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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Was aecomplished in this work a comparative borage centered in the survival 

strategies develop in the establishment Santo Antonio and the community South 

Capoeiras, areas placed in the municipal district of Cajazeiras - PB. The obtained 

data reveal that some initiatives as cisterns of plates are common to the areas and 

you takes positive effect, even so the establishment meets in superior 

apprenticeship you has seen to be accompanied by social segment, like CPT 

(Pastoral Commission of the Earth) that demands the public organs close to the 

implementation of techniques as mandalay that contributes to ascension of the 

family income while in the ommunity South Capoeiras was verified practices 

anchored in the rudimentary and archaic pattern based on the manual work of the 

rubbed and the cultivation of subsistence products. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho foi realizada uma abordagem comparativa centrada nas estrategias 

de sobrevivencias desenvolvidas no assentamento Santo Antonio e na 

comunidade Capoeiras Sul, areas situadas no municipio de Cajazeiras - PB. Os 

dados obtidos revelam que algumas iniciativas como cistemas de placas sao 

comuns as £reas e suite efeito positive porem o assentamento encontra-se em 

estagio superior haja vista ser acompanhado por segmento social, como CPT 

(Comissao Pastoral da Terra) que reivindica junto aos orgaos publicos a 

implementacao de tecnicas como mandalas que contribui para ascensao da renda 

familiar; enquanto na comunidade Capoeiras Sul verificou-se praticas ancoradas 

no padrao rudimentar e arcaico baseadas no trabalho manual do rogado e no 

cultivo de produtos de subsistencia. 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homem de ciencia parece ser a unica pessoa que tern algo a dizer 
neste momento e o unico que nao sabe como dize-io. 

(JAMES BARRIE) 

O presente estudo consiste num trabalho monograiico para a obtengao do 

titulo de especialista em Gestao Ambiental para o Semi-arido Nordestino, intitulado: 

AS ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIAS DESENVOLVIDAS NO 

ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE CAPOEIRAS SUL, 

areas situadas no municipio de Cajazeiras - PB. Explicitam-se neste trabalho dados 

comparativos entre as areas pesquisadas, enfatizando os empecilhos para o acesso 

a terra, visando a produtividade. 

A concentracao de terras e de renda no Brasil manifesta uma constante, 

remontando portanto, ao principio historico da colonizagao expresso pela forma de 

ocupacao e utiiizacao do nosso territorio que, no limiar desse processo, foi usado 

pelo rei de Portugal D. Jo^o III, em 1534, epoca da estipulacao do sistema de 

Capitanias Hereditarias centradas no modelo patronal agrario expresso pela 

latifundiarizacao de extensas faixas de ten'as distribuidas em 15 lotes doadas 

diretamente pela coroa lusitana aos donatarios. Atraves da estrutura fundiaria no 

Brasil, ou seja, a distribuicSo e acesso a terra 

"(...) verifica-se que desde os primdrdios da colonizagao essa 
distribuigao foi desigual. Primeiro foram as capitanias hereditarias e 
seus donatarios, depois foram as sesmarias . Estas estSo na origem 
da grande parte dos latifundios do pais. Sao frutos da heranga 
colonial quando a terra era doada pela Coroa aos membros da 
corte". (OLIVEIRA apud ROSS, 1998, p. 481). 

Inconformados com o status quo no que conceme a manutencao e 
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a deploravel situagao do campones, acrescido das frequentes violencias que a eies 

sao aplicadas e, a ineflciencia de polilicas pubiicas centradas e compromissadas em 

enfocar e desenvolver iniciativas e acoes de amenizagao da disparidade, deficiencia 

e dependencia dos trabalhadores do meio rural. A perceptive! adequacao e 

dedicagao de segmentos que abracam fielmente essa questao como MST -

Movimento dos Sem Terras e mais expressamente a CPT - Comissao Pastoral da 

Terra, e que nos convertemos a efetivar urn estudo diagnostico e comparative sobre 

as estrategias de sobrevivencias desenvolvidas no assentamento Santo Antonio e 

na Comunidade Capoeiras Sul, ambos espagos localizados no municipio de 

Cajazeiras - Paraiba. 

A area de estudo esta situada na micro-regiao do alto sertao paraibano, 

totalmente incluida na extensao do Poligono das Secas e evidenciado pelo clima 

semi-arido, de condigoes pedologicas e edaficas adversas com solo pouco espesso 

e de acentuada concentragao litologica, em fungao da meteorizagao fisica reinante e 

da inconstante predpitagao, elevada insolagao que abriga um estrato vegetal de 

medio porte do tipo caatinga esparsa, com predominancia de especies xerofitas. 

Em virtude das dificuldades, resolvemos fazer um estudo das atividades 

executadas no mek) njral das referidas areas, bem como a avaliagao da eficacia das 

praticas desempenhadas no que confere a egide e garantia da porgao demografica 

residente no espago detimitado, no sentido de se estabeiecer condigoes de 

permanencia: amparo tecnico, inclusive formal, e material necessario a formagao 

social para proporctonar o sustento nutricional, educactonal e dessa forma social que 

concretizara uma vida digna no campo, evitando assim a desruralizagao e 

consequentemente a favelizagao e inchago das aglomeragoes urbanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BIBUOTECA SETORIAL 
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Partindo da premissa de que praticas como uso de mandala - estrutura 

circular formada por um tanque reservatorio, onde sera armazenado agua e utilizada 

para a criacao de peixes, patos e marrecos, de forma circular e concentrica ao 

armazenador d'agua faz-se um canteiro de frutas, hortalicas e forrageiras; barragem 

subterranea - tecnica de barrar (interceptar) a agua da chuva que escoa na 

superficie e no interior do solo, atraves de uma parede septo impermeavel, ou seja, 

construida transversalmente em relacao a direcao ao fluxo d'agua ,que possibilitara 

lenta infiltragao e evaporagao reduzida. Cistema de placas — reservatorio de 

concreto que armazena a £gua da chuva que cai da calha residential; e, agriculture 

familiar - consiste na pluriatividade de cultivos que compoe a fonte de renda 

destinada ao autoconsumo. Tais praticas constituem pontos enfocados pelo nosso 

trabalho que se compora de cinco capitulos. No primeiro capitulo desenvolveu-se o 

tema agriculture e questao agraria no Brasil, e especificamente no semi-arido que 

como uma altemativa para o incremento na parti cipacao do setor agricola no PIB -

Produto Interno Bruto, emerge nos assentamentos com a inovacao na estruturagao 

de cultivos baseados na enfase da agriculture familiar constituindo o segundo 

capitulo. 

Seguindo gradativamente a sequentia do estudo enfocamos, no terceiro 

capitulo, a caracterizacao dos espagos delimitados: Capoeiras Sul e assentamento 

Santo Antonio, enfoque este que originara adiante a imprescindibihdade da 

comparagao dessas areas analisadas no quarto capitulo. 

Finalmente, no quinto capitulo, confrontou-se os resultados empiricos 

associados a contextualizagao das leituras inovadas que proportionaram conexoes 

e transitar entre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teoria e os dados. 
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Quern sabe sonhar, aberio a horizontes, 6 grato a quern Ihe indica 
veredas. As trilhas sao apontadas na confianga de que voce e desejo 
de caminhos. Caminhos estes que sao seus, feitos no caminhar. (...) 
a atengao aos pes e aos passos, fonva parte da longa viagem a 
nossa corporalidade e ate a historia (AZEVEDO, 1993, p. 17-8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relacao sujeito e objeto 

Neste estudo procurou-se compreender a eficacia das estrategias de 

sobrevivencias desenvolvidas no assentamento Santo Antonio e na comunidade 

Capoeiras Sul, areas situadas no municipio de Cajazeiras - PB. O objeto do estudo 

foi construfdo seguindo um percurso metodoiogico n5o linear, mas ancorado em 

questionamentos criticos. 

A investigacao de um objeto empirico, no caso especifico deste estudo, as 

estrategias de sobrevivencias desenvolvidas no assentamento Santo Antonio e na 

comunidade Capoeiras Sul, areas situadas no municipio de Cajazeiras — PB, 

apresenta-se como um processo de decodrficacao, que pretende trazer a luz suas 

dimensoes ocultas, dimensoes estas que venham a ser reveladas por meio da 

associagao do conhecimento empirico com o cientifico. 

Tipo e cenario do estudo 

Tratou-se da elaboracao de um estudo exploratorio centrado nos objetivos 

propostos, desenvolvido com a fundamentagao emprincipios metodologicos 

participativos, perceptivos e analiticos baseado na pesquisa acao. 
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Buscando apreender o objeto deste estudo, a eficacia das estrategias de 

sobrevivencias desenvolvidas no assentamento Santo Antonio e na comunidade 

Capoeiras Sul, optou-se por uma "abordagem quanti-qualitativa".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 uO quantitative- e o 

qualitative), traduzem cada qua! a sua maneira, as articulagoes entre o singular, o 

individual eo coletivo (...)" (DESLANDES; ASSIS, 2002, p. 195). 

