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RESUMO 

v 

0 presente trabalho tern como objetivo avaliar o comporta 

mento do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l e nao i n s t i t u c i o n a l , cujos recursos 

sao oriundos dos Programas PROTERRA e POLONORDESTE. A area de estudo 

escolhida recaiu sobre o municipio de Parelhas, incluido na fase experi.-" 

mental do PDRI - RURALNORTE, projeto de desenvolvimento r u r a l integrado, 

enquadrado em areas p r i o r i t a r i a s para as agoes do Programa POLONORDESTE. 

Levantado a problematica a n i v e l de campo, formulado hipo 

teses e realizado estudos a n a l i t i c o s , constatou-se que os grande proprie 

tar i o s continuam agambarcando a maior parcela de recursos c r e d i t i c i o s , 

mesmo no caso do POLONORDESTE, que apesar d i s t o , apresentou uma melhor 

distribuigao entre os varios estratos de propriedades. Outra constata 

gab evidenciada, f o i a de que os produtores sem terras continuam a mar 

gem das benesses do credito r u r a l . Verificou-se tambem, que as grandes 

propriedades beneficiadas com o credito r u r a l , tem experimentado algumas 

modificagoes na estrutura de produgao, materializada na concentragao da 

propriedade r u r a l , na modernizagao de certas atividades exploratorias e 

na introdugao de novas atividades produtivas, embora o sistema de explo 

ragao do algodao arboreo atraves de parceria continue expandindo-se nes_ 

sas propriedades. Finalmente, observou-se que as dificuldades operacio 

nais se constituem nos principals obstaculos ao acesso do pequeno produ 

t o r ao credito r u r a l governamental. 
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CAPlTULO I 

I 

INTRODUCE) 

0 credito r u r a l tern sua aplicagao caracterizada pela con 

centragao de recursos nas maos de grandes proprietaries, enquanto os pe 

quenos e os produtores sem te r r a s , ficam inexoravelmente sujeitos aos 

processos imperfeitos de comericali zagao e financiamento da produgao^ . 

Por outro lado, a p a r t i r da institucionalizagao do credito r u r a l em 1975, 

j a se notava uma preocupagao dos governantes e p o l i t i c o s , no sentido de 

fazer chegar os recursos c r e d i t i c i o s aos pequenos produtores. Este fato 

pode ser observado no programa PROTERRA e mais recent imente no programa 

POLONORDESTE, ambos trazendo em suas normas, intengoes e x p l i c i t a s de 

oferecerem um tratamento diferenciado aos pequenos produtores ate entao, 

sem acesso ao credito r u r a l institucionalizado. 0 comportamento operacio 

nal desses programas a ni v e l dos produtores, segundo novas estrategias 

de concessao do credito e as consequentes modificagoes na estrutura de 

produgao em decorrencia dos recursos liberados, constituem o p r i n c i p a l 

objeto desta analise. 

Avaliar o comportamento do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l e 

- 2/ 
nao i n s t i t u c i o n a l em areas de jurisdigao do PDRI/RURALNORTE—, tomando-se 

Parelhas como municipio - p i l o t o , c o n s t i t u i o objetivo perseguido nes 

te trabalho. 

1/ FIGUEROA, Manoel. 0 Problema agrario no Nordeste do B r a s i l , analise 

e proposigoes. Sao Paulo, HUCITEC/SUDENE, 1977, p. 125. 

2/ PDRI/RURALNORTE - Nome atual do Projeto de Desenvolvimento Rural I n 

tegrado, para a area do algodao arboreo no Rio Grande do Norte. 



2 

A hipotese formulada e de que a penetragao seletiva do 

credito r u r a l nas grandes propriedades, tern provocado certa transforma 

gao na estrutura de produgao com consequente adogao de uma modemizagao 

conservadora, sem entretanto, modificar os esquemas tradicionais de ex 

ploragao do algodao arboreo, principalmente no que se refere ao uso do 

parceiro. Pelo lado do pequeno produtor, a penetragao do credito r u r a l 
3/ ~ 

governamental— parece encontrar certa resistencia, ora em decorrencia 

de fatores ligados a condigao socio-economica do proprio produtor, ora 

ligado as dificuldades operacionais apresentadas pelos agentes financei 

ros. 

0 Processo de investigagao requerido por este trabalho, 

desenvolveu-se segundo dois momentos d i s t i n t o s , urn que consistiu na cole 

t a de dados secundarios, constantes dos pianos ou projetos de credito 

elaborados para os agricultores assistidos pela EMATER/RN, alem de i n f o r 

magoes coletadas junto as instituigoes publicas do municipio de Pare 

lhas, e outro, que teve como objetivo, urn levantamento de informagao p r i 

marias junto as diversas categorias de produtores r u r a i s , inclusive das 

liderangas formais do municipio. 

Para o primeiro caso, procedeu-se uma analise previa nos 

formularios que o Servigo de Extensao u t i l i z a v a no seu papel de f a c i l i 

tador do credito r u r a l governamental. Esse procedimento i n c l u i u os f o r 

mularios utilizados a p a r t i r de 1971, data tomada como ano primeiro a 

pesquisar, tendo em v i s t a a inexpressividade que os anos anteriores apre 

sentavam em relagao ao credito. A analise permitiu a construgao de duas 

planilhas, sendo uma destinada ao levantamento dos casos cujos recursos 

eram oriundos dos agentes financeiros ligados ao Sistema Nacional de 

Credito Rural e outra, que se destina a coleta de dados referentes aos 

3/ Credito r u r a l governamental deve ser entendido como todas as formas 

de recursos financeiros do Governo, para emprestimos aos produtores 

r u r a i s . A CAP - Compra Antecipada da Produgao, tambem se i n c l u i na 

categoria de credito governamental. 
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beneficiarios da CAP - Compra Antecipada da Producao, subprojeto especx 

f i c o do Programa POLONORDESTE. As variaveis julgadas importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho foram incluidas nas planilhas. As informa 

goes referente ao credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l foram coletadas junto a 

465 contratos de 213 mutuarios, efetuados com a "interveniencia" da 

EMATER/RN, compreendendo urn periodo entre 1971/1979. Ja as informagoes 

referentes a CAP, dizem respeito a 364 contratos efetuados para 257 pe 

quenos produtores, nos anos de 1978 e 1979. Vale ressaltar, que no caso 

dos contratos amparados pelo credito i n s t i t u c i o n a l , f o i necessario uma 

transformagao dos valores correntes em valores constantes a fim de supor 

tarem uma analise quantitativa. 

Para o segundo caso, onde se procurou formar uma concep_ 

gao q u a l i t a t i v a das agoes da polxtica creditxcia do governo, a i n v e s t i 

gagao f o i procedida atraves de entrevistas diretas junto as diversas ca 

tegorias de produtores, alem de informagao junto as liderangas formais 

do municipio. Antes da realizagao das entrevistas, f o i elaborado e testa 

do r o t e i r o , com a finalidade de f a c i l i t a r o trabalho de campo e ev i t a r 

possxveis retornos a. area pesquisada. 0 esquema de procedimento das 

entrevistas f o i dividido em duas partes. Primeiramente, foram entrevista 

das as liderangas a nxvel de sede do municipio ( p r e f e i t o , extensionis_ 

ta s , padre, presidentes de sindicatos, e t c . ) , e em seguida, partiu-se 

para entrevistas a nxvel de campo. Por ocasiao das entrevistas na cida 

de, eram solicitados dos entrevistados, nomes de agricultores do seu co 

nhecimento, que pertenciam as diversas categorias de produtores r u r a i s -

pequeno p r o p r i e t a r i o , medio p r o p r i e t a r i o , grande prop r i e r a r i o , parceiro 

morador, parceiro nao morador e assalariado. De posse dos nomes e loca 

lidades, procedeu-se uma selegao aleatoria, de forma que produtores da 

mesma categoria a serem entrevistados, se apresentassem dispersos dentro 

do municipio. Por outro lado, nao f o i procedido urn delineamento estatxs 

t i c o para determinagao da amostra, por se considerar que o teor das i n 

formagoes requeridas dispensavam tratamento quantitative. As entrevistas 

foram realizadas com produtores de uma mesma categoria ate que as i n f o r 

magoes se tornassem r e p e t i t i v a s . 
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Alem dos dados de campo, procedeu-se uma pesquisa b i b l i o 

grafica com vistas a obtengao de informagoes complementares, que pode 

riam subsidiar a analise que se pretendia r e a l i z a r . 

Finalmente, nos Gapitulos subsequentes, procura-se i n i 

cialmente, construir urn embasamento teorico necessario a fundamentagao 

da analise do papel do credito r u r a l como instrumento de p o l i t i c a gover 

namental, depois se mostra as principais p o l i t i c a s de credito levadas a 

ef e i t o no Nordeste com extensao ao municipio de Parelhas, tendo como com 

plemento do Capitulo as caracteristicas sociais, c u l t u r a i s e economicas 

da area em estudo. 0 Capitulo IV t r a t a da aplicagao propriamente d i t a 

do credito r u r a l no municipio de Parelhas, considerando o volume de ere 

d i t o , sua distribuigao segundo a estrutura fundiaria, suas finalidades 

por fontes, alem de urn tratamento a n a l i t i c o sobre os financiamentos pac 

tuados com recursos do PROTERRA e do programa POLONORDESTE. No ultimo 

Capitulo, procura-se evidenciar, com base no quadro a n a l i t i c o constante 

do Capitulo anterior, algumas conclusoes, visando o atendimento do obje 

t i v o proposto e das hipoteses levantadas. 



CAPlTULO I I 

0 CREDITO RURAL COMO FATOR DE MODERNIZACAO: "A COLOCACAO DO PROBLEMA" 

0 papel da agriculture na economia b r a s i l e i r a e nos de 

mais paises em desenvolvimento, pode ser avaliada, fazendo-se urn r e l a 

cionamento do setor agricola com o resto da economia. Este relacionamen 

t o i n t e r - s e t o r i a l podere ser analizado segundo quatro pontos basicos, a 

saber: a) ofer t a de bens agricolas de consume dire t o ou industrialize! 

do, necessarios ao abastecimento do mercado interno, alem de desempenhar 

importante papel na "formacao do fundo de divisas do pais''--; b) demanda 

por parte da agriculture de bens e insumos produzidos nos demais setores 

da economia (inclusive do e x t e r i o r ) . A magnitude dessa demanda influen 

c i a no r i t i m o de expansao do mercado interno, na definicao de prioridade 

2/ 

do setor i n d u s t r i a l e na situacao do balanco de pagamento-; c) fluxos 

populacionais, com enfase especial aos movimentos migratorios campo-cida 

de e suas consequincias sobre as atividades ru r a i s e urbanas; d) fluxos 

de c a p i t a l , onde sera observado o papel da agriculture como instrumento 

financista dos demais setores. 

Uma avaliagao da agricultura segundo este modelo de r e l a 

goes i n t e r - s e t o r i a i s , permite mostrar os pontos importantes a transfor 

3/ 

magao c a p i t a l i s t a da agriculture b r a s i l e i r a . Para GRAZIANO DA SILVA— , 

essa transformagao tem que estar "referenciada a p o l i t i c a do Estado", o 

qual tem criado mecanismos que favorecem a capitalizagao da grande pro 

priedade r u r a l . 0 autor, no mesmo trabalho, destaca o credito r u r a l como 

1/ RIBEIRO, Ivan de Otero. A Importancia da Exploragao f a m i l i a r campo-

nesa na America Latina. I n : Temas de ciencias humanas. p. 149. 

2/ I d . 

3/ GRAZIANO DA SILVA, J. F. A Questao agraria no B r a s i l . p. 4. 
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instrumento p r i n c i p a l da pol x t i c a voltada para o fortalecimento do capi 

talismo no campo, tendo em v i s t a o p r i v i l e g i o conferido ao grande propri 

e t a r i o de te r r a s , por poder oferecer garantias reais nas operagoes, alem 

de contar com outras facilidades junto aos agentes financeiros e de as 
. - . u/ — 

sistencia tecnica. 0 mesmo GRAZIANO DA SILVA- considera o credito r u r a l 

como sendo urn dos instrumentos da p o l i t i c a de modernizagao sob o amparo 

do Estado, que tem servido, quase sempre, para a manutengao de urn s i s t e 

ma l a t i f u n d i a r i o , onde a t e r r a ocupa papel de destaque na geragao de 

renda. Essa preservagao do sistema l a t i f u n d i a r i o , associado a p r i v i l e 

gios desfrutados pelas medias e grandes propriedades, ou mesmo certas 

culturas, levaram GRAZIANO a afirmar que a estrategia de desenvolvi 

mento da agricultura b r a s i l e i r a e a de "modernizagao conservadora". Alem 

disso, aspectos economicos tem contribuido para que a modernizagao nao 

seja t o t a l na agr i c u l t u r a , pois as vezes e p r e f e r i v e l que os proprieta 

r i o s mantenham certas relagoes de trabalho, mesmo que estas apresentem 

limitagoes a absorgao de novas tecnologias poupadoras de mao-de-obra, f a 

ce sua economicidade se comparada aos custos da modernizagao. Por outro 

lado, conclui o mesmo autor que, grande parte dos recursos liberados f o i 

investido pelas grandes propriedades, como reserva de valor, p r i n c i p a l 

mente na compra de mais t e r r a s , alem de assumir o papel de financiador, 

em decorrencia das facilidades na obtengao de dinheiro a baixo custo. 

CONZALES & BAST0S^-/, estudando o trabalho volante na a g r i 

cultura b r a s i l e i r a , concluiram que nas ultimas decadas, especialmente a 

de 60, as condigoes favoraveis de mercado, tanto internas como externas, 

deram lugar a uma expansao do ca p i t a l na agropecuaria b r a s i l e i r a , sendo 

as inovagoes experimentadas pelo Sistema Nacional de Credito Rural, res 

ponsaveis pela modernizagao do processo produtivo. No mesmo estudo, os 

4/ I d . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5/ GONZALES, Elbio N. & BASTOS, Maria Ines. 0 trabalho volante na a g r i -

cultura b r a s i l e i r a . I n : Capital e trabalho no campo. p. 34-37. 
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autores consideraram o desenvolvimento de uma economia de mercado, como 

urn indice de expansao das relagoes de produgao c a p i t a l i s t a , podendo ser 

medidas indiretamente atraves do aumento dos emprestimos bancarios. Con 

cluiram tambem, que a mecanizagao do campo, pode ser considerada como uma 

das causas responsaveis pelo exodo r u r a l , verificado gragas as tendencias 

que apresentaram as empresas agricolas mecanizadas, em subdividirem a de 

manda anual por mao-de-obra, segundo dois momentos d i s t i n t o s : urn em que 

a demanda anual por mao-de-obra e intensa, ocorrendo especialmente em 

epocas de plantios e colheitas; outro, de demanda menos intensa, quando 

apenas uma pequena quantidade de trabalhadores especializados permanecem 

nas empresas r u r a i s . 

6 / 

Por sua vez, CASTRO- estudando a absorgao da mao-de-obra 

nos diversos setores da economia b r a s i l e i r a , afirma que, urn programa 

tecnologico da agropecuaria, leva sem sombra de duvidas, a urn desequilf 

b r i o e s t r u t u r a l no mercado de trabalho, especialmente nos estratos de 

baixa qualificagao. CASTRO acrescenta ainda, que a transformagao da pro 

priedade t r a d i c i o n a l em empresa moderna, via subsidio e credit o , conju 

gada a introdugao de novas tecnologias, constituem fatores de agravamen 

to das condigoes do mercado de trabalho, posto que, qualquer movimento 

modernizante implica na substituigao de trabalho por c a p i t a l . 

Quanto ao aspecto seletivo do credito r u r a l , varios fato 

res concorrem para evidienciar t a l f a t o , quase todos decorrentes de con 

digoes impostas pelo processo de concentragao monopolitica da t e r r a . A 

"elitizagao" na aplicagao do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l e patente quan 

do se toma pesquisas regionais e se analisa os resultados encontrados; a 

conclusao a que se chega e que do t o t a l de credito aplicado, 75% a 90 % 

do volume, destina-se a medios e grandes proprietaries, ou seja, aqueles 

6/ CASTRO, Antonio Barros de. Sete ensaios sobre a economia b r a s i l e i -

ra. 3. ed. Rio de Janeiro, Ed, Fonseca. 1977. 
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proprietaries possuidores de estabelecimentos com dimensoes superiores a 
7/ 

100 hectares—. Os Quadros 1 e 2, mostram o comportamento da aplicagao 
-* . 8/ 

do credito no Nordeste. 0 CIDA- em seu r e l a t o r i o score o B r a s i l fez a l 

guns comentarios sobre o credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l , onde afirma que, 

"o carater subsidiado do credito, unido a sua seletividade e complexida 

de, tem transformado o sistema de credito em urn mecanismo de transferer^ 

c i a de recursos publico para financiar a capitalizagab agricola priva 

da". 0 mesmo r e l a t o r i o , chama a atengao para os creditos especialmente 

voltados para certas linhas e setores de atividades, onde, alem de incen 

t i v a r seletivamente urn maior uso de insumos tecnologicos no processo pro 

dutivo, " d i r i g e a formagab de c a p i t a l em determinadas linhas e setores 

de atividade agricola". Como resultado do procedimento seletivo na a p l i 

cagao do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l , tem-se uma elevada absorgao de re 

cursos pela grande agropecuaria, especialmente pela agricultura de expor 

tagao, para onde os recursos sao encaminhados em detrimento dos produtos 

9/ 

voltados para o abastecimento interno-, normalmente cultivados por pe 

quenos produtores—. 

0 tamanho reduzido dos imoveis funciona como limitante ao 

acesso do credito r u r a l , vez que, os montantes moxiimos emprestados, sao, 

na realidade, elevados para o n i v e l de renda monetaria dos pequenos pro 

dutores. Esse fato associado as exigencias de garantias reais por parte 

dos agentes financeiros, tornam praticamente inv i a v e l a assungao de r i s 

cos financeiros pelos pequenos proprietaries r u r a i s . 

_7/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GUIMARAES, Alberto Passos. A Crise Agraria, pp. 13-59. 

8/ CIDA - Comite Interamericano de Desenvolvimento Agricola. Posse e 

uso da Terra e desenvolvimento socio-economico do setor agricola -

Br a s i l . Washmton DC. 1966. 

_9/ GUIMARSES, Alberto Passos. op. c i t . p. 309. 

10/ SA JUNIOR, Francisco. 0 Desenvolvimento da Agricultura Nordestina e 

a fungao das atividades de subsistencia. I n : Selegao CEBRAP 1 . 

p. 91. 



QUADRO 1 

NORDESTE 

PARTICIPACAO PERCENTUAL DOS BENEFIClARIOS DO CREDITO RURAL EM RELACAO AO TOTAL DE PRODUTORES DE CADA ESTADO - 1973. 

ESPECIFI CACAO 

ESTADO! 

0 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 10 h a 10 — I 50 h a ! 
1 

50 —| 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. — _„ ,. — — — ' i • • •  

ha'100 — J 200ha 
i 1 

— • •—-
200 — j 500 ha + 500 ha TOTAL 

Nordeste 5,2 13,0 18,4 17,0 21,2 24,0 10,3 

Maranhao 0,0 11,1 3,2 6,3 8,6 16,1 7,7 

Piaui 2,3 10,1 15,5 12,7 11,7 18,2 10,5 

Ceara 4,8 8,0 9,3 13,5 19,9 34,0 10,2 

Rio Grande do Norte 0,0 21,3 32,8 28,9 17,5 42,9 15,9 

Paraiba 6,6 13,9 24,2 24,4 31,1 27,8 12,1 

Pernambuco 9 5 14,6 21,1 20,7 33,8 21,7 14,2 

Alagoas 9,8 17,8 28,2 22,0 40,7 40,0 • 15,1 

Sergipe 13,7 26,1 38,0 33,3 36,5 56,2 20,0 

Bahia 1,1 6,8 13,0 8,0 23,3 30,6 8,1 

FONTE: Pesquisa SUDENE/BIRD, i n : Relatorio Preliminar do PREALC. 



QUADRO 2 

NORDESTE 

PARTICIPAGAO PERCENTUAL DOS FINANCIAMENTOS OBTIDOS POR PRODUTORES RURAIS, SEGUNDO 0 ESTRATO DE AREA - 1970. 

ESPECIFICACOES 

ESTRATOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 

\ 0 — | 10 ha 

I 

10 — | 50 ha! 

