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RESUMO 

A presente Monografia tem como objeto a Fun9ao social da Propriedade e desapropria9ao 

para fins de reforma agraria. O trabalho aborda inicialmente a evolu9ao do instituto da 

propriedade nos seus aspectos historicos e filosoficos, assim e feita uma analise nos velhos 

tempos das sociedades gregas e romanas, demonstrando a consolida9ao da ideia de 

propriedade. No periodo feudal, a propriedade adquire significado de poder, que persiste ate o 

advento da Revolu9ao Francesa, quando adquire uma concep9ao individualista, porem, com 

efeito erga omnes, causando modifica95es substanciais no contexto social, juridico e politico. 

No Brasil, a historia da Propriedade pode ter como marco inicial o Tratado de Tordesilhas, 

tendo a coloniza9ao se iniciado a partir da separa9ao das capitanias hereditarias. Diante desse 

contexto e, pelo fato de o territorio brasileiro ser extremamente vasto, o Reino Portugues doou 

as terras a quern nelas quisessem produzi-la, passando esse ato a ser chamado de 

donatarialismo, iniciando-se a forma9ao da Propriedade privada no Brasil. Todavia, os 

problemas de coloniza9ao persistiram, o donatarialismo nao surtiu o efeito que o Reino 

Portugues objetivou. Assim, procurando solucionar os problemas de coloniza9ao, o Reino 

Portugues, atraves da "carta de sesmaria", transferia o titulo aquisitivo da Propriedade ao 

particular, sendo requisito basico a produtividade da terra, sob pena de revoga9ao do titulo. 

Porem, e somente com a Lei n° 601 de 1850 e posteriormente com a Lei 4.504 de 30 de 

novembro de 1964, ja em regime republicano, e que se buscou uma melhor distribui9ao e 

redistribui9ao de terras, com alicerce no interesse social em sobreposi9ao ao interesse 

individual. A partir da defini9ao e concep9oes acerca do aspecto da fun9ao social dos imoveis 

rurais, surge a necessidade de introduzir politicas agrarias no Brasil atraves do mecanismo da 

desapropria9ao, conforme reza o texto constitucional vigente, onde o Poder Publico, tendo em 

vista a interesse social, promove a reforma agraria atraves desapropria9ao de terras rurais 

consideradas improdutivas, exemplificando factualmente a implanta9ao eficiente do 

Assentamento de Juazeiro, no municipio de Marizopolis-PB. O presente Relatorio de 

Pesquisa se encerra com as Considera9oes Finais, nas quais sao apresentados pontos 

conclusivos destacados, seguidos da estimula9ao a continuidade dos estudos e das reflexoes 

sobre a desapropria9ao de Imovel Rural por interesse social para fins de reforma agraria. 

Palavras-chave: Propriedade. Fun9§io Social. Desapropria9ao. Reforma Agraria. 

Assentamento. 



RESUMEN 

Esta monografia se centra la funcion social de la propiedad y la expropiacion para fines de 

reforma agraria. En el documento se aborda la evolution del Instituto de la propiedad en sus 

aspectos historicos y filosoficos, por lo que se hace un analisis en los viejos tiempos de 

sociedades griegas y romanas, lo que demuestra a consolidar la idea de propiedad. En la epoca 

feudal, la propiedad tiene el significado del poder, que persiste hasta el advenimiento de la 

Revolution Francesa, al adquirir una conception individualista, sin embargo, con efecto erga 

omnes, provocando cambios sustanciales en los ambitos social, juridico y politico. En Brasil, 

la historia de la propiedad puede ser un hito en el Tratado de Tordesillas, y la colonizacion se 

initio desde la separation de la capitania hereditaria. En este contexto y, debido a que el 

territorio brasilefio es muy amplia, el Reino portugues dono el terreno para que queria para su 

production, a traves de este acto que se donatarialismo llamada, iniciando la formation de la 

propiedad privada en Brasil. Sin embargo, los problemas de la colonizacion persiste, el 

donatarialismo no tuvo como efecto que los Portugueses objetivado. Al tratar de resolver los 

problemas de la colonizacion, el Reino de Portugal, a traves de la "carta de sesmaria" 

transfirio el titulo a la compra de la propiedad individual, siendo un requisito fundamental de 

la productividad de la tierra, bajo pena de revocation del titulo. Sin embargo, es solo con la 

Ley N ° 601 de 1850 y posteriormente con la Ley 4504 del 30 de noviembre de 1964, citada 

en el regimen republicano, se ha buscado una mejor distribution y redistribution de la tierra, 

con una base en el interes social superpuesto a los intereses individuales. De la definition y 

los conceptos relativos al aspecto de la funcion social de la propiedad rural, se plantea la 

necesidad de introducir politicas agraria en Brasil a traves del mecanismo de expropiacion, tal 

como se indica en el texto constitucional actual, donde el Gobierno, en vista del interes social, 

promueve la reforma agraria mediante la expropiacion de tierras rurales consideradas no 

productivas, de hecho ejemplificar el despliegue eficaz de Asentamiento Juazeiro, en el 

municipio de Marizopolis-PB. Este informe de investigation concluye con las observaciones 

finales, donde los puntos se presentan concluyentes publicados, seguida por el estimulo a la 

continuidad de los estudios y reflexiones sobre la expropiacion de la Propiedad Rural de 

interes social para fines de reforma agraria. 

Palabras claves: Propiedad. Funcion Social. Expropiacion. Reforma Agraria. Asentamiento. 
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1INTRODUCAO 

A Constituicao de 1988 trata lucidamente no seu Art. 184, que o Estado tendo em vista 

o interesse social, no uso de suas atribuigoes, podera desapropriar imoveis rurais para fins de 

Reforma Agraria, desde que nao estejam cumprindo a sua fungao social enquanto 

propriedade. Diante desta acepcao, o objetivo deste trabalho de pesquisa, orienta-se pela 

necessidade do Poder Publico promover a desapropriacao dos imoveis rurais, para atender as 

fmalidades das politicas agrarias. 

No intuito de viabilizar um suporte teorico que proporcione bases consistentes de 

analise, adotou-se o metodo dedutivo, empregando-se a tecnica de pesquisa bibliografica e 

pesquisa de campo, com o proposito de enriquecer a pesquisa 

A partir de uma analise historica do Institute da Propriedade na Grecia Antiga, 

evidencia-se que a propriedade rural se baseava inicialmente no uso coletivo da terra -

administragao do genos - somente no periodo do apogeu de Atenas surge entao a organizagao 

da propriedade privada e a sua instrumentalizacao. Em seguida, o trabalho de pesquisa 

demonstra os aspectos da propriedade no periodo romano e feudal, alem de ressalvar a 

importancia do pensamento Iluminista acerca da propriedade, destacando-se as definigoes 

filosoficas de Hobbes e Rousseau, que influenciaram a instituigao da Declaragao dos Direitos 

do Homem e do Cidadao em 1789 e, por decorrencia, os principios da propriedade no Brasil. 

Analisando a evolugao da propriedade especialmente no Brasil verifica-se que o 

processo se iniciou atraves do escambo, no periodo da colonizagao, que se caracterizava pelo 

extrativismo. Nessa epoca, o pau-brasil era o principal produto extraido pelos nativos, que era 

trocado por objetos de baixo valor monetario. Assim, quando Portugal resolveu colonizar de 

fato o Brasil, adotou a polftica de Capitanias Hereditarias, doze ao total, que dava ao 

donatario consideraveis glebas para o cultivo da cana-de-agucar. Durante o periodo de Martim 

de Afonso de Sousa, promoveu-se a concessao de terras aos que desejassem produzir, ficando 

obrigado o concessionary a repassar ao governo determinada quantia a Coroa. 

Dando continuidade ao aspecto da propriedade nesta monografia, tornou-se necessario 

se fazer uma avaliagao historica constitucional no Brasil, observando preceitos na 

Constituigao Imperial, na Constituicao de 1934 e de 1946, sendo esta ultima mais objetiva 

quanto a distribuigao da propriedade, avaliando que a Constituigao de 1967 assinalou a 

introdugao da terminologia referente a fungao social da propriedade. 
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A Constituigao Federal de 1988 garante o direito da propriedade como algo inviolavel 

do cidadao, contudo, sabiamente a Carta Magna, em seu artigo 5°, inciso XXI I I , salienta que a 

propriedade em si devera atender a sua fungao social. 

Como sendo pressuposto basico da desapropriagao, por meio do Poder Publico, sera 

necessaria uma abordagem criteriosa do que venha a ser a fungao social da propriedade. Logo, 

relata-se o mecanismo e dos procedimentos constitutivos da Desapropriagao, tendo como 

objeto a reforma agraria, em seguida tratar-se-a das fmalidades da Lei 8.629/93. 

Por ultimo, a pesquisa apresentara o regime juridico dos assentamentos e o perfil 

socio-economico dos assentados, abordando ainda a situagao do Assentamento Juazeiro, 

localizado no municipio de Marizopolis, estado da Paraiba, revelando que atraves da politica 

de desapropriagao, alem de ser justa, e de responsabilidade do Poder Publico oferecer 

condigoes necessarias para assentados, com a finalidade de promover os principios da reforma 

agraria. 
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0 conceito de Propriedade sofreu profundas alteragoes em sua evolugao historica, o 

que pode ser observado pelo entendimento do instituto nas ordens juridicas do Direito Grego 

e Romano, do Direito Medieval, do Direito Moderno, este ultimo marcado pelas modificagoes 

decorrentes da Revolucao Burguesa na Franca, bem como do Direito Contemporaneo, 

caracterizado por um sistema constitucional voltado para a realizagao da Justiga Social. 

"Os direitos do homem sao direitos historicos que nascem e se modificam de acordo 

com as condigoes historicas e com o contexto social, politico e juridico em que se inserem". 

(BOBBIO, 1992 apud BACARO, 2006, p. 1). A Propriedade, como direito humano, 

modificou-se e evoluiu junto a evolugao do proprio homem e da organizagao social por ele 

criada, podendo ser considerada como o nucleo de muitas destas etapas de evolugao. 

Segundo Bobbio (1992, CAVEDON, 2003, p. 7), a teoria sobre a origem da 

propriedade divide-se em dois grupos, que seriam: 

Aquelas que afirmam que a propriedade e um direito natural, ou seja, um 
direito que nasce no estado de natureza, antes e independentemente do 
surgimento do Estado, e aquelas que negam o direito de propriedade como 
direito natural e, portanto sustentam que o direito de propriedade nasce 
somente como conseqiiencia da constituigao do estado civil. 

Em favor do primeiro grupo, sao apontados Hobbes e Rousseau, enquanto que a teoria 

da propriedade como direito natural teve seu expoente em Locke (BACARO, 2006, p. 1). 

2.1 A propriedade na Grecia e na Roma Antigas 

A sociedade grega tinha o genos como a sua celula basica, que era formada por todos 

os descendentes de um antepassado comum vivendo em um mesmo lar. Sua economia 

baseava-se na administragao da casa, que se assemelhava a uma autarquia, dada as suas 

caracteristicas de organizagao fechada e de auto-suficiencia. 
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A propriedade, assim como os instrumentos, era de uso coletivo, nao podendo ser 

dividida, transferida ou vendida. O trabalho tambem era coletivo e organizava-se em torno da 

unidade familiar, que era chefiada pelo pater-familia. Eventualmente, quando a familia era 

pouco numerosa ou seus membros nao possuiam habilidade para determinada tarefa, usavam 

o trabalho de escravos ou artesaos. Toda a produgao era distribuida de forma igualitaria entre 

os membros da familia. 

A economia agropastoril, predominantemente coletivista do genos, nao impedia a 

existencia de diferenciagoes individuals, uma vez que a posigao de uma pessoa na familia 

dependia do grau de parentesco com o pater-familia, ou seja, quanto mais proximo fosse o 

parentesco com o pater-familia maiores seriam os privilegios. 

No entanto, o sistema gentilico estava predestinado a curta duragao. Problemas como a 

dificuldade de se encontrar mao-de-obra suplementar para auxilio na produgao e 

impossibilidade do cultivo de alguns generos, devido a caracteristicas do solo, enfraqueciam o 

sistema. 

Mas, dois fatores foram decisivos para a sua falencia: 

O primeiro foi a desproporgao entre o crescimento populacional e a produgao, que 

permanecia inerte. Tal ocorrencia tinha como conseqiiencia a queda na renda familiar, 

provocando o descontentamento de seus membros. 

Como segundo, o genos passou por um processo de divisao, formando familias 

menores. Os filhos mais novos, e tambem os bastardos, protestavam contra a dificuldade que 

levavam na vida. Comegava a existir um menor estimulo para o trabalho e uma maior 

exigencia na repartigao da produgao. 

Em varias familias, os lotes eram divididos atraves de sorteio, podendo ser tambem 

parcelados outra vez por ocasiao de heranga. Iniciava-se, assim, a luta cada vez mais violenta 

pela posse da terra. Em muitos lotes adotou-se o sistema de rodizio, para o uso do solo entre 

os membros do genos. 