A cidade de Cajazeiras, escolhida como local do estudo, esta localizada na 

regiao do Alto Sertao da Paraiba, a 475 quilometros da Capital - Joao Pessoa. Tern 

uma area territorial de 516 quilometros quadrados e possui 54.706 habitantes. De 

acordo com o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) - 2000, 77% da 

populacao total reside na zona urbana e 53% pertence ao sexo feminine £ 

Conhecida pelos outros Estados Nordestinos com o jargao "Cajazeiras, a cidade que 

ensinou a Paraiba a ler", devido ao fato do seu surgimento em volta de um colegio, 

fundado por Padre lna.cio de Souza Rolim. 

Neste municipio estao localizados o assentamento Santo Antonio e a 

comunidade Capoeiras Sul, que foram objetos desta investigagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instrumentos de coleta de dados 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionarios com 20 chefes 

de familias escolhidas aleatoriamente, sendo 50% em cada area pesquisada, 

atraves da aplicagao de entrevistas n^o diretivas. Foram tambem aplicados 

questionarios com 3 (tres) lideres das organizacoes dos espagos estudados: o 

presidente da comunidade Capoeiras Sul, a lider do Assentamento Santo Antonio e 

a coordenadora da CPT da cidade de Cajazeiras. 

Optou-se por demonstrar uma aproximagao da linguagem do entrevistador e 
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enfocando fundamentalmente os aspectos qualitativos em virtude do estudo definir 

como meta principal a melhoria das condigoes de vidas. 

As entrevistas nao diretivas continham um roteiro basico (Anexo I e II), tendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' 1 

como questoes norteadoras: 

a) Quais as estrategias de sobrevivencias dos moradores dos sitios 

Capoeiras Sul e Guaribas antes da fundacao da comunidade 

Capoeiras Sul? 

b) Que mudangas ocorreram com o surgimento da comunidade 

Capoeiras Sul? 

c) Como viviam os moradores da fazenda Soim antes da fundacao do 

assentamento Santo Antonio? 

d) Que inovacoes resultaram com a implantagao do projeto de 

assentamento? 

Procedimentos da investigagao 

Ao despertar-se para esta tematica procurou-se realizar um levantamento, 

seiegao e leitura de material bibiiografico o que proporcionou um embasamento 

tebrico no que concerne as vivencias habituais, sociais, economicas e politicas da 

populagao da area, possibiiitando a definigao de estrategias para coletas de dados 

concretizados pela visitagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco para aplicagao de entrevistas nao diretivas nos 

meses de maio, junho e agosto de 2005. As entrevistas nao seguiram um periodo 

cronologico delimitado a priori, pois, levou-se em consideragao a disponibilidade dos 

trabalhadores e profissionais (representantes das organizagoes das areas 

estudadas) entrevistados. 
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Para comprovar o empenho e concomitantemente ilustrar o desenvolvimento 

deste trabalho, durante a pesquisa de campo foram registrados por meio de camara 

digital, fotografias de marcos historicos e estrategias de sobrevivencias 

desenvolvidas em ambas as areas estudadas. 

Em virtude de acarretar inibicao por parte dos trabalhadores e representantes 

das comunidades estudadas, nao foram utilizados equipamentos mais sofisticados 

como gravador e/ou camara filmadora. 

Este estudo teve prosseguimento conforme os dados obtidos e colhidos no 

transcorrer da pesquisa de gabinete e campo de forma secundaria primaria, atraves 

de encontros sistematicos com o orientador e a anaJise preliminar dos dados. Apos 

sistematizacao dos mesmos, foi redigido o texto monograiico, concluido em outubro 

de 2005, que consta a introducao, quatro capitulos que contemplam e idealizam a 

tematica, conclusao e a bibliografia consultada utilizada no embasamento teorico, na 

obtencao de dados e informacdes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analise dos dados 

Os dados coletados foram analisados descritivamente a partir de uma 

incessante reflexao sobre os resultados, pois e necess^rio um transitar constante 

entre teoria e realidade empirica, no processo continuo de influencia sobre o que os 

dados significam, o que implicam e para onde levam. 

O primeiro passo para a organizacao do material foram as leituras exaustivas 

das entrevistas. Esta tecnica possibilitou uma imersao nos textos para extrair deles 

as info imagoes do contexto. A partir dessas leituras iniciais foi elaborado um texto 

entremeado por comentarios baseado nas infbnnagoes registradas no momento da 



9 

Diante dessa contextualizagao, novas leituras permitiram perceber as 

conexoes e transitar entre a teoria e os dados. 

Posteriormente foram realizados a condensacao, sistematizagao, 

reorganizagao e agrupamentos das informagoes por meio de uma interagao entre 

teorias existentes, dados coletados e definigao de linhas de agao a serem 

impiementadas, que venham originar incentivos ao desenvolvimento sustentavel da 

economia local com a efetivagao de tecnicas que requeiram infimo investimento, 

mas que possam dinamizar equitativamente a produgao e compensar a agriculture 

familiar para que garanta o autoconsumo e promova a ascensao na vivencia social. 

Sera melhorada a quaiidade de vida dessa porgao demografica e essas praticas 

seriam disseminadas e divulgadas para outras comunidades e entidades publicas ou 

privadas. Neste sentido, foram enfocados como fatores imprescindiveis: a 

cooperagao, participagao, compromisso e atuagao dos sujeitos envolvidos para a 

formagao cidada de personalidades finnes, determinadas e motivadas pela crenga 

em atuagoes de reversoes nas decisoes polfticas que as influenciam. 
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CAPlTULO 1 

A GR I CU L T U R A E QU EST AO A GRA RI A NO B R A SI L E 

NO SEM I - A R I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sem duvida, o homem podia de fato utilizar o que ele encontra na 
natureza, e ele realmente tinha que faze-lo, mas a natureza nao 
existia como alguma coisa feita toda pronta para ele. Para poder 
utiliza-la, ele tinha que primeiro transfonna-la.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PASSMORE apud 
MOREIRA, 2000, p. 2) 

Contexto geral 

O setor agricola dominou a economia brasileira por mais de quatro seculos 

(XVI - XX). Esta atividade economica de base a priori, e condicionada pelo modelo 

econ6mico caracteristico da epoca do povoamento deste pais e consiste num 

obstaculo induzido e conduzido pelos gestores publicos que reprimem e 

comprometem a produtividade voitada para atender e saciar as necessidades do 

produtor rural. Este obstaculo expresso por uma hiper valorizacao dos cultivos 

exportaveis e pela demagogia do poder publico responsavei pela generalizacao do 

interesse coletivo, que influentia os camponeses para atuarem na producao da area 

rural de forma alienada, demonstrando maior empenho na producao mercadologica, 

em detrimento da producao destinada ao autoconsumo, uma vez que os produtos 

requisitados pelos estrangeiros — cotados pela moeda de referenda international, 

ocupam os solos mais ferteis garantindo maior lucro e superavit para a balanga 

comercial. Dessa forma, se insere, produz-se e reproduz o modelo economico 

adotado, resultando na subordinacao do produtor agricola familiar ao sistema 

capitalista. 
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Evidenciando a predilecao pela estruturacao fundiaria patronal 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

foi a grande exploragao de base territorial necessariamente 
extensa, que figurou no centro das atividades rurais na generalidade 
de suas regioes e zonas geoeconomicas. E foi em fungao desse 
'setor principal' que se constitui, se manteve e evoluiu o outro 'setor 
secundario' das atividades rurais. (...) [O setor secund&rio] se 
apresenta em duas formas: a) incluido nos grandes dominios, 
constituindo ai atividade suplementar e marginal dos trabalhadores 
empregados na grande exploragao; b) constituindo atividade 
autdnoma de pequenos produtores que trabalham por conta propria 
em terras suas ou arrendadas (VEIGA, 2000, p. IV) 

Este modelo fundiario patronal e oriundo das capitanias hereditarias, 

instituidas em 1534 e sequenciadas pelas sesmarias, resultando atualmente o 

predominio de latifundios, assegurados pela Lei de Terras n° 601 , em 1850 e pelas 

politicas de acesso ao credito rural. A partir da Lei de 1850, a terra passou a ser uma 

mercadoria, ou seja, concebida exclusivamente por meio da compra. Quanta ao 

credito e de responsabilidade do PRONAF 2 onde verifica-se a tendencia de 

exclusao de acesso pelos minifundiarios. 

O predominio das grandes fazendas, oriundas do periodo colonial das 

sesmarias, concretiza a ocupagao do territorio brasileiro inclusive do Nordeste. Em 

virtude do maior alijamento populacional, da centralizacao do poder publico, das 

politicas paternalistas, do "coronelismo local", massacra-se e impoe-se a faixa 

demografica trabalhadora que, pela ineficiencta de oportunidades, e condicionada a 

viver agregada ao nucleo familiar do proprietario das terras e subordinada as 

complexas reiacoes sociais de dominacao e compadrio. Sem voz, sem vez e 

facilmente manipulavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Estrutura agraria que privilegia o latifundio reportado para a producao mercantil. 
2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agriculture Familiar, criado em 1996, atendendo as 
pressoes dos trabalhadores rurais familiares, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, 
facJIitando seu acesso ao credito rural (Armani, 1998, p. 217). 
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Outro efeito adverse- da estruturacao agraria 3 concentradora proveniente da 

colonizagao por exploragao, relaciona-se aos povos indigenas que, da condigao de 

donos passaram a ser escravos e atualmente vivem comprimidos em reservas. Alem 

disso, a legislagao e/ou orgaos como a FUNA1 (Fundacao National do indio) 

manifesta inexpressivas agoes no que se refere a demarcagao ou delimitacao das 

terras indigenas. 