1 

50 — 1 100 ha 100 — [ 200 ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! 

200 — | 500 haj + 500 ha 

Nordeste 6,6 15,8 11,7 15,5 20,7 31,6 

Maranhao 14,3 9,0 3,9 5,5 8,7 56,4 

Piaui 10,3 18,5 13,7 14,9 17,1 25,i+ 

Ceara 8,1 1.8,8 13,1 14,4 20,2 25,4 

Rio Grande do Norte 3,9 14,2 10,6 11,6 15,9 43,7 

Paraiba 7,0 16,7 10,6 12,4 18,1 35,3 

Pernambuco 7,3 16,7 8,4 10,4 23,9 33,2 

Alagoas 5,9 17,3 12,0 13,1 24,1 25,7 

Sergipe 13,6 17,1 14,9 14,6 17,3 22,6 

Bahia 2,6 14,5 14,4 17,0 22,5 29,0 

FONTE: F.IBGE - Censo Agropecuario de 1970. 
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Considerando que, o acesso ao credito r u r a l por parte dos 

pequenos produtores e d i f i c u l t a d o pela estrutura i n s t i t u c i o n a l , f a t o per 

cebido atraves das qualificagoes requeridas dos proponentes, que tendem 

a exclui-los sistematicamente dos beneficios prestados por outros servi 

gos do Estado^^ conclui-se que, a aplicagao do credito r u r a l i n s t i t u 

c ional, nao se coaduna com os objetivos declarados no instrumento 
12/ 13/ 

l e g a l — . S o l e r — afirma que o acesso ao credito r u r a l subsidiado, es 

t a ligado fundamentalmente ao n i v e l tecnologico presente nas unidades de 

produgao, e as propriedades de grandes superficies de te r r a s , ou seja, 

apenas as medias e grandes propriedades sao dotadas de condigoes reque 

ridas para acesso aos incentivos concernentes a produgao e comercializa 

gao, onde o credito entra como instrumento meio. No mesmo trabalho, SOLER 

enfoca o problema da aplicagao seletiva do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l , 

pelo lado do pequeno produtor, considerando-o segundo duas categorias: o 

pequeno produtor d i r e t o que tem a posse da t e r r a , embora que, precaria 

mente, como sendo uma categoria de produtor cujas desvantagens superam 

as vantagens, quanto ao acesso a assistencia tecnica e ao credito r u r a l 

institucionalizado; e, os produtores sem te r r a s , quer sejam parceiros ou 

arrendatarios, como uma categoria de produtores sem acesso ao credito 

Para que os participantes dessa ultima categoria, possam ser beneficia 

dos com o credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l , e necessario que sejam possuido 

res de contratos de arrendamento devidamente formalizados, ou cartas de 

14/ 

anuencia dos proprietarios das t e r r a s — . Alem dos fatores antenormen 

t e aventados que di f i c u l t a m o acesso do pequeno produtor ao credito r u 

11/ DIAS, Gentil Martins. Organizagoes publicas e populagao no Nordeste. 

In : Capital e trabalho no campo. p. 121. 

12/ Lei n9 4.829 de 05.11.65, regulamentada atraves do decreto n9 58.380 

de 10.05.66. 

13/ SOLER, Norma Montalvo de. Campesinado e acumulagao c a p i t a l i s t a . Bra 

s i l i a , 1977. (Tese M.S., Universidade Federal de B r a s i l i a ) . 

14/ BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de credito r u r a l . MCR - 2. 
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r a l i n s t i t u c i o n a l , a aversao ao ris c o tambem se c o n s t i t u i em urn f a t o r 

r e s t r i t i v o , como consequencia de experiencia frustadas que levaram usua 

r i o s do credito a alienarem seus imoveis e migrarem para os centros ur 
, 15/ 
banos—. 

Pesquisa realizada em 1973, pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SUJDENE/BIRD na regiao do 

sertao semi-arido, area que apresenta condigoes semelhantes a do Projeto 

PDPJJ/RURALNORTE, constatou que, apenas 12% dos estabelecimentos agrico 

las eram beneficiados com o credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l . Segundo o mesmo 

estudo, grande parcela do credito destinava-se a grandes produtores 

quase 80% dos recursos foram liberados a 40% dos usuarios possuidores de 

imoveis superiores a 100 hectares, enquanto que, 20% restante foram l i b e 

rados para 60% dos usuarios proprietarios de imoveis com areas i n f e r i o 

res a 100 hectares. 

0 contingente de proprietarios nao beneficiados com o 

credito i n s t i t u c i o n a l - cerca de 77%, e engrossado pelos produtores sem 

ter r a s , principalmente pelos da categoria dos parceiros, que di f i c i l m e n 

t e conseguem carta de anuencia - condicao minima necessaria a credencia-

los como proponentes ao credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l . 

Como f o i observado, ate o ano de 1973 quando o programa 

PROTERRA apenas t.inha se iniciad o , cerca de 80% do credito liberado des_ 

tinou-se a imoveis de areas superiores a 100 hectares, restando portan 

t o , v e r i f i c a r as aplicagoes do PROTERRA e POLONORDESTE nos anos subse 
- 16/ -

quentes. A afluencia de recursos subsidiados— para o credito r u r a l , em 

beneficio do grande p r o p r i e t a r i o , parece se c o n s t i t u i r num mecanismo pro 

pulsor do capitalismo na agricultura do Nordeste. E" possivel que t a i s 

recursos sejam empregados na transformagao da estrutura de produgao, quer 

atraves da adogao de praticas modernizadoras quer atraves de mudangas 

nas combinagoes de produgao. 

15/ MELO. Maria Conceigao D'Incao e. 0 "Boia Fria". acumulagaoemiseria. 

pp. 76-77. 

16/ No B r a s i l , os recursos do credito r u r a l sao aplicados com taxas nega 

tivas de juros. 
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0 PROTERRA e o comporiente credito r u r a l do programa 

POLONORDESTE, foram criados para f a c i l i t a r o acesso dos produtores, no 

tadamente, pequenos e medios. 0 objetivo maior de amoos, e transformar 

a agricultura t r a d i c i o n a l do Nordeste em moderna economia de mercado, 

materializada no incremento dos excedentes comercializaveis, gragas ao 

aumento da produgao e produtividade v i a modernizagao tecnologica. Este 

objetivo, se perseguido isoladamente atraves do instrumento de p o l i t i c a 

agricola - credito r u r a l , sem o envolvimento oportuno de outros i n s t r u 

mentos governamentais, podera na ausencia de uma reforma agraria, d i r i 

g i r os possiveis benefxcios para fora da esfera dos produtores considera 

dos. Em outras palavras, a abundancia de credito r u r a l nas maos dos pe 

quenos produtores com vistas a geragao de excedentes comercializaveis , 

podera, caso nao ocorra a assistencia oportuna de outros servigos esta 

t a i s , conduzir a uma oferta crescente de bens agricolas, face a inelasti_ 

cidade da demanda, com consequente barateamento dos seus pregos e eleva 

gao do consume de bens in d u s t r i a l s decorrente de novas tecnologias. Por 

outro lado, o pequeno produtor ao tentar maximizar o rendimento do t r a 

balho, terminara abrindo mao de parte de sua propria mao-de-obra, aumen 

tando os contingentes de candidatos ao trabalho assalariado. 

Com base nessas colocagoes, e tendo como referencial a 

utilizagao do credito como mecanismo que favorece a acumulagao em certos 

setores de dominagao, procura-se em seguida, estudar as p o l i t i c a s credi 

t i c i a s de maior importancia para o meio r u r a l nordestino, com destaque 

especial para o municipio de Parelhas (RN). 



CAPlTULO I I I 

PRINCIPAIS POLTTICAS DE CREDITO RURAL PARA 0 NORDESTE 

3.1. Consideragoes Gerais 

Antes de 1937, quando f o i criada a Carteria de Credito 

Agricola e I n d u s t r i a l do Banco do Br a s i l S/A. - CREAI—^ e, posteriormen 

t e , em 1954, quando o Banco do Nordeste do Br a s i l S/A - BNB - passou a 

atuar com o credito r u r a l , esta modalidade c r e d i t i c i a era implementada 

de maneira generalizada por proprietarios e/ou comerciantes que, a t i t u 

l o de emprestimo, forneciam dinheiro e/ou mercadoria, sendo reembolsados 

principalmente com produtos. Essa forma de emprestimo e t i d a como ere 

d i t o r u r a l nao i n s t i t u c i o n a l , e tem carater puramente p a r t i c u l a r e i n f o r 

mal. 

0 credito r u r a l nao i n s t i t u c i o n a l , ainda vigente na atua 

lidade, apresenta uma caracteristica marcante, no sentido de eliminar 

alternativas de comercializagao dos seus usuarios, obrigando-os a vender 

parte da produgao aos donos do dinheiro. 

A l e i n9 4.829, de 5 de novembro de 1965, que i n s t i t u c i o 

nalizou o credito r u r a l e que teve seu regulamento aprovado atraves do 

decreto n9 58.380, de 10 de maio de 1966, define os componentes do Siste 

ma Nacional de Credito Rural - SNCR, indicando, como integrantes basi 

cos, o Banco Central da Republica do B r a s i l , o Banco do Br a s i l S/A., o 

Banco do Nordeste do Bra s i l S/A., o Banco de Credito da Amazonia S/A. , 

1/ Em decorrencia da Lei n9 492, de 30.08.1937 e outras anteriores que 

tratavam do assunto, f o i criada a Carteria de Credito Agricola e 

In d u s t r i a l do Banco do Br a s i l - CREAI, sendo o seu funcionamento 

aprovado pelo Ministerio da Fazenda, em 02.10.1937, passando a 

vigorar apos a publicagao no Diario O f i c i a l da Uniao, ocorrido em 

27.11.1937. 
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e o Banco Nacional de Credito Cooperative Como orgaos vinculados ao 

sistema, foram escolhidos os antigos - I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Reforma 

Agraria - IBRA - e I n s t i t u t o Nacional de Desenvolvimento Agrario - INDA-

fundidos hoje no I n s t i t u t o Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria 

INCRA, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico - BNDE. Como or 

gaos a u x i l i a r e s , desde que operem em credito r u r a l dentro das d i r e t r i z e s 

regulamentares, foram relacionados: os Bancos Privados; as Sociedades de 

Credito, Financiamento e Investimentos; Caixas Economicas; Bancos Esta 

duais; e, Cooperativas autorizadas a operarem em credito r u r a l . 

Identificados os agentes financeiros, cabe ressaltar a 

origem dos recursos destinados ao credito r u r a l . De p r i n c i p i o , todos os 

Bancos sao obrigados a aplicarem recursos em credito r u r a l , no minimo a 

2/ 

soma equivalente a 15% do valor do deposito l i v r e do publico—. Na impos 

sibili d a d e de aplicagao desse volume de recursos, o Banco sera obrigado 

a recolher t a l importancia ao Banco Central do B r a s i l , para serem repas 

sados a outros estabelecimentos financeiros. Alem dessa fonte, o Conse 

lho Monetario Nacional podera destinar recursos para o credito r u r a l , 

atraves de: Fundo Nacional de Refinanciamento Rural, Fundo Nacional de 

Reforma Agraria, Fundo Agro-industrial de Reconversao, dotagao orgamenta 

r i a , valores que venham a isentar dos recoLnimentos compulsorios, recur 

sos decorrentes de emprestimos com o ex t e r i o r , e de outras origens com 

atribuigao exclusiva para aplicagao em credito r u r a l . 

0 Governo Federal, face as peculiaridades nordestinas, tem 

definido algumas medidas e criado alguns programas especiais que visam 

orientar o uso do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l . Dentre as medidas, desta 

3/ 

cam-se as resolugoes n9s 147, 175, 181 e 224—, baixadas pelo Conselho Mo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 Resolugao n9 69 do Banco Central do B r a s i l , datada de 22.09.67, que 

obriga os estabelecimentos bancarios a destinarem ao credito r u r a l , 

15% da media das posigoes liquidas de deposito nos ultimos tres me 

ses (MCR - 18-1-1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3/ C0ELH0, Jorge & BRASILIANO, Argeno. Credito r u r a l no Nordeste e os 

servigos complementares. I n : Boletim de Agricultura. Recife, v. 37 

n. 1. p. 68. 
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netario Nacional atraves do Banco Central do Brasil com o proposito basi 

co de escalonar debitos e reduzir juros. Dentre os programas especiais 

merece destaque o PROTERRA - Programa de Redistribuigao de Terras e 

de Estimulo a Agro-industria do Norte e Nordeste e o POLONORDESTE - Pro-

grama de Desenvolvimento de Areas Integradas do Nordeste. 

Todos os programas de credito r u r a l levados a e f e i t o no 

Nordeste (inclusive os especiais) estao conforme os objetivos definidos 

na l e i n9 4.829, de 05.11.65 e regulamentados atraves do decreto n? 

58.380, de 10.05.66, a saber: 

I - Estimular o incremento ordenado dos investimentos 

r u r a i s , inclusive para armazenamento, beneficiamen 

t o e industrializagab dos produtos agropecuarios, 

quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor 

em seu imovel r u r a l ; 

I I - Favorecer o custeio oportuno e adequado da produgao 

e a comercializagao de produtos agropecuarios; 

I I I - P o s s i b i l i t a r o fortalecimento economico dos produto 

res r u r a i s , notadamente pequenos e medios; 

IV - Incentivar a introdugao de metodos racionais de 

produgao, visando o aumento da produtividade, a me 

lh o r i a do padrao de vida de populagoes rur a i s e a 

adequada defesa do solo 

3.2. 0 Credito Rural e os Programas Govemamentais 

Ao lado do credito r u r a l nao i n s t i t u c i o n a l , praticado por 

particulares, que atinge uma parcela consideravel de produtores, progra 

mas govemamentais que incluem credito r u r a l sao postos em pratica no 

Nordeste, direcionados, quase sempre, no sentido de solucionar os proble 

mas mais graves da regiao, t a i s como: a) distribuigao fundiaria; b) me 

lh o r i a do n i v e l de emprego e renda; c) criagao de infra-estrutura f i s i . 
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ca e social no meio r u r a l ; e d) fortalecimento das empresas, para supe 

racao dos problemas decorrentes das longas estiagens. A seguir, procu 

ra-se caracterizar os principais programas que foram ou estao sendo ope 

racionalizados na pratica. 

3.2.1. PROTERRA - Programa de Redistribuigao de Terras e Estimu 

l o a Agro-Industria do Norte e Nordeste. 

I n s t i t u i d o em 1971, atraves do Decreto-Le n9 1.179 de 

06.07.1971, objetivando o seguinte: a) promover f a c i l acesso do homem a 

t e r r a ; b) c r i a r melhores condigoes de emprego; e c) fomentar a agro-

indu s t r i a . 

Os recursos do PROTERRA tinham origem em dotagoes orgamen 

ta r i a s anuais ou plurianuais da Uniao, em incentivos f i s c a i s , em transfe 

rencias de recursos do Programa de Integragao Nacional e em outras fon 

tes internas e externas. 

0 desempenho desse programa ate o ano de 1979 f o i pouco 

s i g n i f i c a t i v o , principalmente no que diz respeito a distribuigao de 

terras e ocupagao da mao-de-obra, v i s t o que, ati n g i a naquela epoca, ape 

nas 10% e 5,7% respectivamente, da meta prevista. Quanto ao credito r u 

r a l propriamente d i t o , f o i observado uma concentragao da aplicagao dos 

recursos nas grandes empresas, acentuando ainda mais as disparidades de 

renda no setor r u r a l — . 

0 PROTERRA para e f e i t o de implementagao, f o i subdividido 

em quatro grandes linhas, cada uma com objetivos especificos, todas vojL 

tadas para a melhoria da produgao e produtividade agricola, para o f a c i l 

acesso do homem e t e r r a , para a melhoria das condigoes de emprego da 

mao-de-obra, e para o fomento a agro-industria nas regioes compreendidas 

nas areas de atuagao da SUDAM e da SUDENE—{ Os objetivos especificos por 

linha de credito, podem ser explicitados de forma resumida comoaseguir: 

4/ Projeto de Credito do POLONORDESTE, v. IV, p. 13. 

5/ COELH0, Jorge & BRASILIANO, Argeno. op. c i t . , p. 238. 
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a) PROTERRA PECRO (Programa Especial de Credito Rural Ori 

entado) - objetiva atraves de investimentos, "promover maior e q u i l i b r i o 

no desenvolvimento socio-economico das diferentes re^ioes do Pais, e s t i 

mulando, nas regioes abrangidas pelo PROTERRA, o aumento da produtivida 

de do setor r u r a l , da oferta de generos alimenticios, de materias-primas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 6/ 

i n d u s t r i a l s e de emprego de mao-de-obra"—. 

b) PROTERRA FATOR (Programa de Incentivos ao Uso de Fato 

res Tecnicos de Produtividade Agropecuaria) - tem como objetivos a con 

cessao de financiamento subsidiados, para incrementar o emprego de fato 

res tecnicos de produtividade agropecuaria; 

c) PROTERRA PECRO FUNDIARIO - destinado a promover o aces 

so a t e r r a do pequeno produtor nao pro p r i e t a r i o , ou proprietario cujo 

imovel possua dimensoes insuficientes para exploragao ecx>nomica e ocupa 

gao da mao-de-obra f a m i l i a r do produtor; 

d) PROTERRA PAFAI (Programa de Assistencia Financeira a 

Agro-Industria e a Industria de Insumos, Maquinas, Tratores e Implemen 

tos Agropecuarios) - objetiva a implantegao, reforma e/ou expansao da 

agro-industria e da industria voltada para produgao de insumos necessa 

ri o s ao setor r u r a l . 

Segundo a linha de credito do PROTERRA, poderao benefici 

ar-se dos recursos do programa governamental, produtores rurais (pessoas 

f i s i c a s ou Juri d i c a s ) , cooperativas r u r a i s , autarquias ou sociedades de 

economia mista, empresas ou cooperativas que se dediquem a produgao de 

insumos, tr a t o r e s , maquinas e implementos agricolas, bem como aquelas 

voltadas a industrializagao de produtos do setor primario. 

6/ Banco Central do B r a s i l . Manual do Credito Rural - MCR - 31.3. 
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0 PROTERRA PECRO-INVESTIMENTO - propoe-se a financiar t o 

do investimento destinado ao melhoramento das exploragoes r u r a i s , quer 

7/ 8/ 
se t r a t e de cap i t a l f i x o - , quer de ca p i t a l semifixo—. Na linha do 

PROTERRA FATOR, foram enquadrados como itens passiveis de financiamento, 

a aquisigao de f e r t i l i z a n t e s , corretivos, inoculantes, adubos organicos, 

suplementos proteicos, suplementos minerals, vitaminas, a n t i b i o t i c o s , de 

fensivos, medicamentos veterinarios, sementes e mudas melhoradas, semem 

congelado, ragao balanceada e melago " i n natura", maquinas e implementos 

agricolas, animais de criagao e de servigo, alem de destinar recursos pa 

ra combustiveis, l u b r i f i c a n t e s , energia e l e t r i c a , servigos mecanizados e 

assistencia tecnica. 0 credito fundiario destinava-se a aquisigao de 

areas isoladas para nao proprietarios, aquisigao de areas contiguas pa 

ra proprietarios, alem de despesas complementares, t a i s como medicagao, 

demarcagao, formalizagao e re g i s t r o de escrituras. Ja os recursos da 

linha do credito PROTERRA PAFAI, contemplava todos os investimentos f i 

xos, necessarios a implantagao, reforma e expansao i n d u s t r i a l . 

Os prazos para amortizagab dos emprestimos, os encargos 

financeiros, bem como os periodos de carencia, variam de acordo com os 

itens objeto dos finaneiamentos, como mostra o Quadro 3. 