Na esfera social, aumentavam as diferengas entre os individuos, surgindo grandes 

proprietaries que ficavam com as melhores terras, convivendo ao lado de pequenos 

proprietaries que dispunham de terras pouco ferteis. Alem disso, consideravel numero de 

pessoas perdeu a propriedade, incluindo-se os descendentes de antigos proprietaries que, apos 

varias sucessoes, ficaram com lotes de areas insuficientes para a produgao. Estes formaram 

uma classe marginalizada que sobrevivia de esmolas. Nessa epoca coexistiam grupos 
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patriarcais, pequenas familias e pessoas independentes. A propriedade coletiva subsistia ao 

lado da privada. 

No piano politico, ocorria a mudanca do poder do pater-familias para os parentes mais 

adjacentes, os eupatridas, que monopolizavam todo o poder politico. Esta camada originou a 

aristocracia grega, cujo poder derivava da posse da riqueza fundamental, ou seja, a terra. 

Os aristocratas se juntaram formando as fratrias; posteriormente, as fratrias uniram-se 

formando as tribos. Da uniao de diferentes tribos e da juncao de seus povoados, nasceu a 

disposicao politica peculiar da antiga Grecia: a polis. Para que isso ocorresse, foi essencial a 

rescisao do genos, pois do oposto, as cidades nao teriam passado de associacoes politicas 

temporarias. Acontecia a abertura da economia gentilica para a civilizada, ja trazendo os 

sinais da futura economia international grega. (GRECIA). 

Atenas e Esparta disputaram a lideranca politica e economica do mundo antigo, sendo 

que ambas tinham como principio a organizagao comunitaria. No entanto, com a expansao da 

propriedade privada e das cidades, tal organizagao se modifica, dando origem ao 

desenvolvimento do comercio e da navegagao. 

Nessa epoca, imperava em Esparta uma grande desigualdade social, com a grande 

maioria dos espartanos vivendo na miseria, enquanto que alguns poucos desfrutavam da 

riqueza. Com o objetivo de eliminar todos os males decorrentes dessa desigualdade, Licurgo, 

lendaria figura da Grecia Antiga, conseguiu convencer os grandes proprietarios de terras a 

entregarem seus bens a coletividade, a fim de que todos vivessem em igualdade (FERREIRA, 

1998, p. 40). 

Em oposigao a legislagao comunista de Esparta, em Atenas reinava a nobreza. Coube a 

Dracon, no ano de 621 a.C, codificar legislagao escrita que impunha aplicagao de severas 

penas, principalmente no tocante ao direito de propriedade (FERREIRA, 1998, p. 41). 

Em 509 a.C, Clistenes estabelece a democracia grega. Atenas passava de estado 

agricola para potencia maritima. No entanto, tal desenvolvimento trouxe amplas inquietagoes 

para os trabalhadores livres (proprietarios de imoveis rurais com area de 6 a 50 hectares), pois 

ja teriam que batalhar contra o capitalismo e tambem contra a concorrencia do trabalho 

escravo (FERREIRA, 1998, p. 42-43). 

Aristoteles (385-322 a.C.) deflniu os fundamentos da ordem social, da propriedade 

privada e da escravidao. Em sua obra A Politica, propos a seguinte finalidade para o uso da 

propriedade: 
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E, portanto, necessario dividir a terra, primeiramente, em duas partes, 
deixando uma em comum e consignando a outra aos particulars; depois, se 
subdividira cada fragao em duas outras; das duas que restam para a nacao, 
uma sera destinada as despesas do culto, a outra as refeicdes publicas; 
quanto aos dois lotes de propriedades privadas, um sera nas fronteiras, outro 
perto da cidade, a fim de que cada qual tenha sua subsistencia garantida nos 
dois lugares. (ARISTOTELES, p. 71) 

Percebe-se que, para Aristoteles, o dominio da propriedade e privado, mas a sua 

utilizagao dar-se como se fosse comum, ajustando-se aos objetivos da sociedade. 

Ainda na concepcao aristotelica, segundo a qual ninguem e miseravel, exceto os 

escravos: 

Quanto aos cultivadores, se for possivel escolher, devem ser todos escravos, 
mas nem de uma mesma nacao ou de mesma tribo, nem audaciosos demais. 
Eles serao mais uteis nos trabalhos do campo e menos inquietantes para o 
Estado. Na falta de escravos, tomar-se-ao trabalhadores do pais vizinho, de 
mesmo carater que os acima. Os dos proprietarios particulars lhes 
pertencerao e cultivarao suas terras, os da nacao serao escravos publicos e 
explorarao a gleba comum. (ARISTOTELES, p. 72) 

Pode-se perceber a inexistencia de uma verdadeira democracia na Grecia Antiga, uma 

vez que reinava a democracia escravista. 

A sociedade grega ainda exerceu forte influencia sobre a sociedade romana, a qual 

iniciara a apresentacao de alguns aspectos ligados ao instituto da propriedade e suas 

peculiaridades na idade antiga. 

Roma foi formada originariamente pela populagao aborigine, denominada patricios, 

proveniente do latim pater, entendido como o chefe da familia, que possuia enormes poderes 

(FERREIRA, 1998, p. 46). 

Com o nascimento da propriedade privada, a comunidade primitiva foi extinta e as 

familias vinculadas ao pater-familia apropriaram-se das terras mais ferteis, compondo uma 

aristocracia de patricios. Os patricios eram designados "gentes" por estarem aliado numa 

exclusiva unidade fundamental, o gens. Os seus componentes reuniam-se em volta do mesmo 

lider e cultuavam o mesmo ascendente. 
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Todos aqueles que nao faziam parte dos gens eram considerados plebeus, classe () 

fonnada por estrangeiros, comerciantes, artesaos e pequenos proprietarios de terras pouco 

ferteis. 

Em Roma, as terras significavam, ao lado da posse de escravos, um sinonimo de 

riqueza. A forma com que os grandes proprietarios a adquiriam eram atraves de guerras e 

conquistas. Dessa forma, o imperialismo romano ratificou-se como uma politica em busca da 

conquista de novos territorios, como forma de garantir a demanda dos grandes proprietarios 

de terras. 

O trabalho dos escravos ocupava todos os ramos de atividade professional, 

principalmente nas grandes propriedades, que chegavam a tomar a area de ate 80.000 

hectares. Aqui ocorreu o oposto do verificado na Grecia, onde o escravismo coincidiu com a 

estabilizagao da pequena propriedade. Em Roma, o resultado foi o latifundio aliado ao 

dominio de uma poderosa aristocracia (COLETTO, 2002). 

Os plebeus eram representados pelos tribunos no Senado, que tinham como objetivo a 

defesa de seus interesses. O tribuno Tiberio Graco propos, em 133 a.C., uma Lei Agraria, com 

o objetivo de promover uma redistribuicao das terras inativas para os plebeus desempregados. 

Tiberio Graco, na fungao de tribuno da plebe, trouxe a tona leis romanas antigas, que 

nunca tinham sido colocadas em exercicio, referentes a utilizagao de terras publicas ou 

particulares. Ele tambem propos limitagao a uma area de 125 hectares para cada propriedade, 

e caso esse limite de area fosse extrapolado, a terra remanescente retornaria ao poder do 

Estado que faria a sua redistribuigao com os mais necessitados. Para cumprimento desse 

objetivo, seria criada uma comissao agraria formada por tres membros que faria o 

cadastramento. (FERREIRA, 1998, p. 48). 

No entanto, a proposta de reforma agraria nao era aceita pelos patricios proprietarios 

de terras, que iniciaram um boicote as ideias de Tiberio Graco. O que culminou no massacre, 

realizado pelos membros do partido dos nobres, a Tiberio Graco ate a sua morte (COLETTO, 

2002). 

Em 123 a.C. Caio Graco, irmao de Tiberio, cobrou melhores condigoes de vida para a 

plebe e obteve aprovagao pelo senado da Lei Frumentaria, que distribuia pao a plebe. No 

entanto, Caio tinha a intengao de extremar o movimento, obtendo terras para a plebe, tentando 

impor a proposta pela forga. Mas o movimento foi reprimido e os principals seguidores foram 

decapitados. Caio pediu a um escravo que o assassinasse (FERREIRA, 1998, p. 48). 
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O movimento dos plebeus, encabegado pelos irmaos Graco, nao alcangou seus 

objetivos. Pois a nogao de propriedade, na Roma antiga, estava vinculada fortemente aos 

direitos personalissimos, e qualquer tentativa de reforma agraria era considerada como algo 

impensavel. 

Apos um longo periodo de paz em Roma, a oferta de escravos foi afetada, elevando 

bastante o seu prego. Dessa forma, a produgao nos grandes latifundios comegou a declinar, 

afetando tambem o lucro dos proprietarios, obrigando o Estado a tomar algumas medidas: 

a) Deixou de sustentar a plebe urbana, obrigando-a a trabalhar no campo; 

b) Aumentou o valor de tributos, obrigando a fuga para o campo daqueles que nao 

conseguissem paga-los; 

c) Reduziu o contingente de militares. 

Como saida para tal conjuntura, os proprietarios rurais elegeram um sistema de 

arrendamento onde os trabalhadores se mantinham com o proprio trabalho realizado nas 

glebas de terra por eles fornecidas. Com essa disposigao tornava auto-suficiente a produgao de 

generos alimenticios. Porem, restava comprometida a produgao de excedentes para o 

comercio (COLETTO, 2002). 

Nesse periodo, a cidade deixava de ser o centro do Imperio, ja que o nucleo 

economico passava a ser a vila, onde os grandes proprietarios de terras administravam toda a 

propriedade. 

Esse processo de ruralizagao economica e de descentralizagao politica enfraquecia o 

Imperio e preparava o mundo para o surgimento do feudalismo (FERREIRA, 1998, p. 49). 

2.2 A propriedade no periodo feudal 

Com o declinio do Imperio Romano e a posterior ocupagao de seus dominios pelos 

barbaros, surgiram bruscas alteragoes no direito, com a centralizagao romana sendo 

substituida pelas administragoes locais. 

O feudalismo, que sobreveio a este periodo, se distinguia pela nao exclusividade da 

terra e pela sobreposigao de direitos entre o senhor e o rendeiro (CHAVES, 1976, p. 8). 
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A propriedade feudal pertencia a uma classe privilegiada, formada pelos senhores 

feudais e o clero. A unidade economica de produgao fundamental era o feudo, que se 

decompunha em tres partes: 

a) A propriedade privada do senhor, no interior da qual se edificava um castelo 

fortificado; 

b) O manso servil, que obedecia a porgao de terras arrendadas aos camponeses e eram 

repartidas em lotes nomeados tendencias; 

c) O manso comunal, composto por terras coletivas: pastos e bosques, usados tanto 

pelo senhor quanto pelos servos. 

No entanto, o sistema Feudal nao era limitado a estruturagao da utilizagao da 

propriedade rural, conforme observa Jefferson Carus Guedes (1953, apud CHAVES, 1979, p. 

9) o direito de propriedade imobiliaria evoluiu para uma complexa piramide de outros 

direitos, superpondo os poderes dos senhores feudais aos direitos dos servos, concebendo-se 

diversas formas de propriedade: a comunal, a aloidal, a beneficiaria, a censual e a servil. 

Neste periodo, surgem algumas obras com a finalidade de solucionar as dificuldades 

sociais de entao, abrangendo o assunto da propriedade. A exemplo de Thomas More, que em 

1518 langou a Utopia, que discorre sobre um moderno preceito de justiga, em que importasse 

e o valor de cada pessoa em detrimento de suas posses. A ideia de propriedade deveria ser 

aniquilada, garantindo assim a justiga e a paz social (FERREIRA, 1998, p. 53). 

Antonio Chaves (1979, p. 10), fazendo observagao sobre a crise no sistema feudal, 

ensina que, com o correr dos tempos e da sociedade com predominancia agricola, comegou a surgir a 

classe dos burgueses, comerciantes e artesaos, com espiritos ousados e reunidos em comunidades, 

nutridos pelo desejo de liberdade. 

Wilson de Souza Campos Batalha (1953, apud CHAVES, 1979, p. 10), sobre a perda 

de campo que sofriam os senhores feudais: 

[...] viram desaparecer suas fungoes publicas em beneficio dos agentes do 
Rei. A servidao a gleba, em quase todas as partes desapareceu. Os Direitos 
do senhor feudal foram-se reduzindo a mera percepgao de rendas. O 
desenvolvimento da industria e do comercio abalou, em grande parte, o 
prestigio da exploragao agraria. Criaram-se oasis de liberdade em face dos 
senhores feudais. Por outro lado, o poder real foi alargando sua extensao, e a 
centralizagao monarquica progrediu a largos passos, em detrimento dos 
senhores feudais. 
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2.3 A propriedade no pensamento iluminista 

Importante destacar a influencia das construgoes teoricas do pensamento Iluminista, 

que entusiasmaram decisivamente os ideais da Revolugao Francesa. Destacando-se, no 

tocante a novas conceituagoes do instituto da propriedade, as propostas de Thomas Hobbes de 

Malmesbury e Jean Jaques Rousseau. 

