1970 34 857 4.297 1 436 506 -.132 | 0.5 12,0 60,2 20,1 7,1 

1975 50 1.078 4.277 1.790 751 7.947 0.6 13,5 53,8 22,1 9,4 

1980 145 1.568 .'.668 2.571 1 2 »8 11.162 1.3 14,1 50,8 23,0 10,8 

1985 264 1.575 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.094 2.667 1.476 12.078 1 2.1 13,0 50,4 22,1 12,2 

1986 327 1.695 6.200 2.807 1 460 12. 9t 2.6 13,6 49,6 22,5 11,7 

1987 363 1.647 6.580 2.S6Z 1 5 42 12.996 2.8 12,6 50,6 22,0 11,8 

1988 347 1.-86 6.690 3.089 1 606 13.521 2.6 13,2 49,6 22,9 11,9 

19S9 463 1.965 6.805 3.240 1 61? 14.094 3.2 11,9 48,2 23,0 11,5 

1990 555 2.045 6.023 3.262 1 698 14.483 3.8 14,1 47,8 22,5 11,7 

Fonte: 1BGE - Anua ios Esta'istieos do Brasil ( 1973. 1978. 19:>7. 1989 e 1990 ) 
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Ei»sil. EVolucao do incrcmento relativo da producao dc Idle, segundo as regioes do pais -1970 -

1990 

Regioes > Norte Nordeste Suldeste Sul Centro-oeste Brasil 

PenodoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I % % % % 

1970/75 Jo, 5 25,7 -0,5 24,6 48,4 1 1.4 

1975/80 190.0 45,5 32.5 43.6 60.6 40,4 

1980,85 82,1 J 0,4 7,5 3,7 22,1 8,2 
1985'86 23.9 7,6 1,7 5.2 "-10 V I 

1986 87 , 10,9 6,1 1,9 5,6 4.0 

1987/88 -4.2 8.4 1.6 7,9 4.1 4,0 

1988/89 33,1 10,0 1,7 .4,8 . 0,8 4,2~" 

1989/90 19.8 4.0 1.7 6.8 4.8 2.7 

FONTE: I'IBGE. Anuaiios Eslaiislicos do Urasi; 1973. 1078, 1982, 1989, 1990 (dados elaborados 

a partir do valores atvsnlmos apresenlados na )abe1a>v<XIll) 

A exemplo do que ocorre com o clctivo bovino do Nordcstc, a producao leiteira desta rcgiao 

eoneentra sous maioics indices dc crescimento na decada de 1970. apresentando percent uais de 

incremertto superiores aos observados no pais, bem como superando o desempenho da producao 

de leile aprcscnlado nas regioes Sul e Sudeste73. 

No inicio da decada de 1980, conludo, aprcsenla-sc uma lendencia dc icducao da piodu<,a<> 

leiteira nacional que se manifesta no conjunto das regioes. Em rclacao ao Nordcstc o dcclinio da 

producao de leile se fa/ nolar pelos baixos peicentuais de 0,4%, no primeiro quinquenio dos anos 

oitenta e a reducao absoluta da producao leiteira regional entre 1986/87 (ver labcla XXXIV). Nos 

dois ultimos anos da decada passada (1980). a producao leiteira do Nordeste crcsce 

satisfatoriamente face as outras regioes, mas o indice de crescimento da producao dc leite 

nordestina nao se mantem (em niveis de 1988-89), no primeiro ano da decada alual, quando essa 

T ? A produvao leiteia dun regioes Norte, Sul e Cenlio-Ooslc cresce, na decada de I960, a uma taxa media anual de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3,s%X2% e \t>% a respectivamente ( Anuano F.statisrico do Brasil. 1970 e 1980 ) . 
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rcgiao apresenta o segundo menor incremento da producao leiteira. superando apenas o 

desempenho da rcgiao Sudeste 

Pode-se inferir que o Nordeste esteve mantendo um relativo percentual de crescimento da 

producao de leite e aumentando inclusive a sua participacao na producao nacional durante loda a 

decada de 1970 e nos dois lillimos anos da decada de oilenta concoircndo paia isso um conjunto 

de fat ores, delerminados pela conjuntura polilica e economica. 

No Nordeste, a integracao da pecuaria leiteira ao grande Complexo Agroindustrial nao esta 

tao consolidada como na regiao Centro-Sul. Esta integracao implica, de um lado no aumcnlo dos 

custos de producao7'1 com insumos modemos, por outro lado a producao de leite iulegrada aos 

grandes complexos agroindustriais reduz a possibilidade do produtor direto de comercializar ou 

processar o sett produto com uma maior margein de luero, deseslimulando-o, enlao, a desenvolver 

a atividade leiteira. 

De outra parte, convem ressaltar que, se por um lado o leite enquanto produto basico de 

alimentacao tern o preco controlado politicamente, de outro, ao nivel do processo produtivo, isto e, 

para o pcqueno produtor rural o preco do leile nao e subsidiado. Ademais, os precos mais 

remuneradores da carne e o importante mercado desle produto no Centro-Sul. torna a criacao de 

corle uma alternative de atividade que se desenvolve em detrimcnto da atividade leiteira. 

Por outro lado, a baixa remuneracao da forca de trabalho no meio rural nordestino, levando-

sc cm conta que a atividade leiteira requer um uso mais intensivo de mao-dc-obra, setia um outro 

fator que interfere no aumento da participacao do Nordeste na producao leiteira no contexto 

nacional. 

7 4Conforme salienta Son. considerando integralmente os custos de producao, o preco do leite nao chega, no caso 

dos pequenos produtores. a cobrir a reproducao da tnao - de - obra. (Sorj, 1980 : 57) 



Vale ressaltar, ainda,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o fato de que o Nordeste vem perdendo sua importancia na producao 

dc malcrias-primas basicas como o algodao c a agave, csta ultima, principalmcntc a partir dc 

1960. A criacao, apesar dos entraves, tern se apresentado como uma atividade alteniativa. 

Ademais, convem assinalar que na decada de 1970 surgiu um consideravel numero de 

industrias modertias de latieiaios na regiao, rcquerendo uma oferta sistemalica dc leile. 

Dessa forma, os fatores supra mencionados exerceram inlluencias signilicativas sobre as 

possiveis causas do aumento da participacao da producao leiteira regional na producao nacional. 

Por sua vez, a analise das estatisticas sobre a evolucao da producao leiteira75 no Estado da 

Paraiba indica epic a primeira metade da decada dc 1970 conslitui, uma lase de augc da producao 

leiteira cstadual. No aludido periodo o crescimento da producao de leite na Paraiba consegue 

suplanlar as laxas oblidas no Nordcstc e a nivel nacional, rcssallando-se que o incrcmcnlo 

percentual da producao leiteira paraibana e superior a Ires vezes ao registrado nacionalmcnte, 

conlorme revelam os dados da tabela X X X V . 

Pode-se apontar como causa deste maior percentual de incremento da producao de leite 

paraibana, sobretudo. cm tncados dos anos selenla, o lalo dc que seus principals produtos dc 

exportacoes achavam-se em processo de retracao apresentando-se a pecuaria como uma alternative 

substilutiva destas culturas. 

Por outro lado. o ritmo de crescimento demografico da capital do estado e de Campirui 

Grande, cidades que tiveram ampliacao de seus mercados dc leite. teriam inlluenciado na 

ampliacao da producao leiteira no estado. Salientamos ainda, que na decada de 1970 lot am 

instaladas duas industrias de pasteurizacao de leite uma em Joao Pessoa e outra em Campina 

A producao leiteira neste casojefere - se ao volume absoluto de leite produ/jdo. 
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Grande. A segunda abasteeendo, inclusive o vizinho estado do Rio Grande do Norte, requerendo 

uma maior producao dc leite e um fomecimcnto mais sistcmatico7*. \'alc ressaltar que estc 

crescimento da producao leiteira, tal como ja se sublinhou em relacao ao Nordeste. foi 

condicionado pelos inccntivos liscais da SUDENE c pelas facilidadcs de crcdito subsidiado a juros 

negativos que se eonstituiram, na realidade, nos instrumentos mais importantes que responderiam 

pelo incrcmcnto acentuado da producao leiteira Paraibana nos anos sctcnta. 

Todavia, em que pese o diiuunismo da producao leiteira paraibana nos anos sctcnta. o 

period/) entre 1980/85 indica uma regressao da producao leiteira paraibana registrando indice de 

(-9°<S): apresentando, esse periodo. os menores pcrcentuais de ineremento de producao leiteira 

regional e do pais (ver tabela XXXV). Na realidade, a queda do desempenho da atividade do 

ciialotio leiteiro, neste periodo. nao se reslringe apetias ao Estado da Paraiba abrangendo tambem 

outros estados como o Maranhao. Rio Grande do Norte e Pernambuco que indicam regressao da 

suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA producao leiteira, e por conseguinle uma questao regional visto que no Nordeste o incremento 

da producao leiteira foi de apenas 0,4% (conlira tabela supracitada). 

Considerada como a area continua de maior producao de leite na Paraiba, as microiregioes 

do Agreste da Borborema, Cariris Velhos, Piemonte da Borborema e Brejo Paraibano tern 

apresentado oscilacoes acentuadas no volume dc leite produzido ao longo dos anos se tenia e 

oitenta. 

CARTAXO.Maria Auxiliadora op cit: 96 
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Tabela X X X V 

Evolueao das laxas dc cerseiniento relativo da producao dc leite no Brasil c nos cstados da 

Regiao Nordeste : 1975 - 1989. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ' l Kl U D O S E S T A D O S I K ) N O R D E S T E 1 
I ' l Kl U D O S 

MA PI C E j RGN PB P E A L S E 

i 
| BA 

_J 
Nordeste B R A S I L 

70/1975 50,9 39,6 29,2 80,9 43,0 39,2 -13,9 32,4 30.4 25,7 11,4 

75/1980 176.4 40.5 18.X 29,4 11.3 52,8 50,3 115,0 43.7 45,5 40.4 

80/1985 12.4 75,7 9,1 15,0 -8.9 -3,0 34,6 36,6 16,2 0.4 8.2 

85/1986 0.1 15.5 9.1 33,7 13,6 8.7 6,7 75,0 -0,6 7,6 3,4 

86/1987 6,5 11.4 -2,1 8,5 -0,5 1,2 -22,9 -13,2 -4,4 -2,8 4,0 

87/1988 <>.4 23,31,2 1.2 11,9 6,1 9,7 24,9 15,4 6,3 8,4 4,0 

88/1989 15.6 6.0 0.4 6.9 22,7 5,9 36,0 26,0 6,3 10,0 4,2 

Fonte : 1BGE - Anuarios Estatisticos do Brasil. 1973, 1977, 1982, 1987 e 1990. 

Com relacao a variacao percentual do comportamcnto da producao leiteira no periodo 

comprcendido entre 1975 e tins da decada de oitcnta (1989), os dados da tabela X X X V I aponta no 

decenio 1975 85 um ineremento mais elevado da producao leiteira nas microiregioes sertanejas e 

principalmente nos Cariris Velhos e na micronegiao de Catole do Rocha com incremenlos 

percentuais de respectivamente 60% e 101%, superando assim o desempenho de producao leiteira 

a nivel estadual nesse periodo (ver tabela XXXVI) . 
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Estado da Paraiba : Producao leiteira. variacao percentual e participacao relativa da producao micro-regional na producao estadual 

- 1985 - 1989. 

Micro-Rcgioes e Producao de leite (em 1.000 litros) Variacao Percentual 

j Participacao 

na Producao 

Estadual 

Estado 75 85 87 89 75/85 85/87 87/89 

Catole do Rocha 8.055 12.906 4.072 4.180 60,22 -68,44 2,65 2,4 

Serido Paraibano 2.566 3.637 2.486 4.164 41,74 -31,65 67,49 2,4 

Curimatau 2.978 4.174 4.302 8.731 40,16 3,07 102,95 5,0 

Sertao de Cajazeiras 11.499 16.630 7.144 7.396 44,62 42,96 3,52 4,3 

DepressSo do A. Piranhas 29.418 43.083 37.467 41.211 46,45 -13,04 10,00 23,7 

Cariris Velhos 3 24.936 50.113 20.123 25.481 100.97 -59,84 26,62 14,7 

Piemonte da Borborema*5 9.363 9.452 13.017 18.940 0,95 37,72 45,50 10,9 

Agreste da Borborema" 13.580 17.794 19.102 26.751 31,03 7,35 40,04 15,4 

Brejo Paraibano"5 2.886 3.755 5.100 14.689 30,11 35,81 188,02 8,4 

Agropastoril de B. Paraiba 3.133 2.550 11.820 12.292 -18,60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi63,&2 4,03 7,0 

Literal Paraibano 3.819 3.910 3.838 4.206 2,38 -1,84 9,59 2,4 

Serra do Teixcira 4.048 4.928 4.971 5.832 21,73 0,87 1732 3,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ARAI BA 116.284 172.932 133.442 173.873 48,71 -22,80 30,20 100,0 

Fonte : 1BGE - Producao da Pecuaria Municipal - Regiao Nordeste. 1975. Producao da Pecuaria Municipal do Estado da 

Paraiba. 1985. 1987 e 1989. 

# Principals Microrregioes formadoras da bacia leiteira de Campmu Grande 
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Analisando-se o comportamento mais recente (segunda metade Jos anos oilcnla) da 

producao leiteira nas uncizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 regioes do Estado, o bicnio 1985/87, earaclcri/a-sc pcla regressao do 

nivel da producao leiteira em boa parte das microrregides segundo se observa na tabela XXXVI . 

Nesse periodo. dculic as micronegioes da BECG, o Piemonlc da Borborema responde pelo maior 

ineremento (38%) na producao leiteira. No bicnio 1987/89, conludo. os pcrcentuais de ineremento 

obtidos na grande parte das micronegioes do estado sinalizam uma reeuperacao da producao 

leiteira paraibana c|ue crescem nesse bicnio a uma taxa de 30%. 

Por outro lado, e iiriportante assinalar o desempenho da producao leiteira no Brejo Paraibano 

sobretudo nos ultimos anos da decada dc oilcnla. fato epic esta estiilamenle vmculado a expansao 

pecuaria nesta mierorregiao, sobretudo nos municipios de .Yreia e Bananeiias principals produtores 

de leile. eoneenlrando 70% da producao dc leile no Brejo Paraibano (1BGE - Producao da 

Pecuaria Municipal. 1989) 

O declinio no volume de leile produ/ido. nas micronegioes dos Cariris Velhos e Agresle da 

Borborema, areas de Iradicao na producao leiteira paraibana resulla do redirecionamento porque 

passa a atividade pecuaria na PI CG, onde a pecuaria leiteira vein cedendo lugar ao gado de corte, 

o qual crcsce a sua participacao no elelivo lotal (ver tabela XX). Entretanto, em ultima inslancia, 

esta constatacao. reflcte as dificuldades do produtor rural que se dedica a producao leiteira, os 

quais apresentam uma siluacao de instabilidade sobretudo os pequenos produtores que tern o preco 

do sen produto controlado olicialmcntc, ao passo que os dos insumos agropecuarios crcsccm 

aceleradamenle oncrando os custos de producao. Sendo assim, considerando a reducao continua 

da margem de lucro na atividade leiteira, c em face da liberacao do preco da carnc, o produtor tcin 

lido como alternativa. a venda do gado para os matadouros, inclusive com o abate indiscriminado 

dc femeas, ocorrendo clessa forma uma desestabili/ecao da pecuaria leiteira pailicularmente no 

ambito da bacia leiteira estudada. 
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5.2 A P R O D U T I V I D A D E DO R E B A N H O L E I T E I R O NA B A C I A 

CAMP1NENSE 

A contradicao. caracterizada pelos desiu'veis de produtividade, enlre alguns sclores da 

agropecuaria e a industria e hem visivel no easo da producao leiteira nacional e. principalmenlc 

regional. A producao leiteira no campo se aprcsenta insulicienle em rclacao a nccessidade de 

producao industrial de laticinios. Isto resulta na neccssidade de importar o leite em po do exterior 

para reidratacao considcrando que a produtividade dos paises exporladorcs e elevada, o que 

permile a colocacao do leite no mercado nacional a precos que lhes proporcionam grandes 

vanlagens no mercado competitive-

Ao passo que o setor industrial deste ramo. no Brasil. obteve elevados ganhos de 

produtividade. cm que pesc a modcrnidadc dos padrocs Iccnologicos prescnlcs na exploracao da 

pecuaria leiteira em algumas areas do pais, a etapa rural do processo de producao nao evoluiu 

proporcionalmcntc as traustormacocs opcradas na ctapa industrial da producao dc laticinio, 

resultando assim numa delasagem do setor rural, lace ao rilmo e magnitude das mudancas que 

oeoncram na industria dc laticinio. Isto, cm ultima analisc, e dccorrcncia da propria politica 

economica adotada no pais que prioiiza o setor industrial. 

Rnquanto nos paises de maior giau de desenvolvimento, as vacas de produtividade dc 10 

litros de leite/dia sao alasladas do plantel e consideradas de produtividade inviavel 

economicamente, no Brasil a produtividade media por vaca/dia esta em torno de 2 a 3 litros/dia . 

(EMATER - PB - Niicleo de Campina Grande - 1979; apud : Auxiliadora CailaxozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op cit, 75) 

A partir de dados estatistieos de 1972 sobre a produtividade por vaca em lactacao. segundo 

as piineipais bacias leiteiras do Nordeste. Auxiliadora Carlaxo conclui que a produtividade na bacia 

de Campina Grande e uma das mais baixas registradas sendo superior apenas a da bacia de 

Itapetinga na Baliia. (CARTAXO, Maria A.; op. cit. p. 35) 
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Atraves da utilizacao de dados seeundarios elaboramos a tabela XXXVII sobre a 

produtividade leiteira por vaea ordcnhada no estado da Paraiba e nas micronegioes da bacia leiteira 

de Campina Grande. Desta forma, pode-se aiinnar que na BLCG a atividade leiteira e mais 

eticicnte nas micronegioes do Agrcste da Borborema c Cariris Velhos considcrando a 

produtividade por vaea ordenhada ao ano77. listas duas micronegioes coneentravam cm I9XX dois 

tcrcos da producao leiteira das quatro micronegioes que constituent a base da bacia leiteira dc 

Campina Grande. 

Com base no comportamcnto da produtividade leiteira por vaca/ano expressa nos dados da 

tabela XXXVII pode se inferir que as duas micronegioes suprareferidas sao as que apresentam 

maior dedicacao a atividade leiteira entre as micronegioes da bacia de Campina Grande, 

ptincipalmente se levarmos em conta que as micronegioes do Agreste da Borborema e Cariris 

Velhos respondent pelo scgundo c terceiro maior volume de leite produzido. rcpcclivamenlc. na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paraiba (vet tabela XXXVI) , em que pese as condicoes adversas do quadro natural dessas 

microrregi6*es. 

7 7Vide tabela XXXVII 
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Produtividade Leiteira por vaea ordenhada nas Vlicro-Regioes da Bacia Ldteira Catnpinease 

Micro-Regioes \racas Ordenhadas ( em mil ca becas) Producao de leite I em mil Litros) 
Produtividade 

(litros ao 

por i"i 

;:no 

C;i 

e Estado 1970 1975 1980 1985 1988 1970 1975 1980 19S5 1988 70 75 80 85 88 

P. da Borborema 15.36 20.67 12,76 16.42 29.23 7.178 9.363 ".234 9.452 14.434 467 453 567 57"" 

C. Vellios 31.94 41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.59 38,99 53.55 38.47 19.40t, 24.939 32.111 5a.-.13 21.031 608 600 824 936 547 

A. da Borborema 18.36 23.57 20,50 23.17 31.52 10.67J 13.580 14 S"4 r . _ 94 2(4.891 581 576 •'23 768 663 

B. Paraibano 4.02 6.(18 5,45 5.41 17.31 1.852 2.386 3.199 3.755 7.456 461 475 587 69 4 431 

PARAIBA 161,53 220.75 209.28 251,81 281.38 85.975 116.284 134519 172.938 173.872 532 52" 643 690 6IX 

Fonte: [BGE - Ceaso Agorpecuarios do Estado da Paraiba, ( 1970, 1975. 1980 e 195J5 ) e producao da pxuaria municipal, 

1988. 
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Com efeito, a nucrorregiao dos Cariris Velhos ein conjunto com o Agreste da Borborema 

dominam os maiores indices da producao de leite por vaca/ano no periodo coberto pelos dados 

analisados, chegando os Cariris Vellios a registrar em 1985 uma producao de 935,8 litros ano por 

vaea ordenhada, enquanto no Agreste da Borborema, registra-se, naquele ano uma produtividade 

leiteira de 768,3 litros de leite por vaea ordenhada. 