7/ Capital f i x o - trata-se de recursos destinados ao financiamento de 

agudagem, obras de irrigagao, drenagem, protegao e recuperagao do 

solo; aquisigao de maquinas e equipamentos de duragao u t i l superior 

a cinco anos; construgao reforma ou ampliagao de benfeitorias e ins_ 

talagao permanentes; desmatamento e destoca; e l e t r i f i c a g a o e t e l e f o 

nia r u r a l ; florestamento e/ou reflorestamento; fundagao de lavouras 

permanente inclusive pastagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

81 Capital semifixo - dize-se dos recursos aplicados na aquisigao de ani 

mais de grande, medio, e de pequeno porte, destinados a criagao, 

engorda ou servigo; na aquisigaojie maquinas, equipamentos, imple 

mentos e instalagao, de duragao u t i l i n f e r i o r a cinco anos; na aqui 

sigab de veiculos, embarcagoes e aeronave. 
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OJADR0 3 

PRAZOS, CARENCIAS E ENCAR003 FINANCEIROS DOS EMPRESTIMOS 

COM REC'RSOS DO PROTERRA 

LINHAS DE CREDITO PRAZOS CARENCIAS 
EHCAROCS 

FINANCEIROS 

PROTERRA PECRO INVSSTIMttflTO 

- Capital seaifixo atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 anos ate 2 anos 

- Capital f i x o ate 12 anos at *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 aooa ?«. a.a. 

PROTERRA FATOR 

- Corretivos a services aecanizados aie 8 anos at* 3 anos 0*  a.a. para cor 

retivoa •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % a.a. 

para services a* 

canisados. 

- Rtprodutores bovinos at« 5 anos ate 2 ano* 7*  a.a. 

- Tratores * aa-juinas agricolas 

. Maquinas leves e tratores COB atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 60 HP at* 5 anos at* 2 anos % a.a. 

. 'aquinas pesadas e tratores COB xaia de 

60 HP at* 8 anos ate 3 anos 7*  a.a. 

- Fertilisantes, moculantes, adubos organi 

cos, suplementos proteicos, suplementos 

aniaais, defensivos, aedicanentos v o t e r i 

narios, seaentes e oudas aelhoradas, COB 

bustiveis, lubrificantes e ̂ astos coa 

en rgia e l e t r i c a , racao balanceada e aeia 

CO " i n nature". 

Ea funjao da 

epcca <ia r a f r a 

dos eBfireendi-

oentos benefi-

ados. 

90 di s s apos 

a obtencao da 

producao 0* a.a. 

- Honorario dos servicos profissionais e 

custos de assistencia tecnica. 

En funcao da 

saf ra dos ea 90 dias apos 

PROTERRA PECRO - FUNDlXRIO 

Aquisicao d« inovel e outros servijos corr* 

latos 

PROTERRA FATAI 

Inveatiaentos fixos 

preendiai-nto.i 

beneficiados. 

ate 12 anos 

at* 12 anos 

a obtencao da 

producao 

ate 2 anos 

ate 3 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tt a.a. 

12* a.a. 

7*  a.a. de jure e 

amis 100 a.a. de 

correcao. 

FONTS: Manual do Credito Rural - Banco Central do Brasil 



21 

A operacionalizagao do PROTERRA, teve como norma geral a 

adocao de medidas constantes no Manual do Credito Rural do Banco Central, 

especialmente nos aspectos de cadastros, propostas, orgamentos, compro 

vantes, certidoes, e garantias exigidas. As inovagoes operacionais pren 

deram-se principalmente ao credito fundiario, aos financiamentos indus 

t r i a l s , a utilizagao de assistencia tecnica a n i v e l de imovel (que pode 

r i a ser prestada pelo Sistema Br a s i l e i r o de Extensao Rural, por outras 

entidades o f i c i a i s , por empresas privadas ou por tecnicos autonomos) e 

a inclusao como beneficiarios do credito r u r a l PROTERRA, empresas com 

Q/ 

projetos aprovados pela SUDENE ou SUDAM-. 

3.2.2. POLONORDESTE - Programa de Desenvolvimento de Areas Inte 

gradas do Nordeste. 

I n s t i t u i d o em 30 de outubro de 1974, atraves do Decreto 

n? 74.793, objetivando promover o desenvolvimento e a modernizagao das 

atividades agropecuarias em area p r i o r i t a r i a s , capazes de se transforma 

rem em polos de desenvolvimento agricola. 

Os recursos do POLONORDESTE sao oriundos do PIN/PROTERRA, 

FDPI - Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados - orgamento ge 

r a l e financiamentos externos. 

0 programa, composto de Projetos para as areas seleciona 

das, admite que os mesmos sejam estruturados na base de varios servigos 

ou subprojetos que se integram na consecugao dos objetivos previstos. 

Dos servigos, o mais importante e o credito^-{ Na ausencia deste, os 

9/0 valor do emprestimo complementer aos incentivos f i s c a i s para cada 

empresa nao deveria exceder a 15.000 vezes o valor do maior sala 

r i o mlnimo vigente no Pais. 

10/ Iony Sampaio et a l . P o l i t i c a Agricola no Nordeste, Intengoes e Resul 

tados, p. 365. 
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demais servigos e a infra-estrutura dotada, de pouco ou nada modificaria 

as condigoes de vida do medio e pequeno p r o d u t o r i i ^ 

Para que os recursos do credito veriham beneficiar, r e a l 

mente, os pequenos e medios agricultores, e que as dotagoes c r e d i t i c i a s 

do POLONORDESTE sao voltadas, preponderantemente, ao atendimento deste 

publico. I s t o decorre da preferencia manifestada, em outros programas de 

credito, pelos agentes financeiros de operarem a n i v e l de grandes finan 

ciamentos, quase sempre envolvendo grandes produtores r u r a i s . 

Alem do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l com suas normas de 

aplicagao especifica, f o i inclu i d o , nos projetos enquadrados no Programa 

POLONORDESTE, uma outra modalidade de credito r u r a l chamada Compra Ante 

cipada da Produgao, que visa financiar os produtores que nao podem aten 

~ «• - 12/ 

der as condigoes minimas necessarias— aos proponentes do credito r u r a l 

i n s t i t u c i o n a l do programa. 

11/ 0 conceito de pequeno e medio produtor no PDRI - RURALNORTE/RN, i n 

c l u i os agricultores com renda brut a (prego de 1973) i n f e r i o r a 

Cr$ 5.400,00 (equivalente a dois salarios majiimos regional da epo 

ca por mes) que, segundo pesquisa realizada pela SUDENE/BIRD, isso 

acontecia na area do projeto para propriedades inferiores a 100 ha. 

Face aos constantes riscos peculiares a regiao, e tendo sido 1973 

(ano da realizagao da pesquisa) considerado como sendo urn ano c l i 

maticamente bom para a agricu l t u r a , o valor Cr$ 5.400,00 pode ser 

aplicado de maneira geral como l i m i t e de renda as propriedades com 

ate 200 ha. 0 grupo de propriedade 0 a 50 ha que correspondia apro 

ximadamente 3/4 das unidades agricolas da area, f o i considerado co 

mo pertencente aos pequenos agricultores e o grupo de 50 a 200 ha 

como pertencente aos medios. 

12/ Trtulo de propriedade devidamente regularizado, contrato de arrenda 

mento, carta de anuencia, alem de outras exigencias constantes do 

MCR - 2 (Manual de Crediro Rural do Banco Central, item 2). 
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A modernizagao preconizada pelo POLONORDESTE consiste na 

transformagao das estruturas de produgao, propiciando a incorporagao a 

economia de mercado dos pequenos e medios produtores r u r a i s , por meio da 

expansao de suas atividades produtivas, quer seja pela melhoria de produ 

tividade, quer seja pelo aumento de produgao. Dentre os varios servigos 

modernizadores do setor r u r a l , que integram a p o l i t i c a desenvolvimentis 

t a proposta pelo programa POLONORDESTE, mereceu destaque especial, a 

expansao da assistencia tecnica, do credito r u r a l , da pesquisa agropecua 

r i a , de estradas v i c i n a i s , da rede de armazens e el e t r i f i c a g a o r u r a l . 

Os recursos destinados ao credito r u r a l do POLONORDESTE, 

seriam aplicados prioritariamente e sem exigencia de garantias reais , 

junto a pequenos produtores r u r a i s , proprietarios ou nao de imoveis, des 

de que os financiamentos nao excedessem a 50 vezes o maior valor de refe 

rencia vigente no Pais. Alem dos pequenos produtores, tambem se benefi 

ciariam do credito do POLONORDESTE, os demais produtores, e suas cooperativas. 

Inicialmente, f o i definido duas linhas de credito r u r a l , 

cabendo ao Conselho I-fonetario NacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e r n a r outras, se necessario. Tra 

tava-se do Credito Rural Orientado - CRO, e do credito para incentive «^ 

Uso de Fatores Tecnicos de Produtividade Agropecuaria. Como agentes f x 

nanceiros do programa foram indicados: Banco do Br a s i l S/A, o Banco do 

Nordeste do Brasil S/A, e o Banco Nacional de Credito Cooperative S/A. 0 

regulamento do voto do Conselho Monetario Nacional l i m i t o u o valor do 

financiamento por c l i e n t e em ate 15.000 vezes o maior valor de referen 

c i a vigente no Pais, sendo que, posteriormente esse valor f o i reduzido a 

urn maximo de 200 maior valor de referenda (MVR). 

Os recursos oriundos do POLONORDESTE e destinados ao ere 

d i t o r u r a l , seriam aplicados segundo cada linha s e t o r i a l de financiamen 

t o . Assim, na linha Credito Rural Orientado, seriam financiados itens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z . 13/ 

enquadraveis em custeio agropecuario e em invest imentos r u r a i s — , assxm 

13/ Como itens financiaveis dentro do custeio agropecuario e investimen 

tos r u r a i s , serao enquadrados todos os bens de ca p i t a l f i x o e/ou 

semifixo, bem como qualquer t i p o de atividade ou cultura explora 

da (exceto as referencias a canavicultura). 
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como no credito fundiario^-{ todos em consonancia com as normas constan 

tes do Manual do Credito Rural do Banco Central do Br a s i l . Quando se t r a 

t a r de linha de financiamento Incentivo ao Uso de Fatores Tecnicos de 

Produtividade Agropecuaria, os itens financiaveis deveriam ser enquadra 

dos em urn dos seguintes bens ou servigos: concentrados, corretivos, de 

fensivos, inoculantes, ingredientes de origem animal ou vegetal, medica 

mentos veterinarios, sementes e mudas, racab animal, semen congelado, su 

plementos minerais, vitaminas, a n t i b i o t i c o s , adubos organicos, melago 

" i n natura", combustiveis, l u b r i f i c a n t e s , gastos com energia e l e t r i c a , 

servigos de aviagao agricola, honorarios de profissionais, reprodutores 

bovinos, servigos mecanizados, tratores e maquinas agricolas de fabrica 

15/ 

gao nacional, e f e r t i l i z a n t e s — . 

Os prazos, os periodos carenciais, e os encargos financei 

ros das operagoes sob o amparo do POLONORDESTE, regem-se segundo o ex 

posto no Quadro 4. 

Toda a sistematica operacional definida para o programa 

PROTERRA, aplica-se com raras excegoes ao POLONORDESTE. As inovagoes 

apresentadas, dizem respeito ao direcionamento dos recursos para areas 

abrangidas por projetos de desenvolvimento r u r a l integrado; a obrigato 

riedade de assistencia tecnica em todas as operagoes, a ser prestada pe 

las entidades que integram o sistema EMBRATER ou pela Comissao Executiva 

14/ Para o credito fundiario, a p r i n c i p a l novidade do POLONORDESTE em 

relagao ao PROTERRA, e a possibilidade de que o valor do empres 

timo venha a cobrir o valor t o t a l do imovel, objeto do financia 

mento. 

15/ A exposicao de motivos n9 49 de 24.03.75, aprovada pelo Presidente 

da Republica em 25.03.75 c r i a uma nova sistematica de subsidio 

para f e r t i l i z a n t e s quimicos e minerais, no valor de 40% sobre o 

valor de aquisigao. Arregulamentagao deu-se atraves das c i r c u l a 

res n9s 257 de 17.08.75, e 262 de 10^07.75, do Banco Central do 

Bras i l aplicaveis aos recursos do Credito do POLONORDESTE. 
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UOADRO 4 

PRAZOS, CARENCIAS E E'fCARGCS FINANCEIROS DOS 

EKPRfeTIMOS COM RECWSOS DO POLONORDESTE 

LINHASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE CREDITO PRAZOS CARENCIAS 
ENCARCOS 

FINANCEIROS 

CREDITO RURAL ORIE&TADO (CRO) 

- Custeio Agropecuario Ea funcao da Caps 

cidade de pagaoen 

to. 

QuandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se t r a 

tar da custeio 

Agricola os pa 

gaaentos serao 

efetuados 60 

dias apjs a co 

lheita 7f> a.a. 

- Investiaentos 

. Capital seaifixo 

. Capital f i x o 

ate 5 anos 

ate 12 anos 

ate 2 anos 

ate 6 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7* a.a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

- Credito Fundiario 

. Aquisigao da imovel • outros servigos correlates ate 12 anos a t * 2 anos ITf, a.a. 

INCENTIVO AO USO DE FATCRKS TECNICOS DE PRODUTIVIDADE 

AOSOPECUAHIA 

- Corretivos e servigos aacasisados ate 8 anos at* 3 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOi a.a. para cor 

retivos • % a.a. 

para acrvico* a* 

oanizados. 

- Reprodutores bovmos ate 5 anos ate ? anoa % a.a. 

- Tratores e aaquinas de fabricagao nacional 

Maquinas levea e tratoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COB ate 60 HP 

Maquinas pesad.s a tratores coa cais de 60 HP 

ate 5 anos 

ate B anos 

ate 2 anos 

ate 3 anos 

1% a.a. 

7*  a.a. 

- Honorarios do* servicos profissionais e outros custos 

de assistencia tecnica 

Ea fungao da epo 

ea da safra dos 

eapreendiaentos 

beneficiadoa. 

90 dias apos a 

obtencao da 

producao. 

7t> a.a. 

- Corretivos, defensives, inoculantes, ingredient** de 

origca aniaal e vegetal, aedicaaectos veterinArios , 

serentes • audaa, racao aniaal, seaen congelado, au 

pleaento nineral, vitaainas, antibioticos, odubos or 

ganicos, aelaco " i n natura" coabustiveis, l u b r i f i c a n 

tea, gastos coa anergia eletrica e sorvico de qviacao 

agricola. 

I n fur.gao da epo 

ca da safra dos 

•apreendiaentos 

beneficiados. 

Ea fungao da epo 

ca da safra dos 

eapreendiaertos 

beneficiados. 

90 dias apos a 

obtencao da pro 

du;ao 

90 dias apos a 

obtencao da 

produgao. 

Of- a.a. 

13*  a.a. e 15$ a. 

a. dependendo do 

aontante do finan 

ciaaento. 

F e r t i l i i a n t * * ( 1)  

FONTE: Regulaaonto do voto n? 0341/ 75 do Cons*lho Monetario Nacional. 

( 1)  Conforo* circular?* n's 257,  d* 17. 06. 75,  e 262,  de 10. 07. 75,  do Banco Central do Brasil. 
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do Piano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC; ao financiamento de ate 100% do 

valor dos imoveis a serem adquiridos com o credito fundiario; e a d i s t i n 

16/ 

tos percentuais de adiantamento nas operagoes de investimento—. 

Regulamentado o voto do Conselho Monetario Nacional, os 

agentes financeiros, os orgaos de assistencia tecnica, as coordenagoes 

do POLONORDESTE aos niveis nacional e regional, e as CEPA's do Nordeste, 

propuseram uma sistematica de articulagab para operacionalizagao do novo 

programa c r e d i t i c i o , com vi s t a s , principalmente, ao atingimento do peque 

no produtor r u r a l . Em linhas gerais, consta do seguinte: 

a) Modelos simplificados para elaboragao de pianos ou 

17/ - -
p r o j e t o s — ate o l i m i t e de 200 vezes o maior valor de referenda vigen 

te no Pais (MVR). Quando se t r a t a r de propostas ate 50 MVR, os formula 

r i o s sao de uma maior simplicidade em comparagao aqueles que se prestam 

aos emprestimos situados no intervalo de 50 a 200 MVR; 

b) confecgao de fichas cadastrds pelos agentes de assis 

tencia tecnica para as operagoes de credito ate 50 MVR, dispensando o 

comparecimento do proponente nessa etapa a sede do agente financeiro; 

c) liberagao da primeira parcela do financiamento, sempre 

que possivel, no ato da assinatura do instrumento contratual; 

16/ Quando o montante de investimento a ser financiado nao ultrapassar 

5.000 maior valor de referenda (MVR), o percentual de adiantamen 

to sera de 100%. Quando o montante situar-se entre^5.000 a 10.000 

MVR, o percentual de adiantamento podera ser de ate 80%. Para os 

casos em que os investimentos ultrapassarem 20.000 MVR, o percen 

t u a l maximo de adiantamento sera de 75%. 

17/ Os modelos simplificados para elaboragao de pianos ou projetos, f o 

ram classificados segundo o valor do emprestimo pleiteado. Para os 

emprestimos cujos montantes nao ultrapassarem a 50 MVR, o modelo 

u t i l i z a d o na elaboragaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eo chamado Piano Simples 1; para as pro-

postas acima de 50 MVR ate o l i m i t e de 200 MVR o formulario u t i l T 

zado recebeu a denominagao de Piano Simples 2. As solicitagoes 

acima de 200 MVR seriam propostas atraves de Pianos Integrados, em 

consonancia com o que determina o Manual de Credito Rural do Banco 

Central. 
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d) utilizagab de orgamentos padronizados, atualizados anu 

almente pelos agentes de extensao em comum acordo com os agentes finan 

ceiros. 

A sistematica de articulagab uma vez aprovada, f o i posta 

em execuglo nos PDRI's que se encontravam em fase de implementagao. No 

PDRI/RURALNORTE, as operagoes de credito r u r a l com recursos do 

POLONORDESTE so tiveram i n i c i o em junho de 1976 com abrangencia em 11 

municipios, dos quais Parelhas f a z i a parte, 

Os l i m i t e s de recursos por mutuario que inicialmente pode 

r i a a t i n g i r ate 20.000 vezes o maior valor de referenda vigente no Pais, 

vem sofrendo redugoes a fim de se adequar ao publico meta do POLONORDESTE. 

Assim e, que a c i r c u l a r n? 7.680 de 07.03.78 do Banco Central do Bra s i l 

reduzia o l i m i t e de credito para 200 MVR (Mdor Valor de Referenda ) 

Posteriormente, a c i r c u l a r de n9 461 de 20.09.79 limitava o volume de 

credito por beneficiario em 100 MVR. 

A CAP - Compra Antecipada da Produgao e urn t i p o de credi 

t o r u r a l nao i n s t i t u c i o n a l , atrelado ao POLONORDESTE e executado nos 

PDRI's na condigao de subprojeto. Tem como objetivo basico, dotar os 

pequenos produtores de recursos financeiros necessarios a realizagao e 

distribuigao da produgao. Com isso, a CAP propoe-se l i b e r t a r seus usua 

r i o s da dependincia financeira, que via de regra, tem reflexos negativos 

na comercializagao, alem de assegurar canais alternatives na d i s t r i b u i 

gao da produgao com vantagens de pregos—. 

Sao beneficiarios da CAP, produtores r u r d s com ou sem 

ter r a s , cujas areas dos estabelecimentos trabalhados, nao ultrapassem a 

50 hectares. Alem dessa condigao, os usuarios da CAP devem r e s i d r nas 

comunidades onde trabalham, terem na agropecuaria sua p r i n c i p a l fonte de 

renda, u t i l i z a r e m essencialmente mao-de-obra f a m i l i a r , e nao preencherem 

18/ Trabalho realizado por teedcos da EMBRATER, EMATER/RN, Unidade Tec 

nica do PDRI/RURALNORTE, 1978 - Mimiografado. 
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do Piano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC; ao financiamento de ate 100% do 

valor dos imoveis a serem adquiridos com o credito fundiario; e a d i s t i n 
~ 16/ 

tos percentuais de adiantamento nas operagoes de investimento—. 