2.4 O sentido de propriedade para Hobbes 

A propriedade origina-se pela abdicagao das liberdades intrinsecas ao estado de 

natureza, em favor do poder soberano do Estado. Nesta sintonia, defende que: 

Portanto, onde nao ha o seu, isto e, nao ha propriedade, nao pode haver 
injustiga. E onde nao foi estabelecido um poder coercitivo, isto e, onde nao 
ha Estado, nao ha propriedade, pois todos os homens tern direito a todas as 
coisas. Portanto, onde nao ha Estado nada pode ser injusto. De modo que a 
natureza da justiga consiste no cumprimento dos pactos validos, mas a 
validade dos pactos so comega com a instituigao de um poder civil suficiente 
para obrigar os homens a cumpri-los, e e tambem so ai que comega a haver 
propriedade. (HOBBES, p. 52) 

Para Hobbes (1651), a propriedade constituia uma prerrogativa da soberania estatal, 

observando que: 

[...] pertence a soberania todo o poder de prescrever as regras atraves das 
quais todo homem pode saber quais os bens de que pode gozar, e quais as 
agoes que pode praticar, sem ser molestados por qualquer de seus 
concidadaos: e a isto que os homens chamam propriedade. Porque antes da 
constituigao do poder soberano (conforme ja foi mostrado) todos os homens 
tinham direito a todas as coisas, o que necessariamente provocava a guerra. 
Portanto esta propriedade, dado que e necessaria a paz e depende do poder 
soberano, e um ato desse poder, tendo em vista a paz publica. (HOBBES, p. 
63) 
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Em conclusao, para Hobbes, a propriedade e uma invengao do Estado, estando ela 

sujeita as restrigoes imperativas para os fins estatais, objetivando-se sempre o bem da 

comunidade. 

2.5 O significado de propriedade para Rousseau 

Rousseau, em sua obra Do Contrato Social demonstra sua proposta acerca da criagao 

do Estado por meio de um contrato social, abdicando das liberdades do estado de natureza em 

favor do interesse comum. Conforme transcrito abaixo: 

Reduzamos todo este balango a termos faceis de comparar. O que o homem 
perde pelo contrato social e a liberdade natural de um direito ilimitado a tudo 
quanto aventura e pode alcangar. O que com ele ganha e a liberdade civil e a 
propriedade de tudo que possui. A fim de nao fazer um julgamento errado 
dessas compensagoes, impoe-se distinguir entre a liberdade natural, que so 
conhece limites nas forgas do individuo, e a liberdade que se limita pela 
vontade geral, e, mais, distinguir a posse, que nao e senao o efeito da forga 
ou o direito do primeiro ocupante, da propriedade, que so pode fundar-se 
num titulo positive (ROUSSEAU, p. 42-43) 

Rousseau compartilha com as ideias de Hobbes, onde a propriedade teria a sua origem 

a partir da instituigao do Estado. 

2.6 A propriedade na Revolugao Francesa 

A renovagao do pensamento filosofico iluminista serviu de base para ser instituida a 

Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao no ano de 1789, que suprimia os privilegios 

e estabelecia igualdades entre os individuos. Foi-se firmada a lista dos direitos fundamentals 

das pessoas: liberdade, seguranga, resistencia a opressao e propriedade (CHAVES, 1976, p. 

10). 
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Como se pode perceber, a propriedade foi um dos principais pontos das mudangas 

propostas pela Revolugao Francesa, sendo fortemente influenciada pela ideologia liberal, 

extinguindo-se, assim, o regime feudal. 

A Declaragao dispunha no seu art. 17 um dispositivo que tratava do direito de 

propriedade, nos seguintes termos: 

[...] sendo propriedade um Direito inviolavel e sagrado, ninguem dela pode 
ser privado, a nao ser quando caso de necessidade publica, legalmente 
verificada, o exija de maneira evidente, e sob a condigao de uma justa e 
previa indenizagao. (DECLARAGAO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO 
CIDADAO, 1789) 

Rene Savatier (1948, apud CHAVES, 1979, p. 3), teceu o seguinte comentario acerca 

propriedade, a qual esta vinculada a uma destinagao ao bem da comunidade: 

Esta mistica de "carater inviolavel e sagrado da propriedade" nao 
corresponde mais aos fatos. De um lado, na nossa sociedade, o proprietario, 
longe de ser um senhor soberano de seu bem, aparece como encarregado de 
um servigo social, de que este toma-se instrumento. De outro lado, a 
humanidade tomou consciencia de que a propriedade, que e somente 
materia, nao frutifica a nao ser pelo trabalho do homem; a mao-de-obra 
humana reivindica pois a sua desforra contra a sujeigao que lhe havia 
imposto a mistica da propriedade. 

Sobre a Revolugao Francesa, ensina Borges (1995, p. 2): 

Aparentemente movimento popular contra privilegios, em verdade 
substituigao dos privilegios da realeza, da nobreza e do clero, pelo privilegio 
dos burgueses, comerciantes e industrials, os novos ricos, a Revolugao 
Francesa deu vigor novo ao direito de propriedade, tornando-o quiga mais 
solido que entre os proprios romanos. 

Na forma proposta pela Revolugao Francesa, a propriedade e um direito absoluto, 

desde que nao viole as leis e os regulamentos, havendo a previsao de desapropriagao mediante 
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justa indenizacao. O direito de desapropriar consolidava a propriedade, sendo assim uma 

conquista dos direitos individuais contra o absolutismo do Estado (BORGES, 1995, p. 2). 
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O Brasil e marcado por uma evolugao historica peculiar de ocupagao, que tambem 

contribui para a existencia dos problemas fundiarios. O processo iniciou-se com a fase de 

escambo, desrespeitando o direito natural das populagoes que por milhares de anos foram 

possuidoras das terras descobertas. 

Passando posteriormente as sesmarias, a Coroa Portuguesa realizou o primeiro 

processo de reforma agraria conhecido em nossa historia. Entretanto, as familias aquinhoadas 

com as doacoes da Coroa, desmotivadas pelos altos custos de investimento e com as 

dificuldades para iniciarem as exploragoes, devolveram os lotes recebidos, dando origem a 

um processo cuja denominacao perdura ate nossos dias: as chamadas terras devolutas. 

Ao longo do tempo, os processos naturais de desenvolvimento demografico, em 

conjunto com os incentivos de integracao do pais, geraram uma ocupagao desordenada das 

terras. Os ineficazes mecanismos de controle, nos periodos da Colonia, do Imperio e da 

Republica, acabaram por gerar um complexo e irregular mosaico de ocupagao de terras no 

Brasil, em especial em algumas regioes promissoras para as exploragoes rurais, motivos de 

grandes conflitos sociais, com profundas marcas na historia do Pais. 

Acompanham, portanto, nossa evolugao, desde as suas origens, a irregularidade na 

distribuigao fundiaria, e os conflitos pela posse e propriedade das terras. 

3.1 A Fase de Escambo 

O inicio da colonizagao do Brasil constituiu-se como um transplante das instituigSes 

juridicas europeias, de cunho mercantilista, para aplicagao num territorio habitado por uma 

sociedade indigena em estado de selvagerial, com uma forma de organizagao socioeconomica 

rudimentar, com o solo sendo explorado em comum e os seus resultados divididos por todos. 

Essa sociedade nao conhecia a divisao de bens, sendo orientados por normas comunitarias, do 

trabalho ao consumo de alimentos. 

As tribos indigenas nao conheciam a propriedade privada da terra, existindo apenas 

uma delimitagao de areas dependentes de cada tribo, que eram muito extensas, devido a 
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pequena produtividade por hectare de uma sociedade que vivia exclusivamente do 

extrativismo (caga e pesca, da coleta de frutos), alem de uma agricultura precaria, com base 

na reprodugao de diferentes especies de tuberculos. Faziam migragoes constantes, na busca de 

alimentos, forgados por uma especie de agricultura que tinha o fogo como o principal meio de 

preparo da terra. 

O transplante de instituigoes iniciou-se com a fase do escambo, predominantemente 

extrativa e com uma duragao de aproximadamente trinta anos. Nessa fase, o pau-brasil era o 

principal objetivo, sendo a sua exploragao feita por particulares em forma de arrendamento. 

O instrumento utilizado era a feitoria, que era um misto de organizagao mercantil e 

militar, com instalagoes no litoral, onde as embarcagoes buscavam apoio e ajuda, recolhendo 

a produgao extraida pelos nativos. Finalmente, findaram os arrendamentos, surgindo o regime 

da liberdade comercial, com o pagamento do quinto dos generos exportados. 

Os indigenas recebiam, na fase do escambo, objetos de baixo valor monetario 

(machados, foices, pentes, etc.) em troca das toras do pau-brasil e madeira para marcenaria. 

Nessa epoca, nao houve nenhuma distribuigao de terras e formagao de nucleo de povoamento 

no Brasil (SERRA, 2003, p. 231). 

3.2 O sistema de Capitanias Hereditarias 

Quando Portugal decidiu efetivamente ocupar o Brasil, iniciou pela produgao de 

agucar, produto bastante rentavel e de que os Portugueses possuiam experiencia pelas ilhas do 

Atlantico desde seculo XV. Segundo Celso Furtado (1963, apud SERRA, 2003, p. 232), "(...) 

essa experiencia resultou ser de enorme importancia, pois alem de permitir a solugao dos 

problemas tecnicos relacionados com a produgao do agucar, fomentou o desenvolvimento em 

Portugal da industria de equipamentos para os engenhos agucareiros". 

Foi adotado o sistema de capitanias hereditarias, que dava ao donatario o privilegio 

de so instalar moendas e outros engenhos. Antes da divisao do territorio em doze grandes 

capitanias, Martim Afonso de Souza, capitao-mor das terras brasileiras, ordenava a instalagao 

de dois engenhos em Sao Vicente. 

Com a cultura da cana-de-agucar, introduziu-se no Brasil o platation, ou seja, a 

grande propriedade trabalhada por escravos. Ela encontrava justificativas pela vasta extensao 
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de terras propicias ao plantio da cana-de-agucar, bem como pela propria experiencia de 

Portugal nas ilhas atlanticas e na metropole. 

No entanto, e incorreto afirmar, que a introdugao da grande propriedade territorial no 

Brasil representou o rompimento de tradicional formula portuguesa5. Pois, a propria forma 

em que se revestiram as concessoes de terra ja era conhecida pelos Portugueses desde o 

reinado de D. Afonso I I . 

Em resumo, a infra-estrutura montada pelo portugues apos a fase do escambo tinha 

seu apoio na divisao do Brasil em capitanias hereditarias, na grande propriedade de 

exploragao de um produto tropical exportavel ja conhecido e na utilizagao da mao-de-obra 

escrava, inicialmente o indio e mais adiante o negro. Nao existiu nenhum apelo a formulas 

novas, tudo foi processado de acordo com a tradigao portuguesa. 

A mudanga de uma economia coletiva, que poucos recursos exigiam, para uma 

exploragao avida de investimentos, nao deve ter sido simples. Dessa feita, a solugao foi 

recorrer ao capital international. Por muitos anos os donos do capital tern o controle da 

circulagao e do comercio dos lusitanos nas regioes de produgao (SERRA, 2003, p. 232). 

3.3 O regime sesmarial 

Antes de D. Fernando I executar a edigao da primeira lei de sesmarias, ja era comum o 

costume de se retirar dos donos as terras inexploradas, para entrega-las a quern se dispusesse a 

lavrar e semear as mesmas. O costume, conhecido em Portugal desde a epoca de D. Afonso I I , 

foi convertida em lei escrita em 26 de maio de 1757. O seu objetivo era de obrigar o 

proprietario a trabalhar a terra, reservando a Coroa a sexta parte dos frutos, denominada na 

epoca de sesma (SERRA, 2003, p. 232). 

No Brasil, as principals concessoes de terras sao datadas da fase transitoria de Martim 

Afonso de Souza. Uma de suas cartas regias ordenava a concessao de terras aos que 

desejassem povoa-la. Dispondo ainda que a doagao estendia-se aos descendentes do 

beneficiario, omitindo-se, porem, quanto ao direito de se fazer transferencia a terceiros, o que 

pode ser visto como restrigao a faculdade de ser dispor livremente do bem doado. 
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A forma de colonizagao foi alterada, em 1534, para o sistema de capitanias 

hereditarias, entregues a individuos de pequena expressao social e economica designados pelo 

Rei. 

A costa brasileira foi dividida em doze setores lineares com extensoes que variavam 

entre 30 e 100 leguas. Em relacao a concessao de terras, tinha o donatario poderes para faze-

lo como melhor aprouvesse, sem pensao nem foro. Ficava reservada ao donatario uma area de 

dez leguas de costa, igualmente livre e isenta de todo tributo. 

Era imposto ao donatario prazo para o aproveitamento da terra, sendo vedado adquirir, 

para si ou pessoa da familia, qualquer sesmaria. 

A instituigao de um governo geral nao inovou quanto ao sistema de distribuicao de 

terras. Dispunha, porem, o regimento concedido ao primeiro Governador Geral, Tome de 

Souza, que as concessoes so deveriam ser realizadas de acordo com as possibilidades de 

aproveitamento de cada um. Este preceito das Ordenagoes, tomou, em nosso pais, feicao 

particular e estruturou o regime de propriedade no Brasil. 