No conjunto das quatro micronegioes abordadas, a produtividade das vacas ordenhada 

registrant sen maior crescimento no periodo entre 1975 e 1980, quando o aumento nos indices de 

produtividadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e de 224 litros de leite nos Cariris Velhos, 149 litros no Agreste da Borborema, e 

ineremento da produtividade leiteira de 114 litros e 112 litros, respectivamente, nas microrregioes 

do Piemonte da Borborema e Brejo Paraibano. No ambito estadual o ineremento da producao 

leiteira por vaea ordenhada foi de 116 litros de leite. 

Por sua vez, os dados dos anos de 1988 em relacao a 1985 indicam uma reducao signilicativa 

da producao de leite por unidade de vaea ordenhada nas microrregioes da bacia leiteira campinense 

e no Estado da Paraiba na sua totalidade conforme observa-se na tabela XXXVII . 

Por outro lado, tomando-se como referenda os dados da pesquisa dc campo (tabela 

XXXVIII) . pode-se aiinuar que em 54% das fazendas pesquisadas a produtividade media por vaea 

cm lactacao se situa entre 4 c 5 litros dc leitc/dia. Tambem e significativo os casos cm que a 

produtividade media por vaea ordenhada encontra-se na faixa de 5 a 8 litros de leite/dia 

corrcspondendo apenas a 35% das fazendas pesquisadas. Os casos com produtividade media por 

vaea acima de 8 litros de leite/dia corresponde a 7% das fazendas pesquisadas, as quais em sua 

ntaiotia localizam-sc nos municipios dc Arociras c Campina Grande, ondc a cxistencia dc um 

plantel leiteiro mais especializado e um sistema de manejo semi-intensivo justifica uma 

produtividade media dc 10 litros dc leitc/dia. 
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Como a produtividade do rebanho leiteiro esta diretainenle relaeionada a latores como as 

eondicoes gencticas do rebanho, as eondicoes alimentares c sanitarias etc., no topieo que segue 

trataremos detidamente desses aspectos tecnicos da producao pecuaria ao nivel dos criadores 

cntrcvistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X X X V I I I 

NIVEIS DE PRODUTrVIDADE MEDIA DAS VACAS EM LACTACAO NAS 

FAZENDAS PESQUISADAS 

Muuicipios Vacas dc ale 3 

litros/dia 

Vacas dc ate 4 e 

5 litros dia 

Vacas de 6 a 8 

Litros dia 

Vacas dc mais dc 

8 litros, dia 

Pesquisados Niunero de 

b'azendas 

Numero de 

Fazendas 

Numero de 

Fazendas 

Numero de 

Fazendas 

Aroeiras 1 11 12 3 

Boqucirao 11 11 1 

Campina Grande 13 11 3 

Queimadas l<) 1 

T< )TAL 4 (4%) 54 (54°o) 35 (35%) 7 (7%) 

FONTE: PESQUISA D1RETA DE CAMPO 
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5.3 AS C O N D U C E S T E C N I C A S D E P R O D U C A O NA P E C U A R I A 

L E I T E I R A 

Com base no esmdo de campo, inicialmente, apontamos algumas caracteristicas das fazendas 

estudadas no que tange as instalacoes lisicas e nivel de tecnificacao. Dessa forma, vale dizer que 

em 83% das fazendas nota-se a existencia de currais de alvenaria. Com relacao as medias e grandes 

propriedades encontra-se alem da easa sede da fazenda, as casas do vaqueiro e em numero 

reduzido. casas de morador. na mnioria das vezes desocupadas, alem dos armazens onde sao 

guardados os equipamentos dc trabalho e os insumos industrials utilizados. Parte signifkativa das 

propriedades possuem barragens ou acudes onde sao feitas o* " bebedouros " para o gado, alem de 

serem utilizadas as suas margens para a formacao das capineiras. Os pocos artesianos (41% dos 

casos i e os silos forrageiros tambem compoem a infraestrutura de algumas propriedades. No 

cercamento das terras, o uso das cere as de avcloz ainda existe. sobretudo em fazendas dos 

municipios de Queimadas e Campina Grande. 

Km relacao aos equipamentos e de consideravel difusao o uso de putverizadores, seringas 

para vacinacao do rebanho e arados movidos a tracao animal. Nas grandes e medias fazendas, a 

tecniticacao manifesta-sc na forma de motobombas e aspersores para inigacao, tratores e 

principalmente as maquiuas forrageiras utilizadas sobretudo na trituracao do capim e da pahua, 

pratica veriticada em 65% das propriedades estudadas. 

A forma como esta distribuida a atividade economica rural nos municipios esludados (Tabela 

XXXIX) , mostra a importancia que tem a atividade do criatdiio quando se observa que. nos 

municipios pesquisados mais de 80% da area dos estabclccimentos c ocupada com a atividade 

pecuaria. Por outro lado, a importancia desta atividade se faz notar tambem pelo numero de 

estabelecimentos (|ue a explora. Assim, conforme cs dados do Censo Agropecuario, 1985, 

apresentados na Tabela XXXIX, os tstabclecimentos c|ue se dedicam a athidade do criatdrio 
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representam mais dc 65% do total dos estabelecimentos agropeeuirios. nos municipios 

pesquisados. As obsctvaeocs a partir da pesquisa de campo, nesse sentido, corroborant os dados 

sccundarios. 

Tomando como universo as fazendas pesquisadas, indubitavelmente. o gado bovino constitui 

a atividade economica principal, sendo reservadas as maiores areas para esta atividade ao passo que 

a agricultura e destinado os espaeos mais exiguos e no caso das medias e grandes fazendas a 

producao agricola existe em funcao das necessidades da atividade dominante - a pecuaria -, onde 

os melhores solos, terras de vazantes dos acudes sao ocupadas com plantas forrageiras, ou com 

culturas que ptoporcioncm restolltos que sirvam na alimentacao do gado. 

Em boa parte do tempo, a alimentacao basica do gado e realizada com o paslcjo direto na 

pastagem nativa. ou em pastagens plantadas de capim " builel" (nas lazendas dos Cariris Velhos) 

principalmentc por ser uma especie bastante resistente aos petiodos de longo estio, regenerando-se 

logo nas primeiras chuvas. Nas fazendas situadas proximas a Campina Grande, as eondicoes 

climalicas favorecem a utilizacao do capim pangola como pastagem para o gado. 

fodavia, com a chegada do periodo de esliagcm as paslagens lornain-se escassas provocando 

a reducao de peso no caso do gado dc corte, bem como a queda no rendimento da producao 

leiteira. I 
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UHlizacao das Terras corn as atrvidades de agricukuru c pecuaria nas iTucrorrcgiiJes e nos municipios j • qulsados - 19X5 

Micro-Regioes Classe de Atividade Economica 

e Municipios AgriculturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Pecuaria .\gricultura Pecuaria 

Area. Area(ha) i Estabelec. % Estabelec. % Area. % , Estabelec. % 
1 

C A R I R I S VELHOS 29-671 989 754 14208 47,8 302.432 30,5 15.463 52,1 687322 69,4 

Aroeiras 4.41)7 48.049 1.311 29.7 6.775 14,1 3.096 70,2 41.274 SS,3 

Boquierao 2.796" 95.734 364 30,9 16.312 17,0 1.932 69.1 79-422 82,9 

A G E S T E DA 

BORBOREMA 

25.616 303.S58 13.386 52,2 129.799 42,7 12.230 47,7 174.059 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA573 

Campina Grande. 4.083 79.656 1.324 32,4 10.234 12.8 2.759 67,6 69.422 S7,2 

Queimadas 5.858 30.255 i . i Jo 29,4 4.732 15,6 2.723 70,5 25.523 34.3 

PlfcMO/NTE DA 

BORBOREMA 

i->e ins 1 i e ->Q9 64,9 71.556 31.8 8.267 35,1 153.719 68,2 

B R E J O PARAIBANO 
1 

12.448 106.664 9.569 76,8 73.272 68,7 2.879 23,1 33.388 31,3 

Fonte: I B G E - Censo Agropecuarmo da Paraiba, 1985" 

file:///gricultura


Visando atcnuat os efeitos decorrentes das csliagens, os criadores da area cm estudo lem 

procurado cullivar algumas culluras lorrageiras para asscgurar o arracoamento do rebanho, cm 

periodos nonnais de estiagem. Dentre as principals culluras lorrageiras para o arracoamento do 

gado no verao. sobressaem-se a palma fonageira que resiste as epocas de estiagem e e cultivada 

lanlo por medios e grandes criadores quanto por pequenos criadores. Eslc tipo de lonagcm 

constitui uma importante base alimenlar da pecuaria leiteira nesta area, imprescindivel ao gado 

leiteiro. considerando que lunciona como um suco altamente digestivo, sendo poi conseguinte a 

forragem mais utili/ada na alimentacao do rebanho na epoea de arracoamento segundo os criadores 

da area em estudo. Outras forragens como o capim de eorte das variedades " elelaqte ", cameron e 

" marreca", plantado nas va/antes de acudes ou margens de rios. registra-se em 5 0 % das 

propriedades estudadas. 

F,m geral, a pralfea da silagem e ainda pouco difundida entre os criadores da bacia leiteira de 

Campina Grande. (>s que a praticam uttlizam a pallia de milho, o capim elefante e tambem o sorgo 

forrageiro. Este ultimo tambem denominado de " milho de racao " esta sendo cultivado com maior 

iiequencia por criadores dos municipios de Queimadas, Boqueirao e Campina Grande, onde 

atraves do apoio e orientacSo dos tecnicos da EMATER tern sido possivel ampliar a pratica da 

ensilagetn junto aos criadores locais. Sendo assim, constatamos que em 44% das propriedades 

pesquisadas ja se procura minimizar as consequencias das epocas de estio sobre a producao bovina, 

atraves da armazenagem de alimento por meio da ensilagetn de racao. 

Em algumas fazendas, atraves da racao dada nas colchciras. sao utilizadas a casca ou raspa 

de mandioca. o sabugo do nullio. o bagaco e as vezes o melaco de carta. Entre as racoes 

industrializadas e de larga utiliza^ao a torta de algodao e o farelo de trigo. O sal comum e de uso 

generalizado, como complemento, entre os criadores cntrevistados. Outros produtos como o farelo 

de milho, o farelo de soja, residuos de racao dc aves (cama de IVango). o sal mineral, a vagem ou o 

farelo da algaroba sao racoes tambem utilizadas entre alguns dos cntrevistados. 
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A torta de algodao. como principal produto industrial ulilizado na racao animal entre os 

criadores da area da bacia leiteira de Campina Grande, c utili/ada com maior inlensidade durante 

cinco a seis meses. isto e, no periodo dc pastos sccos e escassos que. na regiao da bacia leiteira 

estudada. geralmenfe ocorre entre os meses de setembro a levereiro. Nesle periodo. clcva-se o 

custo dc producao da atividade do criatorio leiteiro. E o periodo em que os criadores dcnoniinam a 

criacao de "gado de hotel", por ocasiao do elevado custo de producao por unidade bovina. Dentre 

os criadores que recorrem ao uso da torta de algodao ou outro lipo dc racao industrial apena.-. mtit i 

periodo de dois ou tics meses, isto e\ de novembro a Janeiro, quando a escassez da alimentacao 

vegetal sc eleva, deve-se dizer, que parcela sigiiifiealiva, ou seja, 76% e conslituida put criadores 

tamiliar on pequcnos criadores. » ) curio periodo em que a grande parte dos criadores procuram 

complementer o arracoamento dos seus rebanhos com um suplemento a base dc torta de algodao 

e on oulros concenlrados dc origan urbana, sc expljea pela absoluta escassez de recursos da ampla 

maioria dos criadores, os quais se encontram fortemenle descapitalizados. 

A torta dc algodao, racao basica para as vacas em lactacao e rcprodutores. c tambem 

destinada as reses mais decaidas na epoea dc estiagem. Os pequenos criadores, em geral, 

compleiuentam a racao volumosa comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 kilogramas daquele piodulo cm media, para as vacas que 

produzem a partir de 5 litros de leite ao dia. Em outros casos onde existe um plantel leiteiro dc 

maior espccializacao cuja producao media diaria e de 8 litros de leite por vaea, a racao concentrada 

a base de torta de algodao, farelo de milhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sal mineral e distribuida numa propoicao media dc 5 

kilogramas por vaea. Este tipo dc criadores que compoem o grupo daqueles c|ue apresentam uma 

producao superior aos 2tM)/lilros dc leite ao dia, lent recorrido ao uso dc racoes que propoicionam 

uma clevacao consideravel ua produtividade leiteira do plantel. 

O rebanho que nao compoe o plantel leiteiro (novilhas, vacas solteiras, bezerros aparlados 

etc.). e mantido solto em cercados. As vacas leiteiras no periodo de arracoamento sao mantidas cm 
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regime de semi-estabulacao naquclas fazendas que demonstram uma maior especializaeao na 

producao leiteira. 

Na Paraiba, os primeiros cruzamentos, objetivando a melhoria das eondicoes geneticas do 

rebanho, foram realizados com o gado zebuino e crioulo, com tins de desenvolver a atividade de 

coite. 

Registros historicos mostram que as primeiras racas introduzidas na Paraiba, com o objetivo 

de melhorar as eondicoes geneticas do rebanho, datam do inicio do seculo. 7 8 

As mclhorias geneticas do rebanho eram acoes de paiticulares que se interessavam pelos seas 

planteis. So em 1922, e que se instalou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se rvi90 oficial preocupado com a atividade do criatorio 

no Estado. Esta mstituicao, criada em 1922, a Delcgacia da Industria Pastoril - sofreu uma 

reformulacao em 1933 e passou a se denominar - Defesa Sanitaria Arumal, objetivando a inspecao 

dos animais importados e as eondicoes sanitarias do rebanho estadual. Para tanto, facilitou-se, com 

precos baixos, o acesso aos criadores, de produtos biologicos, de soros, vacinas e seiingas 

vetcrinarias. (MARIZ; op. cit., p. 147) 

Atualmcnte, o gado mcstico cm suas divcrsas varicdades encontra-sc prcscntc cm todas as 

fazendas da area que forma a bacia leiteira de Campina Grande. Nas medias e grandes fazendas 

estudadas, obsctva-sc, tambem, que os criadores tern buscado melhorar o padrao genctico do 

rebanho, desenvolvendo-se linhagem do gado zebu nas racas Guzerat, Nelore, Gir e Indubrasil, ao 

mcsmo tempo produtivos c rusticos, adaptavcis as co n di96cs naturais do scmi-arido. Os 

reprodutores das ra9as Gir, Guzerat e Holandes de pura origem tern sido utilizados no 

7 8 " Os primeiros reprodutores indianos chegaram a Paraiba por volta de 1908, importados pelos criadores Jose 

Lins, do Engenho Corredor e Joao Ribeiro Coutinho da fazenda chaves ambos do municipio de Pilar. 

Seguiram-se outros e outros, animados os fazendeiros pelo exemplo e pelas fotografias ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ilustriri96es de re\astas". 

In: MAPvIZ. op. cit., p. 146. 

O F P b / B I B U O T E C A / r i m 
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"padreamento" do rebanho leiteiro inclusive em rebanhos de pequenos criadores da bacia leiteira 

cm cstudo. Conforrnc constatou-sc cmpiricamcntc, o plantel leiteiro das fazendas pesquisadas c 

conslituido predominantemente de vacas mesticas de holandes com zebu, veriilcando-se tambem, 

sobretudo, nas pequcnas fazendas, vacas dc origem crioula com zebu. O cruzamcnto do holandes 

com o Gir tern produzido animals rusticos e de grande aptidao leiteira. As vacas holandesas 5/8 de 

sanguc ou dc pura origem, com producao media dc 10 litros ao dia fazem parte do plantel leiteiro 

de criadores dos municipios de Boqueirao e Campina Grande, os quais tern demonstrado uma 

maior prcocupacao com o pradao genetico do rebanho leiteiro. Outras racas como Jcrccy c Sindi, 

embora menos difimdidas, sao encontradas em algumas das fazendas estudadas. 

No entanto, apesar do relativo fortalecimento do rebanho rustico com o cruzamento do gado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zebu (Gir e Nelore), e racas leiteiras europeias, principahnente a holandesa, em geral, o rebanho da 

area em estudo aprescnta ainda um baixo potencial genetico sendo este um dos principals fatores 

que explicam a baixa produtividade do rebanlio leiteiro, onde a produtividade media diaria e de 4 

litros de leite por vaea, em epocas de ambudancia de pastagem. Associa-se a esse fator genetico 

como causa da baixa produtividade do rebanlio, as eondicoes ecologicas regionais e as condicdes 

tecnicas de manejo. F.stas mas condi9oes ecologicas sao representadas pelo problema de oferta de 

alimentos naturais (pastos verdes durante todo o ano) e de agua, que se agravam nos prolongados 

periodos dc estio. 

Em rela9ao aos problemas de sanidade animal as informa9oes obtidas de veteiinarios nos 

municipios onde rcalizamos o trabalho dc campo indicam a febrc aflosa, a raiva, a brucclose, a 

luberculose como as principals doencas infecto-contagiosas que acometem os rebanhos da area 

estudada. Salientando-se ainda os parasitas externos (principalmentc carrapatos) e os internos 

(hclmintos). 

Segundo o resultado da entrevista realizada junto aos criadores, sobre a ocorrencia das 

doencas mais frequentes no rebanho, 97% dos cntrevistados indicam a raiva c a febre aflosa como 
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as doencas mais commas. O carbunculo siromatico ou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "manqueira", como e conhecido pelos 

criadores c indicado por 43% dos cntrevistados. Uma boa parccla dos criadores qucixam-sc 

tambem do alto grau de venninose de que sao acometidaos alguns animais, sobretudo bezerros. Os 

casos dc obitos no rebanho bovino dccoiTcntcs dc picadas dc cobra, "mal triste" ingestao dc 

plantas toxicas sao tambem mencionadas pelos cntrevistados. 

Pteocupados ern preservar seus animais das doencas, principalmcntc das infccto-conlagiosas, 

grande parte dos entrevistados estao procurando vacinar o gado. No caso das fazendas de medios e 

grandes criadores, o rebanho reccbe vacina, ties vezes ao ano, contra a aftosa, isto e, em periodos 

de 4 em 4 meses e, contra a raiva e a manqueira o gado e vacinado de 6 em 6 meses. 

Em relacao aos pequenos criadores, a vacina9ao do gado, visando evitar maiores perdas do 

rebanho, e feita duas vezes ao ano (contra a raiva e contra a aftosa), cortforme afirmam grande 

parte dos pequenos fazendeiros entrevistados. Vale resaltar que nas pequenas propriedades onde o 

numero dc animais e inferior a 50 cabecas, esporadicamente, a vacinacao e feita por funcionarios 

(veterinarios ou tecnicos) dos escritorios locais da EMATER, 7 9 que prestam servicos de extensao 

mral aos pequenos produtores nos municipios estudados. 

Nas fazendas estudadas raramente se constata a existencia de profissionais espccializados 

como tecnicos agiicolas ou veterinarios. Quando se utiliza com maior regularidade os servicos de 

veterinarios ou tccinicos e porque sao propiciados pela existencia destes profissionais ente os 

mcmbros da propria familia. 