Relacionando-se ainda a problematica da concentragao de terras identifica-se 

a desruralizacao (exodo rural) pela inefit ientia no acesso; carentia de incentivos e 

estimulos, assistencia tecni'ca, acarretando inumeros problemas sociais urbanos 

pela falta de planejamento das aglomeragoes como: tavelamentos, violentias, 

desemprego, tanto conjuntural quanto estrutural e, como o setor secundario nao e 

capaz de absorver toda a demanda, emerge o trafico de drogas e a prostituicao. 

Nas faixas litoraneas brasilelras geralmente estrutura-se em torno do trinomio: 

latifundio-monocultura-exportagao. Consideravel parte dos imoveis rurais do Brasil e 

regida pelo latifundio por dimensao (imdvel superior a 600 vezes o modulo rural) em 

maior proporgao e em menor expressao o de extensao fundiaria por exploragao 

(imovel com area menor que o fixado para a regiao mas ainda inexplorado ou 

defitientemente voltado para a especulagao, que e garantida por projetos 

implementados em infra-estrutura, levando a area a uma solititavel demanda 

imobiliaria). 

O modelo fundiario brasileiro, que remete e compromete as questoes 

historicas, contemporaneas e ambientais voltado a substantial idealizagao e 

condicionamento do latifundio, ancorado num desenvolvimento que visa lucros 

imediates e hipervaioriza a producao mercantil exportadora mesmo contribuindo 
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para a destruigao e esgotamento dos recursos naturais gerou a impossibilidade de 

regularizagao na distribuigao da terra e fruto do desenvolvimento territorial desigual 

efetfva-se a expropriacSo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "perda das terras pelos camponeses atraves de vendas 

ou pagamento de dividas" (OUVEIRA, 1998, p. 498). 

Poucas areas brasileiras resultaram do retalhamento dos imoveis expressas 

na regiao Sul por italianos e alemaes. Outro exemplo, constitui as propriedades 

agricolas do agreste paraibano, destinadas para o cultivo familiar principalmente de 

horticultura. 

A regiao litoranea Nordestina, resultou inicialmente da ocupagao e 

desbravamento do pau-brasii, e em substituicao a essa madeira introduziu-se a 

atividade agucareira fundamentada nas grandes extensoes rurais do tipo latifundio 

por dimensao, incubido da geracao de lucros para a metropole portuguesa. Para 

complementar a area agucareira, ocorreu o povoamento do sertao nordestino, 

baseado na pecua.ria extensiva (criacao solta em grande extensoes rurais) que 

constituiu alicerce economico deste espagp por v£rios seculos, atividade esta, 

destinada ao fornecimento de came, couro e animal de tragao para o engenho. 

Incluido no mesmo cen£rio da pecuaria, inseriu-se a agriculture, destinada ao 

cultivo familiar 4, de auto-subsistencia e em associacao aos generos alimenticios, 

cultivou-se o algodao-moc6 (arb6reo) voltado para a exportagao. 

O sertao nordestino apresenta ciima semi-arido e inclui todos os estados da 

regiao Nordeste e o norte de Minas Gerais, correspondendo a cerca de 1 1 % da 

extensao territorial brasileira. Nesta faixa sertaneja situa-se o Poligono das Secas 

(Mapa 1), area estimada em 936.933 km 2 , que manifesta irregularidade 

pluviometrica e por isso condiciona a ocorrencia da vegetagao do tipo Caatinga 

4 Sistema de producao em que se combina fruticultura, lavouras de sibsitencia e apicultura (ARMANI, 
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Destaca-se pela criacao de animais e em menor expressao pela producao agricola 

traditional para o autoconsumo como altemativas economicas. Nas areas serranas, 

tidas como areas de excecao ou de microclima, ocorrem maiores indices 

pluviometricos, possibilitando incremento na produtividade agricola. Em transicao ao 

litoral e o sertao localiza-se o Agreste ,que dentre as demais zonas referidas e a em 

que predomina os policultivos, especie de celeiro brasileiro. Ha ainda uma area 

intermediaria entre o sertao e a Amazonia, designada de Meio-norte ou Zona dos 

cocais, caracterizada pelo extrativismo vegetal, que abrange os Estados do 

Maranhao e Piaui. Parte consideravel do Sertao nordestino e printipalmente do 

Poligono das Secas e suscetfvel a desertificapao em razao da acentuada 

degradacao da cobertura vegetal, erosao do solo, da insolagao e deficits hidricos 

que fragilizam esse ecossistema. 

O dominio do latifundio e inegavel a nivel national e ainda mais acentuado na 

escala regional como afirma Ross (1998, p. 190) ttOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nordeste e o Centro-Oeste 

foram as regioes que apresentaram o maior numero de estabelecimentos com mais 

de 1000 ha [em 1985] respectivamente" No amb'rto estadual. A Amazonia como 

expressa OLIVEIRA (1998, p.489) "(...) a maioria absoluta dos superfatifundios esta 

na Amazonia. (...) ocupam uma area superior aos Estados do Amapa. Acre, Ceara, 

Rio Grande do Norte, Paraiba, Pemambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Espirito Santo, 

Parana e Santa Catarina." 

O que e anormal para os justos e normal para nossa infeliz realidade e que 

dificilmente grileiros 5, jaguncos ou latifundiarios sao punidos ou condenados por atos 

de agressoes e violencia contra sem-terras, parceiros e posseiros. Estes ultimos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Pessoa que pratica a grilagem - tecnica da procuracao, ou seja, o latifundiario con segue um 
procurador, ou ele mesmo se toma procurador de um certo numero de pessoas, as vezes ae sua 
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geralmente sao indiciados como os perigosos, provocam desordem social indo ao 

desencontro da ordem economica vigente pois constituem os verdadeiros bandidos 

segundo a "justica" e a midia. Permanece o dominio da minoria sobre a maioria de 

oprimidos; a sujeigao a lei do mais forte; o predominio da monocultura sobre a 

policultura e como evidencia OLIVEIRA (1998 p. 481), "[da subordinagao]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da renda 

da terra ao capital." 

No entanto nao e condizente afirmar que a exploragao de especies e espacial 

tern se mantido constante no Brasil, cabendo a justificagao expressar-se pela 

manifestagao inicial dessas transformagoes com a substituigao do pau-brasil 

litoraneo, que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, por 

especies de cultivos introduzidos e com predominancia da cana-de-agucar inspirada 

no modelo patronal de propriedades agricolas e destinadas a venda para o exterior, 

especialmente no NE. A faixa cultivada depende do mercado extemo, ora se 

retraindo, ora se expandindo, dando oportunidade a outras culturas como iaranja e 

cafe que tambem sao bens de elevada aceitagao pelo mercado mundial. 

Pela vastidao do territorio national, ha terra suficiente para a concretizacao e 

democratizagao do acesso, porem, desde os primordios a uma parcela consider^vel 

da populagao brasiieira e negada a aquisicao desse bem, que deveria constituir 

patrimonio universal. Mediante deploravel status quo e dificultado e/ou se torna 

impossivel o acesso a terra justamente para aqueles que tern a pretensao de fixar 

residenda, produzir e resgatar o valor sodal que momentaneamente e omitido pela 

hipervalorizagao do capitaJismo, constituindo assim, uma das questdes remotas e 

atuais de ordem economica, politica e sodal oriunda do processo de colonizagao da 

extensao territorial. Agregado a este fato resulta a diversidade de conftitos remotos 

no setor rural, que envolveram a diversidade de etnias e mestigagens como: 
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Confederacao dos Tamoios (1562), Guerra de Canudos (1895 - 1897), Guerra do 

Contestado (1912-1916); atualmente, atos de violentia e assassinates se manrfesta 

uma constante,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) sindicatos do crime organizado divulgam impunemente as 

tabelas de pregos cobradas para assassinar trabalhadores, religiosos, liderangas 

poffticas e sindicatos."(OLIVEIRA, 1998, p. 493). 

Paralelo a burocratizagao no que conceme a aquisig§o da terra, mesmo sem 

apoio e com forte repressao, as personagens atingidas e impedidas de possuirem 

esse recurso sempre demonstraram coragem e entusiasmo, se articulando para 

resistirem as pressoes, punicoes e assim enfrentarem o poder publico com suas 

reivindicagoes. 

Gradativamente, organismos como as Ligas Camponesas, fundada em 1955 

por Francisco Juliao, advogado e politico que assumiu originalmente a lideranca 

para sistematizar e lutar por melhores condigoes trabalhistas rurais, instituigao que 

foi dizimada durante o periodo miiitar, e substituida pelo MST, em 1979. Este 

movimento constituiu, na decada de 80, o monop6lio de representagao dos sem-

terra e da questao da reforma agraria. No Nordeste, o MST dividia a hegemonia da 

luta agraria com a CONTAG - Confederacao National dos Trabalhadores da 

Agricultura. Paulatinamente instituigoes como CPT (antiga Pastoral Rural), INCRA 

(Institute National de Colonizagao e Reforma Agraria) Instituigoes como a Igreja 

Catolica e universidades aderiram, nos anos 70, a causa da questao social de 

reforma agraria; e nos anos 80, ocorreu a conversao do movimento sindical que 

proporcionou a ocupagao de areas improdutivas. 