Regulamentado o voto do Conselho Monetario Nacional, os 

agentes financeiros, os orgaos de assistencia tecnica, as coordenagoes 

do POLONORDESTE aos niveis nacional e regional, e as CEPA's do Nordeste, 

propuseram uma sistematica de articulagao para operacionalizagao do novo 

programa c r e d i t i c i o , com vi s t a s , principalmente, ao atingimento do peque 

no produtor r u r a l . Em linhas gerais, consta do seguinte: 

a) Modelos simplificados para elaboragao de pianos ou 
17/ . . . - . 

p r o j e t o s — ate o l i m i t e de 200 vezes o maior valor de referenda vigen 

te no Pais (MVR). Quando se t r a t a r de propostas ate 50 MVR, os formula 

r i o s sao de uma maior simplicidade em comparagao aqueles que se prestarn 

aos emprestimos situados no intervalo de 50 a 200 MVR; 

b) confecgao de fichas cadastrais pelos agentes de assis 

tencia tecnica para as operagoes de credito ate 50 MVR, dispensando o 

comparecimento do proponente nessa etapa a sede do agente financeiro; 

c) liberaglo da primeira parcela do financiamento, sempre 

que possivel, no ato da assinatura do instrumento contratual; 

16/ Quando o montante de investimento a ser financiado nao ultrapassar 

5.000 maior valor de referencia (MVR), o percentual de adiantamen 

t o sera de 100%. Quando o montante situar-se entre^5.000 a 10.000 

MVR, o percentual de adiantamento podera ser de ate 80%. Para os 

casos em que cs investimentos ultrapassarem 20.000 MVR, o percen 

t u a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m a x i i i D de adiantamento sera de 75%. 

17/ Os modelos simplificados para elaboragao de pianos ou projetos, f o 

ram classificados segundo o valor do emprestimo pleiteado. Para os 

emprestimos cujos montantes nao ultrapassarem a 50 MVR, o modelo 

u t i l i z a d o na elaboragao e o chamado Piano Simples 1; para as pro 

postas acima de 50 MVR ate o l i m i t e de 200 MVR o formulario u t i l T 

zado recebeu a denominagao de Piano Simples 2. As solicitagoes 

acima de 200 MVR seriam propostas atraves de Pianos Integrados, em 

consonancia com o que determina o Manual de Credito Rural do Banco 

Central. 
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d) utilizagab de orgamentos padronizados, atualizados anu 

almente pelos agentes de extensao em comum acordo com os agentes finan 

ceiros. 

A sistematica de articulacao uma vez aprovada, f o i posta 

em execugao nos PDRI's que se encontravam em fase de implementagao. No 

PDRI/RURALNORTE, as operagoes de credito r u r a l com recursos do 

POLONORDESTE so tiveram i n i c i o em junho de 1976 com abrangencia em 11 

municipios, dos quais Parelhas fazia parte. 

Os l i m i t e s de recursos por mutuario que inicialmente pode 

r i a a t i n g i r ate 20.000 vezes o maior valor de referenda vigente noPds, 

vem sofrendo redugoes a fim de se adequar ao publico me t a do POLONORDESTE. 

Assim e, que a c i r c u l a r n? 7.680 de 07.03.78 do Banco Central do Br a s i l 

reduzia o l i m i t e de credito para 200 MVR (Mdor Valor de Referenda ) 

Posteriormente, a c i r c u l a r de n9 461 de 20.09.79 limitava o volume de 

credito por beneficiario em 100 MVR. 

A CAP - Compra Antecipada da Produgao e urn t i p o de credi 

t o r u r a l nao i n s t i t u c i o n a l , atrelado ao POLONORDESTE e executado nos 

PDRI's na condigao de subprojeto. Tem como objetivo basico, dotar os 

pequenos produtores de recursos financeiros necessarios a realizagao e 

d s t r i b u i g a o da produgao. Com isso, a CAP propoe-se l i b e r t a r seus usua 

ri o s da dependencia financeira, que v i a de regra, tem reflexos negativos 

na comercializagao, alem de assegurar canais alternatives na d i s t r i b u i 

gao da produgao com vantagens de pregos—{ 

Sao beneficiarios da CAP, produtores r u r d s com ou sem 

ter r a s , cujas areas dos estabelecimentos trabalhados, nao ultrapassem a 

50 hectares. Alem dessa condigao, os usuarios da CAP devem r e s i d i r nas 

comunidades onde trabalham, terem na agropecuaria sua p r i n c i p a l fonte de 

renda, ut i l i z a r e m essencialmente mao-de-obra f a m i l i a r , e nao preencherem 

18/ Trabalho realizado por teedcos da EMBRATER, EMATER/RN, Unidade Tec 

nica do PDRI/RURALNORTE, 1978 - Mmiografado. 
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as exigencias nanimas requeridas pelos agentes financeiros para conces 

sao do credito r u r a l i n s t i t u c i o n a l , principalmente nos aspectos fundia 

r i o s . Assim sendo, a CAP exclui do seu r o l de beneficiarios, aqueles pro 

dutores que j a sao clientes do credito i n s t i t u c i o n a l , ou aqueles que, no 

momento, preencherem as exigencias bancarias. Vale destacar a importan 

c i a conferida pelo programa ao aspecto grupal, sendo condigao "sine qua 

non" para que urn produtor torne-se beneficiario dos incentivos da CAP, 

sua participagao em algum nucleo de produtores organizados pelo servigo 

de Extensao. 

0 algodao, milho, f e i j a o e o arroz foram os produtos sele 

cionados para operacionalizagao i n i c i a l da CAP. A escolha do algodao 

prendeu-se ao fato de ser a culture dominante na area do PDRI/RURALNORTE, 

unico projeto de desenvolvimento ate entao em implementagao no Rio Gran 

de do Norte, enquanto que, a selegao para os demais produtores teve o r i 

gem no grau de perecibilidade apresentado. 

Os recursos da CAP deveriam retornar no prazozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nHximo de 

urn ano, sem acrescimo de juros ou qualquer outra despesa para os usua 

r i o s . 

Na sistematica operacional do subprojeto CAP, estao envoi, 

vidos a COBAL, a EMATER, a CIDA e Cooperativas. Inicialmente f o i elabore 

do urn formulario chamado de "Piano de Produgao Simplificado" (PPS), com 

vistas a f a c i l i t a r o preenchimento pelos extensionistas de campo, como 

tambem, foram definidos os percentuais maximo da produgao que os bene 

f i c i a r i o s poderiam comprometer junto a CAP, levando-se em consideragao o 

t i p o de produto, as relagoes de produgao reinantes na area do projeto e 

o c i c l o da culture a ser financiada. 

Compete a. EMATER/RN, a organizagao dos nucleos dos produ 

tores, a selegao dos beneficiarios, a elaboragao dos pianos s i m p l i f i c a 

dos de produgao, a prestagao de assistencia tecnica, alem de s e r v i r como 

elo entre o beneficiario da CAP e o orgao responsavel pela compra da 

produgao e repasse dos recursos, fungoes delegadas a CIDA ou Cooperati 

vas, pela COBAL. 
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Compete a. CIDA ou Cooperativa, a analise dos pianos de 

producao simplificado, a elaboragao e formalizagao dos contratos de em 

prestimos, a liberagao das parcelas, d i l i g e n c i a r junto aos mutuarios o 

ressarcimento dos recursos da CAP (em produto ou em moeda corrente), i n 

formar os pregos de aquisigao dos produtos, comercializar a produgao ad 

quir i d a , e colocar a venda insumos e equipamentos agricolas. 

Como f o i v i s t o , urn dos fatores limitantes na determinagao 

da parcela da produgao a ser vendida por antecipagao e o t i p o de produto 

explorado. Quando se t r a t a r de culturas passiveis de serem consumidas, 

o percentual de venda sera reduzido, de forma a deixar uma margem para o 

consumo f a m i l i a r . A determinagao do montante a ser adiantado, e calcula 

do em fungao dos pregos minimos estabelecidos pela Comissao de Financia 

mento da Produgao, sendo que, nao podera ser i n f e r i o r aos custos de 

produgao estimados. 0 valor da venda de cada beneficiario deve ser l i b e 

rado em tres parcelas, sendo a primeira equivalente a 40%, a segunda a 

30% e a t e r c e i r a a 30%, do valor do emprestimo. 

Outrossim, a CAP visa eliminar a dependencia financeira 

do pequeno produtor, notadamente os parceiros, oferecendo-lhes melhores 

opgoes de comercializagao com consequente elevagao da renda f a m i l i a r . 

Como subprojeto do PDRI/RURALNORTE, a CAP teve suas agoes 

efetivamente iniciadas a p a r t i r do segundo semestre de 1977, sendo que, 

a liberagao de recursos para os produtores, somente ocorreram a p a r t i r 

de 1978. Parelhas como urn dos municipios incluidos na fase experimental 

de implantagao do PDRI/RURALNORTE, contou com os beneficios, desse t i p o 

de credito r u r a l . 



CAPlTULO IV 

0 MUNICfPIO DE PARELHAS: "AREA DE ESTUDO" 

Em fungao da pesquisa realizada, procura-se neste capitu 

l o , r e t r a t a r a realidade que caracteriza o municipio de Parelhas, tanto 

nos aspectos historicos como nos aspectos socio-culturais, f i s i c o s e 

economicos, alem de j u s t i f i c a r sua escolha como campo de observagao. 

4.1. Escolha da Area 

A f a l t a de experiencia com projetos de desenvolvimento r u 

r a l integrado, levou os orgaos de planejamento e financiadores a uma d i 

visao no esquema de implementagao do PDRI/RURALNORTE. Para reduzir os 

riscos, f o i definido que o projeto passaria porfases sendo que a fase 

1, d i t a experimental, compreenderia 11 municipios que representavam 20% 

da area cultivada, 20% das pequenas e medias propriedades, alem de ou 

tros indicadores. Por questoes administrativas, f o i preferido concentrar 

a escolha dos municipios em apenas duas micro-regioes homogeneas a t i n g i 

das pelo projeto, ou seja, a micro-regiao homogenea Serido (86) e a 

micro-regiao homogenea Serrana Norte-riograndense (85). Para definigao 

dos municipios dentro de cada micro-regiao f o i estabelecido como c r i t e 

r i o , os servigos voltados para o homem do campo, segundo tres niveis dis 

t i n t o s : 1) municipios que nao contavam com os servigos da EMATER/RN, Ban 

cos O f i c i a i s , CIDA, Cooperativas, Hospitais, etc; 2) municipios que con 

tavam com alguns dos servigos anteriormente citados; e, 3) municipios que 

contavam na epoca com todos os servigos considerados indispensaveis ao 

atingimento de um certo desenvolvimento r u r a l . Para micro-regiao Serido, 

Parelhas f o i um dos municipios selecionados e incluido no n i v e l , cuja 

inf r a - e s t r u t u r a de servigos voltados ao homem r u r a l f o i considerada num 

estagio desenvolvido. 
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A escolha do municipio de Parelhas, como campo de observa 

gab para os propositos deste estudo, prendeu-se basicamente aos seguin 

tes pontos: 1) o estagio em que se encontram os services agricolas de 

Parelhas, possibilitariaa forrnulacao de um esquema de avaliacao sobre a 

aplicagao e comportamento do Credito Rural, que se prestara apos adapta 

goes, caso precise, as demais areas enquadradas na jurisdigao do PDRI/ 

RURALNORTE; 2) a existencia de um servigo de extensao rural que opera 

ha mais de dez anos, capaz de proporcionar subsidies indispensaveis a 

consecugao deste trabalho; 3) ser o unico municipio da micro-regiao Se 

rido enquadrado na fase 1 do PDRI/RURAIlfORTE, que conta em seu t e r r i t o 

r i o com a melhor estrutura de servigos voltados para o homem do campo. 

4.2. Caracterizagao do Municipio de Parelhas 

Data do seculo XVII a primeira penetragao dos colonizado 

res nas terras do municipio de Parelhas. Tratava-se de holandeses que 

uma vez aliados aos indios JANDUIS, ate entao guerreiros, terminaram por 

desencadear uma revolta, so abafada com auxilio de tropas paraibanas e 

ate paulistas, sob o comando de Domingos Jorge Velho. Uma vez pacifica 

dos os indiginas, surgiram os primeiros povoadores oriundos das margens 

do r i o Sao Francisco, sendo o mais antigo deles, o tenente Francisco de 

Souza que chegou a regiao por volta de 170zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ^-i 

No meado do seculo XIX, a area onde se localiza a cidade 

de Parelhas nao passava de um tabuleiro revestido de uma mata densa cor 

tada pela estrada do boqueirao, unica via de acesso a fazenda de mesmo 

nome, local preferido pelos boiadeiros para descanso em suas viagens rea 

lizadas ora com destino ao Estado da Paraiba, ora com destino a. feira 

de Conceigao do Azevedo, atual cidade de Jardim do Serido. Durante a per 

manencia na fazenda Boqueirao, uma serie de negociagoes eram pactuadas, 

sendo que nas horas livres tinham como regra realizarem corridas empare 

lhadas ao longo da estrada. Essa pratica, comumente denominada de "pegar 

* 2/ 

parelha", deu origem ao nome do municipio-. 

1/ Revista de Parelhas. Ano 1, n. 1, Janeiro de 1977. p. 5. 
2/ Id. 
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0 Estado do Pdo Grande do Norte no ano de 1856 teve em 

seu t e r r i t o r i o um surto epidemico de colera, quando foram ceifadas mui 

tas vidas. Dois habitantes da area onde seria criado o municipio de 

Parelhas, temerosos com a situagao reinante, fizeram uma promessa a Sao 

Sebastiao nos seguintes termos: caso escapassem ao flagelo, mandariam 

construir uma capela. Eram eles, os senhores Sebastiao Gomes de Oliveira 

e Cosme Luiz, que uma vez poupados da doenca, cumpriram o prometido, fa 

zendo e r i g i r o templo, em volta do qual surgiram as primeiras residen 
- 3/ — 

cias da entao cidade de Parelhas—. A primeira festa do povoado f o i rea 

lizada em 1888, organizada pelo padre Bento Pereira de Maria Barros, a 

quem se deveu o aumento patrimonial da atual paroquia de Sao Sebastiao , 

criada a 01 de dezembro de 1920—. 

0 povoado de Parelhas f o i elevado a categoria de v i l a 

atraves da Lei n9 478 de 26 de novembro de 1920. Ja em 1926, a Lei n9 

630 de 08 de novembro criava o municipio autonomo de Parelhas, desmen 

brando-o do municipio de Jardim do Serido. A Lei n9 656 de 22 de outubro 

de 1927 eleva Parelhas a. categoria de cidade^ 

0 municipio de Parelhas acha-se situado na micro-regiao 
- 6/ — 

homogenea 86 Serido, Estado do Rio Grande do Norte. Limita-se ao nor 

te com os municipios de Acari e Carnauba dos Dantas, ao sul com o muni 

cipio de Equadro, a leste com os municipios de Picui e Pedra Lavrada, na 

Paraiba e a oeste com os municipios de Jardim do Serido e Santana do Se 
- - 2 

rido. Ocupa uma area de 526 km na qual se destaca como principals cen 

tros de interesse os agrupamentos denominados Santo Antonio, OlhoD'Agua, 

Barra, Juazeiro, Timbauba, Quintos de Baixo e Boa Vista. A populacao em 

1970 era constituida por 14.527 habitantes, dos quais 7.106 pertenciam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II 

area urbana e 7.421 residiam na zona rural—. 

3/ I b i d , p. 6. 
4/ Ib i d , p. 16. 
5/ Ibid, p. 7. 
6/ FUNDACAO INSTITuTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATlSTICA. Divisao do 

Brasil em micro-regioes homogeneas. 1978. 
7/ FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATl"STICA. Censo demo-

grafico. 1973. 



33 

As terras de Parelhas sib banhadas por diversos rios e 

riachos, todos intermitentes. Entre os rios, merece destaque o Serido, 

que nasce no sope da Serra dos Cariris no Estado da Paraiba, com uma ex 

tensao de 85 km, 30 dos quais no Estado onde nasce, penetrando no munici 

pio de Parelhas pelo Boqueirao localizado na fazenda do mesmo nome, ba 

hhando terras do municipio numa extensao de 3 km para em seguida atingir 

Jardim do Serido. Alem do r i o Serido, outros rios afluentes deste, sao 

importantes economicamente para o municipio, tais como: r i o da Cobra , 

r i o dos Quintos, rios das Vazantes e o r i o de Sao Bento. Quanto aos r i a 

chos pode-se destacar os seguintes: o Maracuja, o Cachoeira, o Sao Bento, 

o Botija, o Caldeirao e o Rcgadinho. 

Quanto aos solos do municipio, predominam os do tipo l i t o 

l i c o eutrofico com horizontes "A" fraco e textura arenosa e/ou media fa 

se pedregosa e rochosa, caatinga hiperxerofila, relevo suave ondulado e 
8/ ~ -

ondulado—. 0 clima, segundo a classificagao climatica de koppen compre 

ende o tipo BSw'h' (semi-arido quente) e na divisao bioclimatica de 

Gaussen, domina o tipo 4aTh, tropical quente, de seca acentuada, com i n 

9/ . . ~ 

dice xerotermico de 100 a 150 mm e com 7 a 8 meses secos—. As precipita 

goes pluviometricas medias anuais sao geralmente superiores a 400 mm , 

chegando a atingir 560 mm; a temperatura media maxima gira em torno de 

369C, a minima giram em torno de 24?C e a temperatura media anual e de 

27,4?C; a umidade relativa media atinge cerca de 61,7%i^{ 

A vegetagao predominante no municipio de Parelhas e do 

tipo hiperxerofila, pouco densa, com a jurema preta (Mimosa nigra) apre 

sentando-se como arvore dominante em relagao a outras plantas comuns a 

area - marmeleiro (Elacococa aromatica), pirihao branco (Jatropha mulabi 

l i s ) , umburana (Burcera leptophlocus(, umbuzeiro (Spondias purpuria) , 

facheiro (cretos sp). 

_8/ SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Reconhecimento de 
solos do Estado do Rio Grande do Norte, pp. 402-434. 

_9/ Id. 

10/ Informagoes colhidas junto a antiga Estagao Experimental de Cruzeta/ 
RN. 
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A feira semanal de Parelhas realiza-se as segundas-feiras, 

sendo este dia, caracterizado pela afluencia de centenas e centenas de 

agricultores a cidade na busca de bens de consume indispensaveis as fami 

lias e ao trabalho. Alguns trazem mercadorias produzidas na area r u r a l , 

comercializando-as diretamente junto aos consumidores ou atraves de i n 

termediarios, obtendo dinheiro para aquisigao de outros produtos. Na 

segunda-feira sao mantidos contatos pessoais entre habitantes da cidade 

e do campo, ou mesmo entre rurxcolas dos mais diversos lugares ou sx 

ti o s , travando-se na oportunidade informagoes quanto a compra e venda de 

trabalho, situagao e perspectiva de pregos dos produtos agricolas e nab 

agricolas, p o l i t i c a , sindicalismo, etc. A feira polariza tambem feiran 

tes de varias cidades e municipios vizinhos, que se juntam aos parelhen 

ses, emprestando a cidade um clima de festa momentaneo, pois j a as quin 

ze horas a cidade volta ao normal, como se nada acontecera. 

As cidades circunvizinhas a Parelhas realizam suas feiras 

semanais nos seguintes dias: aos sabados - Jardim do Serido, Acari, Pi 

cui/PB; aos domingos - Carnauba dos Dantas, Equador, Santana do Serido, 

Pedra Lavrada/PB e Sao Jose do Sabugi/PB^{ 

No aspecto educacional, Parelhas contava em 1976 com 35 

escolas de ensino primario onde trabalhavam 137 professores, atendendo 

a um t o t a l de 2.941 alunos. No mesmo ano, o ensino de 19 e 29 ciclo era 

niinistrado em um estabelecimento localizado na area urbana, funcionando 

quatro cursos, sendo dois do 19 ciclo e dois do 29, atendendo a um t o t a l 
12/ 

de 798 alunos—. 

0 sistema de saude municipal ate 1976, era constituxdo por 

uma maternidade, um posto de saude e um pronto socorro, com uma disponi 

13/ 

bilidade de 28 l e i t o s — . 

11/ EMATER/RN, Estudo da Realidade do Municipio de Parelhas. 1976. 17 . 
p. Mimiografado. 

12/ Id 

13/ Informagoes coletadas durante pesquisa de campo. 
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Inexistem emissoras de radios no municipio. 0 sistema de 

comunicagao de Parelhas e constituido por uma agenda dos correios e te 

legrafos, uma rede de telefones urbanos, telefones rurais ligando os 

principals distritos a sede municipal, dois amplificadores e um radio 

transmissor-receptor. 

A estrutura fundiaria, caracteriza-se pela predominancia 

de pequenas propriedades - Quadros 5 e 6. Observa-se que, quase 60% dos 

imoveis possuem areas inferiores a 20 hectares e que cerca de 80% das 

propriedades pertencem a estratos inferiores a 50 hectares. Por outro l a 

do, uma grande parcela da area do municipio de Parelhas, cerca de 40%, 

acha-se concentrada nas maos de um reduzido numero de grandes proprieta 

rios. 0 incremento da area cadastrada entre 1972 e 1977, e decorrente 

da entrada de novas propriedades, cujos cadastramentos so foram efetua 

dos em anos posteriores a 1972. 