Nos municipios onde o trabalho de extensao rural proporcionado pela EMATER e 

descnvolvido por profissionais graduados cm mcdicina vctcrinaiia os pequenos criadores rcccbcm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 9

 Conforme sulicntam os dirigentes dos Escritorios da EMATER nos municipios de realizafiio da pesquisa 

empirica, o atual representante do Poder Executive Estadual tern buscado atraves da Secretaiia de Agriculture 

promover programas de vacinafao bevina, visando preservar os rebanhos, sobretudo. dos pequenos criadores. 
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mclhores orientacoes quanto aos cuidados corn a producao pecuaria principalmente na prevencao 

dc doen9as atraves da vacina9ao, alem dc tcr com maior antcccdcncia um diagnostico mais prcciso 

de algum animal doente. 

E pratica observada pela maioria dos criadores (70% dos entrevistados), a consulta a um 

veterinario particular somente em caso de doen9a animal. Este, procedimento, consiste na ida do 

criador a uma farmacia veterinaria. onde relata as condi9oes do animal e, apos o diagnostico, 

adquire os medieamentos indicados. Nos casos mais graves, pode ocorrer a ida do veterinario a 

fazenda para conbecer in locus o estado do animal. Esta e uma pratica mais utilizada entre medios e 

grandes criadores em funcao dos custos que representam para o criador essa prestacao de servico. 

Embora muitos criadores ja demonstrem preocupa9ao no tocante a preserva9ao dos seus 

rebanhos pelo menos no que se refere a procura de vacinas, para seus animais, de um modo geral, 

sobretudo, entre os pequenos criadores da area em estudo as condi9oes sanitarias do rebanho sao 

ainda insatisfatorias onde a incidencia de doen9as infecto-contagiosa e comum, acarretando 

consideraveis perdas no pequeno criatorio bovino. 

No tocante ao abastecimento de insumos industrials a produ9ao pccuaiia nos municipios 

pesquisados, as cooperativas de criadores, as farmacias veterinarias e armazens de produtos 

agropecuarios constituem as unidades fomecedoras dos insumos aos criadores locais. A maioria 

dos cntrevistados, (74%), indicam que compram os produtos necessario a manutcn9ao da produ9ao 

pecuaria cm cmpresas comerciais como anuazens e farmacias veterinarias. Uma outra parcela dos 

criadores, isto e. 26% dos entrevistados afirmam que frequentemente, compram os insumos de 

origem urbana nas cooperativas de criadores em seus municipios. Confoime indicam alguns dos 

cntrevistados, a compra dos produtos agropecuarios nas cooperativas dar-se-ia por que lhes e 

permilido a compra a prazo. No caso especifico da compra dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA racdes, obseiva-se que alguns dos 

medios e grandes criadores entrevistados a&mam a preferencia em adquirir o produto em grandes 

c|uantidades das proprias industrias ou moinhos, inclusive de outros estados do Nordeste. Dessa 
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forma, lem-se conseguido reduzir os custos com a racao coneenlrada. principalmente na epoea de 

maior neccssidade, isto e. nos pcriodos de prolongadas estiagens. 

Os insumos agropecuarios dc origem urbana de uso mais difundido entre os criadores dos 

municipios inseridos nessa pesquisa sao a racao animal (torta de algodao80, farelo de trigo, e o 

farelo de babaeu); os produtos vetermarios (vacinas, vermifugos, anlibioticos, canapaticidas e 

outros medicamentos); os delensivos agricolas (inseticidas e fungicidas); instrumentos de trabalho 

(chibanca, enxada, pas, latao de leite). arame farpado e gratn])os de eerea. 

Contudo e preciso frisar que o nivel da utilizacao de insumos modernos, particularmente na 

producao leiteira c considcravclniciilc rcduzido, 8 1 sobretudo nos grupos dos criadores onde a 

atividade apresenta um carater familiar assim como nas pequenas fazendas. Nesse sentido vale 

assinalar que a utilizacao de racoes e concentrados industiiais considerados essenciais na atividade 

leiteira e na visao da maioria desses criadores um mecanismo que busca muito mais garanlir a 

sobrevivencia dos animais nos periodos de estiagens prolongadas que a preocupacao em manler o 

nivel da producao leiteira nas epocas de forragens escassas. Por conseguinte, o volume da 

producao de leile. na area em estudo, sofre acenluadas oscilacoes em decorrencia das epocas de 

abudaneia ou escassez do suporte fotrageiro, acarrelando fases de elevada producao e de producao 

insulicienle de leile. , 

O baixo grau de utilizacao de rac5es concentradas na atividade leiteira da area estudada, 

evideneia. por um lado, a forte dependencia das eondicoes naturais da regiao semi-arida no 

8 0 Consideraiido a epoea de maior necessidade de racao industiializada na area estuada (meses de novembro a 

fevereiro), o consume de torta de algodao principal produto utilizado entre os criadores entrevistados. varia de 3 a 4 

sacas semanais em mais de 80% dos criadores com ate 50 caliecas . 

8 1 Os proMemas deconentes das variacoes na producao leiteira na bacia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. Grande serao iratados no proximo 

cap., particularmente no que se refere as relacoes entre Ind de beneficiameto e fomecedores locais. 
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desenvolvimento da pecuaria leiteira, implicando na deficiencia alimentar do plantel leiteiro, 

acarrctando, por conscguintc, a baixa produtividade do rebanho. Dc outra parte, a rcduzida 

utilizacao do insumos agropecuarios em particular das racoes concenrradas, essenciais na atividade 

leiteira, ao nivel da grande maioria dos criadores da bacia leiteira analisada rcflctc a accntuada 

dificuldade de capitalizacao que caracteriza a predominancia dos criadores que tern como atividade 

basica a producao dc leite. 

Na realidade, sabe-se que o processo de descapitalizacao nao se restringe a atividade leiteira, 

mas, de um modo geral, as atividades agricolas que nao foram piivilegiadas pela politica economica 

nacional ou seja as atividades voltadas a riroducao de alimentos. Todavia, e preciso ressaltar que ao 

nivel particular dos produtores de leile da area em estudo, o processo de descapitalizacao que os 

mesmos vivenciam tern oiigem em duas causas basicas: em primeiro lugar, os produtores de leite 

da bacia leiteira focalizada nessa pesquisa, em sua quase totalidade nao tern sido beneliciados por 

linhas de credito que favoreca a cam'talizacao dos mesmos, limitando assim sua capacidade 

produtfva. Km segundo lugar, essa descapitalizacao na atividade leiteira se explica em larga medida 

pela forma como o produtor direto esta vinculado aos diferentes agentes economicos que atuam na 

esfera de comercia1iza9ao do leite. Ou seja, a natureza das redoes socio-ecocomicas que se 

estabelecem na etapa de comercializacao do leite entre o produtor direto e a rede de intermediacao 

ou com a industria de laticinio local. Esta situacao tern conconido signiticativamente para a 

descapitalizacao da atividade leiteira uma vez que, mediante a venda do seu produto, o produtor 

direto transfcrc parcela signiticativa do valor materializado na mercadoria. leite, aos agentes 

mtermediarios ou a Industria de laticinio, conforme detalliaremos no capifulo seguinte. Acresce-se, 

a cstas causas de alcance especifico, uma de ordem mais abrangente, ou seja, a politica economica 

adotada nacionalmente em relacao ao setor leiteiro que procura controlar o preco do leite ao 

mesmo tempo em que mantem liberado e em acelerada elevacao os precos dos insumos (racoes, 

medicamentos etc.) e equipamentos, setor este largamente controlado por empresas multinationals. 
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Esta incompatibilidade entre o preco do produto rural (leite) e os precos dos insumos agropecuarios 

industrials tern acarrctado conscqucncias dc dcscstimulos a producao leiteira na area estudada. Em 

ultima analise, as causas da baixa produtividade do rebanho leiteiro estao ligadas a fa tores de ordem 

tccnico-cconomicas, isto e, custos dc producao nao condizentes com os lucros da atividade. Torna-

se portanto um impasse: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prc90 do produto-leite nao motiva a se realizarem novos mvestimentos 

com tins dc malhorar a produtividade do rebanho", por outro lado, a clcva9ao  da produtividade 

implica na utiliza9«ao de insumos em elevacao acelerada dos pre90S 

Assim sendo, no capitulo que segue, nosso proposito sera o de apresentar a estmmra da 

cadeia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cwmercializacao do leite na bacia de Campina Grande em seus aspectos formais e de 

conteudo das relacoes economico-sociais que se sucedem entre os produtores rurais e os principals 

canais que se apresentam no circuito comercial do leite, atribuindo-se relevo as relacdes da 

Industria de beneticiamento de leite face aos seas fornecedores, procurando-se sublinhar nessa 

relacao, as principals estrategias utilizadas pela industria de laticinio no sentido de garantir o 

fomecimento da materia prima (leite) necessaria ao seu funcionamento. 
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C A P I T U L O V I 

A R E D E D E C O M E R C I A L I Z A C A O E DE 

B E N E F I C I A M E N T O DO L E I T E 
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6.1 A I N T E R M E D I A C A O NO C I R C U I T O C O M E R C I A L L E I T E I R O 

A producao do leite in nature na area da bacia leiteira eainpinen.se visa fundamentalmente 

duas formas dc utilizacao. a saber: como materia piima para bcneiiciamcnto e transformacao cm 

derivados pela Industria de laticinio local e como bem de consumo para a populacao rural e grande 

parte da populacao urbana. 

Quando analisamos os dados de campo relatives ao destino da producao leitefia veritica-se 

que, em mais de 65% das fazendas pesquisadas, o processo de realizacao comercial do leite se dar 

atraves da venda desse produto "ui natura". 

Convent ressaltar, nesse sentido, que em alguns grupos de criadores como os dos pequenos 

produtores empresarios e nas unidades onde a atividade pecuaria e fundamentada no trabalho 

familiar, a venda do leite "in natura" alcanca percentuais de 71% e 57% respectivamente. A partir 

dai, constata-se que mais de 70% dos criadores que realizam sua producao de leite por meio da 

venda do produto "in natura" sao pequenos criadores, proprietarios de pequenos estabelecimentos 

agropecuarios. 

No tocante a quanlidadc de leite comercializada por produtor, conforme os dados da tabela 

XL, verilica-se que o volume de leite destinado a venda diariamente, em pciiodos de producao 

normal, ou seja, entre os meses de marco a agosto, varia em cada grupo de criador. Dessa forma, 

no caso da pequena producao familiar e dos pequenos criadores a quantidade de leite destinada a 

venda esta acentuadamente concentrada nos limites entre 10 e 50 litros ao dia. sendo que no caso 

especilico da pecuaria familiar a signiiicativa maioria dos produtores destinam ao mercado entre 10 

e 30 litros de leite ao dia. No caso dos pequenos produtores empresaiiais. a venda do leite em sua 

forma "in natura" tambem se aprescnta como uma impoilante alternative de realizacao comercial 

para seu produto, pois, conforme se visualiza na tabela X L e signilicativamente consideravel o 

numero de pequenos produtores empresaiiais que comercializam entre 41 c 100 litros de leitc/dia. 
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Vale considerar, a partir do exposto que a venda do leite "in natura" pelas categorias de produtores 

rcfcridas se aprcscnta como a alternativa capaz dc atcnder dc imediato a nccessidadc dc obtcncao 

de algum ganho monetario para fins de aquisicao de produtos essenciais a dieta domestica, ou de 

insumos para o rebanho, sobretudo no caso dos pequenos produtorcs empresaiiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X L 

QUANTIDADE MEDIA DE LEITE COMERCIALIZ/UDC) DIARIAMENTE POR 

CATEGORIAS DE PRODUTORES LEITEIROS -MarcozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Agosto - 1992. 

Categorias de Criadores 

Produtores Produtores Empresarios 

Estratificacao 

(em litros) 

Familiares Pequeno 

Produtor 

Medio Produtor Grande Produtor 

De 1 a 5 

De 6 a 10 03 

De 11 a 20 10 02 

De 21 a 30 05 03 

De31 a 40 01 02 

De 41 a 50 04 05 

De 51 a 80 06 

De 81 a 100 01 04 02 

Dc101 a 150 01 
l 

09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

De 151 a 200 | 01 
1 

De 201 a 300 
l 

02 
L _ , 

Mais de 300 
1 
1 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Os criadores considerados de poite medio, por sua vez. em sua fracao mais signiiicativa. 

destinam ao mercado, normalmente. entre 100 e 200 litros de leite diarios. 
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E precise) ressaltar que quando a realizacao comercial da producao se estabelece atraves da 

venda do leite, o produtor rural pode defrontar-sc com tres alternatives distintas de mercado para 

seu produto, eonstituidas pelo consumidor final, pelo intermediario, ou pela industria local de 

laticinio. Com base nos dados da pesquisa dircta, aprcscntados na Tabela XLI, obsciva-sc que 

dentre as altemativas de mercado de que dispoe aquele criador que direciona a sua producao de 

lcitc para a venda. a que se destaca com maior rclevo e a comcrcializacao do produto a partir das 

relacoes de compra e venda que se estabelece entre o produto direto e o intermediario., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X L I 

ALTERNATIVAS DE REALIZACAO COMERCIAL. DO LEITE IN NATURA NA BACIA DE 

CAMPINA GRANDE 

Destinado do Categoria dos Produtores TOTAL 

Produtores 

Familiares 

Produtores Empresaiiais 

Leite in natura 

comerciali7ado 

Produtores 

Familiares Pequeno 

Produtor 

Medios Grande . , 

Produtores i Produtor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

Agroindustria 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 I 

05 01 07 10,0 

Intcrmcdiarios 21 20 
! 1 

10 02 53 77.0 

Consumidor 

direto 

03 04 02 
t 

09 13,0 

TOTAL 24 25 17 03 69 100.0 

FONTE: PESQUISA DLRETA, JUNTO A CRIADORES DA REGIAO ESTUDADA 

Conforme indica os dados da tabela citada mais de 77°o do leite comercializado nas fazendas 

pesquisadas e repassado via intermediaries, sendo essa forma de venda seguida pela relacao 

comercial que vincula diretamente o ciiador ao consumidor final. 
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Vale ressaltar que nas categorias que se classificam como produtores farniliares e pequenos 

produtores empresariais, a realizacao comercial do leite se daij csscneialmentc^ via agcntc 

mtermediario. 

O entendimento do que determina a forma das relacoes entre produtores de leite e 

intermediarios e algo complexo, uma vez que na base dessa determinacao tern que se considerar 

nao so a simples existencia, de um lado. de produtores rurais que decidem vender seu produto e de 

outro, do intermediario que se apresenta como comprador. E necessario alem disso, cdnsiderando a 

estrutura do circuito comercial do leite, na area em estudo. numa dimensao mais ampla, levar em 

conta, principalmente, a natureza das relacoes quando do vinculo do produtor rural com outros 

agentes que tambem atuam nesse circuito como por exemplo. a industria de beneliciamento e as 

fabricas senu-artesanais de deiivados (queijo, manteiga). Tudo indica que a compreensao dos 

motivos que conduz o produtor rural a direcionar sua producao para um especiiico canal de 

comercializacao do leite passa pela determinacao geral das relacoes socio-economicos que se 

particularizam ao nivel de cada agente social que figura no mercado leiteiro. 

Dessa forma, no caso da comercializacao do leite atraves de intermediarios deve-se ressaltar, 

irrkiaknente, que com frequencia, a relacao comercial envolve prineipakriente aqueles produtores 

que ein epoea normal de producao (inverno) conseguem destinar a venda um volume de leite nao 

superior a 50 litros diarios. 
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T A B E L A X L I I 

Coleta de leile por intermediarios junto a criadores nos principals municipios produtores da bacia 

leiteira campiuense 

Estratiiieacao 

(em litros) 

Aroeiras Boqueirao C. Grande Cnieimadas Total 

n°de 

Produtores 
n° de 

Produtores 
n de 

Produtorcs 

11 dc 

Produtores 

Abs. 

Menos de 10 

. . . . 

41 06 60 39.2 

De10 a 2^ 13 07 15 02 37 

De 26 a 50 07 03 10 06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 L 17,2 

Dc 51 a 75 07 07 ----- I 14 9,2 

De 76 a 100 04 03 0 7 _ 4,6 

Acima de 100 05 02 01 08 5,2 

Fonte: Pesquisa dtreta, realizada junto a intermediarios 

Os dados da Tabela XLII , coletados a partir de entrevistas com intermediaries que atuam na 

comercializacao do leite rctralam claramente a grande presenca desscs agentes junto aos pequenos 

criadores. Se considerarmos, por cxcmplo, aqueles produtorcs que repassani para os intermediarios 

ate 50 linos de leite ao dia. elcs lcproscntani inais de 80% dos ioiuecedores de leile que 

normalmente se relacionam diretamentc com compradores de leite que adquirem o produto visando 

a obleiiyao de uma margem de lucio. Acresce-se ainda que e ampiamenle expressiva a vincuiacao 

entre intermediarios e aqueles produtorcs que colocam no mercado um volume diario dc leite 

inferior a 10 litros. Esle grupo de criadores, na vcrdadc. c responsavel pelo grande volume de leile 

que e comercializado via intermediarios. 
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Corubrme evidenciamos empiricamente, alguns fatores concorrem diretamente para que a 

vinculacao do produtor direto ao circuito comercial leiteiro sc realize atraves do eomcrcio 

intermediario. Nesse sentido. em primeiro lugar. ressalta-se que o volume do leite produzido no 

caso da maioria dos pequenos criadores nao os estimulam a dirccionar sua producao aos ccntros 

urbanos para a venda ao consumidor direto. Alem disso, em inuilos casos, quando as fazendas se 

situam numa distancia rclativamcnte grande dos ccntros urbanos c, cabc ao produtor a 

responsabilidade pelos custos de transporte, a consequeneia disto e que sua margeimde ganho se 

reduz ou sc toma quasc nula. 

Entretanto, quando o produtor rural entrega sua producao a um intermediario, a coleta do 

produto, normalmente, oeorre na propria fazenda ou si'tio. As vezes, quando a propiiedade 

encontra-se descentralizada em relacao a uma determinada "linlia", o produtor leva o leite a um 

dctemiinado ponto da estrada, por exemplo, utili/ando para tanto animais de tracao. Por 

conseguinte, sobretudo para os pequenos criadores familiares, a venda do leite a intermediarios 

significa a anulacao da responsabilidade com as despesas de transporte, mesmo nos casos em que 

precisam deixar o produto no ponto de uma estrada, ja que o fazem com seus proprios meios 

(animais de tracao) e geralmente, utilizando a mao-de-obra familiar. 

Em segundo lugar, esle tipo de relacao tambem apresenta a conveniencia de que mesmo 

aqueles produtores que dispoem de um volume lm'nimo de leite (2 ou 5 litros diarios), excedendo o 

eonsumo domestico, podem destina-lo a comercializacao atraves da venda. repassando-o a um 

comprador intennediario. Sendo assim, a parcela mais signiiicativa dos pequenos criadores tern na 

venda do leite para eompradores que coletam o produto diretamente na lazenda a alternative mais 

imediata de realizacao comercial do leite em sua forma "in natura", uma vez que o baixo volume da 

producao dificulta-os a manter vinculo direto com outros canais de comercializacao, como por 

exemplo a industria de bencficiamento de leite. ou o fornecimento direto para o consumidor 

urbano. 



164 

Ademais, deve-se assinalar que o leite, uma vez coletado pelo intermediario, pode seguir 

ramiiieacocs divcrsas no circuito comercial, visto que a difcrcnciacao socio-eeonomica que sc 

observa no grupo daqueles que se dedicam ao comercio do leite, associada a outros elementos de 

ordem mais gcral concorrem sobrcmancira para que o intermediario term a uma forma particular de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atuacao no circuito leiteiro, conforme salientaremos mais adiante. 

