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sobrevlv§ncla a dot a da s pe los a rre nda ta rlos da s terras publ lca s 
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I nt e rve ncoe s do Estado, na esf era produt lva re pre se nt a do pe l o DNOCS. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ap6s a construgao do agude publico de Boqueirao - PB, o DNOCS 

implantou o sistema de arrendamento das terras desapropriadas optando pela 

concessao de lotes atravls de contratos de arrendamento. Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  parte integrante 

desse estudo a compreensao dos aspectos essenciais dessa medida, devido a sua 

particularidade em relacio aos procedimentos adotados para com outros agudes 

publicos da regiao. 

A investigagao tambem tentara esclarecer determinadas especificidades no 

sistema de produgao desenvolvido pelos arrendatarios numa regiao semi-arida com a 

possibilidade de utilizagao 6tima dos recursos atraves do sistema agua-solo-planta, 

desempenhando urn papel preponderate no ciclo produtivo, com boas repercussoes na 

produtividade do trabalho e na regularidade da produgao. 

E importante assinalar que os arrendatarios das terras do DNOCS enfrentam 

uma situagao tipica (com contradigoes e particularidades) dispoem da posse e o uso da 

terra (lotes) com acesso a agua em uma regiao semi-arida e com forte concentragao 

fundiaria. Mesmo assim, nao conseguem diretamente a ocupagao produtiva dos lotes. 

Em conseqiiencia dessa situagao, promovem a ocupagao dessas terras de forma 

parasitaria, atraves do arrendamento da posse que se configura como a principal 

estrategia de sobrevivencia desses arrendatarios. 

O sistema de produgao, bem como a posse da terra, possibilita a obtengao de 

rendimentos nao agricolas, dentro e fora dos lotes, inclusive o subarrendamento 

partial, situagao que acarreta diferenciagao dos arrendatarios com reflexos nas suas 

condigoes de vida e de trabalho. Por conseguinte, o estudo do sistema de produgao 

desses pequenos produtores, aliado as demais estrategias utilizadas, como o 

subarrendamento, por exemplo, representa um esforgo de elucidar os mecanismos 

utilizados para a sua reprodugao. 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6rea objeto do estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t um dos principals centros produtores de horticolas 

para o Estado da Parafba, chegando at6 em determinadas dpocas a abastecer outros 

mercados distantes, inclusive no exterior. A an&lise dos aspectos essenciais 

relacionados com a organizagao da produgao, al£m de considerar a sua dinamica 

interna, exige levar em conta a participagao do Estado, atraves do DNOCS, pela sua 

importancia no processo. 

A hip6tese que norteia nosso trabalho 6 a de que o sistema de arrendamento 

em Boqueirao permitiu o acesso a terra para trabalhadores rurais, mesmo para os que 

nao dispdem dos meios de produgao, indispensaveis a produgao comercial. O fato de 

dispor do lote, embora sem explora-lo diretamente, garante a sua reprodugao enquanto 

pequeno produtor, em fungao das estrategias possfveis de empreender e obter 

rendimentos para a subsistencia familiar, sem a necessidade de tornar-se assalariado 

puro. 

Nesse sentido, estuda-se por um lado, a iniciativa do Estado em realizar 

essa experiencia de arrendamento e os desdobramentos dessa atitude e por outro, as 

transformagoes socio-economicas que vem ocorrendo com esses pequenos produtores 

na condigao de arrendatarios das terras do DNOCS. 

No entanto, o estudo de caso em Boqueirao, devido a seus limites e 

especificidades, nao permite generalizagoes. Contudo, ao estudar o sistema de 

arrendamento adotado pelo DNOCS em Boqueirao, tem-se o proposito de apresentar 

uma contribuigao para compreender o processo de transformagao da agricultura do 

Nordeste, que nas zonas semi-aridas tern sido direcionada pela agao do Estado. 



CAPITULO I 

CARACTERIZAQAO DA AREA DE ESTUDO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aspectos Socio-economicos da Area 

A &rea de estudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i  o municipio de Boqueirao-PB, e, de forma complementar, 

o municipio de Barra de Sao Miguel, onde estao situados os arrendatarios. Ambos 

localizados em uma regiao do semi-£rido, os Cariris Velhos da Parafba, com clima 

predominantemente quente e seco, com precipi ta tes pluviometricas anuais variando 

de 560 a 700 milimetros, concentrada no perfodo de tres meses do ano e margeados 

pelo agude publico de Boqueirao. 

Os Cariris Velhos da Parafba e o Curimatau estao inclufdos entre as regioes 

naturais do semi-arido nordestino. "A regiao do Cariri Paraibano e a mais seca do 

Brasil. O clima regional caracteriza-se por elevadas temperaruras (medias anuais em 

torno de 25°), fracas amplitudes termicas anuais, chuvas escassas, muito concentradas 

no tempo e irregulares, o que provoca fortes deficits hidricos." (DUQUE, 1985:170). 

A estrutura fundiaria desses municfpios e basicamente constitufda por um 

grande numero de estabelecimentos com menos de 50 hectares, o que representa, em 

media, 82,0% dos estabelecimentos e ocupam apenas 16,1%, cerca de 23.678,0 

hectares de uma area constitufda de 146.891 hectares, que pode ser verificado na 

Tabela 1. Nesses estabelecimentos predomina a pecuaria e as lavouras temporarias. Na 

grande maioria dos estabelecimentos, 81,3% tern como principal atividade a criagao 

extensiva de bovinos mestigos de diferentes ragas zebufnas, apresentando baixos 

fndices de produtividade. Os caprinos e ovinos sao criados como meio de 

complementar a criagao de bovinos, face a rusticidade e habitos de pastagem desses 

animais na regiao. E ainda apresenta "o rebanho caprino e ovino - o maior do Estado -

em forte crescimento nos ultimos anos, grandemente ligado a pequena produgao 



TABELA 1- DISTRIBUIQAO DO NUMERO E AREA DOS ESTABELECIMENTOS DE 

BOQUEIRAO E BARRA DE SAO MIGUEL POR GRUPOS DE AREAS -1985 

GRUPOS DE AREA 

(Hectare) 

BOQUEIRAO BARRA DE SAO MIGUEL 
GRUPOS DE AREA 

(Hectare) NUMERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 
AREA 

(Hectare) 
% NUMERO % 

AREA 

(Hectare) 

% 

DE MENOS DE 01A 
MENOSDE10 

L719 58,53 6.035 6,00 417 58,48 1.037 2£4 

10 AMENOS DE 50 793 27,00 17.328 17,22 143 20,06 ai38 6,78 

50 AMENOS DE 100 212 7,22 14152 14,06 60 
8,42 4.002 8,65 

100AMENOSDE200 114 3,88 15.750 15,55 33 4,63 612 9,96 

200AMENOSDE500 74 2,52 2Z239 22,10 39 5,48 10.180 22,00 

500AMENOSDE1000 16 0,54 10.792 10,73 13 132 9.042 19,54 

DE1000AMAIS 9 0,31 14.318 14,24 08 1,12 14366 3033 

TOTAL Z937 100,00 10O614 ioaoo 713 ioaoo 42J277 10O0O 

FONTE: FIBGE - CENSO AGROPECUARIO 
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(pequenos proprietirios ou moradores das fazendas). Menos exigentes que os bois, 

cabras e ovelhas aproveitam melhor a caatinga como pasto natural e nao necessitam de 

racao complementar" (DUQUE, 1985:171). 

Essas atividades enfrentam problemas decorrentes da restrigao de ordem 

climStica que para os pequenos proprietaries, trabalhadores e arrendatarios, e uma 

questao de sobrevivencia. 0 efeito do clima com a falta de chuvas, reduz fisica e 

biologicamente a produgao agropastoril, aliado a forte concentragao fundiaria presente 

nos municipios estudados, conforme tabela 01. 

O problema decorre mais da forma como se desenvolve a agricultura, em 

decorrencia das fragilidades do nivel de desenvolvimento das forgas produtivas, do que 

das irregularidades pluviometricas da regiao. 

Sendo a agricultura a principal atividade economica da regiao e, levando-se 

em consideragao o tamanho dos estabelecimentos e o numero de pessoas ocupadas, 

verifica-se que em Boqueirao e Barra de Sao Miguel o numero total de pessoas 

ocupadas 79,91% e 91,67%, estao naqueles estabelecimentos com menos de 10 

hectares, conforme a tabela 02. A ocupagao das pessoas se da sob a forma de trabalho 

assalariado temporario, com maior incidencia nos meses de fevereiro - julho. 

No ultimo Censo Agropecuario realizado no Estado em 1985, Boqueirao 

possuia 2.937 estabelecimentos ocupando uma area de 100.614 hectares. Dos 

municipios que margeiam o agude, e o mais extenso da microregiao dos Cariris velhos 

e apresenta o maior numero de estabelecimentos, o mesmo acontecendo com a 

utilizagao das terras. Ocupa o 3° lugar em extensao territorial no Estado com 1.257 

Km2. Fica localizado relativamente proximo de centros consumidores como Campina 

Grande-PB (45 Km), Joao Pessoa-PB (170 Km), Natal-RN (250 Km), Caruaru-PE 

(130 Km), Recife (250 Km). E beneficiado com rodovias asfaltadas, o que facilita o 

escoamento da produgao, e esta entre os maiores produtores de tomate e pimentao, a 

nivel do Estado da Parafba. 



TABELA 2 - DISTRTBUIQAO DO NTJMERO DE PESSOAS OCUPADAS NOS ESTABELECIMENTOS DOS 
MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO E BARRA DE SAO MIGUEL POR GRUPOS DE AREAS -1965 

GRUPOS DE AREAS 

(Hectare) 

BOQUEIRAO BARRA DE SAO MIGUEL 
GRUPOS DE AREAS 

(Hectare) 

PESSOAS OCUPADAS ESTABEIJCCIMENTO PESSOAS OCUPADAS ESTABELECTMEOTO 
GRUPOS DE AREAS 

(Hectare) NTJMERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% NUMERO % NUMERO % NUMERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

MENOS DE 05 5.751 58,05 2355 80,18 L267 54,92 559 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7M  

DE 05 AMENOS DE 10 ai57 21^6 521 17,75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 36,75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA139 19,5 

DE 10 AMENOS DE 20 620 6,25 51 1,74 192 833 15 24 

DE 20 AMENOS DE 50 185 W7 C8 0,27 - - - -

DE 50 AMENOS DE 100 69 0,70 01 003 - - - -

DE100AMAIS 126 127 01 0,03 - - - -

TOTAL 9508 100,00 2537 ioa oo 2 3 0 7 ioa oo 
713 ioaoo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE FEBGE - CENSO AGROPECUARIO 
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O municipio concentra tambem o maior numero de arrendatarios das terras 

publicas localizadas as margens do agude. E, conforme distribuigao dos arrendatarios 

por £reas das comunidades, Boqueirao congrega 265 dos 277 arrendatarios, o que 

represents 95,67% e 614 dos 634 hectares, o que corresponde a 96,85% do total da 

6rea arrendada (ver Tabela 03). 

1.1 - O Agude Publico de Boqueirao 

Em 1957, o Estado, atraves do DNOCS, concluiu a construgao do Agude 

Publico de Boqueirao, cujas obras tiveram initio em 1951. A capacidade de 

represamento e de 536.680 milh5es de metros cubicos, estendendo-se ao longo de 40 

Km, banhando terras as margens dos municipios de Boqueirao, Cabaceiras e Barra de 

Sao Miguel. 