A economia do municipio tern como base a agropecuaria, se 

guida das atividades ligadas as olarias e a. extragao de minerios. 0 se 

tor industrial e incipiente, merecendo destaque uma usina de beneficia 

mento de algodao. 0 setor terciario e pouco expressivo, sendo constitui 

do por um comercio voltado ao atendimento das necessidades imediatas da 

populagao, por dois bancos oficiais - Banco do Brasil S/A e Banco do Es 

tado do Rio Grande do Norte 3/A, alem de outros servigos basicos indis_ 

pensaveis ao bom funcionamento de uma municipalidade. 

Dentro do setor primario, a lavoura ocupa um lugar de des_ 

taque frente a. pecuaria conforme Quadros, 7, 8, 9 e 10, sendo o cultivo 

do algodao arboreo, a atividade que tern oferecido maior contribuigao a. 

formagao do produto bruto agricola do municipio. Essa participagao sem 

pre superior a 60%, tende a elevar-se nos anos secos, face a limitada 

resistencia as estiagens, apresentadas pelas demais culturas exploradas 

na area. 



QUADRO 5 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
ESTRUTURA FuTOIARIA 
- 1972 

ESTRATOS DE AREA (ha) 
NUMERO DE 

IMJVEIS 

AREA EM 

ha 
% EM RELAgAO AOS 

IMOVEIS 

20 

50 

20 

50 

200 

200 

461 

190 

124 

44 

3.867,2 

9.601,1 

10.820,4 

15.681,6 

9,68 

24,02 

27,07 

39,23 

56,29 

23,20 

15,14 

5,37 

TOTAL 819 39.970,3 100,00 100,00 

FONTE: INCRA - 1972. 

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
co 



QUADRO 6 

MUNICfPIO DE PARELHAS 

ESTRUTURA FUNDIARIA 

- 1972 

ESTRATOS DE AREA (ha) 
NtJMERO DE 

IM6VEIS 

AREA EM 

1 ha 

% EM RELACAO 

A AREA 
% EM RELACAO AOS 

IMOVEIS 

0 -— | 20 493 4.119,1 9,57 57,20 

20 -— | 50 197 6.207,7 14,43 22,85 

50 -— | 200 127 12.856,4 29,89 14,73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ 200 45 19.836,2 46,11 5,22 

TOTAL 862 43.019,4 100,00 

i 

100,00 

FONTE: INCRA - 1977 



QUADRO 7 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
PRODUCAO AGRlCOLA 
- 1965/72 

PRODUTOS 

ANOS 
1965 1966 

1 

1 

1967 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 

1968zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
1969 

I 

1970 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 

1971 1972 

Algodao Arboreo ( t ) 1.200,0 1.230,0 1.200,0 1.226,3 1.260,0 405,0 1.250,0 1.150,5 

Batata Doce ( t ) 1.000,0 900,0 880,0 832,0 880,0 210,0 896,0 720,0 

Feijao ( t ) 396,0 49S,2 649,2 532,8 495,7 10,8 565,4 637,2 

Milho ( t ) 330,0 300,0 462,0 360,0 324,0 366,0 536,4 

Coco da Baia (1.000 Unid). 1.280,0 1.600,0 1.200,0 1.280,0 1.280,0 1.280,0 1.254,0 1.280,0 

FONTE: F.IBGE/DEE. 

CO 



QUADRO 8 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
VALOR DA PRODUQAO AGRICOLA 
- 1965/72 

— A N O S 

PRODUTOS 
1965 1966 

r , -, — 

1967 | 1968zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 1969 

(Valores Em Cr; 
1 

1970 1971 

\ 1.000,00) 

1 — 

1972 

Algodao Arboreo 416,0 442,8 
576,0 654,0 814,8 546,7 1.500,1- 1.495,7 

Batata Doce 
2 5>° 27,0 31,7 37,4 4 M 31,5 53,8 57,6 

Feijao 66,0 1 4 2 > 2 88,2 135,8 216,5 13,0 262,9 338,4 

Milho 
:3,1 40,0 46,2 54,0 64,8 91,5 118,4 

Coco da Baia 
9,0 24,0 20,4 23,0 23,0 25,6 29,1 30,7 

FONTE: F.IBGE/DEE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 



QUADRO 9 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
PRODUCAO PECUARIA 
- 1965/72 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Carne Bovina ( t ) 

Came Suina ( t ) 

Carne Ovina ( t ) 

Carne Caprina ( t ) 

Leite (1.000 l i t r o s ) 

Manteiga (1.000 kg) 

Ovos (1.000 unidades) 

4,8 

2,2 

2,9 

3,1 

4,7 

2,1 

2,5 

2,5 

4,9 

1,9 

2,1 

2,1 

4,4 

2,3 

2,3 

2,2 

4,6 

2,8 

2,3 

2,5 

4,6 

2,6 

2,1 

2,3 

2,8 

4,7 

3,1 

2,1 

2,2 

860,0 940,0 970,0 

3,1 3,3 

336,0 314,4 337,2 

FONTE: DEE/MA -fr 

O 



QUADRO 10 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
VALOR DA PRODUCAO PECUARIA 
- 1965/72 

Carne Bovina 

Carne Suina 

Carne Ovina 

Came Caprina 

Leite 

Manteiga 

Ovos 

Em Cr$ 1.000,00) 

1972 

5,5 7,4 11,2 13,1 14,9 17,2 23,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • 

1,9 2,6 3,3 4,8 6,9 7,0 9,3 • • • 

2,3 3,1 3,4 4,1 4,7 5,1 5,6 • • • 

2,5 3,1 3,3 4,1 5,1 5,5 5,9 • • • 

582,0 
* • • • • • 

318,2 470,0 

• • • 

582,0 

• • • • • • • • * 

• • • • • • 
12,6 18,0 16,5 

• • • • • • • • t 

36,4 39,3 44,9 

FONTE: DEE/MA 
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As propriedades do municipio de Parelhas foram classifica 

das segundo o c r i t e r i o de renda bruta, em tres grupos de tamanhos - pro 

priedades pequenas com ate 50 hectares, propriedades medias de 50 a 200 

hectares e grandes propriedades com areas superiores a 200 hectares. 

- . 14/ 
Com uma area media de 14,97 hectares—, as propriedades 

pequenas se apresentam pulverizadas por todo municipio e representavam 

em 1977, segundo cadastratamento do INCRA, 80,05% dos imoveis cadastra 

dos, ocupando apenas 24% da area municipal. Os pequenos proprietarios , 

juntamente com os parceiros, sao os responsaveis por grande parte da pro 

dugao de algodao, milho, feijao e batata doce. A tecnologia empregada 

e rudimentar, sendo o algodao arboreo usualmente consorciado com o milho 

e feijao, durante o primeiro ano de vida economica. Em casos de peque 

nas areas, muitas vezes, o consorcio e praticado durante todo o ciclo de 

cultivo do algodao arboreo, tomando-se necessario um alargamento no es_ 

pagamento adotado, alem de podas anuais severas. A mao-de-obra empregada 

e a familiar. Como o fator terra e escasso, nao absorvendo toda capaci 

dade de trabalho das familias proprietarias, que nem sempre conseguem 

obter uma renda minima necessaria a reprodugao da sua forga de trabalho, 

os pequenos proprietarios sao obrigados a tomada de decisoes que vao des_ 

de o assalariamento nas medias e grandes propriedades, migragao de mem 

Pros das familias para outros locals ou atividades nao agricolas, ou ate 

alienagao do imovel, com consequente transferencia, para a periferia dos 

centres urbanos. 

No periodo de entressafra, as atividades de "vazantes" em 

le i t o de rios , ou nos agudes, tern contribuido para fixagao de um numero 

consideravel de pequenos proprietarios as suas terras, ao tempo em que 

ajuda a melhorar a reprodugao da forga de trabalho. A ausencia de exce_ 

dente no grupo de pequenas propriedades do municipio de Parelhas, carac 

ter i s t i c a comum as propriedades do grupo nos outros municipios do Serido 

norte-riograndense, nostra a fragilidade da economia em suportar adversi 

dades climaticas. 

14/ Cadastramento do INCRA - 1977 
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As propriedades do tamanho medio, apresentavam uma area 

media de 101,23 hectares, representavam 14,73% dos imoveis cadastrados 

pelo INCRA em 1977 no municipio de Parelhas, enquanto ocupavam 29,9% da 

area municipal. Nesse grupo de propriedades, o sistema de exploragao em 

parceria j a se acha presente, bem como, j a se desenvolve combinagoes de 

produgao constituidas principalmente pela pecuaria bovina e algodao arbo 

reo, consorciado com milho e feijao no primeiro ano do seu ciclo vegeta 

ti v o . A tecnologia de cultivo ainda e rudimentar, sendo o cultivador a 

tragao animal utilizado no prepare do solo e nas limpas. Nao se aplicam 

fert i l i z a n t e s , e os defensives so sao usados como medida curativa. 0 uso 

de sementes melhoradas e comum apenas para o algodao. 0 manejo do reba 

nho tende a melhorar, com formagao de aguadas, cercamento das pastagens, 

vacinagao e outros cuidados zootecnicos. A situagao dos proprietarios cu 

jos imoveis pertencem ao grupo de medias propriedades, e melhor que a 

do grupo anterior, pois, alem de receberem uma renda pela cessao das ter 

ras aos parceiros, tern produgao proprias, obtidas com a mao-de-obra fa 

miliar e assalariados, restando ainda, o produto derivado da pecuaria , 

que constitui uma forma de excedente. Por outro lado, a figura do parcei 

ro, que afora a propriedade da pequena area, se identifica ao pequeno 

proprietario, continua vendendo sua forga de trabalho a um custo de re 

produgao cada vez menor. 

Finalmente, o grupo constituido pelas grandes proprieda 

des, apresentou, com base no cadastramento do INCRA referente ao ano de 

1977, uma area media de 440,8 hectares, representando apenas 5,22% do 

numero de imoveis de Parelhas, ocupando, no entanto, 46,11% da area muni 

cipal. Essa classe de proprietarios, nao age propriamente como produto 

res, mas, utiliza-se de parceiros e assalariados para realizagio da 

produgao. 

Os parceiros, geralmente selecionados em fungao da mao-

de-obra disponivel, habitam pequenas casas da propriedade, construidas 

de taipa ou t i j o l o s , sem as minimas condigoes de higiene. Os assalaria 

dos, sao recrutados de preferencia entre os parceiros da propriedade ou 
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de imoveis vizinhos, e dos suburbios das cidades, sendo que a demanda au 

menta por ocasiao do plantio e da colheita. Os pequenos proprietarios 

tambem trabalham como assalariados em certas epocas do ano. A forma de 

parceria mais comum no municipio de Parelhas e aquela em que o parceiro 

remunera o aluguel da terra com 50% de tudo o que e colhido, cabendo ao 

proprietario o prepare da area, a aquisicao de sementes e defensivos, o 

plantio do algodao e limpas mecanicas no primeiro ano. As demais opera 

goes de manutengao da cultura e colheita correm por conta e risco do 

parceiro. 

No caso do assalariamento, a forma mais comum e aquela em 

que e fe i t o um pagamento semanal em dinheiro e e fornecida alimentagao e 

pousada durante a semana de trabalho. Tanto na parceria como no assala 

riamento foram notadas outras formas, cujas diferengas sao insignifican 

tes. A tecnologia j a apresenta tragoes de modernizagao, tanto no caso da 

agricultura como na pecuaria. 0 prepare do solo e moto-mecanizado em 

muitos casos, assim como nas capinas do primeiro ano vegetativo do algo 

dao arboreo, inclusive nas areas de parceria por tratar-se de atividade 

da responsabilidade do proprietario. A semente do algodao e melhorada e 

sao dispensados cuidados quanto ao espagamento, desbaste e combate as 

pragas. Uma poda de "alinhamento" geralmente e praticada apos a r e t i r a 

da do gado, que ocorre logo em seguida ao aproveitamento dos restolhos 

das culturas. As sementes de milho e feijao plantadas geralmente apenas 

nas areas em parceria no ano da fundagao do algodao, sao oriundas de 

reservas da propriedade ou obtidas na feira semanal. 0 credito de cus 

teio, quase sempre e conseguido junto aos agentes financeiros oficiais 

e complementado, se necessario, pela Usina local de beneficiamento. Aos 

parceiros, os recursos sao repassados racionadamente, sob a forma de 

dinheiro ou mercadorias, em fungao da area trabalhada. Geralmente, os 

grandes proprietarios do municipio, nao cobram juros dos recursos adian 

tados aos parceiros, mas se servem desse expediente, para exigirem uma 

maior intensidade de trabalho, alem da vinculagao da parcela de produgao 

comercializavel do parceiro. Dessa forma, quase todos os grandes proprie 

tarios sao intermediarios dos parceiros, apesar de ser o lucre da a t i y i 
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dade comercial, as vezes pouco significativo, tendo em vista os contro 

les dos pregos do algodao em rama pelos usineiros. Mesmo assim, a mano 

bra de privatizar os parceiros do processo de comercializagao, assegura 

um maior volume do produtc a ser comercializado pelo proprietario, que 

na pior das hipoteses, tera garantido um maior volume de torta, a pregos 

reduzidos, para arragoamento de seu rebanho bovino ou vendas a terceiros. 

A relagao de trabalho em parceria, tem-se apresentado como 

a melhor forma de cultivo de algodao no municipio de Parelhas. Apesar da 

baixa rentabilidade apregoada, tern existido uma expansao na area cultiva 

da de algodao nos ultimos anos^-{ bem como, o crescimento do numero 

dos parceiros. Se por um lado, a formagao de excedentes pelo cultivo do 

algodao e considerada i r r i s o r i a por ser transferida a outros setores, via 

mecanismo de prego, por outro lado, desempenha importante papel na gem 

gao de excedentes no campo da pecuaria, com consequente acumulagao no 

setor. 

As olarias, dedicadas principalmente ao fabrico de telhas, 

sao considerada como uma atividade de real importancia economics para o 

municipio de Parelhas, tendo participado em mais de 19% do valor bruto 

da produgao no ano de 1978. Ja em 1977, era estimado a existencia de 100 
16/ -

o l a r i a s — espalhadas pela zona rural. Como materia-prii;a para a fabrica 

gao de telhas, utiliza-se a lama dos agudes, apos a passagem por um pro 

cesso natural que consiste na evaporagao da agua ate que o limo s o l i d i f i 

que-se sendo em seguida utilizado no preparo da argamassa. Os trabalhos 

nas olarias desenvolvem-se por todo o periodo do ano, sendo que, nas 

epocas invernosas a produgao e reduzida, tendo em vista as condigoes de£ 

favoraveis a secagem do produto, fase do processo, imprescindivel a uma 

queima perfeita. As variagoes nas quantidades produzidas, bem como, a 

contribuigao economica da atividade "oleira" na arrecadagao de impostos 

estaduais e municipals, podem ser visualizadas no Quadro 11. 

15/ Entrevista de campo realizada em setembro de 1979 

16/ Revista de Parelhas, op. c i t . , p. 32. 
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MUNICIPIO DE PARELHAS 

TELHAS COMERCIALIZADAS E VOLUME DE ICM ARRECADADO 

MESES QUANTIDADE 
(EM MILHEIROS) 

VALOR DAS VENDAS 
(EM Cr$ 1,00) 

VALOR DO ICM 
(EM Cr$ 1,00) 

Janeiro 
902.000 354.450 47.505 

Fevereiro 
735.300 395.060 53.809 

Margo 
749.000 325.050 42.533 

Abril 
33.966 562.206 69.829 

Maio 
8.630 8.630 430.400 55.502 

Junho 
687.000 339.050 44.200 

Julho 
865.500 421.732 56.961 

Agosto 
843.700 410.191 53.516 

Setembro 
677.500 332.570 40.964 

Outubro 
1.497.000 727.036 96.363 

Novembro 
1.022.500 503.820 67.001 

Dezembro 604.000 355.780 38.277 

FONTE: Qrgao Arrecadador do Estadg. 
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Um grande contingente de mao-de-obra trabalha atualmente 

nas olarias. Amostragem constituida de 10 dessas pequenas "industrias 

rurais" evidencia que nada menos de 250 pessoas vivem na dependencia do 
17/ 

trabalho " o l e i r o " — . Guardando-se as proporgoes da amostra e estrapolan 

do para o universo das 100 olarias, conclui-se que, cerca de 2.500 pes 

soas dependent economicamente do trabalho nas olarias o que representava 

mais de 17% da populacao do municipio de Parelhas. Essa mao-de-obra, qua 

se sempre originaria do meio r u r a l , encontra nas olarias uma nova forma 

de subsistencia. Merece destaque a seguinte afirmativa extraida da Revis 

ta de Parelhas: 

"0 fabrico de telha tem-se constituido na atividade eco 

nomica mais importante de Parelhas nos ultimes anos, pelo 

menos no periodo de estiagem, que leva o agricultor del 

xar de lado sua enxada e facao, ou ate mesmo a luta do 

gado, para se dedicar exclusivamente ao f e i t i o desse u t i 

lissimo, e tambem muito procurado, material de cons 

trugao". 

A preferencia pelo trabalho nas olarias, segundo os pro 

prios trabalhadores, decorre da possibilidade de um "ganho" melhor do 

que a remoneracao obtida na agricultura. 

Ao lado da agropecuaria e das olarias, outra atividade que 

merece destaque, tanto no sentido de ocupagao da mao-de-obra, como nos 

aspectos economicos para o municipio, e a extragao mineral. A "garimpa 

gem" e uma pratica antiga, que juntamente com os cultivos em vazantes 

concorrem para que no periodo de entressafra, boa parte da mao-de-obra 

rural permanega nas propriedades. 

0 sindicalismo e o cooperativismo sao atividades associa 

tivistas desempenhadas no municipio de Parelhas respectivamente pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e CAPESA - Cooperativa Agropecuaria do 

Serido Ltda. 

17/ Id 
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0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais contava em 
18/ 

27.07.1979 com 1.553 associados— destribuidos nas seguintes catego 

rias: parceiros - 785; assalariados - 342; pequenos proprietarios - 318; 
- 19 / 

arrendatarios - 5; gerentes - 2; empreiteiro - 1; comodatarios - 80=- , 
20/ -

em regime de economia familiar - 19— , e coveiro - 1. Alem do atendimen 

to juridico aos associados o sindicato mantem convenio com o antigo 

FUNRURAL para atendimento medico-hospitalar aos seus socios. 

A CAPESA - Cooperativa Agropecuaria do Serido Ltda, funda 

da em 30.07.1940, tern atualmente como area de jurisdigao, alem do munici 

pio de Parelhas, os municipios de Equador, Santana do Serido, Carnauba 

dos Dantas, Jardim do Serido e Acari. Em 1977 o seu quadro de associados 

21/ 

era de aproximadamente 700 socios— tendo sido reduzido posteriormente 

em funcao de elimnagao procedida junto aos cooperados nao atuantes. 0 

principal servigo que vem sendo prestado aos associados e um repasse de 

credito para custeio de algodao arboreo, embora tenha manifestado uma 

tendencia decrescente em numero de Beneficiarios, como mostra o Quadro 

12. 

Somente a pa r t i r de 1979 e que a cooperativa iniciou suas 

operagoes de custeio com recursos oriundos do POLONORDESTE. Tais recur 

sos eram destinados a aplicagao apenas no municipio de Parelhas por ser 

o unico que se achava enquadrado na fase experimental do PDRI/RURALNORTE 

e pertencia a jurisdigao da cooperativa. Assim e que, do montante dos re 

cursos aplicados em 1979, Cr$ 743.458,00 foram oriundos do Programa 

POLONORDESTE e repassados a 65 cooperados com propriedades localizadas no 

municipio de Parelhas. 

18/ Dados coletados diretamente no l i v r o de registro de associados do Sin 
dicato dos Trabalhadores Rurais de Parelhas. 

19/ Denominagao dada aos produtores que exploram areas de terras perten 
centes a terceiros e cedidas gratuitamente por um certo periodo de 
tempo. 

20/ Trata-se de produtores que exploram pequenas areas em propriedades de 
parentes dos quais dependem ecenomicamente. 