A diferenciacao socio-eeonomica que caraeteriza os intermediarios do leite se da em diversos 

tu'veis. Por exemplo, existent aqueles que alem de eompradores da producao leiteira de outros 

produtores, como proprietarios rurais, possuem tambem sua propria producao, combinando assim 

a sua atividade de ctiador como o "negocio" do leite; aqueles que revelam-se detentores de maiores 

recursf)s, possuindo veiculos motorizados para o transporte do produto; aqueles que residindo no 

meio rural possuem suas proprias fabtiquetas artesanais onde transfonna o leite adquirido, em 

derivados (queijo); e ainda os que mesmo nao residindo no meio rural atuam tambem na 

intermediacao do leite adquirindo o produto dos criadores e repassando-o ao consumidor final nos 

centros urbanos. Este ultimo grupo de intermediarios, popularmente denominados de "leiteiros". 

tern a re venda do leite ao consumidor final dos centros urbanos sua principal fonte de renda. 

A partir do exposto, pode-se dizer que na continuidade do circuito comercial leiteiro, isto e 

depois que o leite passa do produtor direto para as maos do agente intermediario. deve-se levar em 

conta as especiiicidade economica e social do comprador. Nesse sentido, algumas questoes 

merecem ser ressalladas, a saber: de que meios materials e linanceiros dispoe este agente 

intermediario? A atividade de comercializacao com o leite e a sua principal fonte de renda? E um 

agente comprador que possui meios proprios, isto e, fabricas semi-artesanais de transformacao do 

leite adquirido em derivados (queijos, manteigas etc)? 

Por conseguinte, detenninando-se o perfil socio-economico dos eompradores de leite que 

chegam ao produtor direto, pode-se ampliar a compreensao sobre as distintas ramilieaeocs que na 

sua totalidade compoem o circuito da comercializacao leiteira. Este circuito tern como inicio o 
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momento em que o leite, atraves da venda deixa de perteneer ao produtor rural e como 

cnccrramcnto a sua transformacao cm derivados pela industria rural, ou sua aquisicao para o 

benefieiamento na industria de laticinio local. Nesse sentido o circuito leiteiro encerra uma ampla 

diversificacao das relacoes de compra c venda dc leite nao sc caractcrizando, portanto, apenas pela 

relacao que vincula o produtor rural ao agente comercial que se apresenta como imediato 

comprador do lcitc in natura, isto c. somcnte pelo ato que signilica para o produtor rural a 

realizacao comercial do seu produto. Em tal circuito incorpora-se tambem as relac5es que se 

estabelece entre todos os agentes que, intcgrados de alguma forma ao circuito da comercializacao 

leiteira, visam auferir uma margem de ganho nesta atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 

A diversidade observada no tocante ao perlil socio economico dos agentes integrados ao 

comercio do leite concorre para que, de ceilo modo, se tenha uma definicao do papel que ocupam 

tais agentes em toda a extensao do circuito comercial do leile. aqui considerada. 

Nesse sentido, piimeiramente ressaltamos o papel daqueles produtores rurais que buscam 

atraves da combinacao de suas atividades rurais (agricullura e pequena pecuaria) com o comercio 

do leite, uma altemativa de complementacao da renda familiar. Conibrme constatamos 

empiricamente esta categoria de intenuediarios se faz presente no circuito da comercializacao do 

leite atraves da coleta (compra na porteira) do produto prineipalmente naquelas areas produtoras 

mais afastadas das principals linhas de coleta. Estes eompradores conseguem reunir a producao de 

leite pulverizada de inumeros produtores. O leite agora como uma mercadoria pertecente nao mais 

ao produtor direto, e as vezes utilizado como materia-prima pelo comprador primario82 na 

8 2 Dada as especidades que caracterizam os agentes comerciais que se integrant ao circuito comercial do leite, na area 

estudada, procuremos definir como comprador primario ou direto o agente intermediario que coleta o leite na 

porteira, ou seja, aquele que adquire o produto diretamente do produtor rural. 
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fabricaeao de derivados - queijos principalmente - e, neste caso, o leite na sua forma in natura tern 

enecrrada sua cireulacao. 

Todavia, em outros casos, o leite in natura permanece na cireulacao uma vez que uma 

parcela dos eompradores primarios ou diretos repassam o produto a outros agentes, isto e aos 

intermediarios seeundarios,83 os quais adquirem o produto em maiores quantidades pois compram 

o leite coletado por pequenos eompradores diretos. como tambem compram diretamente nas 

fazendas de acesso privilegiado. Ao alcancar este ponto da cadeia de comercializacao/ isto e, como 

uma mercadoria pertnecente a um intermediario de maior porte que dispoe de meios de transporte 

motorizados - camionetas - para a coleta do produto, principalmente nas fazendas das areas de 

maior adensamento da producao leiteira; o leite como produto de comercializacao e vendido na 

industria de beneficiamento ou destinado aos centros urbanos para a venda direta ao consumidor 

final. 

Em dois dos quatro municipios estudados (Aroeiras e Boqueirao) a industria rural de laticinio 

se sobressai como importante fonte de mercado para o leite in natura, ou seja, constata-se a 

existencia signiiicativa de fabricas especializadas na producao de derivados do leite, como o 

"queijo" e a "manteiga da terra". 

A importancia da industria rural de laticinio na absorcao de lracao signiiicativa da producao 

leiteira, como fonte de renda na atividade pecuaria constitui objeto de discussao no topico seguinte 

desse estudo. 

8 3 - Em determinados casos a comercializacao do leite nao necessarianiente envolve o produtor direto e um unico 

intermediario, ou seja, em alguns casos, o comprador que chega ate ao produtor rural, repassa o leite a um segundo 

agente comercial que adquire o produto em quantidades mars signilicantivas. 
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6.2 A INDUSTRIA A R T E S A N A L R U R A L D E L A T I C I N I O NA B A C I A 

L E I T E I R A CAMP1NENSE 

Ainda nos iins do seculo passado, na Paraiba. algumas areas cram eonhecidas regionaimente 

pela sua industria sertaneja de queijo. Como salienta Irineo Joflily "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O fabrico de queijos c 

industria sertaneja de bons rendimentos, enibora se conserve ainda em pequena proporgao para 

a sua numerosa criagao. Ha dc duas qualidades sendo muito cstimados os que sao conhecidos 

pelos nomes Seridd e Santa Rosa " (JOFFLLY, op. cit, p. 206) 

A atividade artesanal rural de laticinio praticada ja em fins do .seculo XIX em tlelermidadas 

areas do interior paraibano, evolui no decorrer nos anos, tomando-sc de grande importancia como 

mecanismo de absorcao da producao leiteira principalmente nos periodos de abundancia desta 

producao. 

Na area da bacia leiteira de Campina Grande mesmo existindo uma industria moderna de 

laticinio que opera desde o inicio dos anos setenta a industria artesanal rural de laticinio tambem 

ocupa seu espaco o que se faz perceber pelo grande percentual de unidades fabtis artesanais ou 

semi-artesanais de laticinio existente nas principais micronegioes que compoe aquela bacia leiteira. 

Analisando-se os dados da Tabela XLLLL ressalta-se a relevancia da atividade artesanal de 

laticinio na microrregiao dos Cariris Velhos. 
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T A B E L A X L I I I 

BACIA LEITEIRA DE CAMPINA GRANDE: TR AN S FORA1 AC AO OU BENEFICIAMENTO 

DE LEITE PELA INDUSTRIA RURAL - 1970-1980 

Micronegioes Prod. Total de Quantidade transfonnada Part. Micro-regional na 
Leite (mil litros) prod, bcneliciada no 

Estado 

e Estado Absoluta % sobre a % 

(mil itros) prod, total 

1970 1980 1970 1980 1970 i 1980 1970 1980 

A. da 10.673 14.874 838 1.680 7,9 11.3 14.2 9,5 
Borborema 

Cariris Velhos 197406 3 2 . 1 l F 2.854 11.419 14.7 7 35.6 48,3 64,5 

P. da 7.178 7.234 239 204 3,3 | 2,8 4.0 1,2 
Borborema 

Brejo 1.852 3.199 5 65 0,3 | 2,0 0,4 

Paraibano 

Paraiba 85.975 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ . 

1 18.031 
5.908 1 17.712 6,9 15,0 66.6 75,6 

FONTE: D3GE - CENSO AGROPECUARIO DA PARAIBA - 1970zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E 1980 

As microrregioes dos Cariris Velhos e Agreste da Borborema, principals tributarias do leite 

que abastece o mercado campinense concentravam em 1980. 74% da producao de leite do estado 

transfonnada ou bcneliciada atraves da industria rural. Somente nos Cariris Velhos, no periodo 

citado, a quantidade de leite transfonnada na industria rural de laticinios alcanca uma participacao 

de mais de 60% da producao total do leite, do estado. Por outro lado. ressalta-se tambem o 

significative crescimento dos indices de participacao do leite absorvido pela industria rural sobre a 

producao leiteira daquela mierorregiao, evoluindo assim de 15% para 37% entre 1970 e 1980, 

acusando um ineremento absoluto de mais de 8 milhoes e meio de litros. Destacam-se nesta 

atividade os municipios de Boqueirao e Arociras, que, no periodo referido, aumenta a producao 

absoluta de leite beneiiciado na industria rural em 829 mil litros e em 3 milhoes dc litros. 

respectivamente. Esta atividade artesanal e de fundamental importancia para a area da bacia leiteira 

de Campina Grande, nao so porque absorve o leite excedenle nas oscilaeoes da producao. senao 

tambem absorve uma signiiicativa proporcao da mao-dc-obra no meio rural. As fabriquetas de 
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derivados do leite tern, por eonseguinte, uma importante fiincao de equilibrar a oferta e a demanda 

do leite, amcnizando as pcrdas por ocasiao das variacocs sazonais da producao de leite. 

Por outro lado. por representar uma alternative que proporciona uma maior margem de 

lucro, boa parte dos criadores na area da bacia leiteira de Campina Grande tern procurado 

transformar o leite nas suas labriquetas semi-artesanais. 

Ocoire que com o acelerado crescimento dos precos dos insumos basicos utilizados na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

atividade do criatorio leiteiro, bem como o frete para o transporte do produto pago pelo produtor 

devido ao sistematico aumenlo dos combustiveis, alem dos prejuizos que sao internalizados pelo 

produtor quando da ocorrencia da acidificacao do produto. tem-se como resultado uma elevacao 

constanle dos custos de producao nesla atividade, nao compensando pois a venda do produto a 

industria modema de laticinio, atraves de precos pre-estabelecidos pela politica de precos oiiciais. 

No conjunto dos criadores entrevistados nos principals municipios produtores de leite, na area 

da bacia leiteira de Campina Grande, mais de 40% possuem labriquetas de laticinios e consideram 

que esta atividade e mais lucrative que a venda do leite "in natura" a industria dc laticinio local. 

Quando sc trata dc transformacao ou utilizacao do leite pela industria rural c ncccssario, 

tambem, ressaltar alguns aspectos especilicos do desenvolvimento desla atividade dentre as 

difcrcntcs categorias de criadores entrevistados. Ncssc sentido, inicialmcntc, devc-sc assinalar que a 

iabricacao do queijo por pequenos criadores e as vezes eombinada com a venda do leite "in 

natura", isto e, quando o criador realize comcrciabncntc uma tracao do leite produzido atraves da 

venda direta ao consumidor iinal e neste caso a producao queijeua representa uma altemativa de 

obtencao dc uma renda complcmcntar na atividade leiteira. Nao obstante, para uma parccla 

signiiicativa dos criadores e fabricacao de queijo constimi a unica forma de aproveitamento do leite 

"in natura", tomando-se assim a principal fonte dc renda na atividade pecuaria. 
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Por outro lado. as oscilacoes periodicas que sofre a producao leiteira. e que na area da bacia 

focalizada tcm o agravante das advcrsidades climaticas (sobretudo nas microrregioes do Agreste da 

Borborema e Cariris Velhos). coneorre para que o nivel da producao queijeira nas fabriquetas 

artcsanais dos pequenos criadores aprcscntc considcravcis variacocs entre o periodo dc abundancia 

da producao leiteira e a epoea da cnlressafra. Conludo, considerando as epocas normais da 

producao dc leite. isto c, fora do periodo das estiagens prolongadas, os pequenos criadores 

entrevistados que utilizam sua producao, transformando-a em derivados (queijo) nas proprias 

labriquetas artcsanais, indicam um nivel de producao de qucijos que se situa entre 10 a 40 

quilogramas semanais. sendo que mais de 60% desses criadores aiirmam ter um volume medio de 

producao dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M) quilos dc queijo por seinaua. Dc oulra parte, os pequenos fabiicantcs artcsanais dc 

queijo. entrevistados. afirmam ter como alternative de comercio para sua producao queijeira a 

venda aos intenncdiarios ou ao consumidor direto, sendo. porem, mais lrcqucntc a primcira 

alleniativa. pois a relacao com o comprador intermediario (comerciante da cidade) e para os 

pequenos labiicantcs queijeiros uma perspective asscgurada dc mercado para o seu produto. cm 

que pese as eondicoes desfavoraveis a transacao comercial para o produtor" rural no tocante a 

deteriorate dos nivcis dc preco alcancados por sen produto, o (pic rcsulta numa forte Lransicrcncia 

do valor produzido pelo criador para os agentes da inlennediacao. 

Alem das labriquetas artcsanais dos pequenos criadores. a industria rural de laticinio na area 

da bacia leiteira canipinense e tambem constituida por outro tipo de unidades labris de derivados de 

leite as quais se destacam por apresentarem maior especialidade na labricacao de laticinio (qucijos. 

manteiga). Estas unidades de fabricacao de laticinio ou queijeiras como sao denoniinadas, 

conslituem o que ha de mais moderno na producao rural de laticinios, na area estudada. Elas 

produzem, em escala consideravel, derivados do leile, piiiicipalinente algumas vaiiedades de queijo 

e manteiga para os mercados de centros urbanos como Campina Grande e Joao Pessoa. Rmbora, 

em sua maioria, possuam uma capacidade instalada suliciente para transformai diariamente entre 
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500zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 800 litros dc leite, as qucijeiras maiores clicgam a transformar em tomo de 3 mil litros de 

leite ao dia nos peiiodos dc abundancia da producao84. 

Com relacao a industria rural de laticinio na area da bacia leiteira abordada, e valido 

mencionar ainda, que tem aumcntando o numero das unidades artcsanais dc laticinio ao mesmo 

tempo em que outras ja existentes tem buscado se expandir, ampliando sua capacidadc instalada e 

diversilicando sua producao. 

Segundo o presidente da Associacao dos Produtores de leite do Estado da Paraiba (APLEP) 

o crescimento da producao queijeira na industria rural, na area da bacia leiteira estudada, csta 

diretamente relacionado ao baixo preco que o leite "in natura" aleanca na industria de laticinio 

local. Alem disso, a cscasscz do leite nos peiiodos de estiagens constitue um forte lalor de estimulo 

a producao artesanal de queijo visto que, se por urn lado o fabrico do queijo anula onus do 

transporte do leile ate a industria, por oubo a fabricacao de queijo permite uma ampliacao dos 

ganhos, uma vez que este produto. por nao ter um sistema de preco politicamente estabelecido. 

aleanca um mclhor preco ->io mercado, principalmente na cntrcsafra quando o produto toma-sc 

escasso. 

Por conscguinlc, na epoea da cntrcsafra a olerta de leite a industria dc bcncliciamcnlo local, 

oriunda dos principals municipios produlores c sensiveimente afctada. 

Nao obstante a rcducao da oferta de matcria-prima (leite); na cntresalra, por produtores dos 

municipios que constituem a principal area da bacia leiteira estudada. a industria de laticinio local 

tem adotado mecanismos que inibem os cfcitos dc cscasscz do leite, na cntrcsafra. Estcs 

mecanismos se corisubslaciain tanto a nivel das estralegias de expansao adotadas, quanto. cm relacao 

as regras ditadas pela industria lace aos seus lornecedores no sentido de assegurar a plena olerta da 

matcria-prima. Estes aspectos serao devidamente tratados na seqiiencia deste capitulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Informacao obtida de proprietarios de fabricas de queijo, mstaladss nos municipios de Boquetrao e Aroeiras. 
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6.3 O R I G E M E E X P A N S A O DA INDUSTRIA D E L A T I C I N I O D E 

C A M P I N A G R A N D E 8 5 

A implantacao das industrias modcmas da laticinios no Nordcstc, com maior utilizacao do 

teenologia, foi promovida pelos incentives iiscais da SUDENE. 

A industria de laticinio da Campina Grande -II,CAS A- foi constituida em 1964, tendo sido 

seu projeto aprovado pela SUDENE em fevereiro de 1965. 

Embora nao se trale de uma industria de base, e com escassos eleitos inadiadores da 

economic ela foi lida como projeto prioritario, faixa "A" em face de se tratar de uma industria de 

producao de bens de alimentacao basicos, por utilizar materia-prima regional e por ser tal 

empreendimento implantado em areas de debil desenvolvimento contribuindo para a 

desconcentracao espacial da industria regional. 

Seu funcionamcnto, no entanto, teve inicio em 1973, tendo transcorrido um periodo dc oito 

anos entre a aprovacao do projeto e a sua implantacao cm face da "deliciencia de capital" e das 

cxigeneias tecnicas do Ministcrio da Agricultura, no sentido de reformular o projeto initial. 

A industria -ILCASA- foi adquirida ein 1972. atraves de um leilao judicial, por um grupo dc 

indusliiais paulislas e caiiocas dclculor do controlc acionaiio da empresa, passando desde cntao a 

funcionar com as melhores tecnicas exigidas, produzindo leite tipo "C". 

Em 1981, um grupo empresarial do ramo de laticinios, com sede cm Fortaleza, se instala em 

Campina Grande, fazendo apenas algumas reformas nas instalacdes fisicas ja existentes. Desde 

Informacdes obtidas atraves da entrevista realizada com o Diietor industrial da ILCASA tjulho de 1992) 
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entao, a ILCASA passa a operar, produzindo leite pasteurizado tipo "C" (LPC) e outros produtos 

lactcos que adotam a marea BETANIA W . 

Embora se (rate de uma empresa de sociedade anotiima, os criadores locais nao tem 

participacao87 nas acoes das mesma. Ou seja, a politica industrial adotada na regiao via 34/1888 

gerou na area em estudo uma industria de laticinio cuja forma de organizacao societaria acha-sc 

vinculada a interesses exogenos aos dos pecuatistas locais. Ademais, como a empresa de laticinio 

em Campina Grande detem o monopolio da compra de leite para beneficiamento, isto lhe 

possibilita eondicoes para ditar o preco e o prazo de pagamento, violando por conseguinte as leis dc 

mercado face a existencia de varios ofcrtantes e de um so comprador. Isto constitui, sem duvida, 

um forte fator de desinteresse do produtor rural em fomecer a materia-prima (leite) a empresa, 

acarretando graves implicacoes a atividade leiteira da area estudada, como exemplo a venda parcial 

do rebanho leiteiro para o abate ou a subslituicao total desta atividade pela pecuaria de corte por 

parte de alguns criadores. 

Tecnicamente, a empresa tem uma capacidade instalada, segundo iniormacoes do scu direior 

industrial, suliciente para absorver ate 250 mil litros de leite ao dia. Nao obstante, em julho 1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

8 6 Nome fantasia com o qua! a Industria de Campina Grande passou a operar a partir de 1981. 

8 7 Sobre a participacao dos criadores locais no capital na Industria da laticinio o Presidenle da Associacao dos 

produtores de leite da Paraiba comenta: " Somente quando a Industria de laticinio se mstalara em Campina Gn.ncb, 

os pecuaristas locais adquiram acoes da ILCASA, no sentido de viabilizar a eapitalizacao da Industria, visto que o 

Sislcma 34/18 linanciava apenas 50% do invcstiniento. Contudo, no decorrer do tempo os produtores foram 

vendendo suas acoes, resullando em que, alualmenle, os produtores de leile nao mais pailicipem do capital da 

empresa ". (entievista realizada em Jullio, 1992). 