A barragem apresenta um volume de 1.150.000 m^ de construgao com 

largura de 6 metros na parte superior. A altura e de 54 metros com 246 metros de 

comprimento. A jusante da barragem apresenta 3 patamares com talude de inclinagao 

1:4. A montante, o lado que represa a agua, possui o talude com tres inclinagoes: 

inferior 1:5, intermediaria 1:4, superior 1:3, conforme e apresentado na figura 1 

A decisao governamental de construir o agude ocorreu em uma conjuntura 

onde a intervengao do Estado no semi-arido se deu no sentido de atenuar situagoes 

crfticas, atraves de instituigoes que agiam isoladamente. 

Nesta perspectiva, "as grandes linhas de atuagao do DNOCS consistiram na 

construgao de agudes, perfuragoes de pogos tubulares, abertura de rodovias, irrigagao e 

instalagao de rede hidroeletrica" (SAMPAIO, 1979:35). 

Com a construgao de Agude Publico de Boqueirao, o Estado tentava 

amenizar os efeitos da seca, por um lado e por outro, promover "o abastecimento 



T A B E L A 3 - DISTRIBUIQAO DOS ARRENDATARIOS POR 

AREAS DAS CX)MUNIDADES / MUNICIPIOS -1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUNICIPIO / COMUNIDADE 
ARRENDATARIO 

AREA DAS COMUNIDADES 
(Em Hectare) MUNICIPIO / COMUNIDADE 

NUMERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% NUMERO % 

A-BOQUEIRAO 265 95,67 614 96,85 

. Bredos 119 42,96 290 45,74 
. Carcara 31 11,20 72 11,35 
. Mirador 55 19,85 84 13,24 
. Maravilha 28 • 10,12 59 9,30 
. Pasmado 25 9,02 92 14,54 
. Pedra Branca 07 2,52 17 2,68 

B - BARRA DE SAO MIGUEL 12 4,33 20 3,15 

. Riacho Pundo 12 4,33 20 3,15 

TOTAL 277 100,00 634 100,00 

FONTE: DNOCS - POSTO OPERATES DE BOQUEIRAO - PB 
OLevantainento a partir dos contratos de arrendamento) 
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d'£gua de Campina Grande, muito embora com a construgao da represa criaram-se 

objetivos indiretos, que podem ser visualizados, na cultura de vazante" (RODRIGUES, 

1985:38). 

Apos a conclusao do agude, o DNOCS inicia o processo de arrendamento 

das terras publicas para os trabalhadores que eram diaristas temporarios ou moradores 

(diaristas permanentes) em propriedades da regiao, inclusive naquelas que foram 

inundadas e indenizadas com a construgao da represa. 

No entanto, o conjunto dos trabalhadores rurais das terras desapropriadas 

nao foram contemplados pela agao do DNOCS. Muitos "foram obrigados a migrar, e 

os que ficaram foram, pouco a pouco, se acomodando em outras propriedades e em 

terras que arrendavam ao DNOCS" (RODRIGUES, 1985:53). 

Os trabalhadores contemplados com areas (lotes) sao os arrendatarios e 

estao localizados em sete comunidades as margens da bacia hidrografica. 

Sendo a localizagao dos lotes, a montante do agude, a produgao so e viavel 

tecnica e economicamente atraves da utilizagao do sistema de irrigagao com o 

recalcamento (elevagao) da agua. Este sistema requer investimentos em maquinas e 

equipamentos, alem dos custos operacionais elevados em fungao do consumo de 

combustivel e manutengao dos motores diesel. Situagao identica se verifica com a 

utilizagao de motores eletricos, que necessitam, alem dos investimentos citados, a 

implantagao de infra-estrutura de distribuigao de energia, inclusive o consumo 

consideravel de energia eletrica, ao contrario do sistema de irrigagao por gravidade 

que, apesar dos baixos custos com investimentos e manutengao, e inviavel sob o ponto 

de vista tecnico e economico, em virtude da finalidade principal para a qual o agude foi 

construido - o abastecimento de agua de Campina Grande. 

As areas dos arrendatarios sao entremeadas com pequenas, medias e ate 

mesmo grandes propriedades, todas tendo como limite as margens do agude, 

denominadas de vazante. 



Fig.  I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPERFIL DA BARRAGEM DO AQUDE PUBLICO DE BOQUEIRAO - PB 

MVOP - DNOCS - I 9 6 0 
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As madias e grandes propriedades geralmente se dedicam a exploragao da 

pecudria de forma extensiva enquanto a vazante ocupa-se com pastagens naturais e 

artificials para suplementagao da alimentacao animal. 

As pequenas exploram culturas tempor£rias para o autoconsumo aliadas a 

pecu£ria de pequeno porte (caprinos e ovinos) e alguns bovinos. 

Assim, por se tratar de municipios situados numa regiao semi-arida, a 

construgao do agude trouxe a agricultura de vazante 1 e a disseminagao do uso da 

irrigagao, ate entao inexistente na area. 

2 - O Objeto de Estudo 

Nessa pesquisa, pretende-se estudar o sistema de produgao e as estrategias 

adotadas pelos pequenos produtores na condigao de arrendatarios das terras publicas 

localizadas as margens do agude no municipio de Boqueirao - PB, tendo em vista que a 

construgao do referido agude engendrou novas formas de organizar a de produgao no 

campo, em fungao da dissseminagao do uso da irrigagao ate entao inexistente na area. 

Alem do mais, o sistema de arrendamento das terras, praticado pelo DNOCS em 

Boqueirao desde 1958, e diferenciado, pois o acesso a terra (lotes) vem ocorrendo 

formalmente ha mais de trinta anos atraves de contratos de arrendamento realizados 

entre o DNOCS e os arrendatarios por tempo indeterminado, ocupando toda a area 

indenizada que margeia o agude. 

Os contratos dispoem de clausulas onde os arrendatarios tern por obrigagao, 

entre outras, o pagamento anual da renda - Cr$ 1.500,00 hectares/ano e Cr$ 900,00 por 

metro linear de vazante utilizada. Este pagamento com prego simbolico se mantem 

desde 1990 ate a epoca de atualizagao da pesquisa, maio de 93. Ainda nos contratos, o 

DNOCS restringia a possibilidade da construgao de casas de alvenaria e, devido a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizagao defaixas de terras umidas as margens do aqude, mediante vazao da represa. 
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"essa restricao" embora nao cumprida, e das pr6prias condicoes de vida e de trabalho, 

a maioria dos arrendatarios moram em habitacoes prec&rias na pr6pria unidade de 

produgao. Atualmente, o DNOCS permite a construgao de casas de alvenaria nos lotes, 

mediante a formulacao de requerimento. Nesses casos, as benfeitorias ficam 

incorporadas ao patrimonio da Instituigao, por£m sem nenhum controle, apesar de 

noticias veiculadas que as benfeitorias nao podem ser indenizadas. Em tais contratos 

nao ha rigor no cumprimento das clausulas pre-estabelecidas. 

No entanto, em outros agudes publicos, mesmo no Estado da Parafba, o 

DNOCS concede lotes para arrendamento, no ambito dos perimetros irrigados, 

mediado por um conjunto de exigencias e controle sobre os arrendatarios. 

Em Boqueirao os denominados arrendatarios pioneiros trabalhavam como 

diaristas temporaries ou na condigao de moradores (diaristas permanentes) em 

propriedades, principalmente naquelas que foram inundadas e indenizadas com a 

construgao do agude. 

No entanto, ao longo desses trinta anos, varios arrendatarios pioneiros 

cederam as posses de seus lotes para pequenos produtores de areas mais distantes que 

venderam suas glebas e para pequenos comerciantes do municipio de Boqueirao que 

tambem se tornaram arrendatarios, mediante a indenizagao das benfeitorias existentes 

nos lotes. Outros, trocaram os lotes por casas construidas de taipa ou por areas 

menores nas proximidades da sede do municipio, recebendo alguma soma de dinheiro 

como compensagao. Alem desses, alguns ocupam atualmente os lotes na condigao de 

herdeiros dos arrendatarios pioneiros. 

As limitagoes tecnicas ja eram evidenciadas no perfodo da construgao do 

agude, pois o DNOCS encontrava-se numa situagao de "desfavoravel conceito publico 

(...) desinteresse geral do governo pelos seus servigos, desfalque de tecnicos, 

insuficiencia de recursos para servigos agronomicos e quase abandono dos estados 

fundamentais da regiao" (COHN, 1976:69). 
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Devido a esta situagao tipica, os arrendatarios utilizam parasitariamente os 

lotes, mediante a pr&tica do arrendamento (pago em dinheiro), pois a execugao dos 

contratos do DNOCS com eles, se restringe a uma visita anual aos lotes para o 

levantamento estimado da produgao, que, em seguida, e enviada a Diretoria Regional 

em Joao Pessoa-Pb, o que demonstra a precariedade na fiscalizagao. 

Alem destas limitagoes, o DNOCS, tradicionalmente, foi utilizado como 

instrumento politico pelas oligarquias locais, principalmente na fase conhecida como da 

solugao hidraulica, com vistas a combater a seca do Nordeste. Conforme relata 

OLIVEIRA, (1981:51) "o fato de nunca ter realizado nenhuma obra fora do Nordeste, 

e um resultado de sua captura pela oligarquia regional e nao uma intengao ou objetivo 

initial". 

A maioria dos arrendatarios se originam da micro regiao dos Cariris Velhos 

da Paraiba onde esta localizado o Agude Publico. Em geral sao casados e moram nos 

lotes com os familiares. E muito raro os filhos dos arrendatarios freqtientarem a escola, 

ao menos em um turno. E comum a mulher e os filhos, a partir dos 6 anos de idade, 

desenvolverem atividades no lote, principalmente aqueles que exigem menor esforgo 

fisico. As tarefas dificeis ficam a cargo do proprio arrendatario e trabalhadores 

assalariados contratados temporariamente (diaristas). 

Os arrendatarios sao considerados produtores "sempre que as terras dos 

estabelecimentos tivessem sido tomadas em arrendamento, mediante o pagamento de 

uma quantia previamente ajustada em dinheiro, ou sua equivalencia em produtos ou 

prestagoes de servigos" (FIBGE; 1985:13). 

Estes sao, portanto, pequenos produtores que detem a posse e o uso vitalicio 

da terra. Desenvolvem atividades agricolas fundadas predominantemente no trabalho 

familiar, como a produgao destinada tanto para o auto-consumo como para mercado. 

Apresentam limitada capacidade de acumular capital em fungao das caracteristicas da 

produgao comercial 
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Esses pequenos produtores tern acesso a £gua, mas a maioria nao dispoe de 

equipamentos de irrigacao, devido as dificuldades de obtencao de financiamentos. E, 

para complementar a sua sobrevivencia, desenvolvem atividades fora do lote familiar, 

como o assalariamento tempor£rio, al6m de utilizar a pr£tica do arrendamento da posse 

a terceiros. 

3 - A Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa em pauta foi desenvolvida na area que margeia o agude publico 

no municipio de Boqueirao-PB. A fase de campo teve importancia significativa como 

fonte primaria para a obtencao de dados empiricos fundamentals ao presente estudo. 