21/ Informagoes coletadas junto a CAPESA por ocasilo da pesquisa de campo. 
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QUADRO 12 

EMPRGSTIMOS DE CUSTEIO REALIZADOS PELA CAPESA 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SERIDO - LTDA 

- 1971/79 

CValn-nps Km f>>$ 1 ml 

ANO 
NUMERO DE 

CONTRATOS 

RECURSOS ANUAI S 

A PRECO 

CORRENTE 

RECURSOS ANUAI S 

A PRECO DE 

1979 

1971 64 39.920 326.422 

1972 128 112.650 787.507 

1973 130 172.911 1.049.976 

1974 113 191.370 903.027 

1975 95 210.000 775.938 

1976 93 247.065 659.229 

1977 65 494.900 906.916 

1978 72 564.368 745.795 

1979 85 1.075.015 1.075.015 

FONTE: CAPESA - Cooperativa Agropecuaria do Serido - Ltda. 
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0 Servigo de Extensao Rural e Assistencia Tecnica e pres 

tado pela EMATER/RN, que teve sua instalagao no municipio em 1962, quan 

do ainda recebia a denominagao de ANCAR/RN. Atualmente, conta com uma 

equipe tecnica constituida por um Engenheiro Agronomo, tres Tecnicos 

Agricolas e duas Extensionistas Domesticas. A Sistematica de operaciona 

lizagao f o i modificada com o advento do PDRI - RURALNORTE, no sentido de 

promover um melhor atendimento ao ruricola, notadamente o pequeno. 0 

municipio para efeito do trabalho de extensao f o i subdividido em sub 

areas, uma para cada Extensionista Agricola. Alem da equipe tecnica lota 

da na unidade operativa, a EMATER/RN mantem um tecnico junto a COPESA -

Cooperativa Agropecuaria do Serido - Ltda. 

0 credito rural governamental, um dos instrumentos meio 

a viabilizagao dos trabalhos da Extensao na area economica, e operaciona 

lizado, atraves dos agentes financeiros que jurisdicionam o municipio -

Banco do Nordeste do Brasil, sediado em Jardim do Serido e Banco do Bra 

s i l S/A, sediado de i n i c i o em Currais Novos, atualmente com instalagao 

na cidade de Parelhas; de um polo de compras da CIDA - Companhia Integra 

da de Desenvolvimento Agropecuario - que atraves da CAP - Compra Anteci 

pada da Produgao, visa atender com recursos financeiros, pequenos produ 

tores impossibilitados de terem acesso ao credito institucional. Ao lado 

do Credito Rural governamental, outras forntes privadas tambern levam a 

certos produtores o credito nao institucional, como e o caso das usinas 

de beneficiamento de algodao, e alguns intermediarios. 

A comercializagao do principal produto agricola do munici 

pio - o algodao arboreo, e f e i t a basicamente atraves da Usina Arnaldo I r 

rnio e Filhos, sediada na cidade de Parelhas, sendo reduzida a quantidade 

de algodao intermediada para ser beneficiada em usinas localizadas em 

outros municipios. 

A firma Arnaldo Irmao e Filhos f o i fundada em 1938 com o 

objetivo de comprar e vender algodao em carogo, evoluindo posteriormen 

te no decorrer dos anos ate chegar ao complexo industrial de hoje. Con 
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9 9 /  

ta atualmente com 3 descarogadores do tipo serra e 26 maquinas de r o l o — , 

alem de equipamentos destinados a extragao de oleo vegetal, a pa r t i r do 

carogo de algodao , oferecendo como subproduto a torta, concentrado lar 

gamente empregado na alimentagao do rebanho da regiao. 

Antes da decada de 70, era comum a saida de trabalhadores 

rurais parelhenses, para outras cidades e/ou regioes do Pais. Com a i n 

troducao da atividade oleira, essa emigragao f o i reduzida tornando-se im 

perceptivel, verificando-se no entanto, uma intensa movimentagao da mao-

23/ 

de-obra rural no sentido campo-cidade—. 

22/ Boletim estatistico. Natal, SAg, safra 77/78 

23/ ALVES, Francisco Jose da Costa. Fatores de Crescimento das Cidades 
do Sertao Brasileiro. Tese M. S. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, 1978. p. 51. 



CAPlTULO V 

APLICACAO DO CREDITO RURAL NO MUNICIPIO DE PARELHAS: UMA ABORDAGEM 

ANALlTICA 

5.1. 0 Programa PROTERRA 

Ate 1975, ano que precede as agoes crediticias do PDRI/ 

RURALNORTE, os recursos do PROTERRÂ  aplicados no municipio de Parelhas 

e que eram assistidos pela EMATER/RN, somavam a pregos correntes de junho 

de 1979, Cr$ 9.907.907,00 (nove milhoes, novecentos e sete mil e novecen 
2/ - < 

tos e sete cruzeiros)-, pactuados atraves de 41 contratos, distribuidos 

em tres estratos de propriedades, sendo 2 no estrato de 20 — j 50 hecta 

res, 23 no estrato de 50 — | 200 hectares e 16 no estrato de mais de 

200 hectares. Esses recursos foram alocados quase que exclusivamente na 

linha de investimentos, pois apenas dois contratos destinaram-se ao cus 

teio agropecuario. Os Quadros 13 e 14 mostram as finalidades em que os 

recursos foram aplicados por estratos de area bem como a participagao re 

lativa desses recursos. 

Os 41 contratos pactuados com recursos do PROTERRA, bene 

ficiaram 24 produtores proprietarios, sendo 2 com imoveis no estrato de 

20 — | 50 ha, 14 com imoveis no estrato de 50 — j 200 ha e 8 com propri 

edades no estrato de mais 200 ha. Desses proprietarios, 5 deles resi 

diam na cidade de Parelhas, 1 residia na cidade de Natal e os demais ha 

bitavam a zona rural. 

1/ Considerou-se como recursos do PROTERRA o capital aplicadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como credi 
to rural institucional distinto do programa POLONORDESTE. Isto de_ 
veu-se a pouca significagao apresentada pelos recursos das demais" 
fontes (resolugoes 175, 147, 140 e dos proprios agentes financei 
ros), alem da identidade nas condigoes operacionai6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 Esta informagao e outras a seguir foram coletadas em pesquisa direta 
realizada em setembro de 1979 junto a Unidade Opex^tiva da EMA7ER/ 
RN, que atua no municipio de Parelhas. 
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Dentre os usuarios do credito do PROTERRA, aqueles que t i 

nham na agropecuaria sua principal atividade foram contemplados com 36 

contratos, ficando o restante dos recursos distribuido da seguinte for 

ma: 2 contratos para produtores que alem de agropecuaristas, exploravam 

atividades em olarias; 2 para produtores que eram agropecuaristas, exer 

ciamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a profissao como medicos e eram politicos; e 1 contrato para um gru 

po industrial, que alem desta atividade, exploravam a agropecuaria. 

Quando da formalizagao dos emprestimos, 10 contratos des_ 

tinaram-se a produtores sem experiencia crediticia, enquanto que 31 fo 

ram realizados com antigos mutuarios do credito rural institucional. Os 

instrumentos contratuais aplicados na formalizagao dos emprestimos, cons 

taram de 23 cedulas rural hipotecaria, 3 cedulas rural pignoraticia, 8 

cedulas rural pignoraticia e hipotecarias, e 7 notas de credito r u r a l . 

A EMATER/RN, no seu trabalho de preparagao das propostas 
«• 3/ 

crediticias, elaborou 40 pianos ou projetos do tipo "integrado"— e 1 

do tipo "simples 2"—{ 0 desenvolvimento dessa etapa obedeceu o seguinte 

cronograma: 9 propostas em 1971, 8 em 1972, 1 em 1973, 8 em 1974, 9 em 

1975, 5 em 1976 e 1 em 1977. 

Do t o t a l de recursos oriundos do PROTERRA (a prego de j u 

nho de 1979) e aplicados com a interveniencia da EMATER/RN, 

5/ 

Cr$ 8.270.748,00- (oito milhoes duzentos e setenta mil, setecentos e 

quarenta e oito cruzeiros), representando 83,48% foram aplicados nos 

imoveis com areas superiores a 200 hectares; Cr$ 1.564.556,00 (hum mi 

lhao, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis 

cruzeiros) representando 15,79% do capital emprestado destinou-se aos 

imoveis incluidos no estrato de 50 — j 200 hectares; enquanto que, apenas 

3/ Refere-se a pianos de administragao rural tecnicamente elaborados, com 
vista a. integragao vertical e horizontal das atividades nas proprie 
dades. 

4/ Refere-se a um formulario criado por ocasiao do programa POLONORDESTE 
e se presta para solicitagoes de emprestimos com valores entre 50 
a 200 MVR (Maior Valor de Referincia). 

5/ Este dado e outros, que se seguem, foram obtidos a part i r de informa 
goes coletadas em pesquisa de campo, realizada em setembro de 1979, 
junto a EMATER/Parelhas. 
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Cr$ 72.683,00 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e tres cruzeiros) 

correspondent© a 0,73% dos recursos do PROTERRA, destinaram-se aos imo 

veis com areas inferiores a 50 hectares, apesar de representarem mais 

de 80% das propriedades do municipio. Isto demonstra o carater seletivo 

na aplicagao dos recursos do PROTERRA, que teve como principal usuario, 

os possuidores de grandes propriedades, deixando marginalizada a grande 

massa de pequenos e medios produtores rurais, que teoricamente constitu 

ia o publico meta p r i o r i t a r i o , definido nos objetivos do instrumento 

legal que institucionalizou o credito r u r a l , bem como, na conceituagao do 

proprio programa PROTERRA. 

A fundacao de novas areas com a culture do algodao arbo 

reo, absorveu 47,55% dos recursos liberados pelo PROTERRA, destacando-

se assim, como a principal finalidade financiada pelo programa. Em segui 

da, aparece a aquisigao de tratores com uma participagio relativa de 

13,01%, a renovacao de algodoeiros velhos com 12,11%, a edificagao de 

benfeitorias e instalagoes com 11,51%, a aquisigao de bovinos para cria 

gao com 8,40%, e outras atividades participando com 7,42% dos recursos 

liberados. 

Observa-se que, apesar da dominancia das atividades ine 

rentes ao cultivo do algodao arboreo, o credito do PROTERRA constituiu-

se em um instrumento meio, modernizador das grandes propriedades, alem 

de propiciar algumas mudangas na forma de exploragao tradicionalmente en 

gendradas na area estudada. A "tratorizagao" levada a efeito atraves do 

credito r u r a l , teve o objetivo de diminuir a dependencia dos proprieta 

rios no que tange a mao-de-obra r u r a l , especialmente nas atividades de 

cultivo do algodao arboreo sob a responsabilidade dos proprietarios. A 

progressiva capitalizagao do meio ru r a l , ora atraves do credito subsidia 

do, ora atraves de outros mecanismos incentivados pelo Estado, vem con 

tribuindo para que a mio-de-obra rural deixe a agricultura e procure so 

brevivencia nas atividades oleiras e de extragao mineral existentes no 
•* 6/ 

municipio de Parelhas—. 

6/ Aspecto comprovado em entrevistas realizadas junto a diversas catego 
rias de produtores rurais do municipio de Parelhas, durante pesquT 
sa de campo. 
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Ao se analizar a composigao do financiamento do PROTERRA 

(Quadros 13 e 14), pode-se constatar que cerca de 14% dos recursos libe 

rados foram destinados a. exploragao pecuaria (incluindo benfeitorias e 

instalagoes voltadas para melhorar o manejo - cercas, aguadas, currais). 

Isto leva a modificagoes na forma tradicional de exploragao do rebanho 

7/ 

com algumas mudangas nas antigas relagoes de trabalho-. 

Os recursos do PROTERRA foram aplicados atraves de 41 con 

tratos realizados junto a 24 produtores, conforme f o i observado anterior 

mente. Fazendo-se um relacionamento com a estrutura fundiaria nos aspec 

tos de area e numero de imoveis, segundo estratificagao adotada neste 

trabalho, constata-se o seguinte: o estrato de 0 — t 20 hectares que 

8/ -

detinha 9,7% da area e representava 56,3%— dos imoveis cadastrados no 

municipio, nao f o i contemplado com o credito rural institucional assis 

tido pela EMATER/RN; o estrato de 20 1 50 hectares, que representava 

24,0% da area cadastrada e 23,2% do numero de imoveis rurais, contou com 

4,9% dos contratos pactuados, correspondentes a 4,6% dos beneficiarios do 

credito do programa, atendendo entretanto, apenas 0,5% dos proprietarios 

rurais do estrato considerado; o estrato de 50 ! 200 hectares, que de 

tinha 15,1% dos imoveis cadastrados e ocupava uma area equivalente a 27% 

da area municipal, f o i contemplado com 56,1% dos contratos de credito 

pactuados com recursos do PROTERRA, o que representou 63,6% do t o t a l dos 

usuarios do credito, chegando a beneficiar 11,0% dos proprietarios rurais 

do estrato; finalmente, o estrato de propriedades cujas areas superam 

200 hectares, que representavam apenas 5,4% do numero de imoveis cadas_ 

trados e ocupavam 39,2% da area de Parelhas, participou com 39,0% dos 

contratos do PROTERRA, correspondendo a 31,8% dos beneficiados com o 

programa, sendo o atendimento crediticio extensivo a 15,6% dos proprieta 

rios rurais enquadrados como grandes produtores. Isto posto, evidencia 

mais uma vez o direcionamento dos recursos do credito rural no sentido 

de beneficiar o grande produtor, apesar da timidez apresentada no que 

concerne ao atendimento com o credito rural a proprietarios dessa.catego 

7/ Fato observado durante pesquisa de campo. 

8/ INCRA - Cadastramento de 1972. 
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QUADRO 14 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
APLICACAO DOS RECURSOS DO PROTERRA E SUAS FTNALIDADES 
- 1971/79 

FINALIDADES DO CREDITO QUANTIDADE UNIDADE 
MONTANTE DE 
RECURSOS * 
Cr$ 1,00 

PARTICIPACAO 
PERCENTUAL 

Fundagao de Algodao Arboreo 996 ha 4.711.638 47,55 

Renovagao de Algodao Arboreo 414 ha 1.199.723 12,11 

Benfeitorias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
1.140.517 11,51 

Aquisigao de Tratores 6 Unid. 1.288.727 13,01 

Aquisigao de Pulverizadores e Cultivadores 34 Unid. 54.035 0,55 

Aquisigao de Animais de Servigo 149 Cabega 832.139 8,40 

Aquisigao de Bovinos para Cria 69 Cabega 285.302 2,88 

Outras Culturas -

-
314.211 3,17 

Outras Maquinas e Equipamentos 

- -
74.705 0,75 

Custeio de Algodao Arboreo 10 ha 2.796 0,03 

Custeio pecuario 4.194 0,04 

TOTAL 

- -
9.907.987| 

i 

100,00 

FONTE: EMATER/RN, Unidade Operativa de Parelhas 

(*) Valores constantes a prego de junho de 1979. 
Cn 
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r i a . Por outro lado, a analise mostra que o pequeno produtor nao teve 

acesso ao credito do PROTERRA, fato esclarecido durante pesquisa de cam 

9/ ~ ~ 

po como decorrente, ora por entraves institucionais-, ora por questoes 

inerentes ao proprio produtor^-^ 

Como j a f o i observado, a maioria dos recursos do PROTERRA 

aplicados no municipio de Parelhas destinou-se a grandes proprietarios , 

dos quais 71% residiam na cidade, enquanto o restante habitava o meio 

rural, embora que temporariamente, tratando-se portanto, em sua maioria, 

de proprietarios absentistas, que paralelamente desenvolviam atividades 

ligadas ao comercio ou a profissoes liberals, servindo-se do credito ru 

r a l para diversificar suas fontes de suprimento de capital, a ser u t i l i 

zado, muitas vezes, na ampliagao da propriedade rural—''ou na introdugao 

de novas atividades exploratorias poupadoras de mao-de-obra. Por outro 

lado, ficou constatado que os tomadores de credito rural institucional 

sao os mesmos a cada ano, pois das operacoes contratadas com recursos do 

PROTERRA, 75,6% destinaram-se a mutuarios antigos, enquanto que, apenas 

24,6% foram pactuadas junto a produtores sem experiencia crediticia. 

9/ Agentes Financeiros - alem de exigirem quase sempre garantias reais, 
dispensavam pouco interesse as pequenas operacoes por apresentarem 
custos operacionais identicos aos grandes emprestimos e diferencas 
significantes em relagao as receitas. 

Servigo de Extensao - a identidade no processo de elaboragao de pla 
nos e/ou prcgetos destinados a grandes e pequenos emprestimos, o 
desestimulo as pequenas operagoes transmitida pelos Agentes Finan 
ceiros e a remuneragao paga ao Servigo de Extensao em fungao do vo 
lume do credito deferido, alem de certas vantagens comparativas , 
devem ter influido na selegao dos proprietarios ao credito do 
PROTERRA. 

10/ A f a l t a de conhecimento do programa, as barreiras institucionais, o 
medo de colocar seu patrimonio em risco, e as experiencias frusta 
das de vizinhos, sao algumas razoes desestimuladoras ao uso do 
PROTERRA. 

11/ Conforme pesquisa de campo, quando foram entrevistados mutuarios jdo 
credito institucional. Inicialmente, se pensou em fazer uma anali 
se da variagao da propriedade das terras, utilizando relagoes nomT 
nais das areas cadastradas em 1972 e 1977. Acontece que, f o i verT 
ficado que geralmente nao se processa a transferencia dos imoveis 
adquiridos, sendo o pagamento do imposto t e r r i t o r i a l efetuado em 
nome do vendedor. 
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A formalizagao das operagoes de credito, teve na hipoteca 

seu principal instrumento contratual, pois f o i utilizada em 75,6% dos ca 

sos. A exigencia de garantia real na formailizagao do credito do 

PROTERRA, pode ser considerada como uma barreira ao acesso dos pequenos 

produtores, especialmente aqueles sem terras. A hipoteca, alem de onerar 

os produtores com as despesas de registro em cartorio e requerer avalia 

gao previa da propriedade, conta com uma variavel de aspecto socio-econo 

mico, que pesa negativamente no acesso ao credito, que e o fato de por 

em risco o seu patrimonio constituido pela terra. 

Analisando-se o instrumento que regulamentou o programa 

de credito PROTERRA, constata-se de imediato uma coerencia estreita com 

as modalidades crediticias definidas no decreto n? 58.380, de 10 de 

maio de 1966, que regulamenta a institucionalizagao do credito rural no 

Brasil, cujos mecanismos operacionais estao explicitos no Manual do Cre 

dito Rural do Banco Central. 

Afora o credito fundiario e taxas diferenciadas de juros 

para alguns itens financiaveis, o programa PROTERRA nao trouxe novidades 

significativas para uma melhoria da agropecuaria nordestina. 0 credito 

fundiario, dado suas dificultades operacionais, pouco f o i utilizado, sen 

do conhecido apenas um mutuario no municipio de Parelhas, beneficiado 

com esta linha crediticia. Um breve relato da tramitagao burocratica ex 

perimentada na concessao do emprestimo fundiario, mostra as causas do 

seu insucesso. Parceiro desde 1955, explorava uma area de 34,8 hectares 

com algodao arboreo. Em 1975 o proprietario resolveu alienar todo o imo 

vel, oferecendo-lhe a preferencia sobre a aquisigao da area por ele ex 

plorada em regime de parceria, pela quantida de Cr$ 20.000,00 (vinte mil 

cruzeiros). Sem condigoes financeiras para a aquisigao, recorreu ao cre 

dito fundiario do PROTERRA atraves da agenda bancaria mais proxima . 

Apos longa espera e de ter que repetir sua historia varias vezes, sua 

proposta f o i finalmente tomada. Para saber o andamento do processo foram 

realizadas varias viagens, sendo que, a cada comparecimento ao banco era 

solicitado algo diferente, ora um documento para complementar a ficha 
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cadastral, ora um deposito para as despesas com avaliagao, ora nomes de 

informantes para posterior sindicancia, e assim por diante. Finalmente, 

f o i solicitado a apresentagao de um avalista, alem de comprovante do pa 

gamento correspondente a 20% sobre o valor da operagao. Quanto ao valis_ 

ta, o proponente descartou a possibilidade de conseguir, argumentando 

junto ao agente financeiro ser a propriedade, objeto do financiamento, a 

melhor garantia e a unica "disponivel". Quanto ao pagamento previo, a 

solugao f o i encontrada junto ao proprietario-vendedor, que simulou o re 

cebimento, passando recibo em troca de promissorias com vencimentos futu 

ros. Contornados todos os problemas surgidos, que demandou uma quantida 

de elevada de viagens com consequentes ausencias dos trabalhos agrico 

las, a operagao f o i finalmente deferida e o beneficiario f o i considerado 

um homem de sorte pelo responsavel da agenda crediticia, pois aquela 

operagao era a primeira e talvez a ultima contratada para o municipio de 

12/ 

Parelhas, dentro da liriha do credto f u n d a r i o — . 