8 8 " Resumidamenle, esle sislema consisle em que as pessoas juridical possam deixar de pagar ao Tesouro Nacional 

ate 50% do montante dos seus impostos sobre a renda, para investor ou reinvestir em projetos na area no Nordiste, 

reconheeidas pela Sudene como prioritarios para o desenvolvimento da regiao ". In MOREIRA, Raimundo. O 

Nordeste Brasileiro: Uma Politica Regional de Industrializacao. Rio de Janeiro, Paz e Terra 1979 p. 88 
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estava ela operando corn apenas 20% dc sua capacidade total, o que coiTesponde a uma absorcao 

dc 50 mil litros dc leite cm media, diariamcntc. 

Alem da plalafoima de Campina Grande, a ILCASA, possue dois postos de resiriamento de 

leite sendo um instalado no munieipio de Sousa (scrtao da Paraiba) e outro no municipio de 

Garanhuns, agresle pernambucano, que furnece a induslria 18 mil litros de leile ao dia em media. 

O leite coletado nas areas polarizadas por estes municipios, apos o processo de resiriamento, e 

transportado para Campina Grande, onde e pasteurizado ou tratisformado em derivados. 

Alem da plataforma de Campina Grande e de seus dois postos de resiriamento de leite a 

empresa conta tambem com uma unidade de fabricacao de leite em po inslalada no interior 

cearense, a qual e de exlrema importancia na reducao dos efeitos acarretados pelas tlutuacoes da 

producao leiteira, urna vez que esta usina absorve o excedente de maleria-prima (leile) na epoca de 

abundancia da producao, desidratando o leite, transformando-o em materia scca. 

Tcndo em vista as oseilacocs estacionais ciclicas da producao dc leite, a induslria de lalicinio 

tern procurado mantcr urna linha de producao diversiiicada. Nesse sentido, alem do leite 

pasteurizado "C" que ocupa 60% da paula de producao, a induslria deslina 20% da materia prima 

adquirida a fabricacao de lcitc em po, enquanto 30% do leite "in natura" recebido naqucla induslria 

c deslinado a elaboracao de derivados lacteos, como doce de leite em pasta, queijo, manteiga e 

recentemente, requeijao cremoso, com boa aceitacao no mercado regional. 

Na pauta dos derivados lacteos elaborados pcla indusuia local dc laticinios, a producao da 

manteiga constitui o ramo mais rentivel - Cordorme assinala o diretor industrial da ILCASA: "a 

fabricacao da manteiga proporciona uma margem de lucro satisfaloria cm rcla9ao aos demais 

produtos que fabricamos. pois cada litro de cteme utilizado na fabricacao da manteiga rcpresenia 

custo cquivalcntc a aquisi9ao dc 1 litro dc lcitc in natura ". 
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O leile pasteurizado na industria local atende aos eentros urbanos de Campina Grande e Joao 

Pcssoa, ao passo que os derivados lacteos (qucijo, manteiga, docc dc lcitc, rcqucijao crcmoso) 

abaslece lambent o mercado regional, principalmente os eentros urbanos de Recife e Fortaleza. 

No que conceme ao abastecimento da induslria com materia-prima - convent assinalar que 

face a expansao do mercado, principalmente no ramo de derivados, tornou-se necessario uma 

maior captacao do leite "in natura", incompativel. porem com a oferla do leite proporcionada por 

fornecedores na area da bacia leiteira de Campina Grande. Dessa forma, a industria local adotou 

estrategias especificas de captacao de materia-prima. Um dos caminhos adotados foi a expansao 

para novas areas produtoras onde pudesse obler uma oferta de leite a precos relativatnente 

reduzidos. Nesle caso, a expansao da ILCASA se deu em direcao a regiao do scrtao paraibano. 

precisamente para a area polarizada pclo municij)io de Sousa, onde a existencia de um grande 

rebanbo bovino propicia uma consideravel producao de leile, ale enlao praticamcntc desperdieada 

comercialmente. Outra medida adotada pela industria de laticinio local visando assegurar a oferta 

de materia-prima tern sido a importacao de leite de outros eslados da regiao Nordeste. 

Praticamente, durante loda a deeada de oitenta a industria de laticinio de Campina Grande 

precisou importar leite "in natura" de outros estados para atender as necessidades de expansao do 

mercado, sobretudo em litis da citada deeada quando os volumes dc lcitc "in natura" imporlado siso 

consideraveis. Esse aumento das importacoes do leite "in natura" se deve muilo mais a um 

crescimento do mercado consumidor, cujas razoes apontaremos adiante, que ao fato de uma 

reducao absoluta na oferta de leite recebido diariamente na plataforma da industria, que ao 

contrario cresce consideravelmente entre 1981 e 1988 segundo demonstram os dados abaixo. 
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T A B E L A X L I V 

ILCASA - INDUSTRIA DE LATICINIOS DE C A M P I N A GRANDE S. A. RECEBIMENTO 

DE LEITE I N N A T U R A N A P L A T A F O R M A E IMPORT ADO. 

ANOS 
Leite Recebido na Plataforma da industria 

(Em mil litros) 

Leite in natura importado T O T A L 

Bacia de C. 

Grande 

Sertao Paraibano 

(Sousa e Patos) 

Sub-Total (em mil litros) (mil litros) 

1981 3.695 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 3.695 — 3.695 

1982 4.578 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 4.578 1.136 5.714 

1983 4.552 — 4.552 539 5.091 

1984 5.039 . . . 5.039 1.001 6.040 

1985 6.879 — 6.879 2.070 8.949 

1986 7*312 1.290 8.602 2.361 10.963 

1987 9.823 6.630 16.453 5.761 22.214 

1988 12.834 6.911 19.745 7.884 27.629 

1989 9.705 7.399 17.104 19.748 36.852 

1990 9.985 6.283 16.268 9.298 ' 25.566 

1991 3.149 2.767 5.916 5.233 11.149 

FONTE: PESQUISA DIRETA JUNTO A ILCASA 

Com rolaeao a expansao horizontal da industria de laticinio para a regiao do serUio, a 

existencia de uma producao de lcitc sub-aproveitada comercialmcnte proporciona a induslria uma 

oferta de leite "in natura" a preeos menores que aqueles obtidos em areas tradicionalmente 

conhecidas como Tomecedora de leite aquela industria, como por cxemplo, a bacia lcilcira 

campinense. 

Lsto pode ser constalado nos dados aprescntados na Tabula abaixo, os quais revelam uma 

nitida difercnciaeao entre os precos do leite "in natura" na bacia lciteira de Campina Grande, e o 

produto provcnicnle do municipio dc Sousa, islo e, nola-se que o preco pago aos piodutorcs na 

regiao do sertao mantem-se aquem do que recebem os fornecedores que cntrcgam o produto 

diretamente na plataforma da induslria de laticinio local. 
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T A B E L A X L V 

PRECO POR LITRO DE LEITE I N N A T U R A N A P L A T A F O R M A DE C A M P I N A GRANDE 

E NO POSTO DE RESFRIAMENTO D A ILCASA NO MUNICIPIO DE SOUSA: 1985 - 1991. 

A preco dejulho de 1992 (cm Cr$) 

Mes e ano 
Bacia I citcira de C. 

Grande 

Posto e Resiriamento 

do Leile in natura em 

Sousa 

Diferenca de preeos do leile 

in natura entre C. Grande e 

Sousa 

dezcmbro/85 1.141,08 

junho/86 1.025,58 988,41 37,17 

janeiro/87 1.159,87 1.107,74 52,13 

junho/87 975.84 878,26 97,58 

dezembro/87 1.138,76 990,95 147,81 

junho/88 739.00 647,71 91,29 

dczcmbio/88 872,00 773,12 98,88 

junho/89 1.110,36 951,73 158,63 

dczcmbro/89 1.089,00 989,28 99,72 

marco/90 1.272,20 1.141,46 127,74 

agosto/90 735,46 695,78 39,68 

dezembro/90 838,50 822.18 16,32 

junho,'91 779,80 733,22 46,58 

outubro/91 971.78 971,78 0,00 

FONTE: PESQU1SA DIRETA JUNTO A ILCASA 

Contudo, os dados expressos pela Tabela cilada, jamais devem ser interpretados como sc o 

preco pago aos fornecedores do leile "in natura" na regiao de Campina Grande indicassc uma 

siluacao comoda para os produtores locais, principalmente porque o preco do leite "in natura", na 

maioria das unidades produtoras, nao cobre sequer os custos dc producao da atividade leiteira. De 

outra parte, a ocorrencia de menores preeos para o leile "in natura" na regiao do municipio de 

Sousa decorre da existencia dc uma significaliva producao dc leite ate entao desperdicada enquanto 

produto de comercializacao. Ou seja, a presenca da industria de laticinio na regiao do sertao 

paraibano constitui para os produtores locais uma importante allernativa de mercado para 

realizacao comercial de sua producao dc leite, sobretudo porque a industna assegura aos produtores 

dessa regiao sertancja, uma garantia de compra, c apresenta uma solvcncia financeiia nao 
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assegurada quando o produtor direto transforma o leite em queijos, ou quando fomeee a pequerios 

laticinios rurais. 

Enquanto expansao horizontal, alem da area sertaneja paraibana, a industria da laticinio local 

tern se expandido para outros estados nordestinos, visando ao seu abaslecimento com materia-

prima. Desla feita, a parlir de 1992, essa industria inaugurou sua expansao para o municipio de 

Garanhuns na regiao do agreste pemambucano, ampliando assim sua area de fomecimento de 

materia-piima. Desde entao, esse municipio, onde foi iastalado um posto de resiriamento de leite, 

tornou-se um itnportante fomecedor de leite "in natura" para a industna de laticinio local. 

Em relacao a comercializacao de leite pasteurizado tipo "C" elaborado na industria local, a 

ilustracao graiica a seguir mostra que a evolucao das vendas do LPC apresentam llutuacao entre 

1981e1991. 
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G R A F I C O 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ILCASA-IND. DE LATICINIOS DE C.GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EVOLUCAO DAS VENDAS DE LPC 1981 A 1991 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 . 0 0 0 

2 5 . 0 0 0 -

< 2 0 . 0 0 0 H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

en 

o 

1 5 . 0 0 0 -

1 0 . 0 0 0 

5 . 0 0 0 : 

1 .981 1 .982 1 .983 1 .9 8 4 1 .985 1 .986 1 .987 1 .988 1 .989 1 .990 1 .991 

A N O S 

1 9 9 1 VALORE5 PROJETADOS MESES "OUT/NOV/DEZ 
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Apos um periodo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oscilacSes nas vendas do LPC, entre 1981 e 1983, nota-se um 

crescimento satisfatorio da comercializacao do leite pasteurizado, cujas vendas saltam de um 

volume de 5.021 (cinco milhoes e vinte e hum mil) litros de leite anuais para 26.958 (vinte e seis 

milhoes, novecentos e cinquenta oito mil) litros de leite, no periodo compreendido entre 1983 e 

1989. Observa-se ainda um acentuado desempenlio das vendas do LPC entre 1987 e 1990. Este 

forte crescimento no consumo do LPC, nesse periodo esta direlamente vinculado a politica de 

distribuicao de leite graluita, a familia, de baixa renda, implementada pelo Governo Federal, que 

vigorou de 1987 aos primeiros meses de 1990. Ou seja as compras do LPC realizada pelo Governo 

seguramente explicam ampliacao das vendas desse produto. Isso, tanto e verdade que a partir de 

1990, com a extincao dessa politica de vendas do I.PC inaugura-se uma fase de cvidenle decltnio, 

chegando em 1991 a corresponder apenas a 50% das vendas no ano 1989, auge da rcferida 

politica. Este fato que ocorre em relacao a industria modenia de laticinio e, sem diivida. mais um 

exemplo ilustrativo da importancia do papel que exerce o Estado brasileiro no linanciamento da 

acumu1a9ao do capital privado, que no caso citado benelicia nao apenas as empresas pnvadas do 

ramo de laticinio, mas tambem toda a acumulacao capitaUsta em geral, na medida em que reduz os 

custos de producao desse capital, assegurando, no caso do leite o acesso das familias a um 

importanle componente da cesta basica. 
i 

Entretanto, na ausencia do generoso mercado que representava as compras govemameniais, 

o consumo do LPC e sensivelmenle restringido, sobretudo nuin mercado consumidor como o de 

Campina Grande com longa tradicSo no consumo do leile "in natura". 

Importanle esludo"' sobre o eomercio leilciro em Campina Cirande, indica que a localizacao 

cstratcgica do mercado consumidor ao centro de uma bacia leiteira e signilicativamente favoravel a 

oconencia de um elevado consumo de leite nao beneficiado. 

8 9 Ver, Mana Auxiliadora Cartaxo. A Problematica do eomercio do leite em Campina Grande. 
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Alem disso, a proximidade do mercado a area da producao, tomando-a mais acessivel a este, 

dilieulta o processo de desagrcgaeao dc um habito dc consumo ja bastantc arraigado a populacao 

campinense, mesmo com o seu acelerado processo de "urbanizacao" que teoricamente, deveria 

implicar formas mais racionais de abastecimento e habitos alimcntares "modernos". Por outro lado, 

este mercado. coin vasla tradicao de consumo de leite mais gorduroso e bastantc sensivel as 

mudancas qualitativas que sao cfctuadas no lcitc pasteurizado. 

De outra parte, outros elementos mostram-se favoraveis a existencia e ampliacao do 

eomercio paralelo do leile nao beneficiado no mercado de Campina Grande. Ressaltamos, assim, 

que se por um lado, o monopolio exercido pela industria de laticinio local, Hie favorecendo a ditar 

os pre9os e os prazos de pagamento do leite "in natura", conslitui um fator de desinteresse do 

produtor local em forneeer o produto a enipresa, estinuilando-o a venda direla ou indiretamente do 

leite ao mercado consumidor; de outro, o lalo das rclaeocs de compra c venda deste produto enlrc 

centenas de ofertantes e milhares de consumidores serem estabelecidas atraves de dialogos 9 0 face a 

face, onde o preco do produto vendido a doinicilio se ajusta a "lei da oferta e a procura", pcrmite 

ao produtor rural uma margein de gaidio superior ao que alcan^aria na venda do leite a industria 

tnodenia de lalicinios a preeos pre-lixados. 

Contudo, a venda generalizada do leile beneficiado nos domicilios entre as diversas camadas 

sociais campinenses, constitui segundo o diretor industrial da ILCASA, o principal obice a 

9 0 E atraves de dialogo entre leiteiios e consuiindores que sao estabelecidos os prazos de pagamento, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90 do 

produto a quantidade resewada para eada consuinidor etc. Hsta piutica se consolidou desde os primordio da 

tbnnacno no nucleo iirbano de Campina Grande. (lnforma9ao fomecida por nm cnador que vende o leite ao 

consumidor final). 
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expansao da industria. Ele considera que o leite nao beneiieiado vendido nas ruas seja o maior 

concorrcntc do leite pasteurizado tipo "C" -LPC-, conformc argumcnta: " O leite "in natura", 

alualmente ocupa 60% do mercado consumidor de Campina Grande, o que signiiica que apenas 

40% desse mercado c abasteeido com o lcitc pasteurizado da industria local c dc outras duas 

industrias de benefieiamenlo de outros cstados que tambem atende a esse mercado com o leile tipo 

C. Isso c muito problematico, rcsultando em que: uma cidadc do portc de Campina Grande com 

uma populacao superior a 300 mil habitanles esteja absorvendo, apenas 12 mil litros por dia em 

media do LPC que aqui produzimos, c este c um volume bastantc rcduzido para uma cmprcsa 

como a nossa ". 

Indagado sobre as razoes que proporcionam uma signilicativa venda do leile "in natura" 

como o bem de consumo final o diretor da industria de Laticinio local fomeee as seguintes 

consideracoes: " - Quern vende esse leite "in natura" na rua leva uma grande vanlagem sobre o leite 

pasteurizado, por dois motivos basicos: em primeiro lugar, porque sobre esse leite vendido 

diretamenle nao e exigida nenhuma obrigaciio social, nenhum imposto, o que pode representar, 

inclusive, um melbor preco ao produtor rural; em segundo lugar, porque o leiteiro tern livre acesso 

para Iraudar o produto, islo e, para colocar agua no leite sem sober, conludo, nenhuma penalidadc, 

vez que esse leite nao tern nenhuma fiscalizacao quer seja a nivel municipal, estadual ou federal, ou 

seja sua venda ocorre de uma forma indiscriminada ". 

Sobre esse aspecto acrescentamos outros elementos que, certamente, tambem explicam a 

forte aceita^ao do leile nao pasteurizado no mercado local. Conformc informacoes de alguns 

consumidores desse lipo de leile a opcSo pelo produto esta relacionada em larga medida: a 

comodidade que represcnta sua aquisicao, uma vez que o leite "in nalura" e cntregue diretamente 

nos domicilios; ao prazo que o consunudor tern para efetuar o pagamento do leite que 

normalmente e de uma semana ou quinze dias, o que permite ao consumidor a possibilidade da 
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aquisicao do produto sem que disponha efetivamenle do diiiheiro todos os dias, ao passo que o 

LPC, posto a venda nas panilieadoras e supcrmcrcados exigc o pagamento a vista. 

Em que pese a existencia do mercado paralelo do leite "in natura", em Campina Grande, e 

importante ressaltar que este, na realidade, nao represenla uma concorrencia de tamanha magnitude 

com o leite pasteurizadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da industria local, como sugere o depoimento do seu diretor industrial. 

Mesmo porque,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma parcela do mercado consumidor do leite pasteurizado e atendida por 

industrias de laticinios instaladas em outros Estados do Nordeste (Alagoas e Pernambuco), o que, 

teoricamente, signiiica que a industria local teria eondieoes de ampliar a oferta de IPC , suprindo 

essa demanda que e atendida pelas duas industrias de fora que colocam leite pasteurizado no 

mercado campinense. t) iato e ({tie os baixos lucros que oferece o simples leile pasteurizado, 

submetido a politica de pre-fixacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p re90 do governo federal, levou a industria de laticinio local 

a diversilicar sua linha de produtos, couseguindo assim rentabilidades consideraveis principalmente 

nos ramos da producao de queijo e manteiga o que implicou ceilamente numa reducao da 

p r o d u 9 ao do leite tipo "C". Outra razao, tambem relevante, que afasta os argumentos imputados a 

venda do leite "in natura" como obice a industria local e que essa industria consegue obter materia-

prima a preeos consideravelmente baixos, assegurando, dessa forma, uma margem de lucro 

bastante satisfatoria. Nesse sentido queremos adiantar que alem da politica de flxacao do preco do 

leite incompativel com os custos de producao da atividade leileira, a industria de laticinio local 

adota mecanisinos frente aos fornecedores de materia-prima, que eoncorre diretamente para o 

agravamento do processo, de d escap it aliza9ao ou mesmo o etnpobrecimento dos produtores de 

leite da area em estudo, conforme detalharemos na seqiiencia desse trabalho. 
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6.4 A PEQUENA PRODUCAO L E I T E I R A FAMILIAR: CATEGORIA 

SUBORDINADA INDIRETAMENTE AO CAPITAL, 

Scm duvida, a forma dc intcgracao diicta ou indircta da ccononua lcitcira ao grandc 

complexo agroindustrial constitue uma das principals causas da erise da atividade leiteira nacional. 

Isto porque a intcgracao da pecuaria lcitcira ao complexo agroindustrial implica em aumcnto dos 

custos de producao com a utilizaeao de insumos de origem urbana com elevada aceleracao de seus 

preeos. ao tempo cm que as industrias dc laticinios adquircm o produto lcitc a preeos prc-llxados 

pelo governo. na plataforma da mesma retirando, assim do produtor direto a possibilidade de 

comcrcializar o scu produto a preeos mais satisfatorios. 