Foi realizada em dois momentos: nos meses de agosto/setembro de 1990 e abril/maio 

de 1992, tendo sido atualizada em maio de 1993. Como instrumento na coleta de 

informacoes junto aos arrendatarios, utilizaram-se entrevistas com roteiros previamente 

elaborados. O mesmo instrumento, porem, com modificagoes no roteiro e conteudo, foi 

aplicado aos tecnicos da Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural -

EMATER, ao corpo de administragao do Posto de Operacoes do DNOCS, aos 

comerciantes de insumos agricolas em Boqueirao, aos tecnicos da Secretaria de 

Agricultura do Estado e aos pesquisadores e tecnicos do "Projeto de Geragao e 

Adaptagao de Tecnologia" - GAT (Convenio UFPB/CNPQ). Alem do mais, foram 

mantidos varios contactos informais com representantes das instituigoes acima citadas. 

Com os arrendatarios, a amostra fixada foi de 26 em um universo de 277, o 

que correspondeu a 9,8%. "Geralmente sorteia-se um percentual de 5% a 20% do 

universo - dependendo do seu tamanho, se o universo for grande o percentual da 

amostra pode ser pequeno (5%, 6%, etc) mas, se o universo for pequeno eleva-se o 

percentual da amostra" (LOYOLA, 1977:21). 
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Ainda nessa fase, foram entrevistados oito arrendatarios da posse em 

Boqueirao e quatro intermediaries na regiao do agude e na CEASA em Campina 

Grande. 

A determinacao da amostra pautou-se pelo crit£rio da escolha probabilistic^, 

onde os elementos do universo da pesquisa tiveram as mesmas probabilidades de 

serem escolhidos ou sorteados. 

Nesse sentido, adotou-se o criterio de amostragem por Srea/comunidade. 

As entrevistas ficaram assim distribuidas: 

Comunidade Nc de Entrevistados Ne de Arrendatar ios 

1. Bredos 10 114 

2. Carcara 03 31 

3. Mirador 04 55 

4. Maravilha 03 28 

5. Pasmado 03 25 

6. Pedra Branca 01 07 

7. Riacho Fundo 02 12 

TOTAL 26 277 

As entrevistas contendo cinquenta e seis questoes distribuidas em nove 

blocos com uma media de duas horas de duracao possibilitaram o registro de dados e a 

observagao dos aspectos da realidade vivenciada pelos entrevistados. Esse 



Fig. 2 BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE DE BOQUEIRAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"LOCALIZAQAO DOS ARRENDATARIOS 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

instrumento possibilitou a obtencao de informagoes com mais precisao, gracaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ks 

condigoes favor£veis para a manifestacao espontanea dos entrevistados, o que foi 

possivel esclarecer questoes, desde a origem e identificacao dos arrendatarios, 

aspectos das unidades de produgao (lotes), a organizagao e destino da produgao, as 

atividades desenvolvidas fora do lote como fonte de obtengao de rendimentos, o nivel 

de relacionamento com as instituigoes governamentais e nao-goveraamentais no 

municipio e as estrategias de sobrevivencia adotadas pelos arrendatarios. 

Como fontes secundarias, utilizou-se a literatura especializada, publicagoes 

oficiais e dados levantados no FIBGE, DNOCS, EMATER-PB e EMBRAPA. 

As interpretagoes dos dados permitiram construir explicagoes a partir dos 

entrevistados, o que possibilitou uma apresentagao de forma seqiienciada. No entanto, 

ha o interelacionamento dos elementos do processo de organizagao da produgao e as 

estrategias complementares que sempre envolvem os arrendatarios. 

A analise comega pela organizagao e escoamento da produgao comercial e 

de auto-consumo. A primeira etapa desta investigagao e no sentido de compreender a 

logica do processo produtivo, as relagoes de trabalho, o destino da produgao, 

destacando a importancia da agua nesse contexto, em fungao das caracteristicas da 

area de estudo e suas potencialidades. 

Em virtude do sistema de arrendamento de Boqueirao, a organizagao da 

produgao apresenta uma dinamica interna onde se procura identificar quais as 

condigoes existentes e as limitagoes para a produgao agricola nesse contexto. 

Com o estudo das estrategias de sobrevivencia adotadas pelos arrendatarios, 

com destaque para o arrendamento parcial do lote, e outras medidas para obtengao de 

rendimentos, e possivel elucidar por meio destas experiencias, a realidade socio-

economica que vem enfrentando, levando-se em consideragao que "a realidade e 

sempre mais rica do que o conhecimento que a gente tern dela. Ha sempre algo que 





CAPITULO II 

A ORGANIZAGAO E ESCOAMENTO DA PRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. - A Importancia da Agua no Sistema de Produgao 

A agua para o processo produtivo na regiao provem das chuvas e por meio 

da irrigagao. A originaria das chuvas, caracteriza-se pela escassez e irregularidade. Na 

realidade, mesmo quando suficientes, as chuvas sao por vezes mal distribuidas com 

precipitagoes intercaladas e estiagens prolongadas. 

As deficiencias na distribuigao das chuvas ocasionam frustragoes de safras, 

desorganizando periodicamente o sistema produtivo de alimentos e criagoes, com 

consideraveis danos socio-economicos para as populagoes dessa area. 

A agua, alem de ser um insumo basico na produgao agropecuaria, e o 

elemento essencial para a sobrevivencia do homem e sua permanencia nessas 

condigoes adversas. 

No processo de produgao agricola, a demanda de agua varia em fungao do 

tipo de lavoura, estagio de desenvolvimento, alem das caracterfsticas fisicas dos solos 

e densidade dos plantios (numero de plantas por unidade de area). Assim, aumenta em 

fungao do desenvolvimento da cultura e diminui no estagio final. Os estagios do ciclo 

produtivo mais sensiveis a falta de agua sao a floragao e a frutificagao. Nestas fases, a 

deficiencia pode comprometer a produgao. 

Com vistas as necessidades hidricas das culturas, deve-se levar em 

consideragao que "a agua do solo e constitufda pela agua gravitacional, higroscopica e 

capilar. A agua gravitacional e aquela facilmente drenada para as camadas inferiores do 

solo. A agua higroscopica fica retida fortemente na superffcie das partfculas do solo. A 
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agua capilar e a que sera efetivamente aproveitada pelas plantas, estando portanto, 

disponivel na zona das raizes." (MOREIRA, 1993: 47) 

A tecnologia de irrigagao se constitui como um conjunto de tecnicas 

utilizadas para o suprimento de agua na agricultura, possibilitando o aumento da 

produtividade, melhoria da qualidade dos produtos, alem de garantir a produgao, 

apesar das secas e estiagens prolongadas. No entanto, para manejo adequado e 

importante que se dimensione a quantidadc de agua que o solo pode reter e quanto 

desta agua podera ser utilizada pelas plantas cultivadas. 

Com o uso de irrigagao e imprescindfvel mensurar as perdas operacionais e 

por evapotranspiragao a fim de tornar possivel o dimensionamento dos canais, a 

tubulagao, o armazenamento e a capacidade de bombeamento para a area irrigada. De 

um modo geral, a agua utilizada na irrigagao e constitufda pelas aguas superficiais 

(rios, agudes e lagos) e subterrancas (pogos artesianos). "Mas a irrigagao deve ser feita 

com tecnicas bem adaptadas as condigoes mesologicas, tecnicas de baixo custo, com 

economia de agua e com prescrvagao da qualidade dos solos, pois sao do 

conhecimento geral os perigos de salinizagao dos solos em areas tropicais irrigadas". 

(ANDRADE; 1985:37) 

Em Boqueirao, todas as unidades de produgao tern acesso a agua com 

abundancia que, apesar de ser um recurso indispensavel no processo produtivo 

agropecuario, nao tern prego. O DNOCS nao exerce nenhum controle sobre o uso da 

agua por parte dos arrendatarios. Mas, para o conjunto dos pequenos produtores, a 

agua e um recurso escasso e irregular. 

A produgao comercial, na area de agude, esta condicionada a dois principals 

obstaculos: a agua e a disponibilidadc de meios de produgao. Sem duvida, a agua tern 

importancia fundamental no desenvolvimento da agricultura, com reflexos diretos na 

produgao e produtividade em fungao da disponibilidade e demanda desta pelas culturas 

cultivadas, sob o ponto de vista economico. Com este recurso e possfvel manter ao 
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nivel dos lotes, dois cultivos por ano como produtos comerciais, pela via da utilizagao 

de irrigagao convencional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - A Produgao e o Potcncial Produtivo dos Arrendatarios do DNOCS. 

As unidades de produgao (lotes) dos arrendatarios das terras do DNOCS 

possuem uma faixa seca e outra faixa umida (vazante). Na faixa seca, fica localizada a 

casa, os cercados, para criagao de animais de pequeno e medio portes, ate mesmo 

algumas cabegas de bovinos, alem de pcquenas areas com pastagens nativas ou 

artificiais para a alimentagao desses animais. Nessas unidades, alem das areas 

destinadas ao auto-consumo ha areas de produgao comercial de ciclo curto (tomate, 

pimentao, repolho, etc.), lcvadas a efeito diretamente pelo arrendatario ou mediante a 

pratica do sub arrendamento que tambem e realizado nessa faixa do lote. 

As areas vazantes sao considcradas as faixas umidas dos lotes e apresentam 

comprimentos variando entre 10 a 100 metros. Estas so vao ficar disponiveis para 

exploragao agropecuaria quando o nivel da agua da represa comegar a baixar, o que 

ocorre de junho ate margo do ano seguinte, quando o nivel da agua comega a subir de 

novo. Nas vazantes do lotes sao realizados os cultivos de verao: batata doce e feijao -

aproveitando a umidade da terra nas margens do agude. 

As areas dos lotes sao planas ou ligeiramente acidentadas e a fertilidade 

natural dos solos e mediana. Ha tambem varios lotes com as terras cansadas e, 

conseqiientemente, baixa fertilidade, em fungao da exploragao contfnua ao longo dos 

anos, sem orientagao tecnica. 

O tamanho das unidades (lotes), varia de 0,0 hectare ou seja, arrendatarios 

que so exploram as areas de vazante ate 30,0 hectares. Dos 277 arrendatarios, 242 

(87,38%) ocupam lotes com tamanho variando entre 0 a menos de 4,0 hectares (tabela 

7). Os maiores do que 1,0 hectare sao os que apresentam maior area explorada. O 
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mais comum e o plantio de duas culturas comerciais (tomate e pimentao) e com duas 

predominantemente para o consumo familiar (milho e feijao). 

Sem diivida, o baixo nivel de capitalizagao dos arrendatarios reflete na 

carencia de meios de produgao, em particular, os equipamentos de irrigagao. Dai, a 

exploragao parcial do lotes mesmo, com a ajuda da famflia. E, quanto a producao, se 

limitam basicamente as alimentares para o auto-consumo, produzidas em fungao da 

regularidade do inverno ou, com a utilizagao das vazantes no verao. 