Durante o periodo colonial, foi promulgada uma vasta e conflitante legislagao 

subsidiaria versando sobre a concessao de terras (cartas regias, alvaras, avisos, disposigoes, 

ordens, provisoes) objetivando sanear erros e corrigir situagoes criadas por descumprimento 

de atos anteriores. A legislagao fixava, a exemplo, a certo momento o limite maximo de tres a 

quatro leguas nas concessoes, o que nem sempre se observou na pratica. 

As Ordenagoes e Forais nao incluiam as minas das doagoes, fixando o pagamento do 

quinto do Rei se exploradas por concessionaries. Antes da descoberta da existencia de ouro 

em Minas Gerais, foram feitas concessoes de tres ou mais leguas quadradas; entretanto, 

posteriormente, em pleno ciclo do ouro, uma resolugao reduzia a meia legua quadrada a area 

das sesmarias para os moradores do centro da capitania onde existissem minas, e uma legua 

de testada por tres de fundo, para os habitantes do sertao (SERRA, 2003, p. 233). 

Com a descoberta de existencia dos diamantes, ficaram-se sem efeito as datas de terra 

onde ocorria exploragao de minerals, quando se adotou o sistema de arrematagao de lotes de 

uma braga quadrada. 

Ocorreram ainda, ao longo da historia, diversas disposigoes e vedagoes. Essa feigao 

casuistica da legislagao de terras virou norma, originando situagoes conflituosas que perduram 

ate os nossos dias. Nunca houve a tentativa, em qualquer epoca, de dar um minimo de 

racionalidade a legislagao de terras e definir estrategias de ocupagao do territorio com 

objetivos claros e precisos. 
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No periodo colonial, a instituigao do regime de sesmarias refletiu o antagonismo entre 

a nobreza portuguesa (em decadencia), com apoio da Igreja, e a burguesia comercial. Esta 

mostrava interesse unicamente pelos produtos que a colonia poderia oferecer aos mercados 

europeus, enquanto que, aquela, pela posse de novas e extensas areas, almejando a ampliagao 

de seu prestigio e sua posigao. 

Em 1695, impos-se aos sesmeiros o pagamento do foro, o que na pratica nao vingou. 

So no ano de 1777 ele foi institucionalizado, ainda assim em area restrita. 

Finalizando o periodo colonial, extinguiu-se em definitivo, o sistema de doagao de 

terras em sesmaria, apesar de algumas ainda ocorrerem em carater excepcional (SERRA, 

2003, p. 234). 

3.4 A Constitutional izagao da propriedade imobiliaria rural 

O inciso XXI I do artigo 179 da Constituigao Imperial dispunha que: e garantido o 

Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Seguindo esse conceito, ditava o artigo 72, 

§17 da Constituigao Republicana de 1891: 

O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salva a 
desapropriagao por necessidade ou utilidade publica, mediante indenizagao 
previa. As minas pertencem aos proprietarios do solo, salvas as limitagoes 
que forem estabelecidas por lei a bem da exploragao deste ramo de industria. 

A Constituigao de 1934, por sua vez, em seus artigos 113, n. 17 e 118, passou a 

considerar as minas e demais riquezas do solo, bem como as quedas-d'agua, como 

propriedade distinta da do solo para efeito de exploragao ou aproveitamento industrial, e que o 

direito a propriedade nao poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo. Tais 

principios foram mantidos nas Constituigoes de 1937 e de 1942. 

A Constituigao de 1946 foi mais objetiva, exigindo que o uso da propriedade estivesse 

condicionado ao bem-estar social, preconizando, em seus artigos 141, §16, e 147, que se 

promovesse a justa distribuigao da propriedade, com igual oportunidade para todos. 
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Em 1962, dezesseis anos apos a promulgagao da Constituigao de 1946, foi editada a 

Lei n° 4.132, que passou a regular a desapropriagao por interesse social, embora de forma 

insuficiente no que diz respeito aos imoveis rurais para fins agrarios. 

A Constituigao Federal de 1967 e a Emenda Constitucional n°. 1 dotaram a 

propriedade de uma fungao social. Entretanto, de acordo com Telga de Araujo (1999, p. 163, 

apud PASCHOAL; THEODORO, 2004, p. 5): 

O nosso Direito Agrario positivo acolheu a nogao de fungao social a partir da 
Lei 4.504, de 30.11.64 - o Estatuto da Terra, a qual foi a primeira dentre 
todas legislagoes latino-americanas sobre reforma agraria, se nao a definir a 
fungao social da propriedade, aquela que, ao menos, estabeleceu os seus 
requisitos essenciais. 

Por fim, a Constituigao Federal de 1988 trata da propriedade como direito fundamental 

do individuo, uma vez que o caput do artigo 5° garante o direito da propriedade como algo 

inviolavel. Todavia, o inciso XXII I do referido artigo dita: a propriedade atendera a sua 

fungao social. Importante salientar que tanto a propriedade rural como a urbana devem 

cumprir sua fungao social. Contudo, na presente pesquisa, o enfoque sera dado apenas a 

fungao social da propriedade rural. 
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4 A FUNCAO SOCIAL DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA R U R A L E A 

DESAPROPRIACAO PARA FINS DE R E F O R M A AGRARIA 

Para se tratar do tema da fungao social da propriedade e importante analisar as ideias 

de Leon Duguit, pois a ele se atribui uma releitura do conceito de propriedade. 

No entanto, existem entendimentos de que o conceito de fungao social da propriedade 

nao seria concebido integralmente por Leon Duguit. 

Jose Diniz de Moraes (1999, p. 92-93), a exemplo, atribui o initio da teoria a doutrina 

positivista da Igreja Catolica e a teoria positivista do seculo XIX. 

Castan Tobenas (1962, p. 76, apud MORAES, 1999, p. 94), afirma que o conceito de 

fungao social da propriedade e antigo, encontrando similaridades com as ideias de Santo 

Tomas de Aquino e Santo Ambrosio. Assevera Moraes que, ainda com base nas ligoes de 

Tobenas, nos conceitos de Santo Tomas de Aquino, existe uma orientagao mais efetiva para 

resolver os abusos do capitalismo das legislagoes atuais. 

Sobre a influencia da Igreja na ideia de fungao social da propriedade, demonstra Maluf 

(1997, p. 57), que tanto Santo Ambrosio advogando por uma sociedade mais justa com o uso 

da propriedade comum, ou mesmo Santo Agostinho, que condenava os excessos dos homens 

com os bens dados por Deus, e Santo Tomas de Aquino, para quern a propriedade e um 

direito natural que deveria ser exercido com a finalidade do bem comum. 

Em todas as oportunidades, a Igreja analisou o problema da fungao social da 

propriedade, dando enfoque ao sentido de humanizagao das legislagoes e politicas aplicaveis 

ao tema. 

Moraes (1999, p. 93), explicando o conceito de fungao social da propriedade com nas 

ideias da escola positivista de Augusto Comte, demonstra que este autor criou os fundamentos 

teoricos da fungao social em confronto com o pensamento teorico classico da propriedade 

como direito natural. 

Para Leon Duguit (1912, apud MORAES, 1999, p. 93), no estado normal da 

sociedade, todo cidadao e constituido como um servidor publico, com atribuigoes que 

determinam obrigagoes e pretensoes. Este principio deve absorver ate a propriedade, tendo em 

vistas sua importante fungao social na formagao e administragao da economia da populagao. 
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Na opiniao de Orlando Gomes (1988, p. 97/98), Leon Duguit e o autor de que os 

direitos so se justificam pela sua missao social, e que, devido a ideia, o proprietario deve 

portar-se e ser considerado, quanto a seus bens, como um servidor publico. 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do individuo e tende a se 
tornar a fungao social do detentor da riqueza mobiliaria e imobiliaria; a 
propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigagao de 
emprega-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependencia 
social. So o proprietario pode executar uma certa tarefa social. So ele pode 
aumentar a riqueza geral utilizando a sua propria; a propriedade nao e, de 
modo algum, um direito intangivel e sagrado, mas um direito em continua 
mudanga que se deve modelar sobre as necessidades sociais as quais deve 
responder. (GOMES, 1988, 97-98) 

Os ensinamentos de Leon Duguit ganharam espago quando a Constituigao de Weimar 

inclui em seu texto o principio dos direitos sociais. No entender de Rosah Russomano (p. 263, 

apud PETRUCCI, 2004), esse acolhimento nao constituiu uma negativa aos direitos 

individuals, os quais foram, por vezes, comprimidos ou, por outras, modificados, atribuindo-

se a eles fungoes sociais. Este fato ocorreu tambem no direito de propriedade, que recebeu 

novas conotagoes, constituindo-se nao so um direito, e sim um direito-dever. 

A Constituigao Italiana inseriu, na decada de 40, o principio da fungao social da 

propriedade. Esta inclusao contribuiu para que a doutrina italiana constitucionalizasse o 

conceito de fungao social. Disposta no capitulo das relagoes economicas, ao inves do capitulo 

dos direitos fundamentals, demonstrou-se, nao uma versao jusnaturalista, enquanto direito de 

personalidade do sujeito, e sim, o direito de propriedade em seu sentido economico (MALUF, 

1997, p. 57). 

Para Leon Duguit, a propriedade e concebida como uma instituigao juridica que, a 

servigo da economia, adequa a propriedade em fungao social, abandonando a concepgao de 

direito individual para constituir-se em uma fungao. 

O conceito mais importante da teoria de Duguit consiste em negar os direitos 

subjetivos do individuo em coexistencia com a propriedade. 

A teoria de Leon Duguit pode ser resumida em duas proposigoes, a saber: 

[...] o proprietario tern o dever e, portanto, o poder de empregar a cousa que 
possui na satisfagao das necessidades individuals e, especialmente, das suas 
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proprias de empregar a cousa no desenvolvimento de sua atividade fisica, 
intelectual e moral. Nao se olvide, com efeito, que a intensidade da divisao 
social do trabalho esta em razao direta da intensidade da atividade 
individual; b) o proprietario tern o dever e, portanto, o poder de empregar a 
sua cousa na satisfacao de necessidades comuns de uma coletividade 
nacional inteira ou de coletividades secundarias. (MACHADO, 1981, p. 236) 

Como podemos observar, nao existe na teoria de Duguit uma negativa da propriedade, 

mas uma adequacao a um interesse superior aos interesses individuals, onde prevalece o 

interesse coletivo em detrimento do individual. A imposigao dessa visao do direito de 

propriedade, bem distinta do entendimento absolutista do conceito romano, fulcrado no livre 

exercicio do direito de propriedade, limitando esta liberdade a utilidade coletiva. 

Em coerencia com os postulados positivistas de Augusto Comte, Duguit desenvolveu a 

consequencia logica do fundamento de que a propriedade nao seria um direito subjetivo, 

vinculando ao detentor de qualquer riqueza o dever de emprega-la na forma de sua finalidade. 

Quando a Constituigao atribui fungao social a propriedade, altera-se a relagao do 

proprietario com o bem. Ele passa a ter, junto aos direitos de usar, gozar, dispor e reaver a 

propriedade, a fungao de atuar como um administrador do bem de interesse da coletividade. 

Podemos concluir, que a fungao social da propriedade e o real modo de funcionar, 

onde para abordar o tema exige o conhecimento do pensamento de Leon Duguit, a quern e 

atribuida a releitura do conceito de propriedade. 

4.1 A fungao social da propriedade imobiliaria rural 

A primeira "Lei das Terras" de 1850 trazia regulamentagao acerca da posse das 

sesmarias e sobre relagoes sobre o uso e trabalho na terra, inclusive tratando da politica de 

imigragao. Alem disso, estabelecia que todas as terras devolutas seriam de propriedade estatal 

(CAVALCANTE, 2005). 

No entanto, o Codigo Civil de 1916 elevou o direito de propriedade a categoria de 

direito real, conferindo-lhe carater absolutorio, ilimitado e inalienavel. Tal fato criou uma 

barreira aos excluidos socio-economicamente, favorecendo os grandes proprietarios rurais 

(VASCONCELOS, 2006). 
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Em 1858, ocorreu a Revolta de Vassouras/ SP, onde agregados dos grandes 

proprietarios rurais, supondo que a "Lei de Terras" lhes daria a permissao para que se fosse 

legitimada as suas areas enquanto posseiros, o que nao correspondia a realidade, se rebelaram, 

sendo repreendidos por forca policial a rogo dos fazendeiros, a mesma coisa ocorrendo nas 

comunidades remanescentes de quilombos, rigorosamente reprimidas pelos coroneis. 

Conseqiientemente, o Brasil ocupa o segundo maior indice de concentracao de terras 

no mundo, o que motiva relatorios da ONU e Banco Mundial a condenarem o pais, como o de 

maior nivel de desigualdade de mundo. 

No entanto, com o surgimento da Teoria da Fungao Social da Propriedade, com Leon 

Duguit (1911) para quern o direito de propriedade a terra e um direito que deve ser garantido 

como elemento necessario para a seguranga da subsistencia humana, obrigando o proprietario 

o dever social, de dispor de seu bem de forma que garanta as condigoes minimas e 

apropriadas de vida a comunidade. Diante disto, caso a fungao social da propriedade nao seja 

considerada pelo seu dono, esta e passivel de desapropriagao. A inclusao da Teoria da Fungao 

Social da Propriedade aos textos Constitucionais iniciou um processo de reforma agraria pela 

Europa e, na America Latina, no Mexico em 1910, sendo que em 1917 houve a inclusao da 

Teoria em seu texto Constitucional. 