Nas grandes cidades, o eomercio ou a venda do leite pasteurizado e monopolizado por 

algumas poucas cmpresas. Km Campina Grande, nao obstante a existencia de ties industrias de 

laticinio que abastecem o mercado local com o leite tipo "C", a demanda do leite "in natura" para a 

pasteurizacao constitui monopolio de uma unica empresa, isto e a industria de laticinio de Campina 

Grande S. A. 

Sendo assim, em que pese a uiflueneia das polilicas adotadas face a economia leiteira 

nacional como o cqntrole politico do preco do leite ou, mesmo a ausencia de medidas 

governamentais que visem controlar os preeos dos insumos basicos para aquela atividade, ao nive! 

local o monopolio exercido pela ILCASA (Industria de Laticinio de Campina Grande S. A.) , 

enquanto mercado de grande capacidade de absorcao da producao de leite "in natura", na regiao 

polarizada por este municipio, constitui um fa tor peculiar a ser considerado na relacao entre 

industria de laticinio e seus fornecedores de materia-prima. 

Dessa forma e pertinente aprescnlarmos Iracos importantcs da relacao que se da entre a 

industria de laticinio e fornecedores de leite. 
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A vinculacao dos fornecedores a industria de laticinio identilica-se pelo cadastramcnto dos 

mcsmos na cmprcsa. Ncssc cadastro consta o nomc do forncccdor e o nomc da fazenda. 

Embora nao exista qualquer registro escrito que estabeleca direitos e obrigacoes entre 

industria e fornecedores. mediante os acordos verbais, normalmcnte adotados, sao delenninados ao 

fornecedor as condicdes necessarias para que se efetive o vinculo. Nesse sentido, fica pre-

estabelecido que ao produtor cabc o compromisso dc entregar o produto na plataforma da industria 

no horario lixado por esta. Contudo, a aceitacao do leite "in natura" pela industria esta 

condicionada ao resultado da analise lisico-quimica ao avaliar se o produto esta dentro dos padroes 

de qualidade epic diz respeito ao teor de gordura, pureza e grau de acidez. Caso o produto fuja ao 

padrao de qualidade exigido" ele nao sera aceito pela industria. Dessa forma, a nao satisfacao da 

industria quanto a qualidade do leite constitui motivo para o cancelamento92 do vinculo entre 

induslria e fornecedores. 

Quanto as caracterisucas dos seus fornecedores, a industria nao tern demonstrado interesse 

em pequenos fornecedores. Considerando-se a participa^ao de fornecedores com uma media diaria 

inferior a 30 litros de leite, eles representam menos de 10% sobre o total de fornecedores que 

entregam o produto diretamente na plataforma da industria. Infere-se, entao, que, em muitos casos 

o baixo volume da producao de leile limita o vinculo do pequeno produtor direto com a industria 

de laticinio local. O maior interesse da industria e, na verdade, nos fornecedores que apresentam 

9 1 A qualidade padrao do leite "in natura" recebido na plataforma da Industria local e identificada a partir de uma 
analise piroscopica onde o produto devc aprcscntar um teor de gordura nao inferior a 3%, o gran dc acidez entre os 
parametros de 15°D, e 17'D, quonta ao grau de pureza p;tra o leite de boa qualidade exige-se que o produto apresente 
uma densidade de 15°D (quinze gratis Domic), ou um produto que congela a uma temperaUua de MOoC a -0,555oC. 

y2Segundo o diretor industrial da ILCASA comumente se cobra dos fornecedores uma melhor, qualidade do leite 

"in natura", sobretudo com relacao ao indice de acidez e o grau de pureza, sobre pena do cancelamento da aceitacao 

do produto da industria. 
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uma maior e regular capacidade de oferta, por conseguinte, nuinericamente mais de 75% dos 

fornecedores de que cntrcgam o leile na plataforma da industria aprcscntam uma oferta diaria 

superior a 50 litros, sendo que mais de 25% e constituido por fornecedores de mais de 500 litros 

conformc indicados dados da Tabcla abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A X L V I 

ENTREGA DE LEITE N A P L A T A F O R M A D A INDUSTRIA DE L A T I C I N O POR 

PORTE DE FORNECEDOR JUNHO - 1992 

Quantidade media de 

litros de leite ao dia 

Numero de 

fornecedores 

Participaeao relativa (%) 

Menos de 30 6 8,6 

de 31 a 50 10 14,3 

de 51 a 100 30 43,0 

de 101 a 200 6 8,6 

de 201 a 500 10 14,3 

de 501 a 1000 5 7,0 

acima dc 1000 3 4,3 

T( ) T A I . 70 100,0 

FONTE: PESQUISA DIRETA JUNTO A ILCASA 

A politica adotada pela industria com relacao aos fornecedores dc leite "in natura", lhes 

atiibuindo o onus do transporte 9 3 do produto ate a sua plataforma, bem como a exigencia de uma 

9 3 Q diretor industrial da ILCASA alega que se a empresa possuisse uma frota de transporte propria para coleta do 

leite diretamente, varios problenias poderiam surgir: " Ja se teve uma experiencia nesse seutido, mas nao deu certo, 

porque houve problemas corn motoristas, com a manutencao de veiculos, os caminhoes constanternente quebravam-

se, aconteceram acidentes com motoristas e a empresa ainda hoje paga pensao familiar. Entao e uma sene G J 

problemas dos quais estamos hvres quando trabalhamos com intermediarios ou produtores diretos que trazem o leite 

ate a industna ". 



187 

oferta regular de leitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anualmente, incompativel, portanto, com as condicoes do pequeno criador. 

sobrctudo no verao quando sua producao dc lcitc c minima enscjou na area cm cstudo, a existencia 

do inlennediario-produtor que possui o cadastro na industria como fomecedor. Este. conformc 

sugcre a denomiuacao c aquclc produtor que reunc sua producao propria ao lcitc colclado cm 

pequenas quantidades ( 2, 5, 8, 12, 15 ou 20 litros) nos sitios de pequenos criadores de uma 

dcterminada area produtora. E portanto atraves desse produtor - intermcdiario que o lcitc oriundo 

de pequenos produtores chegam ale a induslria de laticinio de Campina Grande. Ou seja, a 

existencia do produtor-intcrmcdiario afasta qualqucr vinculo do pequcno produtor lcitciro com a 

induslria. E o produtor-inlennediario, que, adquire diretamente o leite do pequeno produtor, quern 

possui o cadastro como lbrncecdor da industria. Somcntc quando o produtor direto mantcm uma 

oferta regular (minimo de 30 litros ao dia) e que ele pode vir a ser cadastrado nominalmente na 

industria, isto c, podcra mantcr um vinculo direto com a industria, cmbora seja bastantc raro o 

numero de produtores com esse nivel de producao que sejam cadastrados nominalmenle na 

industria dado que o onus dc transportar o produto ate a industria cleva seu custo dc producao, nao 

conpensado pelo preco pago pela industria. 

E importanle ressallar que a relacao do produlor-inlermediario lornecedor de leile a industria 

de latieino local com o pequeno produtor tern como implicacao basica uma acenfuada deterioracao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\  

do preco do leite ao produtor direto, licando na maioria dos casos ao nivel de 50% sobre o preco 

pago na plataforma da induslria. Sobre este fato esclarece o diretor industrial da ILCASA: " O 

preco que o intermcdiario paga ao produtor direto e diferenciado, depende da dislancia onde o leite 

e coletado, do volume de leite que o produtor dispoe para a venda ou ate mesmo da vontade do 

intermcdiario. Sabemos que um bom numero dos nossos fornecedores estao pagando CR$ 400,00 

por litro de leite, oulros pagam CR$ 500,00 enquanto o pre^o, aqui I U I plataforma e de CR$ 

800,00 (Junho de 1992). Mas nao temos como controlar o preco que o intennediario paga ao 

produtor". 
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0 aviltamenlo do preco do leile ao pequeno produlor que se relaciona com o produtor-

intcnncdiario, forncccdor direto de lcitc a industria, tern na sua csscncia dois significados basicos 

que merecem ser ressaltados. Em primeiro lugar, em que pese a politica adolada pela induslria no 

que sc referc aos prazos dc pagamento. o imperalivo da cntrcga do produto na sua plataforma, bem 

como a inlluencia que tern a industria para dilar o preco do leite "in natura"; a oferta de leite 

proporcionada por pequenos produtores, dada a accntuada dctcrioracao do preco desse produto 

pago ao produtor direto garante ao agente intennediario que repassa o leite para induslria uma 

margcin de ganhos satisfatdria. Logo a possibilidadc dc que dispoc o produtor-intcrmcdiario de 

obter uma oferta de leite por baixo do preco, seguramente, expliea a existencia do vinculo entre a 

induslria e fornecedores cujo volume dc lcitc cntrcguc diariaincntc na plataforma da empresa c cm 

grande parte proviniente da colela feita junto aos pequenos criadores. Em segundo lugar, a baixa 

remuncraeao do lcitc ao pequcno produtor direto c cxtremamcnte danosa a pequena producao 

leiteira, visto que os rendimentos que consegue aufcrir com a venda desse produto nao repoe 

scquer os custos dc producao, levando esse pequcno criador a um coslantc processo dc 

empobrecimento, na proporcao em que, sistemalicamente necessila reduzii' seu pequcno crialorio 

atraves da venda de animais para garantir as ininimas condicoes dc sobrevivencia do grupo familiar. 

Ou seja, o fato de grande parte dos pequenos produtores terem como compradores diretos do seu 

produto (lcitc), os intcrmcdiarios que repassam o lcitc para a induslria ou "in natura" para o 

consumidor final aearreta uma forte transfei eneia de valor que beneficia tanlo o agente 

intennediario, quanto a propria industria cm dctrimento do pequcno produtor. Este por falta dc 

alternatives e obrigado a vender seu produto ao intennediario, sendo consideravelmente explorado 

nessa relacao comercial. I'or conscguintc, o intcrmediarismo que age junto aos pequenos 

produtores de leite. na regiao estudada. se apropriando de parcela consideravel do preco do leite 

cntrcguc a industria ou vendido ao consumidor final, rcsulta na dcscapitalizaijao da pequena 

atividade leiteira e no empobrecimento da familia pequeno produtora. Este pequeno produtor seria 
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explorado mesmo que o forneeesse leile diretamenle a induslria em funcao do preco pago por 

baixo do custo do producao. Dai que a rcproducao do grupo familiar depende cada vez mais, da 

intensificacao do dispendio do Iraballio dos membros da familia. 

As implicacoes negativas decorrentes da presenca do intennediario leiteiro junto aos 

pequenos produtores e relatada pelo diretor industrial da ILCASA da seguinte maneira: " O 

intennediario explora de mais o pequeno produtor, pagando-lbe um preco irrisorio. C) fomecedor 

que compra o leile de produtores diretos fica sempre com uma parcela bem maior sobre o preco do 

leite que a industria paga. Mas, nos nao temos como controlar o preco que o intennediario paga ao 

produtor. Nao dispomos de instrumentos para exigir que o intennediario pague detenninado preco 

ao produtor direto. As vez.es fazemos alguns alerta, mas nao tern luncionado. Sabemos que o baixo 

preco do leite e um desestimulo ao produtor direto para continual produzindo e por conta disso 

tern caido muito a oferta de leite para a induslria, principalmente na epoca de entresafra. Mesmo 

assim, nao temos como evitar esse problema, pois nao temos conlato direto com o pequeno 

produtor. Nos nao conbecemos a maior parte dos produtores, porque ele vende o seu leite ao 

intennediario e, e este quern traz o leite para a industria. e a esse intennediario que compramos o 

leite". 

As estralegias.que a ILCASA estabelece na relacao com os seus fornecedores de materia-

prima, atribuindo-lhes o onus dos custos do transporte do produto ate a plataforma da induslria, a 

regularidade no lomecimenlo da materia-prima, a fixacao pela mesma dos prazos de pagamento9 4 

aos fornecedores, por si, toma incompativel o vinculo direto do pequeno produtor com a industria 

de laticinio local. Ademais, a propria industria, atraves do seu diretor, admite que, mesmo nao 

sendo o procedirnento mais adequado ao estimulo da atividade leiteira, na regiao esludada, o 

9 4 A Industria de Laticinio de Campina Grande detennina um prazo de quinze dias para efetuar o pagamento do leite 

"in natura" aos seus fornecedores, segundo informacao do seu Diretor Industrial. 

http://vez.es
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vinculo com o intennediario como fornecedbr de materia-prima tern atendido as necessidades da 

industria. Scgundo csclarccc o diretor industrial da ILCASA, algumas razocs sao importantcs para 

manutenc3o do vinculo com os intcnnediaiios fornecedores de leite "in natura": " Quando houve a 

instalacao da empresa atual, ja existiam os intcrmcdiarios que fomcciam o lcitc para a industria e, 

se optassemos apenas por produtores diretos eriariam-se muitos transtomos com fornecedores 

antigos. Alem disso a relac3o cxclusivamcntc com o produtor direto cxigiria que nos tivesscmos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nossa propria liota de transporte. para coleta direta da materia-prima, o que nao e necessario no 

caso dos intermediaries que se encarrcgam dc dcixar o lcitc na industria ". 

Na verdade, o que depreende-se desse contexto e que concretamente e a pequena pecuaria 

leiteira quern cumpre um importanle papel enquanto lomecedora de leite a industria de laticinio. 

Contudo, o fato da industria se relacionar diretamente com fornecedores intermediaries esconde 

essa importanle funcao do pequeno produtor leiteiro visto que erroneamente, parece ser o 

intennediario a fonte real da materia-prima que cliega a industria de laticinio. 

Na verdade sao os pequenos criadores que produzem sem ter como alvo o lucro, os que 

asseguram a industria de laticinio uma signiiicativa oferta de materia-prima a preeos redu/.idos. 

Outros aspectos que emcrgem da relacao da industria de laticinio com os seus fornecedores 

de leile (intcrmcdiarios c produtores diretos cadaslrados na industria) cslao eslrcitamenle vinculados 

a forma da intervencao do estado na economia leiteira e as especilicidades daquela relacao em cada 

contexto. 

Sabe-se que uma das formas mais diretas de intervencao do Estado na economia leiteira, nos 

ultimos anos tern sido a pre-fixaeao do preco do lcitc que em sua cssencia visa asscgurar o padrao 

de acumulacao do capital. A despeito, alguns trechos de portarias da Superintendencia Nacional do 

Abastccimcnto (SUNAB) sao ilustrativos da politica dc tabclamcnto dc preeos desse produto. 

Assim, estabelece a Portaria N° 66 de 30 de Junlio de 1989: 
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O Superintcndentc da Superintendencia Nacional dc Abastecimento, no uso dc suas 

atribuicocs Icgais, considcrando a ncccssidadc dc ser disciplinada a comercializacao do lcitc 

pasteurizado, reconstituido ou nao. com o iru'nimo de 3% de gordura, definido pelo Decreto N° 

1.255, dc 25 dc Junho dc 1962, Resolve: Artigo 1° - O preco minimo de compra do lcile-cota, 

cntrcguc pelo produtor na plataforma dos eslabelecimenlos de laticinio c que for deslinado a 

producao dc lcitc lluido pasteurizado ou cslcrelizado, nos cstados dc Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia. e de: a) NCZ$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) ate 15 de Julho de 1989; b) 

NCZ$ 0,52 (cinqucnta e dois centavos) a partir dc 16 dc Julho dc 1989. 

Uma outra portaria da SUNAB estabelece no seu artigo 1° inciso I V que " O preco maximo 

de venda ao consumidor do litro de lcitc pasteurizado, reconstituido ou nao com o minimo de 3% 

de gordura, envasado mecanicamente, em embalagens inviolaveis de material plastico, ou 

engarrafado mecanicamente com feche inviolavel, nos estados da Paraiba, Acre e Rondonia seja de 

NCZ$ 0,72 (setenta e dois centavos) ate 15 de julho de 1989 e de NCZ$ 0,84 (oitenta e quatro 

centavos) a partir do mesmo ano ". (SUNAB, Portaria N° 67, de 30 de Junho de 1989) 

Embora o teor dos trechos suprareferidos deixem patente a intervencao do estado na 

economia leiteira, via tabelamento de preco do leite, duas observacoes sao pcrtinentes: em primeiro 

lugar, assinala-se que a lixacao do preco do produto pode ser dirigida diretamente ao setor 

produtivo como esclarece a primeira portaria ou ao setor comercial, isto e, atraves da fixacao de 

preeos ao consumidor eon forme se refere o conteudo da segunda portaria. Em segundo lugar, dada 

as peculiaridades das bacias leiteiras dos dislintos estados da federacao sao estabelecidos niveis de 

preeos difereneiados, pois conformc estabelece os incisos I e 11 do artigo 1° da Portaria 66,de 30 de 

Junho de 1989, o pre^o do leite ao produtor direto era de quarenta e cinco centavos ate 15 dc 

Julho de 1989, na inaioria dos Estados do Nordeste, enquanto nos Estados da regiao Sul e Sudeste 

o litro de leite ao produtor fora fixado em trinta e sete centavos na data mencionada. 
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Outro mecanismo que earaeleriza a interferencia estatal no setor leiteiro tern sido a criacao de 

sistcma de quotas pelo Governo com relacao ao disciplinamcnto da oferta dc lcitc "in natura" as 

industrias. Esta politica consiste em que a industria adquira na cpoca da safra uma quantidade de 

lcitc, por produtor individual, proporcional aqucla fomccida na entressalra. Quando o produtor 

dispoe de uma producao maior que sua quota, a induslria paga um preco menor que o 

cstabclecido"5. 

Nao obstante a abrangencia geral da intervencao do Estado na ecomomia leiteira, coidbmie 

os aspectos mencionados anteriormente e necessario indeniilicar a partir da analise da relacao da 

industria de laticinio local com os fornecedores de leile a ela vinculados, a manileslacao dos 

principals instrumenlos da politica adotada para a atividade leiteira circunsciita a bacia leiteira 

analisada nesse estudo. 

Como uma das maiufestacoes da intervencao do governo na economia leiteira, o sistcma de 

quotas e um dos mecanismos adotado pela industria de laticinio na relacao com seus iomecederes. 

Essa politica de quotas visa estabelecer o controle da oferta de leite "in natura" a industria, 

considerando-se as fluluacoes na oferta de leite com peiiodos de abundancia e epoca de escassez 

da producao especiabnenle na entressalra. Nesse sentido, a induslria de laticinio de Campina 

Grande determina a seus fornecedores que no periodo da entressalra manlenha uma oferta de leite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 

compativel com o nivel dessa oferta no inverno. Ou seja e negociado entre industria e fornecedores 

95Confonne Portana da SUNAB. de 30 de junho de 198°, o Governo detenninou que o preco minimo de compra do 

litro de leite extra-quota entregue pelo produtor na plataforma dos cstabelccuncntos de laticinios, nos Estados do 

Nordesle fosse tixado em NCZ$ 0,27 (vinte e sete centavos) ale 15 de julho de 1989 e NCZJi 0,31 (Lrinla e hum 

centavos) a partir de 16 de julho desse ano. Essa Portaria preve ainda que para o aumento no volume de leite 

compreedido entre 20% e 50% inclusive, sobre a quota fonnada o preco do litro de leite sera tixado em vinte e ties 

centavos ate 15 de julho de 1989 e de vinte e sete centavos a partir de 16 de julho daquele ano; e previsro tambem a 

livre negociacao enlie as paries para o aumento no volume do leile que ultrapassar 50% sobre a quota fonnada. A 

firulo de comparacao vale acrescentar que, nos Estados do Nordeste, o preco do litro do leite-quota foi tixado , em 

quarenta e cinco centavos e ciuquenta e dois centavos nos periodos respectivos. Ou seja. o leile extra-quota 

correspondendo a 60% do leite-quota. 