Passaram a aglutinar-se e somar forgas a questSo agraria entidades 

mediadoras como BNB (Banco do Nordeste Brasileiro) e SEBRAE (Servigo Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas) participando com apoio no 



18 

desenvolvimento de assessorias e financiamentos de projetos, na pretensao de 

incentivar a diversidade de producao que possibilitara. melhoria na renda dos 

excluidos do direito a terra, e consequentemente no padrao de vida. 

A passos lentos, converge a redistribuicao e desconcentracao fundiaria, 

embora pouco eficiente, mas bastante significativa para a vida de milhares de 

brasileiros que viviam manipuiados e sucumbidos pela ideologia politico-partidaria e 

o regime dos coroneis que se apropriavam de tudo e de todos os que dependiam 

das grandes propriedades, concretizada pelos assentamentos. 

Embora um efetivo populacional ainda nao disponha de terra para dela 

sobreviver, as pessoas que foram condicionadas a esse bem mesmo sem 

proportionar condigoes de possuf-la, demonstram a liberdade de plantar o que 

acham condizente, se iibertaram da manobra poiitica, da venda de sua forga de 

trabalho ao patrao, alem de oportunizar uma ocupacSo que se refletira no setor 

urbano expresso pela remissao do indice de desemprego informal: estruturai (O 

homem e substituido pela maquina) e /ou conjuntural (epocas de crise). 

Os assentamentos constituem assim alternativas para reducao da produgao 

mercadologica, concentragao fundiaria e das desigualdades sociais. Manifesta como 

efeito positivo o resgate a dignidade sodal da pessoa humana e o valor social da 

terra em detrimento da tendencia mercantil capitalists, prindpalmente se a essa 

forma de distributed^ for acresctda o aparato tecnico: material e educational. 

Emergidos geralmente a partir de conflitos, os assentamentos representam 

conquistas tanto no que se refere a redistribuicao de riqueza (terra) como de renda 

(producao de cultivos agropecuarios). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPfTULO II 

A GR I CU L T U R A A LT ER N A T I V A - A SSEN T A M EN T O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar dos diversos discursos e pianos de reforma agraria 
efetuados pelo govemo, (...) ate os nossos dias a agao do Estado 
tem-se limitado a um mero 'apagar incendios'. As desapropriagoes e 
aquisigoes de tenas para assentamento da populagao resumem-se 
basicamente, as areas aonde o aparato juridico-policial muitas vezes 
a servigo do latifundio, nao consegue demover a agao dos 
movimentos sociais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (MOREIRA, 1997, p. 35) 

O sistema agrario brasileiro dominou a economia por varios seculos, no 

entanto, a primeira forma de expressao industrial fundamentou-se nos principios de 

substituigao das exportagoes, que se estendeu de 1930 e se consolidou apos a 

segunda guerra mundial, vindo se manifestar nos anos 60 como influenciador no 

ambito agricola pela revolugao verde, justificado pelo combate as pragas e 

consequentemente propiciando a multiplicacao da producao. Porem, o resultado nao 

foi o esperado, haja vista pela insipiencia e carencia de conhecimentos e 

treinamentos por parte dos trabalhadores agricolas que nao estavam aptos a lidarem 

com as inovagoes industrials agricolas, gerando resistencia e intensificacao das 

pragas, resultando uma reducao na producao. 

No init io dos anos 70, a polemica agricola concentrava-se nos discursos 

confrontantes em relacao aos padroes produtivos agricolas convencionais e 

sugerindo como estrategia a agricultura altemativa. O impulso a essa corrente 

agricola efetivou-se pela fundacao em 1972, em Versalhes, na Franga, da 

International Federation on Organic Agriculture (IFDAM) que se prontificou a trocar 

informagoes entre varias entidades. 
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No Brasil esse metodo agricola foi impulsionado por pesquisadores como 

Adilson Paschoal, Ana Maria Primavesi, Luis Carlos Machado e Lirtzemberger. Fruto 

de estudos desses pesquisadores contribuiram para contestar o modelo vigente e 

despertar novos metodos. Lutzemberger lancou em 1976 o "Manifesto Ecologico 

Brasileiro: fim do futuro?", propondo uma agricultura mais ecologica. Paschoal 

publicou em 1979: "Pragas, Praguicidas e Crises Ambientais", enfocando assim a 

proliferagio e resistencia das pragas mesmo com o uso de agrotoxicos. Nos anos 

80, esse movimento ganhou forea com os EBAA (Encontros Brasileiros de 

Agricultura Altemativa), em 1981, 1984 e 1987. Os encontros de 1981 e 1984 

alertaram para os padroes tecnologicos e para a degradacao proporcionada pela 

revolugao verde. Ja o encontro de 1987 trouxe a debate a intertigagao entre 

questoes politicas, ecologicas e tecnicas que se sobrepoem a produgao. 

Buscando mitigar agoes depredadoras, que emergiram para redugao de 

especies e desequilibrios ambientais, a ciencia encara que o desafio no momenta e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Medir a natureza e a taxa de fragmentagao dos ambientes pelo 
homem e determinar suas implicagoes para redugao da diversidade 
da fauna e da flora. Atualmente sabemos de forma qualitativa, que 
ambientes fragmentados perdem especies; o que nao sabemos e o 
que determina o desaparecimento de uma especie mais rapidamente 
que outras, e ate que ponto este pode ser um fenomeno previsivel. 
Estas proibigdes dependerSo em grande parte de estudos 
comparativos, de tonga duragao entre areas extensas, pouco 
perturbadas e Sreas fragmentadas (GOMES, 1999, p. 85). 

Gragas a esta fundamentacao cientifica e a agroecoiogia que visa a 

valorizagSo dos aspectos sdcios-culturais surge nos anos 80 as ONGS PTA, hoje 

AS-PTA (Assessoria e Servigos de Projetos de Agricultura Altemativa). E para 

conscientizar e sensibilizar a populagao sobre a importancia do desenvolvimento de 

projetos agroecologicos, efetivou-se encontros internacionais como a ECO - 92, que 

abordou pela primeira vez a tem^tica desenvolvimento sustentevel. Para consolidar 
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o projeto de agricuftura altemativa surge nos anos 90 a certificacao dos produtos 

organicos pela Instrucao n° 007 de 1999 r sobre a responsabilidade printipalmente 

da IBD (Institute) de Biodinamica). 

Dentre as estrategias desenvolvidas pela agricultura biologica vale 

acrescentar a permocultura ou cultivo permanente, definida pela integracao do 

sistema agrosilvopastoril que busca integrar lavouras com especies fiorestais, 

pastagens e animais em outros espagos mas que dependem e se relacionam entre 

si, expressando assim a biodinamica e a otimizagao da producao. 

Como estrategia para o prepare do solo para a pratica de agricultura 

altemativa existe o semeio abafado 6 que consiste num sistema necessario e 

essencial principalmente para o nordeste, ja que evita a exposicao direta do solo ao 

sol, ou seja, evita a evaporagao intensa, a erosao antropica e eolica, porem requer 

maior utilizagao de sementes, menor utilizagao de mao de obra, uma vez que 

necessrta de trabalho somente para o plantio e colheita, nao necessitando do 

prepare da area e capinagem. Este sistema amplia a produtividade. 

Como altemativa para o desenvolvimento agricola na perspectiva 

agroecologica implica-se a essencialidade da tecnica da compostagem, responsavel 

pelo estimulo ao desenvolvimento das raizes, aumentando a capacidade de 

infiltracao, estabilizando o ph do solo, favorecendo a reproducao de 

microorganismos, uma vez que se manifesta pela transformacao de materials 

grosseiros como pailhano, capim passado, sabugo de milho, estrume, casca de 

feijao e arroz que serao decompostos e juntados ao solo, aplicados em duas etapas: 

uma nos primeiros centimetres e a outra na superficie (mulche). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pratica de cobertura morta, possivelmente de origem indigena usada por muitos agricultores 
maranhense (Armani, 1998, p. 77). 
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Na producao organica recomenda-se pratica da aielopatia da agricultura 

altemativa que se caracteriza pelo efeito alelopatico relacionado com a tecnica de 

associar plantas companheiras (completivas) que desempenhem funcoes 

estimulativas para a producao ou inibidoras de insetos, no caso da preservacao ou 

armazenagem da lavoura. Como forma de atracao de insetos deve-se plantar 

purungo ou cabacazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Lagenaria vulgaris) em forma de aleias 7 (cercas vivas) ou cortar 

os frutos e espafha-los na plantacao para repelir o besourinho ou vaquinha verde e 

amarela (Diabrotica speciosa). 

A agricultura altemativa pode ser identificada como um organismo articulado, 

diversificado, auto-sustentavel, onde diversos componentes de um ecossisterna se 

completam e se apoiam, o que com o tempo p ropor t iona l um ciclo fechado de 

nutrientes em que se fara desnecessaria a compra de insumo e paulatinamente se 

anular£ a introducao destes. 