Em nosso pais, a Teoria da Fungao Social da Propriedade e o processo de reforma 

agraria no Mexico, China e diversos paises da Europa, repercutiu, principalmente entre as 

decadas de 20 e 40, gerando conflitos violentos em varias regioes. 

Com o inicio do processo de industrializagao ocorrido no initio do seculo XX, os 

conflitos sociais passam a ocorrer no meio urbano, propiciando o aparecimento de novas 

categorias de luta organizada, e exemplo do sindicalismo e do anarquismo. Neste contexto, os 

trabalhadores passam a demandar reconhecimento legalistico de sua situagao de classe, 

partindo da consciencia de seus direitos de cidadao. 

Com essa ideia de consciencia de classe, a luta pela terra ganha uma nova conotagao. 

Especialmente entre os anos 50 e 60, quando se inicia o processo de disposigao politica do 

campesinato com Associagoes e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, que foram criando 

espago politico pelas ocupagoes coletivas em terras nao produtivas, dando, no Brasil, o marco 

initial da luta pela reforma agraria. Nesse contexto de conflitos sociais, o tema da reforma 

agraria decorre ser invariavel, apresentando-se como saida para as demandas nationals 

(ABREU, 2002). 
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A luta pela reforma agraria, com seus fundamentos na raiz da historia 
brasileira, mais antiga no tempo. Construindo-se como a mais consistente 
bandeira do projeto democratico derrotado em 1964 pela alianga 
empresarial-militar, ressurgiu, depois do golpe, metida e contida no 
formalismo juridico-legal da Lei n.° 4.504 de 30 de novembro de 1964. 
(PIEDADE JUNIOR, 2001) 

Em 1964 a reivindicacao pela reforma agraria passa a ter forca de lei, atraves da 

promulgagao da Lei n° 4.504/64, que recebeu o nome de Estatuto da Terra. No entanto, essa 

lei nao solucionou os problemas agrarios no pais, uma vez que sua efetivacao se limitou a um 

programa de financiamento rural, criando as empresas rurais e nao como programa de 

colonizacao para assentamentos de trabalhadores sem terra. Por conta disso, a situacao dos 

trabalhadores rurais foi agravada pelo desemprego, exclusao social e pela repressao do 

governo militar acentuando drasticamente exodo rural (BERGAMASCO, 1997, p. 37, apud, 

ABREU, 2002) 

Durante o regime militar, a edigao de leis agrarias limitou-se ao ambito ambiental, 

com excegoes da Lei Complementar n° 11 de 25/05/1971 (Previdencia Social Rural) e Lei n° 

5.889 de 08/07/1973 (Trabalho Rural). 

Em 1984, os trabalhadores rurais cansados de esperar pelo poder publico, promovem 

em Cascavel/ PR, o 1° Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra, de onde surgiu o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), consolidando-se como nova forga 

social, usando como lema: "Terra nao se ganha, se conquista". No 1° Congresso Nacional, 

ocorrido em Janeiro de 1985, confirma sua posigao com o slogan "Ocupagao e a unica 

solugao" como utensilio de pressao politica, obrigando o poder publico a procurar estrategias 

para a resolugao da questao agraria no Brasil. 

Em resposta, foram criadas na decada de 90, leis sobre o tema, como a Lei n.° 8.629/ 

93, que regulamenta o artigo 184 e seguintes da Constituigao Federal alusivos a reforma 

agraria, a Lei Complementar n.° 88/96 e a Lei n.° 9.415/ 96, que define a presenga obrigatoria 

do Ministerio Publico nas lides coletivas pela posse da terra. Mesmo assim, nunca foi 

executada uma politica reforma agraria no Brasil, tornando necessaria a presenga no MST no 

cenario politico brasileiro. 

Algumas desapropriagoes de terras, com posterior assentamento de trabalhadores 

rurais pela reforma agraria, so foram possiveis gragas a agao dos movimentos rurais 

organizados, designadamente com as agoes de ocupagoes coletivas geradas pelo MST, como 

forma de pressao politica. Entretanto, ficam perdas no caminho, assinaladas pela violencia do 
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conflito agrario. Ensejo pelo qual o tema fazer jus a especial atencao pelo Poder Publico 

(ABREU, 2002). 

Acompanhando os ensinamentos de Gohn (1995, p. 206, apud ABREU, 2002), as 

reivindicagoes do MST se esbogam num cenario de transformagoes politico-sociais de ordem 

estrutural, seguindo a disposigao dos movimentos sociais da decada de 90, realgando os 

estigmas da etica e da moral, sem perder a crenga em ideologias politicas, mas desacreditando 

em atos do Estado. Percebe-se uma nova ideia de democracia, a participativa, onde a 

populagao procura tomar parte das decisoes politicas estatais, sobretudo as de ordem 

estrutural, como a promogao do bem estar social tendo em vista a melhor repartigao de 

patrimonio e a erradicagao da pobreza. 

4.2 A desapropriagao da propriedade territorial rural 

A desapropriagao consiste em um ato do Poder Publico, em virtude de necessidade ou 

utilidade publica, ou mesmo por interesse social, e mediante justa indenizagao, despoja de 

alguem a sua propriedade, tomando-a para si. (RESENDE, 2007) 

Desapropriar nao se confunde com a expropriagao, da qual e especie, e na qual 

tambem compreende hipotese de perda de propriedade. No entanto, a expropriagao tambem 

compreende casos de perda sem a recomposigao patrimonial do proprietario, a exemplo do 

confisco. (CLEMENTE et al, 2006, p. 2-3) 

Na desapropriagao ocorre uma permuta de valores, com a substituigao da propriedade 

por um prego equivalente em dinheiro, sendo o bem garantido pelo seu valor em detrimento 

da expressao economica (FERREIRA, 1998, p. 185) 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2001, p. 771, apud RESENDE, 2007), explica: 

[...] desapropriagao se define como o procedimento atraves do qual o Poder 
Publico, fundado em necessidade publica, utilidade publica ou interesse 
social, compulsoriamente despoja alguem de um bem certo, normalmente 
adquirindo-o para si, em carater originario, mediante indenizagao previa, 
justa e pagavel em dinheiro, salvo no caso de certos imoveis urbanos ou 
rurais, em que, por estarem em desacordo com a fungao social legalmente 
caracterizada para eles, a indenizagao far-se-a em titulos da divida publica, 
resgataveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real. 
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Conforme podemos extrair da ligao, a desapropriagao apenas apresenta justificativas 

caso tenha a finalidade de satisfazer interesse publico, a qual no presente estudo focalizara a 

especie chamada de interesse social. 

Embora possamos intuir pela leitura de alguns dispositivos constitucionais (arts. 182 e 

184), o texto da Magna Carta nao define o que seja interesse social, deixando apenas a ideia 

de atendimento a fungao social da propriedade. Conforme podemos verificar: 

Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Publico municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tern por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fungoes sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
[...] 
Art. 184. Compete a Uniao desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agraria, o imovel rural que nao esteja cumprindo sua fungao social, 
mediante previa e justa indenizagao em titulos da divida agraria, com 
clausula de preservagao do valor real, resgativeis no prazo de ate vinte anos, 
a partir do segundo ano de sua emissao, e cuja utilizagao sera definida em 
lei. 

No piano infraconstitucional, temos as Leis n° 4.132/1962 e n° 4.504/1964 (Estatuto da 

Terra), que apenas enumeram exemplificadamente algumas hipoteses desse interesse. Mesmo 

assim, de acordo com a conjuntura de determinado momento historico, pode sofrer algumas 

modificagoes. (CLEMENTE et al, 2006, p. 3) 

Da mesma forma, a Constituigao Federal nao define reforma agraria, ao passo que o 

Estatuto da Terra considera como "o conjunto de medidas que visem promover melhor 

distribuigao da terra, mediante modificagoes no regime de sua posse e uso, a fim de atender 

aos principios de justiga social e ao aumento da produtividade*' (art. 1°, §1°). 

Conforme analise dos tres principals signos linguisticos que formam o texto do artigo 

184 da Constituigao - desapropriagao, interesse social e reforma agraria - segue-se o conceito 

estruturado por Marcos Prado de Albuquerque (2005, apud CLEMENTE et al, 2006, p. 3), 

segundo o qual: 

[...] desapropriagao por interesse social para fins de reforma agraria e a 
atuagao da vontade do Estado, mediante indenizagao, consistente na retirada 
de bem de um patrimonio, em atendimento a composigao, apaziguamento, 
previdencia e prevengao impostos por circunstancias que exigem o 
cumprimento de um conjunto de medidas que visem a melhor distribuigao da 
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terra, capaz de promover a justiga social, o progresso e o bem-estar do 
trabalhador rural e o desenvolvimento economico do Pais, com a gradual 
extingao do minifundio e do latifundio. 

Da leitura dos conceitos, podemos perceber componentes importantes do instituto da 
desapropriagao, a exemplo dos seus sujeitos, pressupostos e objetos, os quais analisaremos a 
seguir. 

4.2.1 Objeto da desapropriagao 

Para fins de reforma agraria, a desapropriagao deve recair sobre a propriedade imovel 

rural, conforme esta disciplinado no artigo 184 da Constituigao Federal. 

Nesse ponto, importante definirmos a distingao entre imovel urbano e imovel rural, 

delimitando a incidencia de poder expropriatorio estatal. 

No entanto, existe uma polemica quanto a defmigao do instituto. Pois para alguns 

juristas a distingao esta no criterio da destinagao, ou seja, se e destinado a moradia, comercio 

ou industria, e urbano, e se destinado a agricultura ou pecuaria, e rural, tambem chamado de 

rustico. 

Nessa linha, o Estatuto da Terra, em seu art. 4°, inciso I , faz a seguinte defmigao sobre 

imovel rural: "o predio rustico, de area continua qualquer que seja a sua localizagao que se 

destina a exploragao extrativa agricola, pecuaria ou agro-industrial, quer atraves de pianos 

publicos de valorizagao, quer atraves de iniciativa privada". 

Ainda a Lei n° 8.629/1993, em seu art. 4°, traz, nos mesmos moldes, a defmigao: "o 

predio rustico de area continua, qualquer que seja a sua localizagao, que se destine ou possa se 

destinar a exploragao agricola, pecuaria, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial". 

Linha divergente segue como parametro a localizagao topografica, ou seja, imovel 

urbano e aquele situado no perimetro da urbs, sendo imovel rural o que estivesse localizado 

alem do perimetro urbano (FERREIRA, 1998, p. 175). 

O Codigo Tributario Nacional aprofundou a polemica, quando uma lei posterior ao 

estatuto da Terra, revogou o criterio da destinagao, substituindo-a pelo da localizagao, 

conforme disposto na Lei n° 5.172, de 25/10/1966, art. 32, §§ 1° e 2°. (FERREIRA, 1998, p. 

176). 
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No entanto, o Superior Tribunal de Justiga vem decidindo iterativamente que nao 

incide IPTU, mas sim ITR, sobre imovel localizado na area urbana do municipio, desde que, 

comprovadamente, seja utilizado em exploragao extrativa, vegetal, agricola, pecuaria ou 

agroindustrial. 

Importante frisar que a utilizagao do criterio com base na destinagao do imovel foi 

retirada da orbita tributaria por motivo da reserva de lei complementar insculpida no artigo 

146 da Constituigao Federal (RE n° 938508). No entanto, esse entendimento do Supremo 

Tribunal Federal nao desautoriza o conceito dos textos legais transcritos, uma vez que sobre a 

materia agraria nao pesa essa reserva de instrumento normativo. (CLEMENTE et al, 2006, p. 

05) 

Dessa forma, podemos concluir que a legislagao define imovel rural em detrimento de 

sua destinagao, ao inves da localizagao. 

4.2.2 Sujeitos da desapropriagao 

A Constituigao Federal determina, em seu art. 22, inciso I I , que somente a Uniao tern 

competencia para legislar sobre o assunto, dividindo ainda os entes capazes de declararem o 

interesse social na desapropriagao de um determinado bem, e aqueles responsaveis por sua 

efetiva desapropriagao. 

No polo ativo, pode figurar o Poder Publico, sendo possivel a delegagao de sua 

competencia (a exemplo do que ocorre com o INCRA), salvo a produgao do ato 

expropriatorio (CLEMENTE et al, 2006, p. 4). 

No polo passivo, temos, geralmente, o particular, proprietario do imovel rural objeto 

da desapropriagao. No entanto, o decreto-lei n° 3.365/41, em seu art. 2°, § 2°, enuncia que as 

pessoas juridicas de direito publico tambem podem figurar no polo passivo. Dessa forma, 

tanto pessoas fisicas com juridicas, publicas ou privadas, poderao ser expropriadas, desde que 

proprietaria de bem subsumivel na descrigao do artigo 184 da Constituigao e nao constante 

nas limitagoes do artigo 185 da Magna Carta (RESENDE, 2007). 