193 

que na fase de abundaneia da producao, o volume de leite aeeitavel a preco de tabela deve ser nao 

superior a 50% sobre a media fomccida nos mcscs dc entressalra. Quando o volume dc leite 

ofertado excede a quota fixada, a induslria pagara pelo produto preco extra-quota. Esta politica de 

quotas c signilicativamcntc favoravel a industria de laticinio, visto que podc asscgurar-lbc uma 

oferta de leite a preeos reduzidos principalmente nos periodos de abundaneia da producao. 

De acordo com o diretor da industna dc laticinio local a adocao do sislema de quotas junto 

aos fornecedores de leite da area polarizada por Campina Grande e de extrema imporlancia dada a 

existencia nessa area de uma grancle difusao da industria rural de laticinio, alem do eomercio 

paralelo do leite nao beneficiado que absolve boa parte do leite in natura produzido na bacia 

campinense. 

Ocorre que a existencia de um preco mellior remunerador do leile adquirido pelas 

"queijeiras" ou pelos intermediaries que repassam o produto ao consumidor direlo, principalmente 

na epoca de escassez da producao, constitui molivo de estimulo para a grande parte da producao 

de leite "in natura" seja direcionado a esses canais de absorcao, afclando por conseguinte a oferta 

de leite para a industria durantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .1 entressafra96 da producao. Dessa forma, a existencia de uma 

industria rural de laticinio bastante difundida nos principals municipios produtores 9 7 que congrega a 

bacia leiteira campinense e apon'ada pelo diretor industrial de laticinio como um lator crucial para a 

necessidade dc implementacao do sistcma de quotas junto aos fornecedores de materia-prima, 

conforme denota 0 depoitnento daquele diretor: 

"Durante os meses de entressalra de producao de leite, face ao declinio da oferta de materia prima oriunda da regiao 

polarizada por Campina Grande, a industria tern recorrido a importacao de leite de outros Estados da regiao para 

suprir as necessidades do mercado. 

''Conforme salientamos na parte inicial desse capitulo a industria rural de laticinio constituida por um consideravel 

numero de queijeiras ou fabriquetas artesanais e bastante desenvolvida nos Municipios de Aroeiras e Doqueirao. 
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" No periodo da entressafra o preqo do leite soke em grande proporcao nos "queijeiras", 

entao existe aqueles produtores que nessa epoca, preferem vender seu produto as queijeiras. Na 

epoca da abudancia da producao. porem. as queijeiras nao absorvem todo o leite produzido, 

recusando, assim parte da oferta. Alem disso, na Jase de crescimento da producao de leite, 

cresce tambem a producao de quei/os nas fabriquetqas artesanais, elevando-se, em 

consequencia, a oferta desse derivado no mercado o que tende a acarretar uma reducdo de 

preco desse produto no mercado local. Entao, dada a grande oferta de leite no periodo da safra, 

as queijeiras oferecem um preco bem menor que o preco do leite que a industria se dispoe a 

pagar. Isso faz com que ocorra na fase de entressafra um grande Jluxo da producao de leile 

para as queijeiras, ao passu que na Jase de abundaneia da producao os produtores buscam 

fornecer o leite a industria. A partir dai buscamos a aplicacao da quota para pumr aqueles 

fornecedores que so oferecem leite a industria na fase de abundaneia da producao, isto e, 

aqueles que tern a industria como uma valvula de escape para enviar sua producao excedente no 

inverno. A estes fornecedores estabelccemos preeos extra-quota ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de quotas e nesse sentido, um instrumento que visa assegurar, mesmo na 

entressalra, um eerto nivel de olerta de materia-prima uma vez que atraves da quota cxigc-se que o 

fomecedor mantenha uma media diaria satisfaloria de litros de leite ofertados a industria, mesmo 

fora da epoca de producao normal (para que, ao chegar a fase de producao abundante ele possa 

ampliar a oferta de leite sem, cntretanio, ser penalizado com o preco extra-quota para seu produto. 

Alem disso, o sistema de quotas adotado pela induslria de laticinio local e o mais importanle 

mecanismo para manter o fornecedor vinculado a industria durante a entressafra, visto que a 

inteirupcao 9 8 do lomecitnento de leite a induslria, nessa fase, resulla em que ao retornar a industria 

98Segundo o Diretor da Industria de laticinio a apliacao da quota e uma fonna de privilegiar os produtores que 

pennanecem com industria na entressafra e punir aqueles que. no periodo em que a industria tern mais necessidade 

da materia-prima. ficam vendendo o leite na nia ou as queijeiras. 
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no periodo de safra o produtor tenha a aceitacao de seu produto, pela industria eondieionada ao 

pagamento do preco extra-quota. Evidcncia-sc, entao, que se por um lado a industria. atraves da 

quota, procura inibir a mobilidade plena dos fornecedores durante a entressalra, iguahnenle puni-os 

quando ha o crescimento da oferta dc lcitc "in natura" cslabeleccndo nfveis dc preeos 

consideravelmenle baixos. 

Conforme ressaltamos anteriormente, a decorrencia imediata da politica de quotas da 

industria de laticinio sobre a economia leiteira e a difereneiacao do preco do leite mesmo quando se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

refere ao produto que atenda ao padrao de qualidade exigido pela industria. Nesse sentido, os 

dados da tabela abaixo mostram que o leite elassificado como de boa qualidade pela industria local 

possui preeos distintos. Se obseiva entao que nos meses de safra o leite que esta dentro do limile 

estabelecido pela quota tern o preco integral, ao passo que o produto que excede a quota normal 

tern uma remuneracao que. em geral c delinida em tomo de 50% por baixo do preco do "Icile-

quota". 

Outra diferenciacao quanto ao preco de leile "in natura" na industria local resulla da 

classilicacao que esta faz a partir da qualidade do produto: "leile bom" e "leile acido". Sendo assim, 

o leite que chega a plataforma da industria com um indice de acidez superior a 17oD (dezessete 

graus domic) e consicierado como leile acido, sofrendo assim uma reducao no seu preco, ou seja o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t 

produto acidificado tern preco que varia entre 50% a 70% sobre o preco do leite bom. dependendo 

do m'vel de oferta, conformc indicam os dados da tabela acima. 
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Tabela XLV1I 

Preco do litro dc leite "in natura" na plataforma da induslria por classiiicaeao do Produto
1 

(Julho/1985 - Julho/1992) 

A preeos dc julho dc 1992zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( cin Cr$) 

Mes / Alio Lcitc Bom Leite Perceptual sobre o preco do Lcitc Bom 

Quotn Kxccdcntc Acido Leite Kxccdcntc (%) Lcitc Acido (%) 

junho/1985 995,00 497,5 835,8 50 84 

dezembro/1985 1.141,08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
570,54 50 

junho/1986 1.025.58 

-
512,7«> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' — 50 

janeiro/1987 1.159,87 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- — — 

jun ho/1987 975.84 -- — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— — 

dezentbro/1987 1.138,76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ -- — — 

junho/1988 739,00 406,45 517,30 55 70 

dezembro/1988 872,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- 610,40 -- 70 

junho/1989 1.110,36 555,18 555,18 50 50 

dczcmbro/1989 1.089,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 729,63 — 67 

marco/1990 1.272,20 

-
636,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 50 

aRosto/1990 735,46 - 367,73 -- 50 

dczcmbro/1990 >, 838,50 

-
586,95 -- 70 

junho/1991 779,80 397,70 545,86 51 70 

outubro/1991 971,78 - 608,25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 70 

abril/1992 680,06 340,03 340,03 50 

julho/1992 878,00 448,00 448,00 51 50 

Fonte: Pcsquisa Dircta junto a ILCASA 
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A aquisicao do leite acido pela industria a preeos acentuadamente reduzidos proporciona-lhe 

ganhos satisfatorios na tnedida etn que esta materia prima e destinada a fabricacao de derivados 

lacteos bastante valorizados no mercado local e regional. Em contrapartida a acidiileacao do leite, 

implica em grandes prejuizos para o produtor desde que tern ele uma reducao da renlabilidade lace 

da sua deterioracao que sofrera o preco do seu produto. 

Se de um lado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vinculacao com a industria, nas condicoes apresentadas implica na reducao 

da reeeita que o produtor podera obter atraves da venda do leite, de outra parte a atividade do 

eriatorio leiteiro defronta-se com ploblemas com relacao ao crescimento dos custos de producao 

desta economia lace ao preco dos insumos e equipamentos em elevada ascensao. 

Com efeito. o continuo crescimento dos preeos dos insumos ulilizados na atividade leiteira. 

em particular a racao conccntrada. concorre em larga tnedida para a ampliacao dos custos de 

producao dessa atividade 

Entre os conccntrados basicos ulilizados pclos produtores pecuatistas, da area em cstudo, 

predomina o uso da lorta de carzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA090 de algodao. Esse concentrado aprescnta crcscente elevacao de 

sen preco em decorrencia nao so da inclaslicidadc da olcrta nordestina lace a reducao da olcrta do 

algodao no eomercio nacional c internaclonal. como do conlrolc monopolistico desse concentrado. 

Setn duvida o preco da toila de algodao mostra-se em franco crescimento. Os dados da 

tabela abaixo indicant que apenas no segundo semestre de 1992 0 preco desse concentrado 

iipresorttou um crescimento nominal de 180%, alem, portanto, do crescimento indicado pelo preco 

do leite pago ao produtor que registrou uma elevacao ligeiramente superior a 140%, naquele 

periodo. 
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T A B E L A X L V I I I 

RELACAO ENTRE () PRECO DA TORT A DE A L G O D A O E O PRECO DO LEITE AO 

PRODUTOR: (JULHO - DEZ/1992) 

Meses de 1992 Preco da torta Indice (%) Preco o leite ao Indice (°o) Quantidade de 

de algodao produtor na litros de leite 
(saca de 50Kg plataforma da por saca de 

cm mil CR$) industria (CR$ por concentrado 

litro) 

julho 50 100 873 100 57 

agosto 60 120 1.016 116 59 

setembro 75 150 1.220 140 61 

outubro 90 180 1.464 167 62 

novembro 115 220 1.825 209 63 

dezembro 140 280 2.120 .242 66 

FONTE: ASSOCTACAO DOS PRODUTORES DE LEITE D A P A R A I B A (APLEP) E 

INDUSTRIA DE L A T I C I N I O DE C A M P I N A GRANDE. 

Outro aspecto revelado pelos dados da tabela, no periodo niencionado, reiere-se ao 

crescimento da partieipacao do preco do insumo sobre o preco do litro de leite na plataforma da 

industria, traduzindo uma realidade em que o produtor precisa cada vez comptometer uma 

quantidade crescente dc litros de lcitc na aquisicao de uma mesma quantidade daquele concentrado. 

Nao obstante os dados aponlados abranger um curio periodo, sem duvida, sao indicadorcs do 

descompasso entre o crescimento dos custos e a rentabilidade obtida atraves da venda do leile a 

i 
i 

industria. Esta. seguramcnte. constitue uma importante causa do desestimulo a atividade lcitcira, 

concorrendo para a descapitalizacSo ou mesmo o empobrecimento dos produtores que a ela se 

dedicam. 

Oiitra evidepcia do dc-seompasso enjfe os rendimcntos da atividade leiteira face aos seus 

euslos de procucao crescenies e tambem observada nos dados da tabela X L I X . nesse sentido, a 

comparacao cla evolucao dos preeos de insumos agropecuarios cm relacao ao preco do leite in 

natura indica a crescente velocidade com que se eleva os preeos desses insumos e 

consequcntemenlc os custos de producao. No periodo analisado, os insumos agropecuarios acusam 
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o incremenlo nominal de preco que varia de 1.222% a 1.334%. O preco do leite in natura. por sua 

vez, mostra um lit imo bem mais lento dc scu crescimento, iicando abaixo dos insumos 

agropecuarios. 

Com efeito, este descompasso entre o crescimento dos preeos dos insumos e o preco do 

produto do pequeno produtor (o leile in natura), na essencia traduz siluacoes adversas para esse 

produtor: tanto no momento em que ele se apresenta no mercado capilalista como vendedor de sua 

mercadolia-leite, quanto no inslanle em que precisa adquir no mercado os meios de vida que ele 

nao produz e os insumos necessarios a atividade produtiva. Sendo assim um dos principals entraves 

a atividade lcitcira, na area pesquisada, reside na baixa remuneraeao do produtor direto, ao tempo 

em que enlienla custos de producao acentuadamente crescenles, dado o ritimo em que se eleva os 

preeos dos insumos agropecuarios. 

Embora a ausencia de uma contabilidade rcgislrada por parte dos criadores entrevislados nao 

nos permitir tratar de uma forma mais acurada a analise sobre os custos de producao e os 

rendimentos na atividade leiteira na regiao em esludo, alguns dados levantados na pesquisa de 

campo, podem ser trabalbados de modo a relratar as diliculdades com as quais convivcm os 

produtores de leite especialmcnte aqueles que iorneeem sua producao a induslria de laticinio a 

preeos pre-lixados, e simultaneatnenle veem elevar-se desproporcionalmente os custos dc producao 

dessa atividade. 

Dcssa forma, tomando como referenda os preeos da torta dc algodao c do lcitc na 

plataforma da industria local(em junho de 1992), a parlir do nivel da producao de leite, bem como 

do consumo medio dc racao conccntrada (torta dc algodao), buseamos na tabela I . cxplicitar a 

relacao entre os rendimentos obtidos e os custos de producao com a atividade leiteira em algumas 

das fazendas estudadas. 
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T A B E L A X L I X 

Comparacao entre o ritimo de crescimento dos preeos dos insumos agoqiecuarios e o preco 

Produtos para a 

agropecuaria e 

leite in natura 

novembro 

(1993) 

Janeiro 

(1994) 
marijo 

(1994) 
maio 

(1994) 
junho 

(1994) 
Indice nominal de crescimento 

(%) 

nov jan mai maio jun 

Cordas (Kg) 750,00 1.600,00 3.360,00 6.500,00 9.500,00 100 213 448 866 1.267 

Enxadas 

(unidades) 

550.00 1.200,00 2.520,00 4.500,00 7.000.00 100 218 458 818 1.272 

Grampos p/ cerca 

(kg) 
Pas (urudade) 

150,00 

450,00 

300,00 

1.000,00 

700,00 

2.100,00 

1.300,00 

4.000,00 

2.000,00 

5.500,00 

100 

100 

200 

222 

467 

467 

867 

888 

1.333 

1.222 

Puh/erizador 

(unidade) 

1.900,00 4.000,00 8.400,00 16.000,00 24.000,00 100 210 442 842 1.263 

Formicida 

(cx.c/5Kg) 

6.000,00 12.500,00 26.200,00 50.000,00 75.000.00 100 208 436 833 1.250 

Mata bicheira 

(500ml) 

200,00 500,00 1.000,00 1.800,00 2.500,00 100 250 500 900 1.250 

CaiTapaticida 

(250ml) 

130,00 270,00 576,00 1.100,00 1.700,00 100 207 443 846 1307 

Leite in natura 

(litro) 

42,37 81,80 160.00 313,00 455,00 100 193 377 739 1.073 

FONTE: Pesquisa direta junto a ILCASA, e as empresas de comercializacao de produtos para a 

agropecuaria em Campina Grande. 

E certo que os custos com essa atividade nao se limitam apenas aos gastos na aquisicao de 

racoes concentradas, visto que os dispendios com a for^a de trabalho medicamentos veterinarios, 

formacao de pastagens tambem participant na composicao dos custos de producao da economia 

leiteira. Entretanto, optamos por considerar os custos com a racao concentrada por ser o principal 

insumo utilizado entre os ciiadores entrevistados, cujozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preco em crescente elevacao gera um grave 

problema a atividade leiteira uma vez que a necessidade de utilizacao desse insumo reduz 

sensivelmente a margem de rendimento dos produtores leiteiros. 

E evidente que o padrao genetico do plantel leileiro influi determinantemente sobre sua 

produtividade e consequentemente sobre o rendimento da atividade. Contudo, face a crescente 

necessidade de utilizacao de concentrados sobretudo na estacao scca, o nivel da renlabilidade 

torna-se bastante agravado principalmente se considerannos o indice da produtividade leiteira 
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predominant nas lazendas estudadas. Com eleito. a partir dos dados da tabela 1, onde aponta-se a 

media dc producao diaria de lcitc que na larga maioria dos criatorios Icitciros situa-sc cm torno dc 5 

litros/dia por vaca, pode-se constatar a siluacao de asfrxia desses produtores. os quais 

compromctcm grande parccla da renda do lcitc com a aquisicao da racao conccntrada. Conformc, 

os dados mostrados de mancira linear na tabela I„ onde o volume da producao dc lcitc das 

lazendas bem como a quantidade dc ra^ao conccntrada consumida depende dirctamcntc do 

numero de vacas em laetacao que cada uma possue, os custos com a aquisicao do concentrado 

basico se iixam cm 68.7".:. sobre a reccita provenicnte da venda do lcitc a preeos prc-cstabclccidos 

na industna. Kste tato explica cerlamenle a opcao de muitos criadores pela transiormacao do lcitc 

cm derivados (qucijo manteiga) ou mesmo a venda do produto "in natura" ao consumidor final, o 

que assegura uma maior margem dc ganho. 

Dc mancira analoga c dctalhada, se considcrarmos uma vaca com produtividade media diaria 

de 5 litros de leite no deconer tie um mes produ/.ira 1 50 litros de leite o que ao preco de Cr$ 

873,00 (preco pago na industria cm julho dc 1992) c proporeionara um rendimento mensal dc CrS 

130.950,00 (cento e trinta mil e novecentos e cinquenla cruzeiros); em conlrapartida supondo um 

consumo dc concentrado dc 3 kilogramas cm media diaria, isto c, 90 kilogramas inensais, ao preco 

de 50.000.00 (cinqucnlamil cruzeiros - Junho de 1992) important o custo com o concentrado em 

Cr$ 80.000,00 (oitcnta mil cruzeiros) o que coiTcspondc a mais de 60% sobre o rendimento que se 

podera obter coin a venda do leite. Este exemplo ilustra adequadamente a situacao de grande parte 

dos produtores Icitciros cstudados que diante do acclcrado crescimento do preco dos insumos 

restiinge cada vez o seu uso preferindo manter baixo o nivel da produtividade do rebanho visto que 

o preco do seu produto (leite) no mercado nao rcspondc satisfatoriamcntc ao dispendio com a 

atividade. rcsultando na sua baixa remuneracao. 
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Ta b e la I 

] >emonslracSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos rendimentos i o m a venda do leite a industria, e dos custos com a aquisicao de racao concentrada em 

fazend. s da bacia leiteira campinense - Julho. 1992. 

Fazendas 

Pcsquisadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Siii tcro de 

> a as em 

L ; tacao 

Producao 

media por vaca 

(iiiros/mes)' 

Producao total 

de leite 

(litros/nies) 

Rendimento 

obtido com a 

\ e:ida do leite a 

industria (em 

CRS)-

Quantidade de 

torta de algodao 

destinado as 

vacas em iactacao 

(sacus/aics)-' 

Custos com a 

aquisicao da 

torta de algodao 

em (CRS) 4 

(2-4) Diferenca 

entre receitas e 

custos = Margem 

de ganho (<• m 

CRS) 

Fazenda I 5 150 750 654. "̂ O 9 450.000 204.750 

Fazenda II 10 150 1500 1 309.500 IS 900.000 409.500 

Fazenda III 15 150 225u 1 964.250 27 1 350.000 614.250 

Fazenda IV 20 150 3000 2 6K9.0t>0 36 1.800.000 819.000 

Fazenda V 25 150 3750 3.2"3.750 45 2 250.000 1.023.750 

Fazenda VI 3 1! 150 4500 3.92S.5t:0 54 2 700.0UO 1.228.500 

Fonte: Pesquisa de Campo 

1 Consideranios a media de producao diaria de 5 litros d. leits ao dia p. r vaca, a qua! corre sp Dr.de a mais ds 70% das fazendas pesquisada> 

2 Na t'ormacac. da receita obtida com a venda do le re uttlizou-se o prefo ds CRS 873,0C ( ortocento? e setenTa e tres cruzeircs ) do lr"o de leite na 

plataforma da industna de laticinio «m vigor em julho de 1992 

5 Na composiclo des custos com a aquisicao do concentrado (torta >ie algodSo), considenjnos o preco dusse insumo para a saca de 50 kilogramas em 

vigorno diu 12 dj julho. 1992 na cooperativa de criadores .n C ampin.. Grande 

4 A quantidade d; sacos de torta de algodao destina ia mensalmjiie a.- vacas em lactâ -a e obtida. ;oiaundo-se poi bast o consumo medio de 3 
kiiogramas. dia por vaca conformc indicacao da maior oarte dos cnadorss com un. quantidedt razoavel para uma vaca que produz a partir de 5 litros de 
leite. dia 

http://Dr.de
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Todavia, e importanle assinalai que, a questao da incompatibilidade entre os ereseentes 

custos de producao e os baixos rendimentos da producao leiteira deve ser analisada nao so como 

utna expressao dos entraves a pecuaria leiteira, mas, essenciabnente, como resultado da 

subordinacao indireta do pequeno produtor familiar ao capital. Esta subordinacao se descoilina 

quando situamos a mercadoria gcrada pclo pequeno produtor nao-capitalista do contexto do 

processo de reproducao de capital global. 