Dos 277 arrendatarios, 38 possuem equipamentos de irrigagao, o que 

representa 13,7% do conjunto dos arrendatarios. No entanto, trata-se de uma area com 

um potencial produtivo consideravel. Vejamos: 

Em 1989, os arrendatarios em numero de 326 exploraram 279,0 hectares, 

sendo 220 com agricultura nas faixas secas dos lotes, e 59 nas areas de vazante com 

27.300 metros de comprimento. O volume da produgao obtida foi de 5.546,85 

toneladas, com valor estimado de Cr$ 3.188.000,00 (ver quadro 1). 

Ainda nesse ano, o rebanho dos arrendatarios era constituido de 1770 

animais, indo desde a criagao de aves ate animais de grande porte, como bovinos. O 

valor da produgao estimada desse rebanho e de Cr$ 1.737.260,00. A produgao animal 

dos arrendatarios e melhor visualizada no quadro 2. 

A area total do lotes pcrfez 761,0 hectares e a area explorada com 

agricultura em 1989 foi de 279,0 hectares, o que representou 36,6% da area total dos 

arrendatarios. 

A criagao animal e realizada em cercados, com os animais recebendo 

alimentagao basicamente oriunda das forrageiras cultivadas, restos de culturas e milho. 

Nessas condigoes, fazendo calculos com base em indices tecnicos, a exploragao animal 

ocupou 243,0 hectares, equivalente a 32% da area. Mesmo assim, ficou uma area de 

239 hectares, o que corresponde a 31,4% da area disponivel no conjunto dos lotes. 

Esse percentual da area disponivel de lotes passa para 34,4%, 
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QUADRO 1 - EXPLORACAO AGRICOLAS DOS ARRENDATARIOS - 1 9 8 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRODUTO 
AREA 

(Hectare) 
PRODUCAO 

(Tonelada) 
VALOR DA PRODUQAO 

(Cruzados) 

1. Algodao 05 1,30 4.900,00 

2. Frutas Diversas 18 297,00 445.500,00 

3. Feijao 68 36,60 183.000,00 

4. Forrageiras 44 4.300,00 774.000,00 

5. Tomate 41 810,00 1.620.000,00 

6. Outras Hortalicas 43 64,60 86.700,00 

7. Milho 50 26,65 53.300,00 

8. Diversas 10 10,70 21.400,00 

TOTAL 279 5.546,85 3.188.800,00 

FONTE: DNOCS/POSTO DE O P E R A T E S DE BOQUEIRAO-PB 
(Levantamento a partit do Boletim a Explora;ao Agricola - Ano 1989) 

QUADRO 2 - EXPLORAQAO ANIMAL DOS ARRENDATARIOS - 1 9 8 9 

ESPEC1E 
QUANTIDADE 

(Cabecas) 

VALOR UNITARIO 

(Cruzados) 
VALOR 

(Cruzados) 

Bovinos 529 2.900,00 1.534.100,00 

Eqiiinos 12 3.000,00 36.000,00 

Muares 04 1.600,00 6.400,00 

Assininos 33 300,00 9.900,00 

Ouvinos 117 400,00 46.800,00 

Caprinos 240 400,00 36.000,00 

Suinos 107 500,00 53.500,00 

A v e s 728 20,00 14.560,00 

TOTAL 1770 9.120,00 1.737.260,00 

FONTE: DNOCS/POSTO DE PERAgOES EM BOQUEIRAO 

(Levantamento a partir do Boletim Relativo a Exploracao Animal - Ano 1989 
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cerca de 261,3 hectares, pois as vazantes apresentaram 27.300 metros de comprimento 

e em media com a vazao do agude sao descobertos 30 metros a nivel dos lotes. Assim, 

tinha-se uma area de 81,9 hectares, sendo que 69 foram explorados e 22,9 ficaram 

disponiveis. Considerando que 29% dos 261,9 hectares estavam ocupados com 

fruticolas, instalacoes diversas, casas e areas inaproveitaveis, ainda ficaram 

aproximadamente 210,0 hectares disponiveis para produgao agropecuaria ao nivel dos 

lotes. Com tal area, seria possivel desenvolver a produgao comercial de tomate e 

pimentao com 105,0 hectares para cada cultura. E, com as tecnicas agronomicas 

empregadas pelos arrendatarios cujos rendimentos estao em torno de 30 e 35 

toneladas/hectare para o pimentao e tomate, respectivamente, obtem-se uma produgao 

anual estimada de 3150 toneladas de pimentao e 3.675 toneladas de tomate. 

Decorridos tres anos, o numero de arrendatarios passou de 326,0 para 277,0 

e a area dos lotes diminuiu de 761,0 para 634,0 hectares. Houve, portanto, uma 

redugao de 15,1% em relagao ao numero de arrendatarios e 16,7% da area. 

Elaborando o mesmo raciocinio e guardando as devidas proporgoes para 

1992, e possivel construir estimativas relacionadas com o potencial produtivo dos lotes 

dos arrendatarios. 

Sendo 634,0 hectares a area total dos lotes, deduzindo-se em torno de 40%, 

cerca de 253,6 hectares como area estimada para a exploragao agricola. e ainda, 37% o 

que equivale a 234,4 hectares que sao destinados a criagao animal, ficaram 146,0 

hectares de area disponivel. 

Considerando que o comprimento das vazantes dos arrendatarios em 1992 

foi de 21.225 metros (ver tabela 4), obtem-se 63,0 hectares que diminuidos dos 57,0 

hectares estimados como ja ocupados, ficam 6,0 hectares como area disponivel de 

vazantes, que acrescidos aos 146,0 hactares passou para 152,0 hectares a area 

disponivel dos lotes. 



TABELA 4 - DISTRIBUICAO DOS ARRENDATARIOS POR CLASSE DE 

COMPRIMENTO DAS VAZANTES -1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLASSE / COMP. DAS 

VAZANTES (metro) 

ARRENDATARIOS 

NUMERO % 

COMPRIMENTOS 

ME1KO % 

0amenosde20 20 7,22 0 0,00 

20 a menos de 40 03 1,08 73 0 3 3 

40 a menos de 60 58 20,94 2605 12,27 

60 a menos de 80 12 4,34 730 3,43 

80 a menos de 100 32 1155 2620 12,34 

100m 152 54,87 15.200 7L63 

TOTAL 277 ' 100,00 2L225 100,00 

FONTE DNOCS 

(Levantamento a partir dos contratos de arrendamento) 
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Considerando que 20% dos 152,0 hectares estavam ocupados nas mesmas 

condigoes de 1989, ficaria disponiveis 122,0 hectares nos lotes dos arrendatarios para 

produgao comercial. 

Assim seria possivel desenvolver hipoteticamente a produgao de pimentao e 

tomate, explorando 61,0 hectares para cada cultura. Com as tecnicas adotadas, o 

rendimentos/hectare para o pimentao e o tomate na ordem de 30 e 35 toneladas por 

hectare respectivamente, teriamos uma produgao anual com cerca de 1.830 toneladas 

de pimentao e 2.135 toneladas de tomate, o que modificaria sobremaneira e estrutura 

de produgao na area do agude. 

Pode-se obter, ainda, nos cultivos de pimentao e tomate, 

produtividades/hectare superiorcs as obtidas, na ordem de 15 a 20%. Portanto, e 

necessario alterar alguns componcntes no sistema de produgao mediante a adogao de 

novos procedimentos tecnologicos no processo produtivo atraves da assistencia tecnica 

prestada aos arrendatarios na area do agude. 

As orientagoes tecnicas nao contribuem para o aumento dos custos de 

produgao e apresentam as seguintes recomendagoes: 

a) Na produgao das mudas, tratar o leito das sementeiras com inseticidas tendo como 

principio ativo o brometo de metila na proporgao de 40 cm^/metro quadrado de 

sementeira. 

b) Aquisigao de sementes selecionadas de cultivares geneticamente mais produtivos. 

c) Na escolha do local de plantio, evitar aquele que foi cultivado no ano anterior com 

as mesmas culturas. Por exemplo: uma area que foi cultivada com pimentao no ano 

anterior nao deve ser explorada com tomate no ano seguinte ou vice-versa. 
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d) No preparo do solo evitar queimadas. Assim, diminui a erosao e melhora o 

aproveitamento da fertilidade natural dos solos pelas plantas. As melhores 

produtividades sao alcancadas em solos-silicosos, com boa drenagem e teor de 

materia organica. 

e) Antes do plantio, realizar a analise qufmica do solo para verificar a real quantidade 

de corretivo e adubo necessarios. 

f) Plantar o pimentao e tomate com maior espagamento entre plantas: 

- pimentao 1,00m x 0,50m 

- tomate 1,00m x 0,60m 

g) Apos o ciclo de produgao do pimentao e tomate, praticar a rotagao de cultura com 

milho, feijao e batata-doce. 

h) Evitar plantios em locais umidos ou sombreados. 

i) Realizar o tratamento fitosanitario com dosagem e intervalos adequados para o 

efetivo controle das pragas e doengas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - A Produgao Comercial e a de Auto-consumo 

Os arrendatarios exploram prcdominantemente as faixas secas dos lotes com 

mercadorias destinadas ao mercado, de forma direta e/ou mediante o arrendamento da 

posse. A produgao comercial e constitufda fundamentalmente pelo tomate e pimentao, 

que apresentam certas caracteristicas: 
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a) Sob o ponto de vista economico, o ciclo produtivo e de 6 a 8 e de 8 a 10 meses para 

o tomate e pimentao respectivamente; 

b) A produtividade e consideravel - 30 a 35 toneladas/hectare; 

c) Alto grau de perecibilidade; 

d) Destina-se exclusivamente ao consumo (in natura); 

e) A viabilidade economica e tecnica esta condicionada a utilizagao de insumos 

modernos. 

A logica que orienta os arrendatarios e a da diversificagao da produgao, 

visando obter melhorcs pregos para as mercadorias. Por conseguinte, sao necessarios 

investimentos para aquisigao dos meios de produgao, o que eleva significativamente 

esses custos. Portanto, os limites para a produgao comercial por parte dos arrendatarios 

nao estao relacionados com o contexto agro-ecologico nas unidades de produgao, onde 

o solo, a agua, a vegetagao e o clima sao favoraveis a produgao dessas horticolas. O 

limite e a disponibilidade de meios financeiros dos mesmos. 

De um modo geral, os arrendatarios tern dificuldade de credito rural, por se 

tratar de terra publica, onde a concessao de cartas de anuencia passa por um longo 

processo burocratico, alem de outras exigencias por parte dos agentes financeiros 

como a hipoteca do imovel e benfeitorias. 

Alem do mais, a produgao comercial enfrenta uma situagao tipicamente 

contraditoria, tendo em vista que os arrendatarios envolvidos dominavam de forma 

limitada os aspectos tecnicos, apesar de se tratar de culturas que necessitam de 

conhecimentos tecnicos desde a implantagao: adequado preparo do solo, uso de 
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sementes selecionadas, nfveis de adubagao quimica e aplicagao sistematica de 

agrotoxicos. Alem disso, as entidades publicas presentes no municipio nao prestam 

nenhum tipo de assistencia aos arrendatarios. Diante dessa contingencia, observa-se 

muitas vezes a perda parcial ou total da producao, vitimada pelo ataque de doencas, 

que gragam com freqiiencia os cultivos de tomate e pimentao. 

A produgao comercial ocorre de duas maneiras, em fungao dos arrendatarios 

dos lotes possuirem ou nao os agrupamentos de irrigagao: 

a) Os que possuem estes equipamentos podem desenvolver a produgao, diretamente. 