O desenvolvimento agricola na perspectiva organica encontrou melhor 

aceitacao experimental e concreta nos assentamentos agrarios e dentre estes 

melhor destaca-se a experiencia pioneira do assentamento Santo Antonio que 

executa acoes como preparo do composto biologico ou biofertilizantes usados como 

defensive agricola podendo ser preparado tanto pela fragmentacdo de frutos ou 

ainda casca de arvores como (angico) que sao embebidos em agua ou substantias 

acidas e servem para a pulverizacao dos cultivos, pomar caseiro e viveiro de 

mudas. Uma outra caracteristica da agroecologia presente no Assentamento Santo 

Antonio e a pratica de cultivos diversos no sistema integrado de mandalas em que 

associam-se especies diferentiadas como forrageiras, plantas omamentais, 

defensivas e frutiferas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 Sao plantios de arvores ou arbustos (geralmente leguminosas) em linhas adensadas na roca. Entre 
as aleias plantam-se os cultivos de milho. feiiao. etc (Armani. 1998.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d . 79). 
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A idealizagao da agricultura altemativa revela a preocupacSo do homem em 

reverter acoes e atitudes geradoras e condirionadas pelas condicoes climaticas, 

economicas e sociais que vem proporcionar conscientizacSo e maior lucratividade na 

producao, o que repercutira na melhoria da condicao de vida animal, vegetal e 

humana, mantendo assim o equilibrio e a vitaliciedade dos ecossistemas. 
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CAPITULO III 

C A R A C T E R I Z A Q A O DO A S S E N T A M E N T O S A N T O 

A N T O N I O E DA C O M U N I D A D E C A P O E I R A S S U L 
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CAPITULO III 

CA R A CT E R I Z A CA O DO A SSEN T A M EN T O SA N T O 

AN TO N I O E DA CO M U N I D A D E CA P O E I R A S SU L 

Assentamento SantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Antonio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Assentamento Santo Antonio esta localizado a 10 km (dez quilometros) da 

cidade de Cajazeiras — Paraiba. E uma area de facil acesso em virtude de estar 

situado a margem direita da BR 230 no sentido Cajazeiras-Sousa. Situa-se entre as 

coordenadas 6° 53' 13" de latitude Sul e 38° 23' 44" de longitude Oeste, integrando 

o extremo Oeste do Estado. 

Relata-se, por intermedio da memorizacao dos assentados que o nucleo 

inicial do assentamento Santo Antonio originou-se do minifundio Soim de extensao 

entre 10 a 14 tarefas, aproximadamente 4,54 hectares (ha), situado as margens do 

Rio Santo Antonio. O dominio proprietcirio pertencia a senhora Cartuxinha que o 

adquiriu por heranca de seu pai, Jose Dias, em 1908. Posteriormente, a Cartuxinha 

uniu-se em matrimonio ao senhor Galdino Pires e este paulatinamente incubiu-se de 

expandir a fazenda anexando pequenas propriedades por meio da compra de terras 

a proprietaries circunvizinhos, constituindo assim, um latifundio por dimensao 

composto de 2200 tarefas, cerca de 662 r02 ha. 

Para desenvolver a criacao e redimir a escassez hidrica construiu-se o agude 

que a principio designou-se Soim e posteriormente recebeu o nome do atual 

assentamento (Santo Antonio). Pela antipatia dos donos com o nome da fazenda 

Soim (macaquinho), decidiram dar uma nova nomeacao relacionada ao Rio que 

drena as terras da propriedade, resultando no nome atual Assentamento Santo 
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Com o falecimento do dono, fato que contribui para a redug§o da produgao, 

os herdeiros optaram por transfarma-la numa empresa agropecuaria (FAPISA 8 -

Fazenda Pires Agropastoril), em 1973. 

Associado a baixa producao, os herdeiros comecaram a cobrar juros de meia 

do algodao e isso levou as divergencias entre patrao-trabalhador, alem de convergir 

para o incremento da inadimplencia por parte dos patroes, posseiros e/ou 

empregados. Tais fatos convergiram para o hipotecamento da propriedade e 

consequentemente a desapropriagao que se inictou em 22 de agosto de 1996 e por 

protestos dos moradores que levaram a proposta a CPT e esta ao INCRA (Instituto 

National de Colonizagao e Reforma Agraria). O INCRA encarregou-se de enviar 

tecnicos para a verificagao do abandono da fazenda e pela comprovagSo concedeu 

a desapropriagao em 09 de julho de 1997. De acordo com a Portaria de n° 22/1997, 

que criou o projeto de assentamento, proporcionando o assentamento de 32 familias 

e destas 27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resid\am na )oca\idade ha mais de 30 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comunidade Capoeiras Sul 

A comunidade Capoeiras Sul compreende uma area de 6098,4 ha 

aproximadamente, localizada a 2 km (dois quilometros) da cidade de Cajazeiras, 

limita-se na parte setentrional com a Agrovila Norte, na porgao Sul com Serrate 

Velho, ao Oriente com Sao Francisco e ao Otidente com Riacho da Lagoa. 

Recebeu essa designagao, segundo relates do presidente da UMACC — Uniao 

Municipal das Associagoes Comunitarias de Cajazeiras, por estar situada na porgao 

meridional desse municipio e os trabalhadores explorarem areas designadas 

8 Empresa que incubia-se da industrializagao do algodao. 



capoeiras , e oriunda da conjugagao de dois sitios: Capoeiras Sul (como era 

conhecido) e Guaribas. 

As duas areas faziam parte do latifundio do coronel Justino Bezerra destinado 

primordiaimente ao cultivo do algodao e a pecuaria extensiva. Essa propriedade 

compunha-se de extensao, segundo os moradores da comunidade, de uma legua e 

meia de comprimento. Na parte setentrional limitava-se com o Bairro Capoeiras da 

cidade de Cajazeiras, na porgao austral sftuava-se o sitio Ponta D'agua, ao Leste 

avizinhava-se com Maria Preta e Sao Francisco e na porgao Ocidental, Lagoa. 

Com o falecimento do coronel a fazenda foi doada e dividida para 5 (cinco) 

herdeiros que nao habituados a iidar com a terra, optaram por se desfazerem desse 

recurso e a proporgao que as vendas foram se concretizando foi se formando 

propriedades familiares. Esses proprietaries, protestando melhoria e atengao do 

poder publico, reivindicaram a estipulagao que, em associagao ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Cajazeiras - PB (STRC), elaborou-se o Estatuto resultando 

na fundacao da Associagao Comunitaria Capoeiras Sul (ACCS) em 11 de julho de 

1997. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Areas cultivadas no passado que estao em pousio, ocupadas por uma vegetagao arbustiva 
secundaria (Armani, 1998, p. 72). 



C A P I T U L O IV 

A S S E N T A M E N T O S A N T O A N T O N I O E _ 

C O M U N I D A D E C A P O E I R A S S U L : UM E S T U D O 

C O M P A R A T I V O D A S E S T R A T E G I A S D E 

S O B R E V I V E N C I A S 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CA P i T U L O IV 
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Na microregiao de Cajazeiras (Mapa 2), segundo o INCRA (2000), existem 

cinco assentamentos: Santo Ant6nio, Valdeci Santiago, Frei Damiao, Edvaldo 

Sebastiao e Ponta D'Agua, abrangendo uma area de 4789,2 ha e que assentam um 

total de 142 familias. Destes, somente o Santo Antonio (Foto 1) constitui o objeto de 

estudo, foi palco da romaria 2002 (Foto 2) e os demais foram usados apenas para 

comparacao e averiguag§o da area como forma de demonstrar que nem sempre 

extensao significa distribuir riqueza ou melhoria eficiente no padrao de vida dos 

assentados ja que o assentamento Santo Antdnio (Mapa 3), e o tercetro, ou seja, e 

superado pelo Ponta D'Agua 750,7ha e Valdeci Santiago 2.579,2 em relagSo a area. 

Dispondo de uma area menor mas com o acompanhamento da CPT que oferece 

apoio informational, orientagoes e interferencias junto a instituigoes maiores e a 

colaboragao dos moradores tern conseguido melhor manejo do solo, da terra e 

garantido melhoria na renda e, consequentemente, nas condigoes de vida para os 

assentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Porcentagem em relacao as areas dos assentamentos do municipio de Cajazeiras - PB 

Com base no Grafico 1, observa-se que o Assentamento Valdeci Santiago 

abrange a maior area dos assentamentos do municipio de Cajazeiras com 53,8% 

(2579,2 ha); em seguida esta o Ponta D'Agua com 15,7% (750,7 ha), posteriormente 

esta o Santo Antonio com 13,8% (662,02 ha), logo apos encontra-se o Edivaldo 

Sebastiao com 8,4% (403,3 ha) e, por ultimo, apresentando menor porcentagem 

esta o Frei Damiao com 8,3% (393,8 ha). 

Os assentamentos deste municipio abrigam 142 famflias conforme 

distribuicao no Grafico 2 a seguir: 
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Grafico 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distribuicao das familias nos assentamentos do municipio de Cajazeiras - PB 

32 

j • Edivaldo SeDastiSo DFreiDamiao • Porta D'agua a Santo Antonio • Valdeci Santiago 

0 Grafico 2 demonstra que existem 47 familias (34% das familias assentadas 

no municipio) no Assentamento Valdeci Santiago, 32 (22%) no Santo Antonio, 23 

(16%) no Frei Damiao, 20 (14%) no Edivaldo Sebastian e, 20 (14%) Ponta D'Agua. 