As taxas reduzidas dos encargos financeiros, cobrados nas 

operagoes ao amparo do programa PROTERRA, nao tiveram o reflexo experado 

junto a categoria dos pequenos produtores. Primeiro, pela limitada a p l i 

cagao de recursos nesse grupo de agricultores; segundo, pelas dificulda 

des operacionais traduzidas em custos adcionais aos encargos financei_ 

ros; e terceiro, pelo fato de ser o sistema tradicional de cultivo pos 

to em pratica pelos pequenos produtores, pouco absorvente dos chamados 

fatores tecnicos de produtividade agropecuaria, justamente os itens f i 

nanciaveis que apresentavam menores encargos financeiros. 

12/ Sintese de entrevista realizada junto ao proprietario beneficiado com 
o credito fundiario. Parelhas, setembro de 1979. 
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5.2.1. Credito Institucional 

Ate 1979, quando da realizacao da pesquisa, objeto deste 

estudo, as aplicagoes do credito rural institucional do POLONORDESTE so 

mavam a pregos constantes de junho de 1979 a importancia de 
13/ 

Cr$ 13.292.753,00— (treze milhoes duzentos e noventa e dois mil e sete 

centos e cinquenta e tres cruzeiros). As finalidades, os valores e os 

percentuais na participagao, encontram-se discriminados nos Quadros 15 e 

16, segundo quatro estratos de areas dos imoveis rurais. 

Foram celebrados 424 contratos de financiamentos rurais 

no municipio de Parelhas sob o amparo dos recursos do POLONORDESTE, sen 

do 179 contratos para investimentos, 240 para custeio agricola e 5 con 

tratos na linha de custeio pecuario. 0 cronograma de celebracao desses 

contratos, trasncorreu da seguinte forma: 69 contratos pactuados em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IS7S^, 84 em 1977, 140 em 1978 e 131 contratos em 1979^-{ Foram bene 

ficiados 189 proprietarios rurais, sendo 76 no estrato de 0 — j 20 hecta 

res, 67 no estrato de 20 —\ 50 hectares, 34 no estrato de 50 ( 200 

hectares e 12 no estrato de + 200 hectares. A media de contratos por 

mutuario f o i de 2,2, sendo que, 40 beneficiados residiam em Parelhas e 

149 habitavam a zona rural. 

No tocante a experiencia crediticia, observou-se que 306 

contratos foram pactuados com proprietarios que ja tinham experiencia 

com o credito institucional, e que 118 foram realizados junto a proprie 

tarios que nunca tinham operado com recursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA governamentais. 

13/ Esta informagao e outras a seguir foram coletadas em pesquisa direta 
realizada em setembro de 1979 junto a EMATER/RN - Unidade Opera 
ti v a de Parelhas. 

14/ Estas operagoes referem-se a investimentos, uma vez que, os contratos 
para custeio foram prejudicados com o retardamento no inic i o da 
operacionalizagao do credito do POLONORDESTE. 

15/ Quase todos os contratos, foram para custeio agropecuario, tendo em 
vista a epoca de realizagao da pesquisa - setembro de 1979. 
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A distribuigao dos contratos segundo estratos de area 

dos imoveis, aconteceu da forma seguinte: 155 contratos no estrato de 

0 —\ 20 hectares, 165 no estrato de 20 — } 50 hectares, 85 no estrato 

de 50 — [ 200 hectares e 119 contratos para propriedades com mais de 

200 hectares. Ja a distribuigao dos contratos, levando em consideragao a 

atividade principal dos beneficiarios, apresentou-se o seguinte: 396 

16 / 

para agropecuaristaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—, 9 para agropecuaristas com olarias nas proprieda 

des, 4 para agropecuaristas envoividos na po l i t i c a , 1 para agropecuaris 

ta que e medico e exerce fungoes politicas, 9 para agropecuaristas que 

exploram o comercio, e 5 para beneficiarios que tern como atividades prin 

pais a agropecuaria e a industria. 

Na formalizagio dos emprestimos foram utilizados 337 no 

tas de credito r u r a l , 9 cedulas rural pignoraticia e hipotecaria, 75 ce 

dulas rural pignoraticia e 3 cedulas rural hipotecaria. 

A elaboragao das propostas crediticias, tarefa realizada 

pela EMATER/RN atraves de seus tecnicos de campo, f o i consubstanciadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se 

gundo 396 "pianos simples 1", 17 "pianos simples 2" e 11 "projetos inte 

grados". 

A aplicagao em Parelhas, dos recursos oriundos do 

POLONORDESTE (a prego de juriho de 1979) e destinados ao credito rural 

institucional, apresentou no periodo 1975/79, o seguinte comportamen 

17/ ~ ~ 

t o — : Cr$ 1.945.498,00 (hum milhao novecentos e quarenta e cinco m il, 

quatrocentos e noventa e oito cruzeiros), correspondendo a 14,53% do 

credito teve como usuarios pequenos proprietarios rurais, cujos imoveis 

estavam enquadrados no estrato de 0 — j 20 hectares; Cr$ 3.197.511,00 

(tres milhoes cento e noventa e sete mil, quinhentos e onze cruzeiros), 

16/ 0 termo agropecuarista e usado, ora para identificar beneficiarios 
que se dedicam apenas as exploragoes agricolas, ora para i d e n t i f i 
car aqueles que associam agricultura a pecuaria, ora para i d e n t i f i 
car os beneficiarios que se dedicam exclusivamente a pecuaria. 

17/ As infonragoes sobre o comportamento do credito, foram coletadas jun 
to a Unidade Operativa da EMATER/RN sediada no municipio de Pare 
Ihas, complementadas com pesquisa em campo. 
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representando 23,87% dos recursos foram alocados junto a proprietaries 

de imoveis pertencentes ao estrato de 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 50 hectares; 

Cr$ 2.982.527,00 (dois milhoes novecentos e oitenta e dois mil e qui 

nhentos e vinte e sete cruzeiros), correspondendo a 22,27% do capital 

emprestado destinaram-se a imoveis do estrato de 50 \ 200 hectares e 

Cr$ 5.267.217,00 (cinco milhoes duzentos e sessenta e sete mil, duzen 

tos e desesete cruzeiros) que corresponde a 39,33% dos recursos destina 

ram-se a beneficiar mutuarios com imoveis superiores a 200 hectares. Es_ 

se comportamento evidencia uma preocupagao na destribuigao dos recursos 

18/ 

entre as categorias de pequenos, medios e grandes proprietarios—, embo 

ra esta ultima categoria, nib pertenga ao publico-meta do PDRI/RURALNORTE. 

As atividades inerentes ao cultivo do algodao arboreo , 

absorveram mais de 60% do credito contratado com recursos do POLONORDESTE, 

merecendo destaque a atividade custeio agricola, cujo volume superou ate 

mesmo os recursos alocados para fundagao de novas areas com algodao arbo 

reo, (Ver Quadros 15 e 16). Quanto se analisa as finalidades do credito 

por estrato, observa-se que as propriedades com areas acima de 200 hecta 

res tiveram na expansao do algodoeiro, seu principal item financiado , 

enquanto que nos demais estratos, o custeio agricola f o i o dominante. E* 

importante destacar a participagao relativa dos recursos aplicados em 

benfeitorias e tratores junto as grandes propriedades (30,35%), os quais, 

segundo observagoes nos imoveis beneficiado^, tern contribuido, ora para 

modificar a forma de manejo dos rebahhos, mudando ate ccrto jwutuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c i s 

relagoes de trabalho, ora para modernizar as atividades de cultivo do 

algodao arboreo que sao de responsabilidade dos proprietarios quando a 

exploragao e sob o regime de parceria. Por outro lado, observa-se que 

o volume de credito tornado para custeio agricola e destinado ao grande 

proprietario, teve uma participagao relativa baixa, indicando o pouco 

18/ 0 PDRI/RURALNORTE considera como pequeno proprietario,^aquele cujo 
imovel nao exceda a 50 hectares; como medio proprietario, aquele 
com imovel enquadrado no estrato de 50 — j 200 hectares; e grande 
proprietario, aquele com imovel acima de 200 hectares. 



2 „ P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 8 S 
i l l -

r-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CN 

ON £j E </lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M 2 
a a 

U -< Q 

CM 

a eg 
^ o u 

s 
o 

SI °
 1 

Mid zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 a JJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' » ^ a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

set 

»• a S 

g a t , . 

| t l l 

& « 5 is so K o IP 5" ox ? ! 

l > . r ^ O «••« so o" ^ h »' 

• J3 i i 

S S 3 Z-

sO « 

S a 

& 2 S R a\ 

JS O »H  ,5 ^ »"i O 

R rt S S * 

5 3 3 i 

n s. s. 

S , , 3 

£ 2 

i 5 

8 J 

14 i« I* 

• 3 

* : 
e S 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I 
1 r 

£ i 

I \ 

I 3 

n 

3 • 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; I:~ 

J m C 
5 . . £ . 

* i i j i 

5 R 

9 * 
3 J J ! 

H C u i_ u 



QUADRO 16 

MUNICIFTO DE PARELHAS 
APLICACAO DOS RECURSOS DO CREDITO POLONORDESTE E SUAS FINALIDADES 
- 1976/79 

FINALIDADES DO CRCDITO QUANTIDADES UNIDADES 
MONTANTE DE 
REaJRSOS * 
Cr$ 1,00 

PARTICIPACAO 
PERCENTUAL 

Fundagao de Algodao Arboreo 663 ha 3.551.650 26,54 

Renovacao de Algodao Arboreo 424 ha 1.416.362 10,58 

Benfeitorias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 1.413.614 10,56 

Aquisigao de Tratores 2 Unid. 687.766 5,14 

Aquisigao de Pulverizadores e Cultivadores 45 Unid. 41.157 0,31 

Aquisigao de Animais de Servigo 85 Cab. 587.641 4,39 

Aquisigao de Bovinos para Cria 113 Cab. 655.089 4,89 

Outras Culturas - - 321.310 2,33 

Outras Maquinas e Equipamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 87.239 0,65 

Custeio de Algodao Arboreo 2.674 ha 4.157.981 31,08 

Custeio Pecuario - - 167.285 1,25 

Animais para engorda 305.659 2,28 

TOTAL ! 
13.392.753j1 

100,00 

FONTE: EMATER/RN - Unidade Operativa de Parelhas 

(,,{) Valores constantes a prego de junho de 1979. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CD 
Cn 

http://13.392.753j1
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interesse desses usuarios a urn tipo de credito que retorne num curto pe 

riodo de tempo ao agente financeiro. Eles preferiram a linha de investi 

mento, com prazos de reembolso amplos, que possibilitasse a permanencia 

dos recursos em suas maos durante longo tempo, gerando lucro e acumulan 

do riquezas. No caso dos pequenos e medios proprietarios cuja principal 

preocupagao e a manutengao da familia durante as atividades de cultivo, 

encontraram no custeio agricola, a forma de suprimento financeiro de 

que eles careciam e que era buscada junto ao comerciante intermediario, 

com vinculagao compulsoria da producao futura, alem do pagamento de j u 

ros extorsivos. 

A sistematica operacional do credito rural institucional 

do POLONORDESTE, associada a forma diferenciada de atuagao da Extensao 

no PDRI/RURALNORTE, terminou por elevar significativamente o numero de 

contratos pactuados com agricultores no municipio de Parelhas. Como f o i 

constatado, no periodo 1S76/79 foram celebrados 424 contratos de finan 

ciamento, sendo 42%, 57%, e 1% respectivamente para as linhas de inves_ 

timento, custeio agricola e custeio pecuario. Relacionando-se os contra 

tos realizados em cada estrato com a estrutura fundiaria segundo oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as 

pectos de area e numero de imoveis, observa-se o seguinte: o menor estra 

to, com propriedades cujas areas variavam de 0 — f 20 hectares, repre 
19/ . «• . 

sentavam 57,2%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— dos imoveis cadastrados no municipio de Parelhas e 

que ocupavam 9,6% da area t o t a l , f o i contemplado com 36,6% dos contratos 

pactuados com recursos do POLONORDESTE, correspondendo a 38,2% dos bene 

ficiados com o credito do programa; j a o estrato de 20 f 50 hecta 

res, que detinha 22,9% dos imoveis, e ocupava 14,4% da area municipal, 

f o i contemplado com 38,9% dos contratos de credito, envolvendo 3442% dos 

usuarios do POLONORDESTE; o estrato de 50 — f 200 hectares,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qua ocupava 

19/ Este percentual e outros explicitados a seguir, referentes a estrutu 
ra fundiaria, tern como fonte o cadastre do INCRA - 1977. 
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uma area de 12.856 hectares, correspondente a 29,9% da area t o t a l do mu 

nicipio, e a 14,7% do numero de imoveis, participou em 20,0% dos contra 

tos pactuados com recursos do credito rural institucional do programa em 

analise, tendo atingido a 16,6% dos beneficiados; finalmente, os imoveis 

com areas acima de 200 hectares, que representavam apenas 5,2% do numero 

de propriedades cadastradas, enquanto ocupavam 46,1% da area municipal, 

f o i contemplada com 4,5% dos contratos pactuados, correspondendo a ape 

nas 6,0% dos proprietaries rurais beneficiados com recursos crediticios 

do POLONORDESTE. 

Mesmo existindo positividade quanto ao atingimento dos 

pequenos e medios proprietaries, os mecanismos operacionais do credito 

rural no POLONORDESTE, tern sido aperfeicoados gradativamente, com vistas 

a elevagao do grau de atendimento do seu publico meta. Urn exemplo real, 

f o i as constantes redugoes nos tetos maximos de financiamentos por bene 

f i c i a r i o s , que inicialmente era de 15.000 MVR (Maior Valor de Referenda 

do Pais) passou em 07.03.78 para 200 MVR e finalmente atraves da circu 

l a r n° 461 de 20.09.79 do Banco Central f o i fixado em 100 MVR. 

Outro aspecto positivo do credito rural do POLONORDESTE 

pode ser verificado ao se observar o tipo de beneficiario com relagao ao 

absentismo. Nota-se que em fungao da estrategia de implementagao do 

PDRI/RURALNORTE, urn percentual elevado, cerca de 80%, dos tomadores do 

credito institucional, residiam em suas propriedades e tinham a agrope 

cuaria como principal atividade economica. Entretanto, os 20% restantes 

dos beneficiarios do POLONORDESTE, em geral grande proprietaries, resi 

diam na cidade de Parelhas ou em outras cidades do Estado, sendo que 

comumente desenvolviam outras atividades economicas, tais como o coiner 

cio, a industria "oleira", a industria de beneficiamento de algodao, pro 

fissoes liberals, etc. 

Quanto a formalizagao dos contratos, o instrumento domi 

nante f o i a nota de credito r u r a l , com uma ocorrencia da ordem de 

79,5% dos cases pactuados. Em seguida veio a cedula rural pignoraticia 

com 17,7%.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A hipoteca f o i exigida em apenas 2,8% dos contratos. Nota-se 
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portanto, que a garantia pesscal e da safra pendente, constituiram-se no 

suporte responsavel das operacoes ajustadas com recursos do POLONORDESTE. 

Esse fato vem corroborar com a hipotese levantada a cerca da resistencia 

apresentada pelos pequenos e medios produtores ao credito governamental, 

como decorrente de fatores inerentes a sua condigao socio-economica. Ora, 

se a hipoteca vincula a propriedade rural ao financiamento com vistas 

a responder pecuniariamente pelo ressarcimento do debito em caso de ina 

dimplencia; se a agricultura no semi-arido, por ser altamente sensivel 

as adversidades climatica, esta a merecer certos atenuantes em fungao de 

frequentes declinios na renda monetaria do produtor; se existe casos, 

embora que exporadicos, de alienagab de imoveis para liquidagao de debi 

tos , seria natural, que o pequeno e medio proprietario rural manifestas 

se uma resistencia a hipoteca de seu imovel, pois estaria pondo em risco 

o seu pequeno patrimonio. Por outro lado, a dispensa, de garantia real 

hipotecaria nos financiamentos do POLONORDESTE cujo montante de recursos 

20/ 

nao ultrapassasse a 50 MVR— (apesar de ser uma condigao constante do 

Manual do Credito Rural do Banco Central, dificilmente posta em pratica 

pelos Agentes Financeiros), tornou-se possivel a elevagao do percentual 

de atendimento do credito rural institucional junto aos proprietaries, 
21/ 22/ 

que passou de 12%— em 1973 para 32%— em 1979, inclusive com acesso 
aqueles com imoveis enquadrados no estrato de 0 ! 50 hectares. 

0 PDRI/RURALNORTE, apesar de ter sido concebido antes da 

criagao do programa POLONORDESTE, ja contemplava em seu conjunto de 

metas atingir com o instrumento credito urn elevado numero de produtores 

rurais, notadamente, pequenos e medios, os quais ainda se encontravam 

20/ Refere-se ao maior valor de referenda vigente no Pais. 

21/ Percentual dos estabelecimentos beneficiados com o credito rural ins 
titucional segundo pesquisa SUDENE/BIRD. 

22/ Informagao coletada junto a. Unidade Operativa da EMATER/RN sediada 
em Parelhas durante pesquisa de campo realizada em setembro de 
1979. 
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marginalizados pela po l i t i c a crediticia governamental ate entao posta 

em pratica, fato que os levavam, quase sempre a recorrerem ao credito 

nib institucionalizado, praticado por intermediarios e/ou usineiros. A 

consecugab dessa meta, implicaria portanto, em tornar possivel o acesso 

de proprietarios sem nenhuma experiencia crediticia. 

Apesar do incremento verificado no numero de contratos que 

passou de 41 no PROTERRA para 424 no POLONORDESTE, observou-se, atraves 

dos processos de concessao de credito, que muitos deles, foram pactuados 

com beneficiarios que ja contavam com experiencia crediticia atual ou 

passada. Isto e evidente quando se observa que os 424 contratos de credi 

to com recursos do POLONORDESTE, beneficiaram 189 proprietarios rurais 

com uma media de 2,2 contratos por beneficiario. Por outro lado, merece 

destaque, o fato de que 62,4% desses proprietarios quando aderiram pela 

primeira vez ao credito do POLONORDESTE nab contavam com experiencia ere 

d i t i c i a junto aos agentes financeiros o f i c i a i s . 

A elaboragao de pianos ou projetos, como forma de planeja 

mento dos emprestimos rurais do POLONORDESTE, tarefa a ser executada pe 

la EMATER/RN, mereceu cuidados especiais na definigao de suas linhas. Pa 

ra t a l , f o i criado urn conjunto de formularios ou roteiros, cuja simplici 

dade decaia a medida que o emprestimo proposto avolumava-se. Assim, e 

que nos emprestimos ate 50 MVR, seria utilizado urn modelo denominado 

"Simples 1", nos emprestimos de 50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — I 200 MVR, seria empregado o mode 

lo "Simples 2" e nas propostas acima'de 200 MVR deveria ser utilizado o 

roteiro para "projeto integrado". Por outro lado, o PDRI/RLIRALNORTE v i 

sando o seu publico meta, limitou os emprestimos de investimento e/ou 

custeio, para cada mutuario, em 50 MVR, o que levaria os Extensionistasa 

utilizarem apenas o modelo "Simples 1", com sensivel economia de tempo. 

Acontece porem, que essa restrigao nab f o i observada em pelo menos 7% 

das propostas crediticias, todas voltadas para beneficiar grandes propri 

etarios. 
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Em linhas gerais, a regulamentagao institucional do credi 

to especial para o programa POLONORDESTE, identifica-se com a do PROTERRA, 

com raras exegoes. Dentre elas, destacam-se a aplicagao dos . recursos , 

apenas, em areas abrangidas por projetos de desenvolvimento rural inte 

grado e a obrigatoriedade de assistencia tecnica em todos os financiamen 

tos. Mais uma vez, mesmo no POLONORDESTE, a rigidez operacional do credi. 

to rural institucionalizado, a l i j o u os produtores sem terras (parceiros, 

arrendatarios e assalariados), que continuam como instrumento de traba 

lho nas maos dos grandes proprietarios, qua'se sempre, beneficiados com 

os incentivos oferecidos pelo Estado. A linha de credito fundiario, em 

. 23/ 

fungao das dificuldades operacionais—, nao f o i acionada como se espera 

va. 