4.2.3 Pressupostos da desapropriagao 
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Os pressupostos, conforme ja mencionado anteriormente, que justificam a 

desapropriagao sao: a necessidade publica, a utilidade publica e o interesse social, os quais se 

estao previstos no artigo 5°, inciso XXIV da Constituigao Federal, considerando-se sempre a 

necessidade de pagamento de justa indenizagao, na forma da lei. 

Conforme foco deste estudo, nos ateremos a analise do pressuposto denominado 

interesse social, o qual pode ser verificado quando a administragao estiver diante de interesses 

que tenha como finalidade as camadas mais pobres da populagao, tendo em vistas promover a 

melhoria da condigao de vida de cada um, reduzindo as desigualdades e melhorando a 

distribuigao de renda e riquezas. (RESENDE, 2007). 

4.2.4 Limites do poder desapropriatorio 

A Constituigao Federal garante, em seu artigo 5°, inciso XXI I o direito a propriedade. 

No entanto, esse direito e relativizado, uma vez que sobre ele recai a hipoteca social do seu 

atendimento a fungao social, conforme disposto no artigo 5°, inciso XXII I , da Lei Maior. O 

descumprimento dessa fungao social autoriza a intervengao nos dominios privados. 

No entanto, o poder expropriatorio estatal, alem de limitagoes substanciais e formais 

impostas pelo principio do devido processo legal (art. 5°, LIV e LV), estaria submetido a 

outras de ordem material dispostas no artigo 185 da Constituigao, que cria uma zona de 

imunidade sobre a " I - a pequena e media propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

seu proprietario nao possua outra; I I - a propriedade produtiva". 

Com o intuito de prevenir desmembramentos suspeitos prestes a desapropriagao, 

afastando possivel fraude a imunidade prevista no artigo 185 da Constituigao, a Lei n° 

8.629/1993, em seu artigo 2°, § 4°, preve ineficacia do negocio juridico. (CLEMENTE et al, 

2006, p. 3). 

§ 4° Nao sera considerada, para os fins desta Lei, qualquer modificagao, 
quanto ao dominio, a dimensao e as condigoes de uso do imovel, introduzida 
ou ocorrida ate seis meses apos a data da comunicagao para levantamento de 
dados e informagoes de que tratam os §§ 2° e 3°. 
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Como podemos observar, desconsideram-se as modificagoes operadas no imovel nos 

seis meses imediatos a notificagao de vistoria, inclusive quanto a sua dimensao. 

Importante notar, que a pequena e media propriedade, mesmo improdutivas, nao estao 

sujeitas ao poder expropriatorio estatal, quando falamos em reforma agraria. Porem, o imovel 

rural deve ser unitilizado, isto e, que o seu proprietario nao seja dono de nenhum outro 

imovel. 

Do mesmo modo, a produtividade isoladamente fiinciona como meio impeditivo da 

desapropriagao. Neste ponto, oportuno observar a aparente contradigao do texto 

constitutional, uma vez que, enquanto o artigo 184 dispoe que a propriedade que nao cumprir 

a sua fungao social e passivel de desapropriagao, o artigo 186 define que essa fungao e 

atendida quando a propriedade proporciona, de forma cumulativa, o aproveitamento rational e 

adequado, utilizagao apropriada dos recursos naturais disponiveis e preservagao do meio 

ambiente, observancia das disposigoes que regulam as relagoes de trabalho e exploragao que 

favorega o bem-estar dos proprietarios e dos trabalhadores. Dessa forma, imunizando a 

propriedade apenas em razao de sua produtividade, parece que o poder constituinte ignorou as 

outras condigoes que tornem a propriedade socialmente adequada. 

Ao que parece, a Constituigao deu prioridade ao aspecto economico do imovel rural, 

uma vez que, mesmo descumprindo as regras do artigo 186, a propriedade produtiva nao pode 

ser expropriada, podendo sofrer outras sangoes por desvio de sua fungao. 

A Lei n° 8.629/1993, ainda dispoe de hipoteses onde sera mantida a qualidade de 

produtiva, conforme transcrito o § 7° do artigo 6° do diploma legal: 

§ 7° Nao perdera a qualificagao de propriedade produtiva o imovel que, por 
razoes de forga maior, caso fortuito ou de renovagao de pastagens 
tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo orgao competente, 
deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiencia na exploragao, 
exigidos para a especie. 

Ainda de acordo com a Lei n° 8.629, nao se considera improdutiva: 

Art. 7° Nao sera passivel de desapropriagao, para fins de reforma agraria, o 
imovel que comprove estar sendo objeto de implantagao de projeto tecnico 
que atenda aos seguintes requisitos: 
I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado; 
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II - esteja cumprindo o cronograma fisico-financeiro originalmente previsto, 
nao admitidas prorrogacoes dos prazos; 
III - preveja que, no minimo, 80% (oitenta por cento) da area total 
aproveitavel do imovel seja efetivamente utilizada em, no maximo, 3 (tres) 
anos para as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes; 
IV - haja sido aprovado pelo orgao federal competente, na forma 
estabelecida em regulamento, no minimo seis meses antes da comunicagao 
de que tratam os §§ 2° e 3° do art. 2°. 
Paragrafo unico. Os prazos previstos no inciso III deste artigo poderao ser 
prorrogados em ate 50% (cinqiienta por cento), desde que o projeto receba, 
anualmente, a aprovacao do orgao competente para fiscalizacao e tenha sua 
implantacao iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua aprovacao. 
Art. 8° Ter-se-a como racional e adequado o aproveitamento de imovel rural, 
quando esteja oficialmente destinado a execugao de atividades de pesquisa e 
experimentacao que objetivem o avango tecnologico da agricultura. 
Paragrafo unico. Para os fins deste artigo so serao consideradas as 
propriedades que tenham destinados as atividades de pesquisa, no minimo, 
80% (oitenta por cento) da area total aproveitavel do imovel, sendo 
consubstanciadas tais atividades em projeto: 
I - adotado pelo Poder Publico, se pertencente a entidade de administragao 
direta ou indireta, ou a empresa sob seu controle; 
II - aprovado pelo Poder Publico, se particular o imovel. 

Conforme podemos observar, o imovel que comprovadamente seja objeto de 

implantagao de projeto tecnico nos moldes legais ou que seja oficialmente destinada a 

execugao de atividades de pesquisa e experimentagao, designada ao avango tecnologico da 

agricultura, nao sao passiveis de desapropriagao. 

4.3 O procedimento desapropriatorio na reforma agraria 

O procedimento desapropriatorio para fins de Reforma Agraria dividi-se em tres fases: 

a) Fase declaratoria: a qual ocorre no ambito administrativo. Inicia com a 

identificagao do imovel passivel de desapropriagao pelo INCRA, verificando-se tanto pelo 

Sistema de Cadastro Rural, quanto pela indicagao de particulares. Nesse ponto, sao 

importantes as atuagoes dos movimentos sociais, a exemplo dos Sem-Terra e o dos sindicatos 

de trabalhadores rurais. Sao priorizadas as zonas criticas ou sob tensao social (art. 15, Lei 

4.504/64). 

Identificadas essas propriedades, o INCRA traga os pianos de desapropriagao, 

analisando suas possibilidades e conveniencias; 
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b) Fase executorial a qual ocorre no ambito do Judiciario. Inicia-se com o ajuizamento 

da agao de desapropriagao, na segao judiciaria onde estiver localizado o imovel (art. 18, § 4o, 

Lei 4.505/64). Trata-se de foro universal, com competencia para processar e julgar outras 

agoes que versem acerca do imovel. A agao, sob pena de caducidade, sera ajuizada em dois 

anos, a partir do Decreto desapropriatorio do Presidente da Republica, que finaliza a fase 

declaratoria. 

Para fins de celeridade processual, o processo judicial apresenta prazos exiguos. O 

juiz, apos o despacho da petigao inicial, tern prazo de 48 horas para autorizar o deposito da 

indenizagao, o qual sera realizado pelo INCRA em favor do expropriado. Apos o pagamento, 

o juiz tem mais 48 horas para a determinagao da imissao do INCRA na posse da imovel 

objeto da desapropriagao (art. 6, Lei Complementar n° 76/93). 

Efetivada a imissao, nao havendo duvidas sobre o dominio, o proprietario podera 

levantar ate 80% da indenizagao depositada. No entanto, se houver o levantamento, o INCRA 

fara o registro da propriedade em seu nome, tornando impossivel a reaquisigao do imovel 

atraves de agao reivindicatoria (arts. 7° e 6°, § 2°, da Lei Complementar n° 76/93). Assim, 

restara a possibilidade de ressarcimento por perdas e danos (art. 23, Estatuto da Terra e art. 

21, da Lei Complementar n° 76/93). 

A defesa do proprietario fica restrita ao prego do imovel e a vicio que por acaso tenha 

existido no procedimento desapropriatorio (art. 9°, DL 554/69). 

Assim, o carater sumario do processo enseja, quase sempre, a interposigao de 

mandado de seguranga impetrado no STF, contra ato do Presidente da Republica, feito com 

base na decretagao de alguma area como suscetivel de desapropriagao. Essas especies de 

mandados objetivam a anulagao de tal decreto, impedindo a vistoria do imovel pelo INCRA, o 

ajuizamento de agao expropriatoria ou a imissao liminar na posse; 

c) Fase final: a qual consiste na implementagao dos pianos de Reforma Agraria, 

ocorrendo tambem na via admini strati va, por meio da distribuigao das propriedades 

expropriadas e do assentamento das familias cadastradas. Representa a implementagao efetiva 

do programa de Reforma Agraria e inicia-se com a imissao do INCRA na posse da 

propriedade. 

Os beneficiarios serao escolhidos por meio de cadastramento no INCRA, onde se 

buscara classificar, identificar e agrupar os imoveis pertencentes a um unico proprietario (art. 

46, § 3°, Estatuto da Terra). Esses cadastros deverao ser atualizados a cada cinco anos (art. 46, 

§ 4°, Estatuto da Terra). 
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De acordo com os arts. 19 e 20 da Lei 8629/93, a entrega do titulo de dominio e a 

concessao de uso serao observadas a seguinte ordem de preferencias: ao desapropriado, 

assegurando-lhe a preferencia sobre a parcela em que se situe a sede do imovel; a aqueles que 

trabalham no imovel desapropriado na condicao de posseiros, assalariados, parceiros ou 

arrendatarios; aos que trabalham na condicao de posseiros, assalariados, parceiros ou 

arrendatarios, em outros imoveis; aos agricultores cujas propriedades nao alcancem as 

dimensoes da propriedade familiar; e aos agricultores cujas propriedades sejam insuficientes 

para o seu sustento e o de sua familia. 

Terao prioridade os chefes de familia numerosa, em que seus membros queiram 

exercer a atividade agricola na area a ser distribuida. Nao podera ser beneficiario da 

distribuigao de terras, aquele que exercer fungao publica, autarquica ou em orgao paraestatal, 

bem como aquele que se ache investido de atribuigao parafiscal; e aquele que ja tenha sido 

contemplado anteriormente em programa de Reforma Agraria. 

A distribuigao de terras se efetiva preferencialmente pela concessao de uso, ou, em 

segundo piano, pela entrega de titulos de dominio, inegociaveis por 10 anos (art. 21, Lei 

8629/93). 

Dessa forma, os beneficiarios tornam-se obrigados a cultivar a terra, por um prazo 

minimo de 10 anos, sob pena de ser resolvido o contrato (art. 22, Lei 8629/93). Tal imposigao 

existe para que seja cumprida a finalidade social com a desapropriagao para Reforma Agraria. 

Em relagao ao assentamento, efetiva-se pela atuagao da Diretoria de Assentamento do 

INCRA, num prazo maximo de tres anos do registro de propriedade realizado pelo 

expropriante (art. 16, Lei 8629/93). 

Apos isso, e instaurada uma politica de convenios, com a finalidade de fornecer 

assistencia tecnica, monitoramento e infra-estrutura basica aos assentamentos, alem de 

condigoes para a comercializagao de produtos. 

4.4 A reforma agraria 

Como ja observamos, a ma distribuigao de terras no Brasil tern razoes historicas, e a 

luta pela reforma agraria envolve aspectos economicos, politicos e sociais. A questao 

fiindiaria atinge os interesses de boa parte da populagao brasileira que tira seu sustento do 
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campo, entre grandes e pequenos agricultores, pecuaristas, trabalhadores rurais e os sem-terra. 

Montar uma nova estrutura fundiaria que seja socialmente justa e economicamente viavel e 

dos maiores desafios do Brasil. 

4.4.1 Conceituagao 

Etimologicamente, reforma vem das palavras re e formare, significando a mudanga de 

uma composigao anterior, para altera-la em verificado sentido. O prefixo re significa a ideia 

de renovagao, enquanto formare e a maneira de existencia de um sentido ou de uma coisa. 

Reforma agraria e, pois, na acepgao etimologica, a mudanga do estado agrario vigente, 

procurando-se mudar o estado atual da situagao agraria. E esse estado que se procura 

modificar e o do feudalismo agrario e o da grande concentragao agraria em beneficio das 

massas trabalhadoras do campo. Por conseqiiencia, as leis de reforma agraria se opoem a um 

estado anterior de estrutura agraria privada que se procura modificar para uma estrutura de 

propriedade com sua fungao social (FERREIRA, 1998, p. 152). 