O Assentamento Santo Antonio, objeto deste estudo, localizado no Alto 

Sertao Paraibano, e parte integrante da microregiao cajazeirense que compreende 

duas areas: Agrovila 1 e Agrovila 2. 

Caracterizacao da Agrovi la 1 

A Agrovila 1, que corresponde a faixa de terras de 372,24 ha, situada no 

entomo do acude Santo Antonio (Foto 3) e constitui a area que abriga a casa sede 

(Foto 4) da antiga fazenda Santo Antonio. Nela residem 90 pessoas, distribuidas em 

18 familias conforme porcentagem demonstrada por faixa etaria no Grafico 3 a 
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GraJico 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Distr ibuiqaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popuiacional por faixa etaria da Agrovila 1 

60% 

| g c r i a n c a s OAdultos • I d o s o s | 

De acordo com o Grafico 3, observa-se que na area do Assentamento Santo 

Antonio denominada de Agrovila 1, 24,5% dos moradores sao criancas (22), 60% 

sao adultos (54) e 15,5% sao idosos (14). Predominando a faixa etaria adulta, ha 

uma taxa de crescimento vegetativo e expectativa de vida relativamente baixa. 

Constatou-se, por meio dos entrevistados, que existem apenas 14 

aposentados e 2 pensionistas nessa Agrovila, fato indicador que todos os idosos sao 

aposentados e duas pessoas adultas sao beneficiadas com pensao. 

Outro fator detectado pelos moradores diz respeito a pecuaria onde foi 

constatada a criacao de cerca de 150 reses (Foto 5) sustentadas com pastagens 

cultivadas pelos assentados, tanto do rocado (palha de legumes) quanto do quintal 

(sorgo, guiricidia e capim). 

Com relagao as estrategias de sobrevivencias constatou-se que existem 7 

mandalas. (Foto 6) sistema intearado de baixo custo, portanto viavel e rentavel ja que 
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permite a associagao de cultivos tanto frutiferos, verdureiros, forrageiros, 

despoluidoras (Foto 7) e medirinais, permite tambem a criacao de patos, galinhas e o 

desenvolvimento da piscicultura; e, 11 cisternas de placas (Foto 8), estrutura de 

concrete que possibilita o aproveitamento e armazenamento da agua da chuva que 

escoa na calha do telhado dos domicilios, garantindo aos assentados o consumo 

d'agua durante o periodo de estio. Constatou-se que ha propostas para construcao 

de 2 barragens subtemineas, tecnica viavel que consiste na interceptacSo do curso 

d'agua por meio de uma parede interna que permite a atenuacao da evaporacao da 

agua subterranea. Estas estrategias constituent alternativas para tornar possivel a 

convivencia com os obst&culos existentes na regiao e se expressa pelo uso racional 

da agua, adaptacao de sementes e cultivos, promovidos pela capacitacao e apoio 

tecnico de entidades como CARITAS (Arquidiocessana da Paraiba), BNB (Banco do 

Nordeste do Brasil), CPT, INCRA e SEBRAE (Servico Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas). 

CaracterizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Agrovi la 2 

A AgrovilazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2, que corresponde a faixa de terras de 289,52 ha situada na 

entrada que d£ acesso ao Distrito de Boqueirao, logo ao sair a margem direita da BR 

230, representa uma area que abriga 64 pessoas distribuidas em 14 familias, 

conforme porcentagem demonstrada, por faixa etaria,no Grafico 4 a seguir: 
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Grafico 4 

Distribui?ao populacional por faixa etaria da Agrovila 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 5 ,6 0 % 

•Criancas DAduttos • Idosos 

De acordo com o Grafico 4, no momento da coleta de dados observou-se que 

na Agrovila 2, 15,6% dos moradores sao criancas (10), 65,6% sao adultos (42) e 

18,8% sao idosos (12). Demonstra tambem que ha uma predominancia da faixa 

etaria adulta, com baixa expectativa de vida. Embora existindo 12 idosos, apenas 10 

sao aposentados. Isto revela a burocracia e a ineficiencia ao beneficio do INSS 

(Instituto Nacional de Seguridade Social). 

Associado a agricultura insere-se a pecuaria, onde se constatou atraves da 

pesquisa, que os assentados criam 60 reses, que sao mantidas com pastagens da 

propria Agrovila, gerada pelo plantio de especies leguminosas no lote, das quais se 

aproveita a palha, e no quintal cultivam-se as mesmas especies forrageiras da 

Agrovila 1. 
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Com relacao as praticas introduzidas apos o projeto de assentamento, 

destaca-se na Agrovila 2 f 10 mandalas e 13 cisternas de placas. 

Segundo os entrevistados 8 membros gerenciam a ACORPASA (Associagao 

Comunitaria Rural do Projeto de Assentamento Santo Antonio) cujos cargos sao 

definidos: coordenador, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretario, 

segundo secretario e tres fiscais. 

Segundo entrevistados existem em torno de 64 associados na ACORPASA 

nas duas Agrovilas, representando em tomo de 41,5% da populacao residente do 

Assentamento. 

O Assentamento Santo Antonio nao utiiiza mao-de-obra permanente, aluguel 

de maquinas, pela carencia de recursos e por dispor de tres forrageiras. A 

vacinacao dos animals se da atraves dos recursos dos proprios criadores. 

As sementes de feijSo utilizadas pelos assentados sao do tipo coruja e 

canapu. A aquisicao das sementes e atraves do Projeto da Associagao (Banco de 

sementes da ACORPASA) do assentamento, onde ha um investimento de a cada 

dez litros de feijao adquirido, o agricultor deve repor o banco apos a colheita com 12 

litros desta referida semente . Todos os moradores sao associados a ACORPASA. 

Uma outra altemativa de sobrevivencia para melhoria do padrao de vida dos 

habitantes dessa area, concretiza-se pela feira agroecologica dos produtos 

organicos cultivados no assentamento. A feira acontece nas sextas-feiras e sabados, 

na cidade de Cajazeiras, na Central de Abastecimento de Hortifrutigranjeiro 

CEAHLRA (Central de Abastecimento de Hortifrutigranjeiro Leonardo Rolim de 

Albuquerque) e na cidade de Aparecida. A CPT contribui com o transporte apenas 

nas sextas-feiras. Ha uma pretensao por parte dos assentados de ampliar a feira 

para os mercados de Sousa. Entre os produtos vendidos vale destacar: especies 
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verdureiras: acelga, alface, cebolinha, couve, coentro, pimentSo; leguminosas: feijao 

verde e quiabo; frutiferas (Foto 9) banana, caju goiaba, jaca, laranja, mamao, manga 

maracuja, pinha e umbu; e, cereais: abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura e milho 

verde. 

A comunidade Capoeiras Sul, como ja foi citado anteriormente, compreende 

dois sitios: Capoeiras Sul e Guaribas. 

A Associagao Comunitaria Rural do Sitio Capoeiras Sul (Foto 10) possui 160 

associados, embora no mais recente pleito (28/08/2005) houve somente 79 

votantes por n§o estarem os restantes atualizados com as mensalidades (R$ 1,00), 

norma estabelecida pelo estatuto da comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracterizagao do sitio Capoeiras Sul 

O sitio Capoeiras Sul compreende a faixa de terras de 485,1 ha. Esta situado 

na parte meridional do municipio distando cerca de 2 km de Cajazeiras. £ uma area 

de dificil acesso haja vista nao se encontrar em BR e a via que a conduz ser do tipo 

vicinal. Neste sitio residem 100 pessoas, distribuidas em 23 familias. O Grafico 5 a 

seguir revela a porcentagem demonstrada por faixa etaria: 
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Distribuicao populacional por faixa etaria do sitio Capoeiras Sul 

68% 

•Criancas DAdultos • Idosos | 

Conforme o Grafico 5, 13% da populagao do sitio Capoeiras Sul sao criancas 

(13), 19% sao idosos (19) e 68%sao adultos. Isto revela o dominio da faixa 

populacional adulta, como tambem o baixo crescimento vegetativo e esperanca de 

vida. 

Como estrategias de sobrevivencia desenvolve-se nesta area a agricultura 

familiar e associada a esta a pecuaria do tipo extensiva, totalizando a criagao de 150 

reses que sao alimentadas com restos vegetais da producao de leguminosas e com 

capim moido em forrageira plantado nas partes baixas. 

Outras praticas foram observadas no que se refere a melhoria e 

complementacao da renda como plantagao de verduras, onde se pode destacar o 

trabalho informal que emprega e gera renda para 13 pessoas. Dentre estas 10 
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Todas trabalham na propriedade do senhor Assis Braga e pagam semanalmente 

R$16P00 para o dono da terra. Dentre os cultivos destaca-se a plantagao de coentro, 

affece (Foto 11) e cebola de fio, sendo esta verdura destinada a exportacao para 

Cajazeiras e cidades circunvizmhas, producao esta que nao recebe nenhum 

incentivo, ou seja, so depende dos produtores. 