Como se sabe. o campones em geral, ou particularmente, o pequeno produtor leiteiro 

analisado, e um segmento social produtivo que nao so vende, senao tambem compra, c uma parte 

importanle dos seus meios de producao e de vida provem do mercado capitalista. O fato do 

produtor familiar leiteiro (como exemplo concreto) vender barato seu produto, e para esse produtor 

um ato de exploraeao que assume a forma de perda de parte do excedente. Alem disso. o fato 

desse pequeno produtor comprar caro os meios de producao e tambem um ato de exploraeao em 

que sacrilica outra parte do excedente, agora ja nao cristalizada em seu produto, mas sim em 

dinheiro em que o ja transfonnara. (A. Bartra, 1979: 100) 

Dcssa forma, ao siluarmos o pequeno produtor leiteiro no contexto da reproducao do capital 

social, seja como vendedor de sua mercadoria-leite. seja como comprador de parte dos seus meios 

de sobrcvivencia c insumos, isto c. sens meios de producao; c preciso fri/ar que na essencia da 

relacao da pequena producao familiar leiteira com os difcrentcs ramos do capital esta o lenomeno 

da transfcrencia de valor atraves do mecanismo da troea desigual. Sendo, pois. uma siluaeao 

deslavoravel para o pequeno produtor nao-capitalista. 

Em primciro lugar analisaremos a vinculaciio do pequeno produtor ao mercado capitalista 

quando ele se apresenta como vendedor de sua mercadoria: 

Ao nao exislir no interior do proprio processo produtivo da pequena producao nao-capitalista 

a bipolaridade ou desdobramento (valor de uso / valor de troea), a mercadoria produzida como 
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valor de uso entra no mercado capitalista como uma mercadoria peculiar, cuja logiea originaria e 

distinta da que rcge a circulacao. Scndo assim, ao iugrcssar na circulacao capitalista, a mercadoria 

gerada na pequena producao nao-capitalista sofre uma transformacao, pois o que o vendedor 

(pequcno produtor) poc cm primciro piano c a simples possibilidadc dc vende-la. O pequcno 

produtor nao-capitalista e um especic de produtor que por regra ofereee sua mercadoria por um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preco dc mercado inferior ao seu valor c ao seu preco dc producao. Isto porque, difcrcntcmcntc do 

empresario capitalista aquele produtor nao pode dcixar de vender pelo fato de nao obter lucro. e 

tampouco esta em condicocs dc translerir-sc a outros ramos, pois seus meios de producao nao 

adquirem a "forma livre de capital". 

Portanto, um pequeno produtor (tal como o produtor familiar leiteiro cstudado) que precisa 

vender para poder subsistir e que, por sua vez, nao pode desviar seus meios de producao a 

inversoes mais rentaveis, nao pode impedir que o capital como comprador obtenha suas 

mercadorias sistematicamenle por baixo do preco de producao. Assim, ante a impossibilidade de 

exigir por sua mercadoria o preco de producao, dada a sua condicao de produtor nao-capitalista, o 

pequeno produtor leiteiro analisado e obrigado ao intercambio permanentemente desigual, na sua 

relacao coin o capital. Alem disso, conformc loi explicitado em partes anleriores, exisle tambem a 

dificuldade desse pequcno produtor leiteiro vender sen produto no mercado abaixo do seu custo de 

1 

producao, condicao esta que o situa como produtor que de fato realiza uma magnitude maior de 

transferencias de valores a outros setoies da economia. 

A troea desigual entre a pequena producao familiar e o capital tambem se verilica quando o 

pequeno produtor se apresenla no mercado capitalista como comprador, eonlbrme loi descrito para 

o caso dos pequenos produtores de leite que necessitam adquir os seus meios dc producao 

(insumos agropecuarios) no mercado capitalista. Vejamos entao os elementos constitutivos da troea 

desigual quando o pequeno produtor se articula ao mercado capitalista atraves da compra, isto e, 

quando o capital e o vendedor: 
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Assim como as mercadorias vendidas pelo pequeno produtor, as mercadorias vendidas pelo 

produtor capitalista as quais sc incorporam ao processo produtivo na pequena producao familiar 

sofre uma mudanca, mesmo que de natureza contraria, ao transformar-se em meios de um 

processo cspccitico dc trabalho. O pequeno produtor ao adquirir as mercadorias capitalistas. 

adquirc meios de consumo para a sua rcprodueao e meios de trabalho. para incopora-los a um 

processo dc producao cujo objetivo c a rcprodueao do proprio produtor. c tcra que adquiri-los na 

niedida em que sua rcprodueao nao pode garantir-se de outro modo. ( ) lalo de seu consumo 

produtivo gcrar ou nao mais -valor nao cntra em suas considcracocs, dilcrentcmentc do capitalista 

que como vendedor so sede seus produtos se puder realizar um luero. e como comprador so os 

adquirc sc puder com esses meios dc producao gcrar um mais-valor. 

Sendo assim. a base da despropoteao quantitative da troea entre a pequena producao leiteira 

nao-capitalista e o capital, em favor desle, reside na dilerenea qualitative dos processos de 

producao, isto e, os processos de trabalho sao de nature/its distinlas. Por isso, a troea desigual 

existente entre a pequena producao e o capital se manilesta em que o pequeno produtor como 

comprador e vendedor pode realizar intercambios em condicdes em que nao o faria nenhuma 

empresa capitalista. Logo a cspecilicidade do produtor familiar leiteiro reside cm que ele como 

produtor nao pode condieionar seus intercambios a obtencao de lucros, pois seu processo de 

trabalho e a condicao de sua subsislencia e seus meios dc producao nao adquirem a forma livre de 

capital. 

Porem, a analise dos mecanismos atraves dos quais a pequena producao e obiigada a 

Iranslerir seu excedente a outros setores da economia (conlortne e o caso do pequcno produtor 

leiteiro que transfere valor ao setor de laticinio bem como ao ramo abastccedor de insumos 

agropecuarios) nao pode reduzir-se a constatacao de uma troea desigual. 

Na verdade. a relacao de um pequeno produtor com o capital nao so e de translerencia de 

valor, mas tambem de exploraeao, isto c, a relacao de translerencia dc valor c parte de uma relacao 
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de exploraeao, precisamente porque no processo imediato de trabalho da pequena producao nao se 

tern dado o ato previo da exploraeao. 

Em ultima analise. se (rata de conceber a pequena producao familiar do ramo leiteiro como 

classe explorada mas, isto nao se alcanca so moslrando o pequeno produtor nao-capitalista, como 

vendedor e/ou tambem como comprador cm condicocs assimclricas; ncin lao pouco c sulicicutc 

desvendar as relaeoes de exploraeao a que esta submctido o pequeno produtor. mas tambem a 

forma em que estas relaeoes se reproduzem atraves do processo global da producao e ciiculaeao do 

capital. 

logo, podemos alirmar que o pequeno produtor familiar cm atwihsc e uma categoria 

explorada pelo capital, pois no processo imediato de produeao esse produtor gera um excedente 

(pie e transferido no momenlo da ciiculaeao, mas ao mesmo tempo nesse processo se reproduz a si 

mesmo como classe explorada. O resultado a cada ciclo completo e um capital valorizado pelo 

trabalho do pequeno produtor que e recriado em condieoes de ser novamente explorado. 
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CONS1DERACOES FINAIS: 

No processo tie aprolundamento das desigualdades no campo, a intervencao do Estado c 

fundamental: e isso e palcntc no ranto da producao pecuaria. onde a politica dc cmprcslimos 

subsidiados estcve dirceionada. prcdominanlemcnte, a atividade de corte, privilegiando grupos dc 

proprielarios de terra tie grande expressao economica que buscam aprovcitar as vantagens que Ihes 

sao oferecitlas a pretexto da modcrnizaeao setorial. Contudo. os creditos oliciais para a pecuaria 

leiteira sempre foram mais limitados, se comparados com o tpie loi destinado a atividade tic corte. 

conlormc loi analisado no capitulo 11 desle trabalho. 

A pecuaria leiteira. enquanlo ramo de producao que produz para o abastecimcnlo do 

mercado interim, nao sc apresenta como um setor dinamico capaz de mobilizar os instrumentos 

oliciais dc modernizacao agricola. conslituindo isso um lalor de desestimulo a producao leiteira. 

Com efeito, o Brasil apesar de possuir um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, ocupa 

apenas o tlccimo scgundo lugar na producao leiteira mundial e com uma baixa produtividade media 

no setor leiteiro. A producao de leite e de derivados tern aumentado lentamente, em niveis 

insulicicnte para suprtr nccessidades criadas pelo crescimento dcmogralico. () delicil. cxislcntc nao 

se torna tao alarmante gracas a conslante compressao do poder aquisitivo das baixas camadas 

populares que inclusive convivem com elevados niveis de desnutricao. 

Contudo, se por um lado, o setor produtivo da atividade leiteira quase nao e beneficiado por 

progiamas oliciais tie estimulo a producao; de outro, e inletessante notar que a comerciaii/iicao do 

leite e liscalizada por orgaos oliciais. Assim, o leile, como alimento dc primeha necessidade, tern 

um sistema de preeos tpiase lixo. Ou seja, e um produto bastante visado pelas politicas oliciais que 

procuram controlar o custo dos alimentos populares. Porem, pelo conteiido das porlarias que llxam 
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o preco daquele produto iica claro que esta reducao dos preeos serve, fundamentalmente, ao 

movimcnto da acumulacao do capital industria] privado, com o agravantc dc que acarreta uma 

situacao de desequilibrio entre os preeos agropecuarios, ai incluido o leite, e o custo dos insumos 

industrials. Nao sao mais os custos dc producao agricola os que vao definir o preco dc venda dos 

produtos no mercado. mas esses preeos tern que se adaplar aos niveis de preeos precslabclecidos 

pela necessidade da acumulacao urbano-industrial. A comparacao que fazemos da cvolucao dos 

preeos relativos dos insumos industriais lace ao preco do leile in natura, demonstra isto. 

() lalo do Estado, atraves de medidas economicas, procurar manter artilicialmenle baixo o 

preco do lcitc in natura. e acentuadamente prejudicial para o produtor da atividade lcitcira. 

particularmenle para a grande massa de pequenos produtores que dilicilmcnlc leni accsso ao 

credito rural e alternatives de beneficiamenlo, bem como de inelhores canais de comercializacao 

para seu produto. 

Por outra parte, a forma de inlegracao da economia leiteira as agroindustrias de 

beneficiamenlo, representa uma das principals causas dos enlravcs que se observa no setor leiteiro. 

Isto por que essa intcgracao lende a aumenlar os custos de producao na atividade leiteira com a 

utilizacao de insumos industrials, que apresenlam elevacao crescente de preeos, ao tempo em que o 

setor industrial de laticinio adquire do produtor direto, o leite in natura a preeos controlados 

oficialmente. Acresce-se que a politica de industrializacao adotada na regiao Nordeste, gerou na 

area da bacia leiteira de Campina Grande, uma industria de laticinio cuja forma de organizacao 

societaria acha-se vinculada a interesses exogenos aos dos produtores locais. Alem disso, essa 

empresa dc laticinio delendo o monopolio da compra do leile para beneficiamenlo, dila os prazos 

de pagamentos e os preeos pagos aos seus fornecedores de materia prima, violando as leis do 

mercado. 

Ademais, a introducaa do sistema de quotas ao produtor de leite. implementado com o 

mtuito de estimular o uso de racoes concentradas, estabelece que na fase de producao crescente, o 
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produtor direto reccba, o maior preco apenas pela quantidade media de leite fornecida a industria 

na fase de verao; para a leite excedente, o preco sofre uma reducSo em torno dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 50% sobre o 

preco normal. 

Ma verdade, o sistema de quotas como um dos instrumentos de intervencao oficial termina 

por favorecer mais ao setor de beneficiamento, tanto porque assegura uma oferta de leite a preeos 

reduzidos na fase de excesso de producao, como tambem por reduzir a escassez da materia-prima 

na entressafra, uma vez que e exigido do produtor-leiteiro manter-um determinado nivel de oferta 

nessa fase. 

As csfrategias que a industria de laticinio local estabelece na relacao com seus fornecedores 

de materia-prima^ atribuindo-lhes o 6nus dos custos de transporte do produto; a regularidade no 

fornecimento do kite; a quota minima estipulada; a fixacab dos prazos de pagamentos, por si, torna 

incompatfvel o vinculo direto do pequeno produtor com aquela indusfria de beneficiamenfo. Assim, 

as candic^es de comerciaUz«icao do leite na agroindustria leiteira expressa o nfvel da 

vulnerabilidade do produtorque apresenta uma baixo capacidade produtiva, nao alcancando vender 

seu produto no volume minimo estipulado pela agroindustria; e quando tern um aumento de sua 

produeaOj em condiedes climatieas favoraveis, tampouco consegue que a indusfria absorva sua 

producao excedente a um preco razoavel Em ambots os casos, esse pequeno produtor submete a 

limitacoes, serjdo cominado ao uso do intermediario para a comerciauzae-ao do seu produto. 

A vinculaeao do pequeno produtor leiteiro, ao agenfe intermediario que repassa o leite para a 

industria tern como resultado uma acentuada deteriorae^o do preco do produto do pequcno 

produtor. A baixa remuneracao do produto-leite e incompativel com os crescentes custos de 

producao da atividade leiteira, conduzindo o pequeno criador a um limitado nivel de reproduce. 

Este produtor, sistematieamente e obrigado a reduzir- seu criatorio, atraves da venda de animais 

para garantir os meios de sobrevivencia ao grupo familiar-. Assim, o pequeno produtor que, por 

falta de alternatives e obrigaclo a vender sew produto ao intermediario e consideravelmente 
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explorado nessa relacao comercial. Este pequeno produtor leiteiro seria tambem exploarado mesm© 

que fomecesse o produto diretamente a industria em funcao do preco do leite recebido nao 

corresponder aos custos de producao. 

A baixa produtividade do rebanho leiteiro em deeorrencia das condicoes geneticas, 

olimentares, agravadas pelas condicoes adversas do quadro natural da regiao; a incompatibilidade 

entre o baixo preco do leite in natura e os crescentes custos de producao, sao elemental que 

expressam os entraves a pecuaria leiteira. Isto porque a procure de uma melhoria da produtividade, 

objetivando-se elevar o nivel de rendimento implicaria no uso dc insumos o que acarretara elevacao 

dos custos de producao nao compsnsado, face ao baixo preco que o produtor obtem atraves da 

venda do leile a preeos preestabelecidos. 

Com efeito a insereao da economia leiteira no circuito do capital, particularizada pela 

intcgracao direta ou indireta dessa atividade ao setor industrial dc laticinio se da atraves de 

mecaniamos que implicam num consideravel aehafamento da remunera<fao do produto-leite. Por 

conscguinte; uma grande parte dos produtores do ramo da producao leiteira, ante aos custos 

crescentes de producao, nao podendo transferir o onus destos custos ao consumidor e nao tendo 

outros nlternativas de atividade assume a baixa lucfatividade. 

Diante dessa realidade, configura-se um quadro onde os grandes e medios produtores, 

aproveitando a maior eseala de sua producao e o crescimento natural do seu rebanho tern 

possibilidades de se contrapor a estes entraves, passando a optar regularmente pela alternativa de 

transfoi-macao do seu produto-leite em derivados como queijo ou manteiga, conseguindo uma 

maior margem de lucro. 

Nao obstante, o pequeno produtor familiar que de fato ; e exeluido dos beneficios do credito 

subsidiado tern sempre que produzir num patamar de baixa produtividade e eapitaliZacao quase 

nula. Isto exclui a possibilidade de melhoria de suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condicdes de producao e reproduced, ficando 
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em desvantagem junto a um sistema dc preeos eonsideravelrnente baixo para seu produto de 

comercializacao. 

Mesmo recehendo um preco eonsideravelrnente avillado pelo seu produto. dada a fonna 

como se arlicula na rede de comercializacao. e o pequeno produlor familiar leiteiro uma calcgoria 

de rclevanle significado no conlexlo da producao leiteira paraibana e, principalmente como fonte 

de abastecimento da materiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-prima a industria de beneliciamento de leite. mesmo que seja atraves 

da rede de intermediacao que fomeoe o produto a agroindustria. 

Dessa forma, o pequeno produtor familiar, que assegura parte de sua reprodueao atraves da 

producao leiterira, e um segmenlo social que se vincula ao mercado tanlo atraves da venda do seu 

produto, senao tambem atraves da compra de parte dos seus meios de vida e meios de producao. 

Contudo, o fato desse produtor vender o leite a preco aviltado, signiiica para ele um ato de 

exploraeao que assume a forma de perda de parte do excedente. Mas, o fato desse pequeno 

produtor comprar os meios de producao a preeos crescentes e tambem um ato de exploraeao em 

que sacrifica outra parte do valor contido na sua mercadoria. 

Ncstcs Icrmos. o pequcno produtor leiteiro conliibui dc lorina signilicativa no processo de 

reprodueao do capital, transterindo valor duplamcnte, atraves do mecanismo da troea desigual. 

tanlo para o setor agroindustria! dc lalicinios, quanto para os ramus produtores dc insumos 

agricolas. Isto signiiica epic o pequeno produtor leiteiro e uma categoria que esta subordinada 

indiretamcnte ao capital, cmbora preserve a sua aulonoinia formal c aparenle. 

A explicaeao para o lato do pequeno produtor leiteiro continual produzindo c se 

rcproduzindo, mesmo sendo obrigado a translcrir uma signilicativa magnitude de valor as 

dilerenles esferas do capital, reside em que esta categoria apresenta uma logiea peculiar no 

processo dc producao imcdiata que nao tcm como prccondieao a obtencao dc lucro, pois scu 
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processo de trabalho e a condicao de sua subsistencia, e seus meios de producao nao assume a 

forma dc capital, isto c, nao sao adquiridos para sc valorizar no processo dc trabalho. 

Enquanto categoria indiretamente subordinada ao capital, o pequeno produtor e, por 

conseguinte, uma classe explorada, precisamente porque no processo imediato de trabalho nao se 

tern dado o ato previo de exploraeao, a qual so se consuma atraves da ciiculaeao. 

Assim, ao mesmo tempo que o capital e valorizado pelo trabalho do pequeno produtor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 
leiteiro, esta categoria tambem se reproduz em condieoes de ser novamente explorada. 

Por l im, pode-se dizer que o ramo da pequena produeao leiteira cumprc um importante papel 

no processo de reprodueao do capital social, tambem por que e um tipo de produeao capaz de 

produzir um contigente de ibrea de trabalho que se auto reproduz. isto e, sem nenhum custo para o 

capital. 
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