Esses arrendatarios, alem de terem assegurada a produgao comercial, chegam ate 

mesmo a produzir de forma consorciada o feijao com banana e o mamao com milho, 

para aproveitar os residuos das adubagoes quimica e organica existentes no solo e 

economizar energia ou combustivel, pois irrigam estes consorcios simultaneamente; 

b) A produgao dos arrendatarios que nao possuem estes equipmantos e desenvolvida 

atraves do arrendamento parcial da posse do lote. 

Os primeiros, alem de possuirem equipamentos, obtem recursos financeiros 

atraves do credito rural, apesar das dificuldades, ou ainda, dispoem de excedente 

gerado na safra anterior, alem da possibilidade de vender animais como caprinos, 

suinos e ate mesmo bovinos (algumas cabegas). 

Os arrendatarios que nao possuem equipamentos de irrigagao ficam 

impossibilitados de desenvolver a produgao comercial diretamente. 

Apesar da disponibilidade de agua em abundancia nas unidades, a sua 

utilizagao no processo produtivo ainda e bastante restrita, pois requer os investimentos 

para aquisigao do motor-bomba (de no minimo 5 HP) e a rede de tubulagao para a 

irrigagao. 
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Ainda nas faixas secas dos lotes, os arrendatarios produzem alimentos para o 

consumo familiar, cultivam pequenas areas com algodao, laranja, mamao, entre outras 

frutfferas, alem da criagao de animais de pequeno porte (aves, suinos e caprinos) e, 

esporadicamente, a criagao de bovinos, equinos e muares, Os produtos mais 

comumente explorados para o auto-consumo familiar sao: milho, feijao, fava, batata-

doce, macaxeira e algumas hortaligas. A criagao de aves e feita em cercados com 

pequeno numero de animais (galinhas, patos, marrecos, perus). Mesmo reconhecendo 

a importancia da avicultura na alimentagao familiar, os arrendatarios nao criam de 

forma extensiva, uma vez que as suas casas ficam proximas as areas de produgao e a 

criagao de aves danifica os produtos. 

Da produgao obtida, os arrendatarios estocam em casa uma parte do milho e 

feijao, para irem consumindo, gradativamente, e desses produtos, retiram as sementes 

para o plantio do ano subseqiiente. 

Nos lotes onde sao cultivadas especies frutfcolas permanentes como a 

manga, banana e coco, que na epoca de safra servem parcialmente para o consumo. 

Parte consideravel desses produtos sao comercializados pelos arrendatarios na feira de 

Boqueirao, o que de certa forma complementa a compra de outros alimentos basicos 

para o consumo familiar. 

Os arrendatarios, indistintamente, utilizam as faixas umidas dos lotes, com a 

produgao de batata-doce, feijao e milho no inicio do verao, quando o nivel da agua do 

agude comega a baixar. Estas areas sao exploradas pelo proprio arrendatario e seus 

familiares ou pelo vazanteiro que mora fora do lote. 

A produgao e deslinada basicamente ao consumo familiar e o excedente e 

comercializado na feira de Boqueirao. Os limites da exploragao agricola sao 

estabelecidos pelo DNOCS, com o consentimento dos arrendatarios. 

Fica evidente que a produgao para o consumo familiar se caracteriza pelo 

baixo nivel tecnologico, onde o processo produtivo tern inicio com sementes de baixa 
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qualidade, retiradas da producao anterior. Dos tratos culturais, sao realizadas as limpas 

entre as plantas, variando de 1 a 2 durante o ciclo das culturas, e a adubagao organica 

com esterco de curral existente na propria area por ocasiao do plantio. 

A adogao desses metodos tradicionais na produgao para consumo reflete, por 

um lado, na baixa produtividade do trabalho e, por outro, nos baixos custos de 

produgao. 

3.1 - Os Componentes tecnicos-agronomicos da Produgao Comercial 

Sob o ponto de vista tecnico-agronomico, a produgao desenvolvida pelos 

arrendatarios, diretamente ou mediante o sub-arrendamento, compreende as seguintes 

etapas: 

- PARA O TOMATE 

1. Escolha da area - sao evitados os locais com solos encharcados e umidos. No cultivo 

do tomateiro, utilizam-se os solos de textura leve, areno-argilosos, com fertilidade 

razoavel e topografia levemcnte ondulada. Em se tratando de areas novas, ainda com 

vegetagao nativa, sao realizadas as operagoes de: desbravamento, destoca, 

encoivaramento e queima dos restos vegetais. Normalmente as areas escolhidas 

apresentam facil acesso para facilitar o escoamento da produgao. Os arrendatarios 

utilizam ate 2 vezes consecutivas a mesma area com a produgao de tomate. 

2. Produgao das mudas - e feita em sementeiras proxima ao local do plantio definitivo, 

em solos bem drenados. As sementeiras apresentam largura de 1 a 1,20m, com 

comprimento de 20 metros e altura de 20 a 30 cm. 

A terra da sementeira e misturada com 4 a 5 Kg de esterco de curral curtido, por 

metro quadrado de sementeira. Na semeadura, risca-se o leito da sementeira com a 
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profundidade de 2 cm e a distancia de 10 cm entre as linhas, utilizando-se uma 

quantidade de 300 gramas de sementes por hectare. Apos a semeadura, faz-se a 

cobertura com palhas ate a germinacao das sementes. Irriga-se diariamente com 

regador de crivo. 

3. Plantio no local definitivo - apos 20 a 25 dias da semeadura, as mudas estao prontas 

para o plantio em covas, nas partes laterals dos leiroes. O plantio e realizado 

manualmente com o espagamento de 1 metro entre as fileiras e 0,50m entre as 

plantas. A profundidade das covas e em torno de 15 a 20 cm. 

4. Tratos culturais 

a) Limpas ou capinas sao feitas no intcrvalo de 20 a 30 dias, com o uso de enxada. 

b) Tutoramento e amarrio - e realizado de 15 a 20 dias apos o plantio. O tutoramento 

consiste em se colocar varas em cada planta para que ela nao deite sobre o solo. A 

medida que a planta vai crescendo, e amarrada a vara. A cada duas varas cruzadas, 

coloca-se uma vara horizontal. 

c) Desbrota - consiste no corte sistematico dos brotos laterals da planta deixando-se 

apenas duas hastes. Essa operagao e feita paralelamente ao amarrio. 

d) Amontoas - consiste em se fazer chegar terra ao tronco do tomateiro, com 15 a 20 

dias de intervalo. 

e) Irrigagao - o tipo de irrigagao utilizado e por infiltragao. A agua e bombeada por 

moto-bombas a oleo diesel e levada ao ponto mais alto do terreno de onde desce por 

gravidade, circulando os canais de terra localizados entre os leiroes. O intervalo para 

as irrigagoes e de 1 a 2 dias. 
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f) Adubagao - predomina uma adubagao quimica na epoca do plantio, utilizando-se na 

mistura 450 Kg de sulfato de amonio, 750 kg de superfosfato simples e 100 Kg de 

sulfato de potassio, distribuindo-se 65 gramas ao lado da cova. De 3 a 5 dias apos a 

adubagao de fundacao, e procedido o plantio das mudas. Transcorridos 20 a 25 dias 

do plantio, e efetivada a la adubagao de cobertura, utilizando-se 400 Kg/hectare de 

sulfato de amonio, e 200 Kg/Hectare de cloreto de Potassio, distribuindo-se 30 

gramas em torno de cada planta. Nos intervalos de 20 a 25 dias sao praticadas mais 

2 adubagocs de cobertura. 

5. Tratos fitosanitarios - o tomateiro exige um controle sistematico das doengas, sendo 

as mais comuns as das folhagens e dos frutos, como segue: 

a) Requeima - doenga de maior importancia e significagao economica na produgao de 

tomate. E causada pelo fungozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Phylophthora infestans. A parte aerea da planta e 

atacada e inclusive as folhas passam a apresentar manchas escuras e irregulares. Os 

frutos apresentam tambem manchas irregulares castanhas, tornando-se depois mais 

escuras com o progresso da infecgao. O fungo penetra ate as sementes apodrecendo 

os frutos. 

b) Pinta preta - pintas pardo-escuras aparecem nas folhas mais velhas. Tern inicio nas 

folhas inferiores, progredindo de baixo para cima. Pode ocorrer tambem nos frutos. 

c) Mancha parda das folhas - comega pelas folhas inferiores causando varias lesoes 

pardo-escuras nas folhas. Ataca tambem o pecfolo e a haste das plantas. E causada 

pelo fungozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Stcmphylium solani. 

Essas doengas atacam a parte aerea do tomateiro. O controle e com fungicidas, 

tendo como princfpio ativo o propined, zineb, mancozeb e oxicloreto de cobre. 
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gramas do produto comercial diluido cm 100 litros de agua. O intervalo de aplicagao 

pode ser alterado de acordo com as condigoes climaticas e o grau de incidencias das 

doengas. 

Trata-se de produtos toxicos, portanto, deve-se tomar medidas para evitar contacto 

com a pele e aspiragao. O perfodo da ultima aplicagao do produto e a colheita e de 

no minimo 7 dias. 

Quanto as pragas se destacam as seguintes: 

a) Acaros - atacam as plantas nos pcrfodos de temperaturas mais elevadas, sugando a 

seiva das folhas e hastes, causando o ressecamento e bronzeamento das mesmas . 

b) Brocas dos frutos - causam perfuragocs dos frutos ocasionando o apodrecimento dos 

mesmos. 

A preservagao e controle dessas pragas e com inseticidas e acaricidas. Os inseticidas 

sao os mais utilizados e tern como prinefpio ativo o diazinon, malathion, carbaril e 

thichlorfon. As dosagens variam de 100 a 240 gramas diluidos em 100 litros agua, 

atraves de pulverizagoes com intervalo de uma semana. 

6. Colheita - inicia-se em media de 110 a 120 dias apos a semeadura. A colheita e 

manual, semanal e prossegue durante 60 a 90 dias em numero de 8 a 10. Para o 

consumo local, os tomates sao colhidos vermelhos. Quando sao transportados para 

outros estados os frutos sao colhidos ainda verdes, porem com o maximo de 

desenvolvimento. Em seguida sao classificados e acondicionados em caixas de 

madeira. 
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PARA O PIMENTAO 

1. Escolha da a>ea - para a producao de pimentao, inicialmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i escolhido o local que 

deve ficar na faixa seca do lote e apresentar topografia plana ou ligeiramente 

ondulada, independente do grau de fertilidade natural do solo. A a>ea cultivada 

geralmente i de 1 hectare/ano. 

2. Producao das mudas - utilizam-se sementes selecionadas adquiridas no comercio. A 

semeadura i realizada em sementeiras proximas do local de plantio definitivo que 

apresentam de 10 a 15 cm de altura e 80 a 100 cm de largura e o comprimento 

variando de acordo com a quantidade de mudas desejadas. Normalmente nao 

ultrapassam 10 metros. O leito da sementeira £ constitufdo por uma mistura de terra 

e esterco de curral bem curtido, na proporcjio de 2 partes de terra para 1 de esterco. 