Reforma agraria e a revisao, por diversos processos de execugao, das 
relagoes juridicas e economicas dos que detem e trabalham a propriedade 
rural, com o objetivo de modificar determinada situagao atual do dominio e 
posse da terra e a distribuigao da renda agricola. (DUARTE, 1953, apud 
FERREIRA, 1998, p. 152). 

Reforma agraria e a revisao e o reajustamento das normas juridico-sociais e 
economico-financeiras que regem a estrutura agraria do Pais, visando a 
valorizagao do trabalhador do campo e ao incremento da produgao, mediante 
a distribuigao, utilizagao, exploragao social e racional da propriedade 
agricola e ao melhoramento das condigoes de vida da populagao rural. 
(COUTINHO, 1961, apud FERREIRA, 1998, p. 152). 

Para a sociologia marxista a reforma agraria e julgada como o confisco das terras dos 

grandes proprietarios rurais em favor das massas campesinas. A terra e nacionalizada e vai ao 

controle estatal, que a arrenda a titulo perpetuo ao campesinato, atraves de fazendas coletivas 

ou passa ao controle dos novos proprietarios campesinos, sem prejuizo da apropriagao futura 

do Estado. (FERREIRA, 1998, p. 153). 
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Constituigao Federal de 1988 estabelece a distingao entre reforma agraria, politica 

agraria e politica fundiaria. 

Reforma agraria e uma revisao e novo regramento das normas que disciplinam o 

arcabougo agrario do Pais, levando em consideragao a valorizagao humana do trabalhador e a 

ampliagao da produgao, com o uso racional da propriedade agricola e de tecnicas adequadas 

ao beneficio da condigao humana da populagao rural. Combatendo as formas menos 

apropriadas de produgao, sobretudo o latifundio e o minifundio. (FERREIRA, 1998, p. 154). 

A reforma agraria nao se confunde com a politica agraria, tambem prevista na Carta 

magna. A politica agraria e o conjunto de principios fundamentals e de regras disciplinadoras 

do desenvolvimento do setor agricola. 

A politica fundiaria, por sua vez, difere da politica agricola; sendo um capitulo, uma 

parte especial desta, tendo em vista, o disciplinamento da posse da terra e de uso adequado. 

A politica fundiaria deve visar e promover o acesso a terra daqueles que saibam 

produzir, dentro de uma sistematica moderna, especializada e profissionalizada. (FERREIRA, 

1998, p. 157). 

E, nesse contexto, a terra tern uma fungao social, que e justamente a produgao agricola 

para alimentar a populagao humana e a sociedade urbanizada. E a redistribuigao das terras e 

normalmente um dos principals objetivos de qualquer programa de reforma agraria. 

4.4.2 O problema da reforma agraria na CF/88 e na Lei n° 8.629/93 

A Constituigao mostra-se progressista no piano agrario, demonstrando de forma 

simultanea caracteristicas conservadoras pela heranga cultural privada do pais. Os principios 

basicos do Direito Agrario, como o direito de propriedade e a posse da terra rural, que sao 

regulamentados, bem como o direito de propriedade e garantido com status de direito 

fundamental, previsto no art. 5°, XXII , da atual Lei Magna. Dessa forma, a constituigao tenta 

tornar compativeis a propriedade com a fungao social, com objetivo de promover a justiga 

social. Seu texto inclusive confere a Uniao desapropriar por interesse social, todo imovel rural 

que nao esteja cumprindo a fungao social prevista no art. 9° da Lei n° 8.629/93, mediante 

previa e justa indenizagao em titulos da divida agraria, com clausula de preservagao de seu 

valor real, resgataveis no prazo de 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissao, em 
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percentual proporcional ao prazo, de acordo com os criterios estabelecidos nos incisos I a V, § 

3°, do art. 5° da Lei n° 8629/93. No entanto, as benfeitorias uteis e necessarias serao 

indenizaveis em dinheiro. 

O Decreto que declarar o imovel rural como de interesse social, para efeito de reforma 

agraria, autoriza a Uniao a propor a agao de desapropriagao. As operagoes de transferencia de 

imoveis desapropriados para fins de reforma agraria bem como a transferencia ao beneficiario 

do programa serao isentas (imunes) de impostos federals, estaduais e municipals (art. 26, Lei 

n. 8.629/93). (FERREIRA, 1998. p. 322). 

A finalidade da reforma agraria nao consiste na pulverizagao dos imoveis rurais, 

possuindo finalidade mais ampla e eficaz, com objetivos de aumentar a produtividade e 

permitir a recuperagao economica e sociocultural de uma regiao mediante o aproveitamento 

racional do solo, cumprindo assim a sua fungao social (FERREIRA, 1998). Dessa forma, 

determinados tipos de propriedade formam um nucleo intangivel a reforma agraria, sendo 

assim, insuscetiveis de desapropriagao, a saber: 

a) De acordo com a Lei 8.629/93: a pequena propriedade rural - o imovel rural de area 

compreendida entre 1 e 4 modulos fiscais (art. 4°, I I , a); a media propriedade rural - o imovel 

rural de area superior a 4 ate 15 modulos fiscais (art. 4°, I I I , a), desde que o proprietario nao 

possua outra; 

b) a propriedade produtiva, ou seja, aquela que explorada economica e racionalmente, 

atingindo, simultaneamente, graus de utilizagao da terra e de eficiencia na exploragao, 

segundo indices fixados pelo orgao Federal competente. 

Os beneficiarios da distribuigao de imoveis rurais pela reforma agraria receberao o 

titulo de propriedade ou de concessao de uso, que sao inegociaveis pelo prazo de 10 anos, 

podendo tais titulos serem objeto de conferencia ao homem ou a mulher. (FERREIRA, 1998, 

p. 324). 

Sera fixado pela Uniao no Piano Plurianual, o volume de titulos publicos e recursos 

destinados para atendimento do Programa de Reforma Agraria, quando os recursos constarao 

no orgamento do ministerio responsavel por sua implementagao e do orgao executor da 

politica de colonizagao e reforma agraria. 

4.5 A instituigao dos assentamentos 
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No Brasil, a implementagao de assentamentos esta voltada a uma especie de politica 

publica na tentativa de se fazer o controle e diminuir a violencia gerada pelos conflitos sociais 

no campo, os quais tomaram grande dimensao apos o surgimento das Ligas Camponesas. Pela 

implantagao dos assentamentos, obtem-se um locus para se exercitar o controle e tambem as 

disputas pela terra. 

A criagao de assentamentos rurais cerca a ideia da forma como deve ser gerada a 

propriedade agricola para os pequenos produtores rurais. Este projeto relaciona-se com 

diversos atores envolvidos e vincula-se a diversos conflitos na luta pela terra. Alem das varias 

instituigoes criadas por motivo dessas lutas que aumentaram a partir dos anos 80, estimulados 

pela abertura politica, contando ainda com o apoio de varios setores da sociedade. 

O Estatuto da Terra foi implementado de forma partial a partir de 1986 no governo 

Sarney. Ao assumir a presidencia, ele incumbiu ao INCRA a tarefa de elaborar uma proposta 

initial de Reforma Agraria, com base no Estatuto da Terra e que seria objeto de discussao 

com a sociedade civil, tornando-se alvo de grandes debates politicos. Mesmo com isso, os 

ruralistas impuseram varios recuos na programagao do governo. 

A Reforma Agraria passou entao a ser meta dos governos seguintes, no entanto, os 

projetos de reforma agraria so se efetivavam apos intensa reivindicagao dos movimentos 

sociais. Os movimentos sociais passaram a utilizar os conflitos como forma de estrategia de 

luta para dar celeridade a implementagao de outros assentamentos. As invasoes e ocupagoes 

passaram a ser reprimidas pelos proprietarios, por meio de agoes exemplares na intengao de 

inibir novas ocupagoes, resultando em enormes confrontos. 

Ate entao, os desapropriagoes e os projetos de assentamentos realizados nao se 

mostraram capazes de aplacar os conflitos no campo, uma vez que essas politicas resumem-se 

em tentativas do estado em fazer a conciliagao entre os interesses contraditorios, nao 

resolvendo o impasse, apenas deslocando-o, e a Reforma Agraria continua a ser muito 

debatida entre o governo e as entidades que a reivindicam. 

O assentamento surge como um premio oferecido pelo governo, onde os assentados 

nao tern o que questionar. No entanto, esse processo nao ocorre sem dificuldades e se faz 

presente na relagao dos assentados com o poder local, por sua vez, o espago social e 

constantemente reproduzido o que permite a adaptagoes, aceitagoes ou assimilagoes de forma 

variadas das que foram planejadas pelo governo. 
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4.5.1 O regime juridico dos assentados 

A Constituigao Federal preve em seus artigos 188 e 189 as formas pelas quais se 

efetiva a destinagao de terras publicas reservadas para a reforma agraria, verbis: 

Art. 188. A destinagao de terras publicas e devolutas sera compatibilizada 
com a politica agricola e com o piano nacional de reforma agraria. 
§ 1° - A alienagao ou a concessao, a qualquer titulo, de terras publicas com 
area superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa fisica ou juridica, 
ainda que por interposta pessoa, dependera de previa aprovagao do 
Congresso Nacional. 
§ 2° - Excetuam-se do disposto no paragrafo anterior as alienagoes ou as 
concessoes de terras publicas para fins de reforma agraria. 
Art. 189. Os beneficiarios da distribuigao de imoveis rurais pela reforma 
agraria receberao titulos de dominio ou de concessao de uso, inegociaveis 
pelo prazo de dez anos. 
Paragrafo unico. O titulo de dominio e a concessao de uso serao conferidos 
ao homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos 
termos e condigoes previstos em lei. 

Podemos perceber que, pelo texto da Constituigao Federal, existem duas especies de 

terras afetadas para a reforma agraria, a saber: 

a) A Concessao de Uso: O estado mantem o dominio e a posse indireta do imovel 

para si, enquanto que para o particular e transferida a posse direta com a finalidade de 

exploragao da terra. A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 661, apud SILVA, 

2007) leciona que: 

[...] concessao de uso e o contrato administrativo pelo qual a Administragao 
Publica faculta ao particular a utilizagao privativa de bem publico, para que a 
exerga conforme a sua destinagao". O uso privativo ou especial de bem 
publico possui conteudo "variavel, podendo comportar faculdade de 
ocupagao (como a instalagao de bancas na calgada), poderes de 
transformagao (construgao de vestiarios na praia) ou ate poderes de 
disposigao de uma parte da materia (aproveitamento das aguas publicas ou 
extragao de areia). 

Dessa forma, podemos extrair que competira ao contrato estabelecer os objetivos e 

condigoes de uso da terra. 
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Dois pontos ainda merecem atengao: a) por motivo da natureza contratual, a concessao 

de uso nao seria a titulo precario, revestindo-se de estabilidade, afastando-se a apenas nas 

hipoteses de razoes supervenientes graves; e b) a concessao de uso e um direito de natureza 

obrigacional, nao estando inserida neles as constitutivas de direito real. 

b) A Outorga de Titulo de Dominio: A outorga de titulo de dominio e um modo 

particular de alienagao de bem publico. Conforme ensina Jose dos Santos Carvalho Filho 

(2001, p. 864, apud SILVA, 2007), a outorga de dominio "e o instrumento de direito publico 

pelo qual uma entidade de direito publico transfere a outrem, gratuita ou onerosamente, bem 

publico de seu dominio". A transferencia, obrigatoriamente, e formalizada por meio de 

escritura publica ou termo administrativo, sendo feita a sua transcricao no Cartorio de 

Registro de Imoveis. 

Suplantado o assunto concernente aos meios de destinagao de terras publicas, a 

Constituigao assegura que a alienagao ou concessao com o objetivo de efetuar a reforma 

agraria nao estar sujeita de autorizagao do Congresso Nacional e podera ser derivada nos 

termos e condigoes da lei especifica. Com a finalidade de regulamentar estas disposigoes, foi 

publicada a Lei 8.629/93, que em seus artigos 16 usque 22 disciplina o estatuto juridico do 

assentado. 

De acordo com a leitura da norma citada, verificamos que a distribuigao de imoveis 

rurais obedecera a uma ordem de preferencia estabelecida pelo art. 19, excluindo de serem 

beneficiarias as pessoas apontadas no art. 20. O individuo que preencha os requisitos destes 

dispositivos estara apto em participar do programa de reforma agraria. 

Implantado o projeto de assentamento, o beneficiario da reforma agraria devera 

formalizar contrato de concessao de uso, constando os direitos e deveres das partes, podendo 

ainda contemplar clausulas resolutivas, a intransmissibilidade temporaria, o compromisso de 

exploragao direta e pessoal, bem como o direito de adquirir o bem (arts. 18, §2°, e 21). 

Feita a medigao e demarcagao do imovel a ser alienado, o assentado devera receber 

titulo de dominio inegociavel no prazo de 10 (dez) anos, abatido o tempo decorrido desde a 

celebragao do contrato de concessao de uso, podendo haver pagamento pela aquisigao, com o 

valor definido pelo Conselho Diretor do INCRA, constando do instrumento condigoes 

resolutivas (art. 18, §§1°, 2°, in fine, e 3°, bem como art. 22). 