Nesse sitio constatou-se a plantagao de coqueiros (Foto 12) e laranjeiras 

destinadas a exportagao para Cajazeiras e cidades vizinhas. 

Outra tecnica para melhorar a renda detectou-se na fabricagao de tijolos (Foto 

13) prensados produzidos de forma artesanal. 

Com a fundacao da comunidade conseguiu-se introduzir a pratica de cisternas 

de placas, que e contabilizada por 6, e uma linha telef6nica. 

Segundo os entrevistados os tipos de agrotoxicos utilizados na comunidade 

sao: folidol, mata - mato (salsa mata pasto) tordon. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caracterizacao do sitio Guaribas 

O sitio Guaribas corresponde a faixa de terras em torno de 5613,3 ha, situado 

na parte meridional do municipio distando cerca de 5 km de Cajazeiras. Como esta 

localizado ap6s Capoeiras Sul, seguido pela mesma via de trafego, o acesso tambem 

e precario. Nesse sitio residem 89 pessoas, distribuidas em 17 familias. O Grafico 6 a 

seguir revela a porcentagem demonstrada por faixa etaria: 
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Grafico 6 

Distribuicao populacional por faixa etaria do sitio Guaribas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

70,80% 

•Criancas • Adultos Dldosos 

De acordo com o Grafico 6, observou-se que da populacao de Guaribas 18% 

(16) corresponde a criancas, 11,2% (10) sao idosos e 70,8% (63) sao adultos. Tal 

qual ocorre em Capoeiras Sul desenvolve-se a agricultura do autoconsumo 

articulada a pecuaria, onde se verificou que se cria em torno de 150 reses mantidas 

com recursos da area com o auxilio de forrageiras na moagem das pastagens 

adquiridas com recursos proprios dos pecuaristas. 

Convivem nos dois sitios 179 pessoas sendo praticamente 50% em cada area 

e como fonte de renda dependem quase que exclusivamente da terra e dos 

rendimentos dos aposentados. 
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Assentamento Santo Antonio e a Comunidade Capoeiras Sul: comparacao das 

estrategias de sobrevivencias 

No Assentamento Santo Antonio residem 154 pessoas agrupadas em 32 

familias que constituem duas agrovilas. Este contingente populacional corresponde a 

44,9% da porcentagem demografica estudada. Os habitantes dessas areas 

manifestam sua crenca religiosa pela veneracao e d'rvisao entre a Igreja Catolica, em 

sua maioria, e a minoria se constitui de adeptos da doutrina protestante da Igreja 

Assembl6ia de Deus e Congregacao Crista. Parte consideravet dos casais catbticos 

sao membros do ECC- Encontro de Casais em Cristo. Na Agrovila 1, ha uma capela 

catolica e na Agrovila 2 um templo da Assembleia de Deus. 

Na Comunidade Capoeiras Sul, formada pelos sftios Capoeiras Sul e Guaribas, 

vivem 189 pessoas constituindo 40 familias, ou seja, 55 ,1% da populac§o residente 

das areas pesquisadas. Quanto a expressividade religiosa nao se constatou 

protestantes, apenas adeptos da Igreja Catolica Romana, porem um pouco dispersos, 

haja vista terem que se deslocar ate Cajazeiras para participacao de cerimdnias 

religiosas. 

Como atividade econdmica de base, verificou-se que, tanto no assentamento 

quanto na comunidade, pratica-se a agricultura familiar. Na ACCS as propriedades 

sao retalhadas, variando de 0,6 a 19,7 ha, no que se refere ao sitio Capoeiras Sul. 

Como altemativa de vida diferencial encontrou-se em Capoeiras Sul a plantacao de 

coentro realizada por 10 pessoas, sendo que 3 residem nessa area rural e 7 que 

residem em Cajazeiras e se deslocam diariamente para cuidar da plantacao. Existe 

tambem neste complexo rural uma plantacao de cocos e laranjas destinada a 
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se fabricam tijolos compactos nos seis ultimos meses do ano. Em relacao a 

Guaribas, verificou-se que as propriedades variam de 3 a 121,2 ha, demonstrandc 

assim maior extensao fundiaria. A comunidade estudada destacou-se pelos cultivos 

tradicionais: milho, feijao e pecuaria. Enquanto no assentamento, os lotes sao 

ligeiramente padronizados, cerca de 8 a 10 ha. Cada familia assentada dispoe de um 

lote, o qual se destina tambem a pecuaria ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a> plantacao de cultivos anual como milho 

e feijao. 

Outra area do assentamento que e concedida ao morador e o quintal, local 

onde se situam as residencias, constituindo uma area de 1200 m 2 . £ nesse recanto 

que foram construidas altemativas viaveis como cisternas de placas e mandalas que 

sao imprescindiveis a convivencia com o semi-arido e asseguram a diversidade de 

cultivos executada nessa faixa de terra. 

Mesmo espremido em estreitas faixas de terras, os assentados manifestam 

uma experiencia pioneira no que conceme a agricultura de auto-subsistencia, 

realizada por toda a familia, que visa o autoconsumo e a melhoria nas condigoes de 

vida. Experiencia esta que se destaca pela policultura e a qualidade da producao que 

tern possibilitado para essa minoria populacional efeitos positivos na dieta nutricional 

e gerando sem proposito um excedente por nao objetivar kucros intensos e 

imediatistas, mas que permite a aquisicao de objetos ou produtos que nao dispdem. 

Complementando a diversidade de producao, destaca-se o viveiro de mudas 

que compreende a farma.cia viva (Foto 14) (plantas medicinais: arruda, capim santo, 

erva cidreira, hortela e matva). Essas mudas sao conseguidas pela troca com o 

assentamento de Acaua e a responsabilidade de cuidar do viveiro e dos jovens e 

criancas; especies forrageiras como guiricidia, leucena, mandiocao, sorgo, moringa 

(lirio branco); especies defensivas agricolas: nim (combate o carrapato), melao sao 
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caeiano e ceboiinha; especies frutiferas: banana, caju goiaba, jaca, laranja, mamao, 

manga, maracuja, pinha e umbu (Foto 9). 

A diversidade de cultivos produzidos no assentamento e condicionada pela 

assistencia tecnica, informational e financeira responsabilizada pela parceria entre 

segmentos sociais como CPT, INCRA, que financiam projetos, e instituigoes como 

SEBRAE, que assessoram a exemplo do projeto da construcao das mandalas e 

concretizam a introdugao de praticas singelas, viaveis, adequadas possibilitando 

amenizacoes das dificutdades vivenciadas pelos habitantes desse reduto inserido no 

semi-arido nordestino. 

Confere ao assentamento por intermeacao de instituigoes como SEBRAE, CPT 

e BNB a construcao de 17 mandalas e 24 cisternas de placas, alem de articular 

cursos, palestras de orientacao e esclarecimento sobre sementes apropriadas, 

preparacao de composto organico e dosagem ideal a aplicar na producao. 

A comunidade tambem foi contemplada com o P1MC (Programa um Milhao de 

Cisternas), onde foram construidas 6 desses reservatorios. 

Quanto 3 assistencia a saude nas duas faixas estudadas ha um agente de 

saude em cada um desses espagos, que mensalmente executa uma visita as 

residencias e distribui um vidro de cloro que inclusive, e a unica forma de tratamento 

da agua. 

No assentamento a agua e canalizada do agude Santo Antonio (Foto 4), 

situado na Agrovila 1, para quase todas os domicilios. Na Agrovila 2 e na 

Comunidade Capoeiras Sul, o acesso a esse bem ocorre pelo transporte via animal 

(jumento) do agude da Agrovila 1 e na ACCS (Foto 11) o abastecimento e 

proveniente de pogos artesianos e amazonas, transportada tambem por animal. 
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Todas essas areas aproveitam a a.gua das cisternas de placas para a higienizacao 

das casas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cozimento dos aKmentos. 

No que diz respeito ao setor educational observa-se estcigios zero na ACCS e 

na Agrovila 2, ja que estas areas nao dispoem de nenhum nucleo educational, 

obrigando jovens e criancas a migrarem diariamente para Cajazeiras, Distrito de 

Boqueirao e Sousa. Enquanto na Agrovila 1, ha um educandario destinado a atender 

a demanda estudantil do primeiro segmento do Ensino Fundamental, em salas 

multisseriadas,. os demais jovens desta area, bem como os de Capoeiras Sul e 

Agrovila 2, sao forcados a pratica de migracao pendular. A viagem e cansativa, pois 

apesar de ser proximo o transporte e inadequado (onibus com janelas quebradas e 

superlotados), tendo que enfrentar o calor, poeira, no caso de se destinar a 

Boqueirao, perca de tempo o que compromete a aprendizagem. 

Como ambiente de distracao e/ou descontracao, ha na ACCS duas opgoes: um 

bar e um campo de futebol. No assentamento nao ha campo ou bar. As opgoes sao 

dois templos religiosos: Igreja Catolica e Assembleia de Deus. 

Em cada area estudada sao cobradas R$ 1,00 a cada membra associado a 

ACCS e R$ 5,00 pela ACORPASA, que gera um fundo rotativo destinado a atender 

as necessidades futuras como tratamento de enfermidades, construcao de banheiros 

ou aquisicao de equipamento coletivo. Nas duas areas ha um banco de sementes, 

sendo que a maior variedade de especies e quantidade se encontra na ACORPASA. 