5.2.2. CAP - Compra Antecipada da Produgao 

Ate 1979, os recursos da CAP aplicados no municipio de 

Parelhas somavam a pregos constantes de junho de 1979 a importancia de 
24/ 

Cr$ 2.765.303,00— (dois milhoes setecentos e sessenta e cinco mil e 

trezentos e tres cruzeiros), pactuada atraves de 364 contratos de empres 

timos, beneficiando 257 produtores. 0 Quadro 17 mostra as finalidades de 

aplicagao dos recursos da CAP nos anos de 1978 e 1979. 

Em 1978, os produtores beneficiados pela CAP dis t r i b u i 

ram-se segundo as categorias seguintes: 174 proprietarios, 16 arrendata 

rios e 6 parceiros. Ja em 1979 os recursos foram aplicados junto a 127 

proprietarios, 18 arrendatarios e 23 parceiros. 

23/ Exigencia de piano integrado, impossibilidade de constituir garantias 
para futures emprestimos na linha de investimento, dificuldades 
na formalizagao do contrato. 

24/ Esta informagao e outras a seguir, foram coletadas em pesquisa dire 
ta realizada em setembro de 1979 junto a EMATER/RNePolo de Compra, 
ambos sediados no municipio de Parelhas. 



QUADRO 17 

MJNIClPIO DE PARELHAS 
APLICACAO DOS RECURSOS DE CAP E SUAS FTJNALIDADES 
- 1978/79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F UNDACAO DE AL GODAO 

ARBOREO 

MANUT ENCAO ( CUSTEI O)  

DE AL GODAO ARBCREO T OT AL ANUAL 

ANOS 
AREA 

(ha) 

VAL ORES - - Cr$ 1,00 
ARE A 

(ha) 

VAL ORES - Cr$ 1,00 
AREA 

(ha) CORRENT ES 
CONST ANT ES 

( * )  

ARE A 

(ha) CORRENT ES 
CONST ANT ES 

( * )  

ARE A 

(ha) 
VAL OR 

CORRENT E 

VAL OR 

CONST ANT ES*  

1978 200 310.132 409.830 552 984.989 1.301.633 752 1.295.121 1.711.463 

1979 128 220.241 220.241 643 833.599 833.599 771 1.053.840 1.053.840 

T OT AL 328 530.373 630.071 1.195 1.818.588 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— , i 

2.135.232 1.523 2.348.961 2.765.303 

F ONT E:  Pesquisa realizada junto a EMAT ER/ RN em Parelhas - setembro de 1979. 

(*) Valores constantes a precc de junho de 1979. 

OBS: 1) Foram contemplados 196 produtores em 1978 e 168 em 1979. 

2) Alem do algodao arboreo, ojarroz e o feijao como culturas puras, tambem foram contempladas com re 
cursos da CAP, embora com areas pouco representativas - 5 ha de feijao e 5,5 ha de arroz. 
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Todos os mutuarios da CAP residiam na zona rural e tinham 

na agropecuaria sua principal atividade. Do t o t a l de contratos realiza 

dos em 1979, 108 destinaram-se a produtores que tinham se beneficiado em 

1978, enquanto que, 51 contratos foram pactuados com agricultores sem 

experiencia crediticia na Compra Antecipada da Produgao. 

Como ja f o i exclarecido, a CAP constitui-se num subproje 

to do PDRI/RURALNORTE, que objetiva suprir financeiramente a pequenos 

produtores, com ou sem terras, impossibilitados de se beneficiarem com o 

credito institucionalizado, com vistas a melhorar as condicoes de comer 

cializacao da produgao. 

Em Parelhas, os recursos da CAP, foram aplicados quaseque 

exclusivamente nas atividades voltadas para o cultivo do algodao arbo 

reo, sendo 22,8% destinados a fundagao de novas areas e 77,2% aplicados 

na manutencao (custeio) de areas ja existentes. A fundagao em 1978 cor 

respondeu a 61% da area financiada para essa atividade, cabendo apenas 

39% ao ano de 1979. A manutengao, no entanto, apresentou comportamento 

contrario a fundagao, passando de 46,2% em 1978 para 53,8% em 1979. Dos 

364 contratos de emprestimos pactuados atraves da CAP, 82,7% destinaram-

se a beneficiar pequenos proprietarios com ate 50 hectares, 9,3% benefi 

ciaram arrendatarios, e apenas 8,0% dos contratos foram pactuados com 

parceiros. Segundo a categoria de beneficiarios, nota-se ligeiras modifi 

cagoes em seu conjunto, manifestados atraves de um crescimento dos usua 

rios nas categorias arrendatarios e parceiros, em detrimento da catego-

r i a de pequenos proprietarios. Por outro lado, observa-se que no ano 

de 1979, 64% dos beneficiados tinham sido usuarios do credito da CAP no 

ano anterior. 

A redugao na area para fundagao de algodao arboreo, ocor 

rida com as operagoes do subprojeto CAP, durante o ano de 1979, encontra 

sua principal j u s t i f i c a t i v a na atipicidade climatica experimentada pela 

regiao. 0 ano seco, alem de desestimular os pequenos produtores poten 

ciais ao credito de CAP a. realizagao de operagoes f inanceiras para inves 



73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OR/  

timento, levou a area era estudo ao programa de emergencia— com aplica 

cao de recursos a "fundo perdido" em atividades voltadas para infra-es 

trutura nas propriedades rurais. Essas tarefas emergenciais, que visa 

vam a ocupacao da mao-de-obra r u r a l , exigiram uma dedicagao quase exclu 

siva da Extensao durante todo o periodo c r i t i c o , que tambem contribuiu 

para a ocorrencia do evento. 

Apesar do declinio nas operagoes de CAP nos dois primed^ 

ros anos de atuagao no municipio de Parelhas, os usuarios entrevistados 

nas categorias de pequenos proprietarios e produtores sem terras, mos_ 

travam-se satisfeitos, citando como pontos positivos, a ausencia de ta 

xas de juros, a nao exigencia de documentagao , as facilidades na forma 

lizagao das propostas e contratos e o encurtamento do canal de comercia 

lizagao com repercussoes favoraveis nos pregos pagos a nivel de produto 

res. 

0 polo de compra da CAP desempenha urn importante papel 

no processo de comercializagao da produgao financiada. As agoes voltadas 

para garantirem uma melhor comercializagao do algodao, praticamente, o 

unico produto objeto da compra antecipada em Parelhas, sao iniciadas com 

um compromisso formal da firma encarregada do beneficiamento do produto, 

em ofertar um melhor prego, face o volume t o t a l produzido pelos usuarios 

da CAP. Os beneficiarios ao fazerem a entrega do algodao, recebem o cor 

respondente ao prego do dia. Posteriormente, quando da definigao do pre 

go f i n a l , que provavelmente sera maior do que aquele vigente na epoca 

da entrega do produto, a CIDA ou Cooperativas farao retornar aos mutua 

rios o correspondente ao incremento de prego. A distribuigao da sacaria, 

a coleta do produto em locais estrategicos proximos das fontes produto 

ras, a divulgagao de pregos vigentes, foram um conjunto de atividades de 

senvolvidas pela EMATER/RN e polo de compra da CIDA - Companhia Integra 

da de Desenvolvimento Agropecuario, no sentido de melhorar a comerciali 

zagao, evitando a agio do intermediario e assegurando o ressarcimento dos 

recursos emprestados. 

25/ Sao agoes transitorias desencadeadas pelo Estado, nos periodos de 
grandes estiagens,^ visando minorar a d e f i c i l situagao do homem 
rural e evitar um exodo em massa dessa populagao para os grandes 
centres urbanos. 
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Segundo dados do cadastramento do INCRA, existiam em 

1977, 690 propriedades no estrato de 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — j 50 hectares. Admitindo-se 

que, a cada propriedade corresponda a um usuario potencial da CAP, uma 

vez excluidos os beneficiarios do credito rural institucional, conclui-

se que 32% dos pequenos proprietarios receberam os beneficios da CAP, 

ficando o restante na dependencia financeira do intermediario. A catego 

r i a de parceiros continua a margem do credito governamental, pois f o i 

baixissimo o ondice de atendimento da CAP a esse tipo de produtor sem 

terra. A constatagao desse fato, pode ser verificada tomando-se por ba 

se apenas os parceiros associados ao sindicado dos trabalhadores rurais 

de Parelhas, cujo percentual de atendimento situou-se em 0,8% e 2,9% , 

respectivamente para os anos de 1978 e 1979. 0 reduzido acesso do parcei 

ro ao credito da CAP, parece residir na figura do proprietario, que tern 

resistido em conceder o seu consentimento formal para realizagao de ope 

ragoes crediticias atraves da CAP. Algumas razoes tem levado os proprie 
•» 26 / 

tarios a esse tipo de comportamento—, dentre elas destacam-se as seguin 

tes: a) perda de donrlnio na comercializagao da parcela de produto perten 

cente ao parceiro; b) desaparecimento do fornecimento semanal em dinhei. 

ro ou mercadoria, que funciona como instrumento de pressao, na busca de 

uma maior intensidade de trabalho do parceiro; c) o parceiro nao e capaz 

de planejar as despesas entre o recebimento de uma parcela e a liberagao 

da parcela seguinte, acarretando complementagoes financeiras por parte 

dos proprietarios. Por outro lado, constatou-se que o consentimento para 

que os parceiros operant na CAP, tem ocorrido em fungao, quase sempre, de 

dificuldades na obtengao de recursos financeiros por parte dos propriety 

rios, ou como forma de redugao de custos no equivalente aos juros que 

pagariam utilizando outro tipo de credito. 

26/ As razoes foram externadas pelos proprietarios que cultivam algodao 
arboreo em regime de parceria, quando da pesquisa de campo em 
setembro de 1979. 



CAPtTULO VI 

CONCLUSCES 

0 credito r u r a l , como um dos instrumentos modernizantes da 

polit i c a governamental, nab f o i capaz de contrariar a dinamica da econo 

mia no municipio de Parelhas. 

Conforme se observa, o PROTERRA e o POLONORDESTE foram 

concebidos visando, entre outras coisas, promover o desenvolvimento das 

atividades agropecuarias e solucionar questoes ligadas a estrutura fundi 

aria, tendo o pequeno produtor como objeto central. 

Tanto o credito do PROTERRA como o do POLONORDESTE, por 

ocasiao de suas regulamentagoes, tiveram fixado tetos maximos de recur 

sos para emprestimos a pessoas fisicas. Em ambos os casos, esses valores 

apresentavam-se elevados, principalmente nas operagoes com pequenos e 

medios produtores rurais. 0 POLONORDESTE, com publico meta definido, f o i 

alvo de severas criticas no que tange ao excessivo limite de recursos 

por beneficiario, a ponto de ter sido em 07.03.78, reduzido a 200 MVR 

(Maior Valor de Referenda do Pais) e posteriormente, em 20.09.79, fixa 

do em 100 MVR. Essas redugoes experimentadas pelo credito do POLONORDESTE, 

objetivando direcionar os recursos para o seu publico meta, representa 

do pelos produtores mais carentes e sem acesso normal a assistencia ere 

d i t i c i a o f i c i a l , nab se constituiu numa restrigao a utilizagao dos re 

cursos pelos grandes proprietarios, que continuam se submetendo aos tetos 

definidos, em fungao das facilidades e vantagens operacionais oferecidas 

pelo programa CQuadro 18). 

A realidade constatada para o municipio de Parelhas, indi 

ca claramente que ocorreu uma seletividade na aplicagao dos recursos do 

PROTERRA, uma vez que, mais de 80% do volume de credito, foram destina 

dos a proprietarios possuidores de grandes imoveis. Ja no caso do 



QUADRO 18 

MUNICIPIO DE PARELHAS 
CONTRATOS POR ESTRATO DE AREA, SEGUNDO OS VALORES DE REFERENCIA 
- 1971/79 

VALORESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE REFERENCIA 
ATE* 50 MVR * 50 a 200 MVR * + 200 MVR * 

ESTRATOS DE AREA 

r NUMERO DE 
CONTRATOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 NUMERO DE 
! CONTRATOS 

NUMERO DE 1 . 
CONTRATOS | 

0 1 20 155 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

20 1 50 165 98,8 2 1,2 _ 

50 ( 200 96 88,9 12 11,1 -

+ 200 14 

- % — . . o • . 

40,0 9 25,7 12 34,3 

FONTE: Unidade Operativa da EMATER/RN em Pa*ell>»s 

(*) Maior Valor de Referenda a pregos coi\stantfs de junho de 1979. 
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POLONORDESTE os recursos aplicados atraves do subprojeto credito r u r a l , 

apresentaram um comportamento que evidencia um certo equilibrio na dis_ 

tribuigao entre as categorias de pequenos, medios e grandes proprieta 

rios rurais (Quadro 19), muito embora estes proprietarios continuem a 

agambarcaremamaior parcela do credito liberado. Nas duas politicas ere 

diticias em estudo, os produtores sem terras nao tiveram acesso ao ere 

dito rural institucional. Ate mesmo na CAP - Compra Antecipada da Produ 

gao, que e um tipo de credito rural nao institucional, sob o amparo do 

POLONORDESTE, a participaglo da parceria mostrou-se insignificante. 

0 aporte de recursos aplicados junto aos grandes proprie 

tarios do municipio de Parelhas, tem desempenhado ao lado de outos fato 

res, um papel importante na concentragao da propriedade r u r a l . Tomando-

se os dados do cadastramento do INCRA referentes aos anos de 1972e1977, 

verifica-se que, nao ocorreu aumento das propriedades em relagao ao 

numero de imoveis, enquanto que, em relagao a area, existiu um incremen 

to na ordem de 26%, o que mostra a. concentragao progressiva da proprie 

dade fundiaria no municipio. Segundo constatou-se, em entrevistas r e a l i 

zadas junto a mutuarios tradicionais do credito institucional, e comum 

aquisigoes de pequenos imoveis, continguos as grandes propriedades, sen 

do utilizado para pagamento dos mesmos, recursos oriundos do credito ru 

ra l e destinados ao processo produtivo. Por outro lado, levando-se em 

consideragao a pequena propriedade de ate 50 hectares, observa-se uma 

tendencia ao fracionamento e alienagao das terras, pois na realidade o 

que ocorreu f o i um aumento de 6% no numero de pequenas propriedades, en 

quanto a area t o t a l dos imoveis, sofreu uma redugao de 23% no peribdo 

de 1972 e 1977 (Quadros 5 e 6). 

Conclui-se tambem, que no municipio de Parelhas, em espe 

c i a l nas grandes propriedades beneficiadas com o instrumento credito, vem 

se materializando modificagoes no sistema de manejo do rebanho pecuario, 

ao tempo em que se registra grandes investimentos no prepare de novas 

areas para cultivo do algodao arboreo, em fungao da disponibilidade dos 

fatores de produgao-terra e mao-de-obra, associados ao fator capital , 



QUADRO 19 

MUNICfPIO DE PARELHAS 
PROPRIETARIOS BENEFICIADO COM 0 CREDITO RURAL INSTITUCIONAL SEGUNDO 
OS ESTRATOS DE AREA - VALOR RELATIVO EXPRESSO EM PERCENTAGEM 
- 1971/79 

ESTRATOS DE AREA 
ESTRUTURA FUNDIARIA^ CREDITO DO PROTERRA-7 

q/ 

CREDITO DO POLONORDESTE-
EM HECTARES 

IMOVEIS AREA |PROPRIETARIOSJ 
RECURSOS 
ALOCADOS 

PROPRIETARIOS! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! 

RECURSOS 
ALOCADOS 

0 —4 20 57,20 9,57 - - 40,21 14,53 

20 — | 50 22,85 14,43 4,60 0,73 35,45 23,87 

50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 200 14,73 29,89 63,60 15,79 17,99 22,27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 200 5,22 46,11 31,80 83,48 6,35 39,33 

FONIES: Cadastro do INCRA - 1977 e EMATER/RN - Unidade Operativa de Parelhas. 
1/ Em numero absoluto Parelhas tinha, em 1977, 862 propriedades cadastradas com uma area de 43.019,4 

hectares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21 Ate 1979, os recursos do PROTERRA foram alocados junto a 24 proprietarios e somavam a prego de j u 

nho do mesmo ano, 9,9 milhoes de cruzeiros. 
3/ 0 POLONORDESTE teve o seu credito rural institucional aplicado junto a 189 proprietarios rurais, 

que a pregos constantes de junho de 1979, somavam 13,4 milhoes de cruzeiros na epoca da pesquisa 
(setembro de 1979). 

00 
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oriundo do credito rural institucional. As inovagoes observadas, vem sen 

do efetivadas gragas a alocagao dos recursos do credito para fins moder 

nizadores de certas etapas do processo produtivo. Merece destaque a aqui 

sigao de tratores, utilizados ora na execugao de algunHs fases de c u l t i 

vo do algodao arboreo, principalmente preparo do solo e limpas, com con 

sequente redugao no emprego assalariado, ora em atividades ligadas a 

fabricagao de telhas (escavagao e transporte de materia prima), cujas 

olarias representam uma nova forma de capitalizagao da propriedade rural. 

Tambem merece destaque o volume de recursos aplicados em benfeitorias e 

instalagoes, as quais se acham voltadas para melhoria tecnica do manejo 

do rebanho bovino. 

Em decorrencia desses elementos modernizantes, introduzi 

dos nas grandes propriedades atraves do credito rural institucional, era 

de se esperar algumas mudangas no sistema de exploragao, alem da libera 

gao de mao-de-obra assalariada. Na verdade o que ocorreu f o i um tipo de 

"modernizagao conservadora", aplicada a algumas etapas de cultivo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al 

godao arboreo ou em certas fases do manejo do rebanho bovino. No caso 

do algodao arboreo, alem da permanencia do sistema em parceria, consta 

tou-se que t a l relagao de trabalho tem experimentado uma expansao em 

termos quantitativos, e que as etapas de cultivo sob a responsabilidade 

dos proprietarios vem sendo mecanizadas gradativamente. 0 manejo bovino 

tem melhorado tecnicamente, com vistas a uma redugao da mao-de-obra u t i 

lizada, embora a pratica do uso dos restolhos de cuituras permanega. 

A preferencia pela parceria como relagao de trabalho na 

exploragao da cultura do algodao, decorre basicamente dos seguintes fa 

tos: a) mao-de-obra constante em todos os periodos do ano; b) disponi 

bilidade de forga de trabalho para execugao de atividades ligadas a ex 

ploragao propria da fazenda; c) divisao dos riscos decorrentes do cul 

tivo do algodao arboreo no semi-arido. 

Paralelamente, ao crescimento no numero de parceiros, que 

pelas peculiaridades observadas nas relagoes de trabalho, assemelham - se 

a pequenos arrendatarios que remuneram a renda da terra com produto, uma 



80 

nova categoria de produtor f o i observada no municipio de Parelhas. Tra 

ta-se de um tipo de parceiro com fungoes de administrador, que trabalha 

grandes areas de algodao, utilizando-se da moto mecanizagao, complemen 

tada com mao-de-obra familiar e assalariada. 

A dispensa de hipoteca nos pequenos financiamentos, em 

associagao com outras medidas desobstacularizadoras, contribuiram para 

que o pequeno e medio proprietario tivesse um melhor acesso ao credito do 

POLONORDESTE. 0 tratamento especial conferido aos proprietarios nao 

absentista e/ou aqueles sem experiencia crediticia, tambem concorreu pa 

ra que os recursos do POLONORDESTE se apresentassem mais acessiveis. 

Finalmente, constatou-se que o substancial incremento na 

aplicagao do credito r u r a l , tanto no sentido horizontal como ver t i c a l , 

ocorrido junto aos proprietarios de Parelhas, pouco contribuiu para o 

fortalecimento da economia municipal, fato evidenciado com a sua inclu 

sao nos municipios sob o estado de emergencia ocasionado pela situagao 

de estiagem que f o i submetido o Rio Grande do Norte no ano de 1979. Isto 

indica claramente, que o credito r u r a l , apesar de ser um instrumento de 

politica poderoso e influente, so tem seus objetivos atingidos, quando 

precedido e acompanhado de outras medidas conjungadas de politica 

agricola. 
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