O beneficiario podera explorar o imovel de forma individual, condominial, 

cooperativa, associativa ou mista. A exploragao devera adequar-se aos fins do imovel, que e 

eminentemente ruricola (arts. 16 e 21). 
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Gursen de Miranda (1992, p. 48-49, apud SILVA, 2007), comentando o instituto da 

posse agraria com finalidade de usucapiao especial, ensina o que seria a atividade agricola: 

Na verdade, o que se observa na posse agraria e a necessidade de nao se 
permitir que a terra fique ociosa e, desta forma, exige-se que tenha sempre 
alguem trabalhando e fazendo a terra produzir. Na posse agraria, portanto, 
nao significa que se possa fazer da terra o que Ihe agrade. A posse agraria 
impoe o proprio cultivo da terra, caso contrario, perde-se o direito de nela 
permanecer. 

As formas de exploragao das parcelas com fins de reforma agraria serao definidas no 

Piano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) - art. 17, I I I . 

Por fim, sendo concedidos os creditos de instalacao e concluidos os respectivos 

investimentos, a Administragao outorgara titulo de dominio defmitivo, consolidando o projeto 

de assentamento (art. 17, V) . 

Importante ressaltar, que o art. 7° da MP 2.183-56/01 dispoe que o orgao federal 

executor do programa de reforma agraria tern autorizagao para baixar atos normativos 

internos, regulamentando a efetivacao dos arts. 17 e 18 da Lei n° 8.629/93. Destarte, e 

competencia do INCRA estabelecer as formas dos Pianos de Desenvolvimento de 

Assentamentos. 
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5 ESTUDO DE CASO: O ASSENTAMENTO JUAZEIRO 

5.1 Apresentagao 

O assentamento Juazeiro fica localizado no alto sertao paraibano, no municipio de 

Marizopolis, na microrregiao de Sousa. 

A sua populagao e composta por 61 familias de assentados, ocupando uma area de 

1.096 ha. 

5.2 Antecedentes Historicos. 

O processo de reforma agraria no assentamento se deu por pressao de grupo de 

trabalhadores rurais sem terra atraves de invasao, no ano de 1998, de uma propriedade 

considerada improdutiva localizada na zona rural do municipio de Marizopolis, nas 

proximidades do Sitio Riachao. 

Na epoca, o grupo de trabalhadores rurais que flzeram o processo de invasao era 

composto por 62 familias. 

Em 18 de novembro de 1999, o INCRA regulariza a situagao dos trabalhadores 

quando cria o Assentamento Juazeiro. 

O processo de escolha de beneficiarios para distribuigao das terras foi feito em 

observancia a legislagao, uma vez que podemos verificar que apesar das dificuldades 

observadas no assentamento em relagao a aridez e baixa fertilidade do solo, o exodo rural e 

praticamente nulo, demonstrando a natureza ruricola dos seus beneficiarios. 

Apos a regularizagao do assentamento, inicia-se o processo de instalagao do 

assentamento, onde cada familia recebe a quantia de R$ 2.500,00 para a construgao de casa de 

moradia em alvenaria, as quais devem ser construidas num espago coletivo denominado de 

agrovila. No entanto, devido a alta de pregos de materials de construgao na epoca, o valor nao 

e suficiente para construgao das casas conforme projetado, sendo possivel apenas a construgao 

das paredes com a cobertura por telhas. 
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Os assentados fizeram financiamento, atraves do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF Grupo "A", no valor medio de R$ 

13.500,00 por familia, com a finalidade de implantarem projeto de bovinocultura de leite e 

efetuarem outras inversoes para melhoramento da infra-estrutura dos imoveis rurais, todos 

destinados a viabilizar a atividade principal financiada. 

No entanto, motivados pelos problemas com o predio de moradia, varios beneficiarios 

desviam parte dos creditos concedidos para concluirem as obras de suas casas. Dessa forma, 

as receitas projetadas para os financiamentos, ficaram comprometidas. Isso, aliado a falta de 

assistencia tecnica, sao decisivos para o insucesso do empreendimento rural e a conseqiiencia 

disso e a incapacidade dos beneficiarios efetuarem o reembolso dos creditos junto a 

instituigao financeira credora (Pesquisa de Campo, 2010). 

5.3 Perfil socioeconomic© dos assentados 

No geral, os beneficiarios possuem os documentos que os identificam, tais como 

carteira de identidade, CPF e Carteira Profissional, assim como a certidao de nascimento dos 

filhos. 

As condigoes de moradia sao consideradas satisfatorias. As casas sao construidas em 

alvenaria e possuem disponibilidade de energia eletrica. No entanto, quanto ao abastecimento 

de agua, nenhuma das casas dispoe de fornecimento pela rede publica. Assim, os moradores 

utilizam agua proveniente de cisternas de placa. 

No tocante a infra-estrutura do assentamento, o mais grave refere-se a inexistencia de 

saneamento basico. As familias usam fossas ou despejam a agua servida em esgoto "a ceu 

aberto". 

Pela saude, os assentados e suas familias tern acesso a assistencia medica e hospitalar. 

Existindo um posto de saude no assentamento. 

No campo da educagao, existe no assentamento uma escola de nivel fundamental, 

alem de ser disponibilizado, pela prefeitura de Marizopolis, transporte escolar para os alunos 

dos niveis seguintes. 

Localizado no semi-arido do nordeste brasileiro e possuindo um solo arenoso de baixa 

fertilidade, as atividades rurais desenvolvidas ficam restritas a subsistencia das proprias 
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familias. Na agricultura sao cultivados basicamente milho, feijao e arroz. Enquanto que na 

pecuaria, sao apascentados principalmente rebanho ovino, caprino e tambem desenvolvem a 

bovinocultura de leite. 

Dessa forma, a renda de seus beneficiarios e proveniente de aposentadorias rurais e 

programas sociais a exemplo do Bolsa Familia, sendo que varios ainda trabalham, mesmo que 

esporadicamente, em uma fabrica de telhas que fica localizada proxima ao assentamento. 

Analisando a importancia do Bolsa Familia para os assentados, o presidente do 

assentamento Juazeiro ressalta a carencia dessa populagao, dada a vulnerabilidade dos 

beneficiarios devido a aridez de suas terras. Desse modo, o Bolsa Familia veio contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida das familias. Afirma ainda que o programa ajuda no combate 

a pobreza, ja que antes as familias nao tinham o que comer. Trata-se de uma renda a mais que 

e complementada com a agricultura, para a subsistencia das familias (Pesquisa de Campo, 

2010). 

5.4 Atividades Financiadas 

Apos a consolidagao do Assentamento, as familias assentadas e constantes na Relagao 

de Beneficios (RB) e no Sistema de Informagoes de Projetos Reforma Agraria (SIPRA) 

comegaram a construir suas casas na vila pelo Credito Habitagao. E em dezembro de 2004 

assinaram o contrato de Credito do PRONAF "A", para financiamento de investimento 

agropecuario nas atividades de bovinocultura de leite. 

Os projetos de investimentos agropecuarios foram elaborados para aplicagao em forma 

individual, e os contratos foram formalizados em cedulas rurais com as familias que faziam 

parte do mesmo projeto. 

Foram realizados contratos de financiamentos com 56 familias, com valores medios de 

R$ 13.500,00 por familia. A analise das operagoes e liberagao dos recursos ocorreu atraves do 

Banco do Nordeste do Brasil, agenda de Sousa, estado da Paraiba. 

Os contratos financiados pelo Banco do Nordeste do Brasil lastreado com garantia de 

aval, constituido por parentes, compadres e vizinhos numa "teia social" do lugar que 

pertencem. Porem, pela falta de experiencia em administrar o recurso, trabalhar no lote, e 

honrar o compromisso com o agente financeiro, gerou-se endividamento. A linha de credito 
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PRONAF "A" passa possui carencia de 3 anos e prazo de 10 anos para liquidagao da divida, 

assim como, o bonus de adimplemento de 45% do capital, para as parcelas das dividas pagas 

no vencimento. (Pesquisa de Campo). 

Essas informagoes registram a homogeneidade dos projetos elaborados para as 

familias e tambem sua limitagao nos dados que respaldam a capacidade de pagamento da 

divida, o que pode acarretar divergencias na hora de gerir as atividades e/ou recursos em suas 

formas de contrato, desde o agente financeiro ate o representante da associagao a que pertence 

estas familias. 

5.5 Principals problemas verificados 

Mediante a realidade do assentamento, detectou-se, em sua implantagao, a falta de 

uma participagao assidua dos orgaos responsaveis. 

Notou-se ainda que as familias, para adquirirem seu sustento, dependem de 

programas sociais do governo federal e aposentadorias rurais, sendo que varios chefes das 

familias buscam trabalho fora do assentamento. 

O assentamento possui uma boa infra-estrutura, exceto quanto ao fornecimento de 

agua e esgoto, e fica localizado proximo a area urbana. Contudo o estudo realizado na 

localidade revelou o baixo grau de empreendedorismo, onde uma parcela dos assentados 

busca, como primeira fonte de renda, o trabalho fora do assentamento, principalmente em 

uma fabrica de ceramica, que fica localizada relativamente proxima do assentamento. Tal 

ocorrencia implica em incapacidade de pagamento dos projetos financiados, levando-os 

fatalmente a uma situagao de inadimplencia perante a instituigao financeira credora e a 

dificuldade de obtengao de novos creditos. 
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6 CONCLUSAO 

Conforme foi abordado nesta pesquisa, os conflitos em torno da propriedade da terra 

apresentaram uma evolugao historica, que foram desde seu entendimento enquanto bem 

coletivo, assim assimilado na antigiiidade classica na Grecia, como tambem, enquanto bem de 

uso privado, conseqiiencia de conflitos sociais que levaram a falencia da propriedade coletiva 

na Grecia. 

No Brasil, a questao da propriedade privada da terra, assim como sua ma distribuigao, 

tambem demarcada por processos historicos que vieram a acentuar a formagao dos 

latifundios, ainda encontram-se em constantes debates entre representantes latifundiarios, 

poder publico e movimentos sociais. 

Em meio a estes debates, as discussoes sobre a Reforma Agraria tern buscado uma 

revisao das regras das normas que disciplinam o arcabougo agrario do pais, no qual enfatiza a 

valorizagao humana do trabalhador e ampliagao da produgao, bem como o uso racional da 

propriedade e das tecnicas adequadas em detrimento de formas menos apropriadas de 

produgao, sobretudo o latifundio e o minifundio. 

Nesta realidade, o conceito de fungao social da propriedade, na qual a concepgao de 

direito individual e abandonada, tern dado base para uma nova formulagao das politicas 

agrarias neste pais. Esse novo conceito, nao vem a negar a existencia da propriedade, mas sim 

uma adequagao que parte da priorizagao de interesses coletivos aos interesses individuals. 

Diante destes cenarios, buscamos com esta pesquisa, (partindo de um referencial 

teorico no qual enfatiza a valorizagao humana do trabalhador rural nos processos da reforma 

agraria) a partir de estudo de caso do Assentamento Juazeiro, demonstrar a necessidade de 

intervengao por parte do Poder Publico nas desapropriagoes, priorizando atender os anseios 

sociais. 

Constatamos que a forma como estas desapropriagoes foram realizadas, resumiram-se 

em tentativas de conciliagao entre os interesses contraditorios, que buscavam diminuir a 

violencia gerada pelos conflitos sociais. 

O assentamento Juazeiro, localizado no Municipio de Marizopolis, surgiu por pressao 

de grupo de trabalhadores rurais sem terra atraves de invasao em 1998. Apos este processo foi 

iniciado a instalagao do assentamento, onde cada familia recebia uma quantia irrisoria para 

construgao de suas moradias. A conseqiiencia dessa forma de ocupagao, na qual os orgaos 
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publicos responsaveis ausentam-se de uma visao humanizada e, de um acompanhamento 

destes assentados no que diz respeito a um amparo tecnico estrutural, chegam a levar esses 

assentamentos ao fracasso, influenciando inclusive no exodo rural, alem dos conflitos 

campesinos. 

Estas constatacoes, nao obstante a outros assentamentos, fora tambem observada no 

assentamento Juazeiro. Neste assentamento identificamos que uma parte dos assentados 

trabalham fora e as familias dependem de programas sociais do governo federal e de 

aposentadorias rurais. Em relacao a infra-estrutura, o agravante refere-se a inexistencia de 

saneamento basico. As familias usam fossas ou despejam a agua em esgoto a "ceu aberto". 

Em suma, a reforma agraria brasileira necessita de refoirnulagoes e principalmente de 

amparo tecnico-estrutural. Os assentamentos devem ser realizados em terras economicamente 

uteis e que habitem os trabalhadores rurais, um preceito que nem sempre e obedecido. No 

caso especifico do assentamento Juazeiro, ha a necessidade de um acompanhamento por parte 

dos orgaos publicos responsaveis, para assim evitar o exodo rural desta comunidade de 

agricultores, como tambem os conflitos sociais, que nao deixam de serem necessarios, uma 

vez que impedem a inertia da reforma e expoe suas necessidades e urgencias. 
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