Para o plantio de 1 hectare sao necessarios lOOm^ de sementeira. A distribuigao das 

sementes e uniforme, com sulcos paralelos distanciados 10 cm e com profundidade 

de 1 cm. Gastam-se 5 gramas de sementes/m^ de leito da sementeira, sendo 

suficientes 300 gramas por hectare. As sementes sao cobertas com uma camada Una 

de terra existente no proprio leito da sementeira e protegidas com uma cobertura 

morta (capim seco, palha, etc). Em seguida, sao procedidas as irrigacoes 

necessarias. Apos a germinagao, e retirada a cobertura morta e feitas as 

pulverizacoes contra pragas e doengas quando necessario. 

3 . Plantio no local definitivo - 45 dias apos a semeadura, as mudas sao levadas para o 

campo de produgao (transplantios), apresentando 6 a 8 folhas definitivas e 10 a 15 

cm de altura. Esta operacjio e realizada em dias nublados ou no periodo da tarde, 

para obter maior indice de plantas vivas.. As covas sao feitas em linhas com 

enxada, no espa^amento de 1 metro entre fileiras e 0,40 metros entre covas 
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4. Tratos culturais 

a) Capinas ou limpas - manualmente entre as plantas e com enxada entre as fileiras em 

numero suficiente que permita o desenvolvimento da cultura livre da concorrencia 

com ervas daninhas. Sao realizadas as amontoas que consistem em puxar terra com 

a enxada para pr6ximo das plantas. 

b) Irrigagao - sao efetivadas pelo m£todo de infiltracao, 3 a 4 vezes por semana ou de 

acordo com as necessidades das plantas, pois o pimentao e bastante exigente em 

agua, mas nao resiste a terrenos encharcados. A agua e recalcada atraves de moto-

bombas movidas a 61eo diesel, para as fileiras da cultura e se infiltra no solo para o 

aproveitamento pelas plantas, ao nivel das raizes. 

c) Adubagoes - por ocasiao do plantio, utiliza-se a adubagao quimica em fungao da 

analise do solo. Mas na ausencia da analise, usa-se 1850 kg/ha de superfosfato 

simples, 15 dias antes do plantio, em media de 75 gramas por cova. E tambem 

utilizada a adubagao organica com esterco de curral. Sao realizadas ainda as 

adubagoes quimicas em cobertura, em numero de 3 a 5, com intervalos de 25 a 30 

dias, usando as formulas 10-15-10 ou similar, na ausencia da analise quimica do 

solo. A primeira e feita com 20 a 25 dias apos o plantio definitivo. O adubo e 

distribuido em semicirculos, porem evitando contato com as plantas, para nao 

ocorrer queimaduras. Em media sao distribuidas 20 gramas do adubo por planta. O 

adubozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 coberto com uma pequena camada de terra. A quantidade utilizada e de 

1500 Kg por hectare, no caso de realizar 3 adubagoes de cobertura. 

5. Tratos fitosanitarios - os insetos que mais atacam a cultura do pimentao sao os 

seguintes: 
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a) Os pulgoes - vivem sobre as plantas alimentando-se da seiva, retaidando ou 

paralisando o crescimento. Atacam os brotos e folhas novas. Sao ainda respons£veis 

pela transmissao da virose conhecida como mosaico do pimentao. 

b) As vaquinhas - comem as folhas e flores reduzindo o desenvolvimento dos frutos. 

c) As brocas dos frutos - causam prejuizos pelas perfuragoes deixadas nos frutos. 

d) Os 6caros - atacam as folhas deformando-as e causam a ferrugem dos frutos. 

Na prevengao e controle desses insetos, usam-se inseticidas a base de 

acephate, dimethoate, enxofre e fenotrothion com dosagens de 150 a 280 gramas, 

diluidos em 100 litros de agua para a pulverizagao das plantas com intervalos de 7 a 

15 dias, de forma alternada ou em fungao da incidencia dessas pragas. 

As doengas mais comuns no cultivo do pimentao na regiao sao causadas por 

fungos e virus e destacam-se as seguintes: 

a) A requeima do pimentao - causada pelo fungozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Phytophtyora capsici, que ataca 

folhas, talos e frutos. Nas folhas aparecem manchas aquosas verde palido que 

crescem rapidamente. Nos frutos aparecem pequenas areas aquosas de cor cinzento-

esverdeadas. 

b) Murcha da folha ou cercosporiose - e uma doenga que ocorre normalmente em 

plantas enfraquecidas em decorrencia de nematoides ou outras enfermidades da raiz. 

E causada pelos fungos cercospora capsice e cercospora rigospora. O ataque 

ocorre nas folhas causando manchas pardacentas e lesoes. 
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c) Mosaico do pimentao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i uma doenga vir6tica transmitida pelo pulgao Mysus 

persicae. As plantas afetadas apresentam crescimento reduzido, pouca 

produtividade e os frutos deformados e atrofiados sem qualquer valor comercial. O 

controle 6 a prevengao do agente transmissor (pulgao) com inseticidas sistemicos. 

As plantas infectadas se destacam das outras e sao eliminadas em seguida, 

queimadas distante do campo de produgao. 

Essas doengas sao controladas e prevenidas mediante pulverizagoes das plantas com 

fungicidas a base de captan, maneb e oxicloreto de cobre, com dosagens de 150 a 

300 gramas para 100 litros de Sgua. 

6. Colheita - tern initio com 90 a 100 dias apos o plantio, prolongando-se por 4 a 5 

meses. A colheita e parcelada com intervalo de 15 dias em numero de 8 a 10. O 

processo e manual, destacando-se os frutos do pedunculo das plantas. O pimentao e 

colhido quando atinge o maximo de desenvolvimento e apresenta consistencia firme, 

coloragao verde-brilhante. Os frutos nao devem ser colhidos precocemente devido a 

desvalorizagao comercial e por nao resistir ao transporte. Apos a colheita, 

os frutos sao levados para areas sombreadas a fim de evitar a queima pelo sol. Em 

seguida, sao acondicionados em sacos. 

3.2 - A Rentabilidade da Produgao Comercial. 

O ponto de partida para expressar a rentabilidade da produgao comercial foi 

o levatamento dos custos de implantagao para a produgao de 01 hectare de tomate e 

pimentaao, incluindo todas as etapas dos processos produtivos ate o final da colheita 

(ver quadros 3 e 4). 

Sob a otica da rentabilidade economica, a produgao comercial em Boqueirao 

apresenta as seguintes caracterfsticas: 
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A - Ciclo de producao (mis) 

B - Produgao real * 

rendimento/hectare 

C - Preco da epoca maio/93 

D - Renda bruta - BXC 

E - Custo de implantacao 

F - Renda liquida/D-E 

G - Rentabilidade % acres.: 

entre E e F 

H - forca de trabalho = 
dia'homem do E 

I - % E em relacao a H 

J - % E em relacao a H 

an. DNOCS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T O MAT E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PIMENTAO 
8 • 10 

1590 caixas com 22 Kg 1200 sacos com 25 Kg 

* 35 toneladas * 30 toneladas 

300.000,00 por caixa 

477.000.000,00 

117.172.000,00 

359.828.000,00 

207,0% 

45.400.000,00 

38,7 

27,1% 

200.000,00 por sac© 

240.000.000,00 

61330.000,00 

178.470.000,00 

190,0% 

24.600.000,00 

39,9 

27,9 

VANTAGEM 
tomate: 02 meses menos 

torn ate: preco melhor 

tomate: preco melhor 

tomate: 98,7% maior 

pimentao: 90,4% menor 

tomate: 101,6% maior 

tomate: 17,0% a mais 

pimentao: 84,5% menor 

naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hi vantagem significava 

idem ao anterior 

Cabe considerar que, na produgao de tomate e pimentao, a forga de trabalho 

expressa no componente dia/homem (DIH) parte integrante dos custos de implantacao 

visivel nos quadros 3 e 4 e totalmente calculada como trabalho assalariado, o que e 

valido para os arrendatarios de posse. 

Com os arrendatarios dos lotes (DNOCS), a situagao se modifica devido a 

insergao do trabalho familiar na produgao dessas horticolas. Os tecnicos que trabalham 

na area estimam uma redugao em torno de 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % no componente dia/homem. 

Sem duvida, os arrendatarios dos lotes enfrentam custos menores na im-

plantagao das horticolas em estudo. Para a implantagao de 1,0 hectare de tomate e 

n m / B l B U O T E C A / m i j 



QUADRO 3 • CUSTO DE IMPLANTAQAO DE 01 HECTARE DE TOMATE IRRIGADO 

ESPECIFICACAO UNIDADE OUANTIDADE UNITAR.0 , , . . N (cmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cruzeiros) 
(cm cruzeiros) 

1. PRODUgAO DAS MUDAS 

1.1 • Preparo da Scmcntcira 

1.2 • Semenles Selecionadas 

2. PREPARO DO SOLO 

2.1 - Preparo dos Sulcos e 

Leirooes (sulcamento) 

D/H 

Kg 

D/H 

10 

300 

50 

100.000,00 

1.150.000,00 

100.000,00 

1XXX) XXX x» 
1.150XJ00XX) 

5.000.000,00 

3. PLANTIO 

3.1 - Coveamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32 - Transplant*) 

4. ADUBAQAO 

4.1 - Epoca de Plantio 

4.2 - Em Cobertura (3) 

4 3 - Sulfalo de Amonio 

4.4 - Qoreto de Potassio 

45 • Superfosfato Simples 

4.6 - Qlcio Quelatizado 

D/H 

D/H 

D/H 

D/H 

SC 

SC 

SC 

U 

08 

15 

05 

06 

33 

14 

15 

10 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

350.000,00 

148.000,00 

310.000,00 

65.000,00 

800.000,00 
1300.000XX) 

500.000,00 

600.000,00 

ILSSOOOtyOO 

2-072XXX)XX) 

4̂ 50XXX)XX) 

650.000,00 

5. TRATOS CULTURAIS 

5.1 - Limpas e Amontoas 

5.2 - Irrigacao 

53 -6 leo Diesel 

5.4 - 6leo de Manutencao 

55- Touramento 

5.6 - Amarrio e Desbrota 

5.7 - Varas 

6. CONTROLE FITOSANITARIO 

6.1 - Puverizacao (Agrot6xico) 

6.2-Caruin 

63-Thiodan 

6.4 - Keltane 

65 - Dithane M-45 

6.6-KDval 

D/H 

D/H 

U 
U 

D/H 

D/H 

D/H 

Kg 
l i 
Lt 
Kg 
Lt 

90 

80 

4.000 

02 

20 

50 

20 

40 

03 

W 

02 

03 

05 

100.000,00 

100.000,00 

9.680,00 

80.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

600.000,00 

100.000,00 

150.000,00 

450.000,00 

1.050.000,00 

350.000,00 

480.000,00 

9.000.000,00 

8-000.000,00 

3&4O0XXX)XX) 

160.000,00 

2.000.000,00 

5.000.000,00 

12000.000,00 

4.000.000,00 

45.000.000,00 

1.800.000,00 

21001)00,00 

1.050.000,00 

240.000,00 

7. COLHEITAS, CLASSIFICAgAO E 

EMBALAGENS 

7.1 - Services de Coleta e Transp. no D/H 

Campo 

7.2 - Classificacao e Embalagens D/H 

50 

30 

100.000,00 

100.000,00 

5.000.000,00 

3.000.000,00 

CUSTO TOTAL 117.172.000,00 

FONTE: Sistema de Producao para a Cultura do tomate na Paraiba, g = grama 

conv. EMBRAPA/EMBRATER, 1976 Lt = litro 

(Elaboracao a partir dos coeficienles tecnicos adorados) D/H "~ 
Parcela do Custode Implantacao (Dia/Homem) 