A producao dos cultivos do assentamento supera a qualidade dos produtos por 

nao utilizarem agrotoxicos; segundo entrevistas com os assentados, somente um faz 

uso de produtos quimicos. Os demais procuram combater as pragas com a 

compostagem natural a partir de esterco de gado, nim e gliricidia. Plantas estas que 

sao tambem utilizadas na fabricacao de adubos naturais e com especies floristicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como nim, cravo de defunto e cebolinha, fazem os defensivos naturais para o 

combate as pragas. 

Na Comunidade Capoeiras Sul ha uma predominancia do uso de defensivos 

quimicos como folissul, folissuper, tiordon, decis no combate a mosca branca no 

feijao e tordon para ervas daninhas. 



C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A verdadeira luta pela independencia nacional sd podera ser levada 
a efeito pela verdadeira insurreigao nacional de todos os 
trabalhadores. Proclamamos, portanto, a revolugao agraria e 
antiimperialista, realizada e sustentada pelas grandes massas de 
nossa populagao. Lutemos contra o confisco, nacionalizagao e 
divisao de terras, pelo confisco e nacionalizagao das empresas 
estrangeiras, pela anulagao das dividas extemas. Pela instituig§o de 
um govemo real surgido dos trabalhadores das cidades e das 
fazendas (DIVALTI, 1985, p. 322). 

O Brasil manifesta condicoes para concretizar uma reforma agraria com exito, 

haja vista a amplidao territorial que condiciona a abundancia de terras 

inaproveitaveis e improdutivas, porem falta interesse politico que efetive com 

equidade a democratizacao e universalizacao da terra. 

Praticas modernas e ineficazes sao copiadas e introduzidas no territorio 

brasileiro mesmo nao surtindo vantagens e as desvantagens superando o alto custo, 

sem adaptacao necessaria para cada particularidade geografica, gerando ruptura e 

desequilibrio nos ecossistemas naturais e manifestando divergencia ^ reforma que 

se propoe (...) "pretende proteger o homem na natureza, com o despertar da 

conscie'ncia para o fato de que, se continuar destru'mdo o meio que o cerca, o 

homem poe em risco a propria existencia" (GOMES, 1999, p. 30). 

De forma consciente foram planejadas e implementadas no assentamento 

Santo Antonio, objeto desse estudo, praticas que sao pioneiras, nao no sentido de 

constituir o unico beneficiado, haja vista estarem inseridas, como as cisternas de 

placas, tambem em outros assentamentos e na comunidade Capoeiras Sul, mas em 

relacao aos demais assentamentos da microregiao de Cajazeiras e outras 

comunidades. Essas praticas acompanhadas pela CPT que orientam e esclarecem a 
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popuiacao de como se adequar ao melhor manejo dessas tecnicas e tern surtido 

efeSos positives e se refletem na melhoria das condigoes de renda e no padrao de 

vtda dos assentados desta area. Tais aiternativas sao centradas nas estrategias de 

sofcreviventias como cisternas de placas, mandates, farmacia viva, garantindo assim 

a poficultura que contribui para ampliacao da sinergia e entrelacamento entre os 

ecossistemas. 

As areas estudadas demonstram que surtem efeitos desejaveis e que 

deveriam ser propagadas e divulgadas para outras areas, haja vista a 

responsabilidade que asseguram a diversidade e ampliacao da producao e 

assim amenizaria um dos problemas basicos da sociedade brasileira azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori que 

e a questao da fome. 

O assentamento Santo Antonio se encontra em estagio mais avangado no 

que se refere as estrategias de sobrevivencias desenvolvidas na comunidade 

Capoeiras Sul pois verificou-se maior variedade de cultivos, maior quantidade de 

cisternas de placas, mandalas e viveiro de mudas. Estas duas ultimas tecnicas nao 

se constataram na comunidade Capoeiras Sul. Enquanto a producao do 

assentamento e garantida pela diversidade de especies, a comunidade baseia-se 

em cultivo tradicionais promovidos por tecnicas arcaicas, o que restringe a 

produtividade em especie e quantidade. 

Acredita-se que e com praticas singelas e viaveis, porem adequaveis, 

que se resgata a valorizagao cultural no ambrto rural e isto requer 

responsabilidade e seriedade para promocao social que se refletira no 

incremento da oferta de alimentos e de materias-primas e contribuira para gerar 

novos empregos no campo, redugao do exodo rural, atenuagao do crescimento 

populacional e da violencia nas ^reas urbanas, bem como o resgate do valor 



social da terra. Deve-se sim, introduzir tecnicas que requeiram baixo custo, ou 

seja, e fcaa fos as peculiaridades regionais e que promovam a redugao dos 

obstacutos que emperram a produgao agricola e fixacao do trabalhador no 

Uma reforma agraria condizente inclui no seu contexto teorico e pratico 

reparticao e compartilhamento de terras, alimentos, acesso a educacao e 

liberdade de expressao e de decisao que Ihes forem concernentes. 

Assim faz-se necessario e urgente repensar praticas e projetos cabiveis, 

adequados as particularidades locais bem como ampara-las de apoio 

informacional e tecnico que gerem um desenvolvimento rational e sustentado, 

capaz de exterminar perturbacoes e adaptar-se as condigoes externas, 

mantendo racionalmente a vitalitiedade e permanencia dos recursos naturais. 
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ANEXOI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questronario apiicado com assentados no Assentamento Santo Antonio em 

Cajazeiras - PB para verificagao das condigoes de vida da populagao 

Questionario apiicado em julho de 2005 no assentamento Santo Antonio 

Lote: ; Entrevistador: Data:_/_/_ 

Nome do agricultor 

P.1 Ha quanto tempo reside no lote: 

P.2 Como viviam antes da fundacao do assentamento? 

P.3 O padrao de vida de sua familia tern melhorado com a aquisigao do lote? S ( ) 

N ( ) 

P.4 Usa inseticida para o controle de pragas? S ( ) . N ( ) 

P.4.1 Se sim, e orientado para aplicar o agrotoxico e dosagem certa? S ( ) N ( ) 

P.4.2 Tern obtido o efeito desejado? S ( ) N ( ) 

P.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ha o problema de escassez d'agua no assentamento? 

P.6 Se sim, o assentamento tern sido beneficiado com algum programa do governo 

que venha a redimir a falta d'agua no assentamento? S ( ) N ( ) 

P. 7 Se sim, quais? 

P.8 O solo tern apresentado sinais de ameaga de infertilidade? S ( ) N() nao sabe() 

P.9 Se sim , o que tern sido feito? Pousio ( ) abahdono() continua plantando na 

mesma area ( ) 

P. 10 Quais os principal's problemas que impedem do assentamento se desenvolver? 



UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTFXA SETORIAL 54 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 

ANEXO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questkmario apiicado com os moradores da comunidade Capoeiras Sul -

Cajazeiras - PB para verificagao das condigoes de vida da populagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario apiicado em julho de 2005 na comunidade Capoeiras Sul 

Lote: ; Entrevistador: Data:_/_/_ 

Nome do agricultor. 

P.1 Ha quanto tempo reside na comunidade: 

P.2 Como viviam antes da fundagao da comunidade? 

P.3 O padrao de vida de sua familia tern melhorado com a fundacao da 

comunidade? S ( ) N ( ) 

P.4 Usa inseticida para o controle de pragas? S ( ) . N ( ) 

P.4.1 Se sim, e orientado para aplicar o agrotoxico e dosagem certa? S ( ) N ( ) 

P.4.2 Tern obtido o efeito desejado? S ( ) N ( ) 

P.5 Ha o problema de escassez d'agua na comunidade Capoeiras Sul? 

P.6 Se sim, a comunidade tern sido beneficiada com algum programa do governo 

que venha a redimir a falta d'agua? S ( ) N ( ) 

P. 7 Se sim, quais? 

P.8 O solo tern apresentado sinais de ameaga de infertilidade? S ( ) N ( ) nao sabe() 

P.9 Se sim , o que tern sido feito? Pousio ( ) abandono ( ) continua plantando na 

mesma area ( ) 

P. 10 Quais os principal's problemas que impedem da comunidade se desenvolver? 
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ANEXO III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotografias dos marcos historicos e das estrategias de sobrevivencias do 

Assentamento Santo Antonio. Tais fotografias demonstram as condicdes de vida dos 

assentados. 

Foto 1: Placa de entrada do Assentamento Santo Antonio 
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Foto 2: Simbolo da Romaria 2005 

Foto 3: Agude "Soim" - Mata Ciliar Devastada, tern causado assoreamento do 

reservatorio e redugao do armazenamento d'agua 





Foto 6: Sistema de Mandala: tecnica rational de aproveitamento d'agua no Semi-

arido 

Foto 7: Viveiro de mudas - especies despoiuidoras (moringa) e forrageiras 



Foto 9: Pomar Caseiro 
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Fotografias dos marcos hist6ricos e das estrategias de sobrevivencias da 

Comunidade Capoeiras Sul. Tais fotografias demonstram as condigoes de vida 

da populagao habitante nessa comunidade. 

Foto 11: Plantagao de coentro e alface 