454 xQS 100.000,00 = 0 $ 45.400.000,00 D i a / H o m e m 
SC = Saco 
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QUADRO 4 • CUSTO DE IMPLANTACAO DE 01 HECTARE DE PIMENTAO IRR1GADO 

ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P RECO 

UNI TARI O 

(cm cruzeiros) 

TOTAL 

(cm cruzeiros) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. PRODUGAO DAS MUD AS 

1.1 - Preparo da Semcnteira 

12 - Semcntes Selecionadas 

2. PREPARO DO SOLO 

2.1 - Preparo dos Sulcos e 

Leiroes (sulcamento) 

3. PLANTIO 

3.1 - Coveamento 

32 -Transplantio 

4. ADUBAgAO 

4.1 - Epoca de Plantio 

4.2 - Em Cooertura (3) 

4.3- Superfosfato simples 

4.4- Adubo 10-15-10(3) 

5. TRATOS CULTURAIS 

5.1 - Limpas e Amontoas 

5.2 - Irrigacao 

53 - 6leo Diesel 

5.4 - 6leo de Manutencao 

D/H 

Kg 

D/H 

D/H 

D/H 

D/H 

D/H 

SC 

SC 

D/H 

D/H 

U 
Li 

300g 

50 

10 

10 

10 

30 

35 

30 

50 

40 

1.000 

01 

100.000,00 

1.280.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

310.000,00 

335.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

9.680,00 

80.000,00 

400.000,00 

1280.000,00 

5.000000,00 

1000000,00 

1.000.000,00 

1000000,00 

3.000.000,00 

ia85aooo,oo 

10850.000,00 

5.000.000,00 

4000.000,00 

9iSS0.000,00 

80000,00 

6. CONTROLE FITOSANITARIO 

6.1 - Puverizacoes D/H 

62 - Kartap Kg 

63-Tk)vit W 

6.4 - Diazinon Lt 

6.5 - Cobre Sansoz Kg 

6.6 - Espalhante Adesivo 1J 

7. COLHEITAS, CLASSIFICACAO E 

EMBALAGENS 

7.1 - Services de Coleta e Transp no D/H 

Campo 

7.2 - Qassificacao e Embalagem D/H 

12 

03 

05 

03 

03 

05 

20 

10 

100.000,00 

300.000,00 

250.000,00 

600.000,00 

230.000,00 

70.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

1200.000,00 

900.000,00 

1250000,00 

1300.000,00 

690.000,00 

350.000,00 

2000.000,00 

1.000.000,00 

CUSTO TOTAL 61.530.000,00 

PONTE: Sislema de Producao para a Cultura do tomate na Paraiba, 

conv. EMBRAPA/EMBRATER, 1976 

(Elaboracao a partir dos coeficientes tecnicos adorados) 

Parcela do Custo de Implantacao (Dia/Homem) 

454 x OS 100.000,00 = OS 45.400.000,00 

g = grama 

Lt = litro 

D/H = 

Dia/Homem 

SC = Saco 
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pimentao, o volume de recursos € na ordem de 31,3 e 16,3 salarios minimos 

respectivamente. 

ComparandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as caracteristicas, ve-se que a producao de tomate leva 

vantagens sobre a de pimentao em relacao ao ciclo de produgao prevista 

(rendimento/hectare), renda bruta/lfquida, prego e rentabilidade, enquanto a produgao 

de pimentao apresenta como vantagem o custo de implantagao e o dispendio com a 

forga de trabalho. 

Enfim, sao atividades rentaveis economicamente e que demandam capital e 

trabalho de forma intensiva nos processos de produgao. 

• 

3.3 - As Relagoes de Trabalho 

Trata-se das relagoes estabelecidas entre os proprios arrendatarios entre 

estes e trabalhadores e, entre arrendatarios e proprietaries. Sendo assim, e necessario 

esclarecer como se organiza a produgao nos lotes mediada pelas relagoes de trabalho 

que, em face ao estagio de desenvolvimento das forgas produtivas em Boqueirao, reune 

3 personagens: o arrendatario, o arrendatario da posse e o trabalhador. 

Estas relagoes estao ligadas com a relagoes de troca, pois os objetos de 

trabalho, os meios de produgao e mercadorias para o consumo familiar sao adquiridas 

no mercado, como tambem a venda das mercadorias produzidas nos lotes. A 

continuidade do processo produtivo e a reprodugao das condigoes de vida e trabalho 

dos arrendatarios estao condicionadas pelas relagoes de trabalho. 

Nesse sentido, "as relagoes de trabalho sao relagoes tecnicas que tern como 

escopo fundamental a realizagao do processo de trabalho. Mesmo quando reunem, no 

mesmo processo, trabalhadores diretos e indiretos, as relagoes de trabalho apenas 

tornam possfvel a conclusao do produto" (LIMA, 1983:87). 

Sabemos que em fungao das atividades desenvolvidas nos lotes, os 

arrendatarios se dividem em duas categorias: a primeira e constituida por aqueles que 
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possuem equipamentos de irrigacao e a segunda formada pela grande maioria que nao 

possuem tais equipamentos. Em decorrencia dessa divisao, ha* reflexos nas atividades 

desenvolvidas. 

Entre os arrendatarios da primeira categoria, alem do trabalho familiar, 

verifica-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a contratagao temporaria de trabalhadores vindos da periferia da cidade, e 

atd mesmo de outros arrendatarios localizados na vizinhanga, sob duas condigoes: 

diaristas e/ou trabalhadores por produgao. 

Os trabalhadores por produgao ganham mais, pois desenvolvem uma Jornada 

de trabalho maior e dispendem maior esforgo fisico durante a semana. Ocorre porem, 

acertos previos entre as partes sobre os pregos das tarefas que serao realizadas. Era 

determinadas circunstancias, ha tarefas do processo produtivo que e conveniente 

realiza-las por produgao, ocorrendo dessa forma com o pimentao, nas limpas dos 

leiroes, pulverizagao para controle de pragas e doengas, adubagao qufmica, 

revolvimento do solo dos leiroes (cavagem). Com o tomate, somente a pulverizagao 

para controlar as pragas e doengas £ realizada com trabalhadores por produgao. 

E comum os arrendatarios trabalharem nos lotes em conjunto com os 

diaristas. Nestas circunstancias, os diaristas realizam tarefas especificas, notadamente 

as vinculadas a produgao para auto-consumo e subsistencia familiar, como o plantio e 

tratos culturais do milho e feijao, conserto de cercas e o manejo do gado nos lotes 

maiores. 

Outras tarefas sao tambem realizadas pelos arrendatarios com a ajuda da 

familia e em conjunto com diaristas, como na produgao de tomate: a preparagao das 

sementeiras, o transplante das mudas para o local definitivo, bem como a colheita. 

Com o pimentao, o sulcamento do leito da sementeira e tratos culturais. Adotando esta 

sistematica produtiva, esses arrendatarios, alem de trabalharem com a mulher e filhos, 

contratam diaristas temporariamente. A contratagao de trabalhadores esta" vinculada as 

condigoes dos arrendatarios em possuir os equipamentos de irrigagao. 
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Entre os arrendatarios da segunda categoria,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a forca de trabalho utilizadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i a 

dos pr6prios arrendatarios com a sua famflia (mulher e filhos) na Srea de vazante e/ou 

na faixa seca do lote quando o clima (chuvas) i favorivel. 

Em geral, esses arrendatarios e seus familiares (filhos) estabelecem relagoes 

de trabalho na condicao de assalariamento temporario com os outros arrendatarios que 

possuem equipamentos de irrigacao, com sub-arrendat&rios e proprietaries localizados 

nas imediacoes dos lotes. 

4 - O Escoamento da Producao Comercial 

O escoamento da produgao e mediado pelo sistema de comercializagao que e 

constitufdo pelas relagoes estabelecidas entre as unidades de produgao e os 

comerciantes visando a circulagao e realizagao das mercadorias. 

A produgao de tomate e pimentao oriunda dos arrendatarios dos lotes e 

comercializada nos proprios lotes ou unidades de produgao. Dessas unidades, ate 

chegar ao consumidor, esses produtos passam por varios agentes da cadeia circulatoria. 

Deve-se levar em conta que o escoamento da produgao comercial (tomate e pimentao) 

6 facilitado pela agao de arrendatarios que intermediam o processo de comercializagao, 

colaborando de forma direta ou indireta com compradores da fonte produtora ou 

comerciantes. 

Constatou-se que varios arrendatarios atuam nesse processo. Esses 

arrendatarios sao exatamente aqueles que dispoem dos meios de produgao 

(equipamentos de irrigagao) cuja fungao preefpua e acertar pregos e quantidades para 

venda, mediante entendimentos previos com os comerciantes ou compradores da 

fonte, que agem como intermediaries. No dia combinado, esses comerciantes vem com 

o transporte (caminhao) para coletar a produgao dos diversos arrendatarios e nos 
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pr6prios lotes, sao definidas as condigoes de pagamento que geralmente ocorre de duas 

maneiras: 

a) Pagamento a vista, conforme preco combinado com aqueles que atuaram como 

colaboradores no processo de comercializagao; 

b) Pagamento ap6s a revenda aos atacadistas de destino, localizados nas CEASA's. 

Nesses casos, os pagamentos aos arrendatarios demoram dois a tres dias. 

Acertadas as condigoes de pagamento, esses compradores providenciam a 

selegao e acondicionamento dos produtos em embalagens apropriadas. O tomatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

acondicionado em caixas de madeira com 22 Kg e o pimentao em sacos de polietileno 

com 25 Kg em media. 

Essa fase do escoamento da produgao e realizada pelos compradores da 

fonte produtora, espalhados em areas estrategicas do municipio. Em Boqueirao, foram 

identificados seis compradores ou comerciantes que operam exclusivamente com os 

produtos em tela. 

Do campo, essas mercadorias sao canalizadas para as CEASA's de Campina 

Grande, Joao Pessoa, Natal e Recife, principals centros de convergencia da produgao, 

onde sao adquiridos pelos atacadistas de destino mediante acertos previamente 

estabelecidos. SOUSA (1983), estudando "A Comercializagao de Produtos 

Hortifrutigranjeiros em Campina Grande e o Desempenho da Central Local de 

Abastecimento", revela que os atacadistas de destino se encontram no interior da 

propria CEASA, instalados em boxes para o desenvolvimento pleno de suas atividades. 

Apesar de serem criadas para a comercializagao da produgao tanto a nivel de 

atacado como de varejo, o que se constata e a predominancia de transagoes comerciais 

entre atacadistas dentro e fora do estado, em fungao da infraestrutura de comunicagao 

que as CEASA's dispoem e, entre atacadistas e varejistas ou feirantes. Estes adquirem 
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com prazos de doiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a tres dias pequenas quantidades. Em seguida, iransportam para as 

feiras livres e mercados publicos para o consumo da populacao, com precos majorados 

em virtude dos custos de distribuicao e das margens de comercializagao fixadas pelos 

atacadistas. 

O abastecimento dos supermercadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i realizado tambSm pelos atacadistas de 

destino, pois estes garantem uma certa regularidade mediante contratos de 

fornecimento junto a rede de supermercados. 

Para os arrendatarios, esses compradores por um lado, asseguram o 

escoamento da produgao e por outro, evitam dispendios com transporte, impostos, 

taxas e embalagens, necessarios para operar tambem como comerciante. Alem do mais, 

tera mais tempo para se dedicar as atividades relacionadas com o processo produtivo. 

Embora esses produtores detenham a propriedade ou posse dos meios de 

produgao inclusive a terra, ha tendencia para um crescente relacionamento com os 

comerciantes compradores devido ao grau de mercantilizagao da produgao comercial. 

Ainda para o escoamento da produgao, a outra alternativa encontrada pelos 

arrendatarios especialmente quando ocorre a redugao peri6dica da produgao, i a uniao 

de cinco a seis arrendatarios que pagam o frete do caminhao e o ICMS e vao vender a 

produgao diretamente aos atacadistas de destino instalados na CEASA de Campina 

Grande. Estas iniciativas se traduzem em algumas vantagens: o pagamento 6 a vista e 

os pregos sao melhores, apesar das despesas, inclusive as taxas cobradas pela CEASA 

em fungao das mercadorias e do tempo de permanencia. 

E uma situagao passageira, pois quando a produgao volta a niveis normais, 

os arrendatarios vendem nos proprios lotes como de praxe aos compradores da fonte 

produtora. Nao se trata de procedimento rotineiro, pois as condigoes de 
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comercializagao, por parte desses produtores, sao extremamente limitadas, diante do 

controle exercido pelos atacadistas de destino. 

Nessas circustancias, os comerciantes captamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o excedente gerado atraves 

desses produtores sem enfrentar os riscos e dificuldades inerentes a producao agricola, 

pois em funcao das caracteristicas da produgao comercial, promovem a circulagao 

desses produtos que se realizam como mercadorias e determinam o prego. O mercadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

considerado como uma forga externa sobre a qual esses produtores nao tern como 

influenciar na perspectiva de garantir seus pr6prios interesses. 

No entanto, as condigoes naturais favoraveis para a produgao das horticolas 

em tela, aliadas aos estimulos do mercado, contribufram para modificar a organizagao 

da produgao nos lotes. Tal situagao possibilitou a concentragao da produgao as 

margens do agude porem de forma dispersa entre os arrendatarios. Alem do mais, trata-

se de uma produgao com certo grau de heterogeneidade, o que reflete na classificagao 

dos produtos e, conseqiientemente, no nfvel dos pregos. Assim, a produgao comercial 

apresenta as seguintes caracterfsticas: 

a) Dispersao dos produtores envolvidos; 

b) A produgao e parcelada em fungao das sucessivas colheitas semanais e quinzenais; 

c) Os produtos sao pereciveis destinados para consumo "in natura"; 

d) Os produtores desconhecem as nuances do sistema de comercializagao, apesar da 

produgao ser voltada para o mercado independente das condigoes em que e 

produzida. 
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Caracterizada a dependencia com o mercado, a rentabilidade da producao 

comercial prov£m essencialmente dos pregos alcangados nas relagoes comerciais. 

Em sintese, o escoamento da produgao comercial se processa conforme 

fluxograma abaixo da figura 3. 

A produgao comercial desses arrendatarios requer inovagoes tecnologicas de 

forma sistem^tica. A16m do mais, a forga motivadora para alocagao de recursos e o 

dimencionamento das atividades tern como horizonte as perspectivas do mercado. 

Enfim, o escoamento da produgaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i considerado como as atividades que 

integram o complexo sistema de comercializagao, considerando a separagao geografica 

existente entre a produgao agncola e o consumo da populagao. 



CAPITULO III 

AS ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DESENVOLVIDAS 

PELOS ARRENDATARIOS DE BOQUEIRAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. O Arrendamento da Posse como Estrategia Principal 

1 .10 arrendamento das terras dos proprietaries rurais 

Inicialmente, cabe considerar as caracterfsticas do arrendamento utilizado 

pelos proprietaries de terras particulars. Com esses, as areas destinadas para 

arrendamento sao aquelas localizadas em partes previamente selecionadas no interior 

das propriedades. Normalmente, areas com baixos nfveis de fertilidade natural dos 

solos e de dificil acesso. O arrendamento e temporario e itinerante, com prazos 

variando em fungao do ciclo de produgao das culturas exploradas, e nao ultrapassam o 

periodo de dois anos. Nessa situagao, os proprietaries das terras se apropriam dos 

excedentes gerados pelos arrendatarios atraves dos seguintes mecanismos: 

a) O pagamento da renda e em dinheiro e em fungao do tipo de exploragao; 

b) O sobre-trabalho dos arrendatarios e incorporado a terra como capital; 

c) Ha j.propriagao do excedente pelos proprietaries quando estes agem tambem como 

comerciantes; 

d) Os arrendatarios assumem os riscos inerentes a produgao agricola. 
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Para esses arrendatarios, enquanto pequenos produtores sem terras, 

constituem-se como uma das estrat£gias de sobrevivencia para nao se submeterem 

definitivamente ao assalariamento. A16m do mais, as relagoes estabelecidas entre os 

proprietaries das terras e os arrendatarios sao marcadas por outras condicionantes, 

entre as quais, a que o arrendatario ''tern a obrigatoriedade de cultivar um determinado 

produtozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 elevada, o que indica em muitos casos que a autonomia do arrendatarios e 

restrita" (GRAZIONO DA SILVA,1980:137). 

GROSSMANN (1981:41), estudando o sistema de arrendamento de Bom 

Jesus, considera que "vale salientar, tambem, que a terra destinada pelos proprietaries 

ao arrendamento e" sempre aquela de inferior qualidade, onde ate mesmo o pasto 

natural pouco ou nada se desenvolve. Outro fator que ocasiona a escassez de terras e a 

valorizagao imobiliaria". 

Enfim, sao pequenos arrendamentos que, mesmo nao sendo tipicamente 

capitalistas, ha acordos previos,onde o proprietario fundiario se apropria, alem da 

renda, do trabalho excedente gerado pelo arrendatario que e incorporado a terra e 

contribui para sua valorizagao. 

1.2 - Os arrendatarios do DNOCS e a afirmagao do arrendamento da posse. 

Nas discussoes sobre o conceito de arrendamento, os estudos existentes 

apresentam as mais variadas interpretagoes, conforme pode-se observar nas citagoes 

seguintes: 

"Ao contrario do que ocorreu na Inglaterra, por exemplo, o arrendamento 

capitalista so ocorre no Brasil, esporadicamente. Aqui, o mais freqviente e a fusao entre 

o proprietario fundiario e o capitalista na mesma pessoa ou a entrega da terra para ser 

explorada por pequenos produtores (parceiros arrendatarios)" (GRAZIANO DA 

SILVA, 1980:229). 
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"A exploragao econ6mica, baseada no arrendamento capitalista, surge e se 

intensifica quando os seguintes fatores atuam de forma combinada: acumulacao previa 

de capital por nao-propriet£rios, alto preco da terra dificultandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sua obtencao pelos 

detentores de capital interessados na exploragao agricola e existencia de condigoes de 

rentabilidade favorSveis ao pagamento da taxa m6dia de lucro aos capitais investidos e 

da renda fundiaria" (CASTRO, 1979:94). 

Entretanto, a realidade social dos arrendatarios de Boqueirao apresenta 

determinadas especificidades nao encontradas nas formas de arrendamento conhecidas 

na literatura, tais como: 

a) Trata-se de um sistema de arrendamento onde o proprietario dos principals meios de 

produgao - terra, agua - e o Estado, representado pelo DNOCS; 

b) O DNOCS nao estabelece realmente nenhum controle sobre os arrendatarios; 

c) Alem da terra ser publica, o valor do pagamento anual da renda fundiaria e apenas 

simbolico; 

d) E possivel o arrendatario se apropriar da renda da terra sem, no entanto, ser o 

proprietario fundiario, mediante o arrendamento da posse: 

e) Os contratos de arrendamento sao, na pratica, por tempo indeterminado e passiveis 

de transmissao por heranga; 

f) O proprietario da terra - DNOCS - nao desenvolve nenhuma atividade produtiva. 

Portanto, o arrendamento nao visa a incorporagao de trabalho nas terras e a sua 

conseqiiente valorizagao. 

As caracterfsticas e especificidades dos arrendatarios das terras do DNOCS 

em Boqueirao se aproximam das formas de arrendamento nao-tipicamente capitalistas 
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apesar das diferenciagoes, principalmente pelo fato da terra ser publica, com 

pagamento insignificante da renda por um ladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, por outro, a possibilidade que os 

arrendatarios tern de arrendar a posse dos lotes. 

Entre as estrat6gias adotadas pelos arrendatarios sem equipamentos de 

irrigacao, o arrendamento parcial do lote (posse) ou sub-arrendamento, se destaca 

devido aos seguintes aspectos: 

a) Obtencao de rendimentos complementares para garantir as condigoes minimas de 

reprodugao enquanto pequenos produtores, inclusive adquirir meios de produgao; 

b) No acordo estabelecido entre as partes, fica assegurada a irrigagao das lavouras 

destinadas ao auto-consumo durante o prazo do sub-arrendamento; 

c) O proprio arrendatario e seus familiares (filhos) se submetem ao assalariamento 

como diaristas nas areas sub-arrendadas; 

d) Os residuos da adubagao quimica usada na produgao comercial ficam retidos no 

solo e, no ano seguinte, sao aproveitados na produgao de auto-consumo. 

Nas entrevistas, os arrendatarios responderam que utilizam ou utilizaram a 

pratica do sub-arrendamento ou arredamento parcial do lote para proprietaries e nao-

proprietarios da area, denominados de arrendatarios da posse. Estes nao dispoem dos 

meios de produgao agua-terra, indispensaves ao processo produtivo, com localizagao 

viavel economicamente para a produgao das horticolas, tomate e pimentao, exploradas 

em larga escala as margens do agude. 

Os arrendatarios da posse estabelecem relagoes de trabalho fundadas 

exclusivamente no assalariamento e, de acordo com a produgao dessas horticolas nas 

areas arrendadas, chegam a empregar 8 a 10 trabalhadores/hectare, durante um perfodo 

de 6 a 10 meses. Geralmente os trabalhadores ficam assim distribuidos: 
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a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um administrador de campo; 

b) Dois pulverizadores; 

c) Um a dois irrigadores; 

d) Tres a cinco trabalhadores nao especializados. 

O administrador de campozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA € a pessoa de confianca desses arrendatarios. E 

responsaVel pela distribuicao das tarefas e controle dos demais trabalhadores. 

Os pulverizadores e irrigadores exercem funcoes especializadas de 

fundamental importancia no processo de produgao de tomate e pimentao. Os 

trabalhadores nao especializados sao aqueles que executam outras etapas do ciclo 

produtivo, como: o preparo do solo, formagao das mudas, plantio definitivo, adubagao, 

limpas, colheita, entre outras. 

Com essa divisao interna do trabalho nos campos de produgao (tomate) e o 

domfnio tecnologico em todas as etapas do processo produtivo, permite que esses 

arrendatarios alcancem rendimentos por hectare superior aos arrendatarios do DNOCS. 

O acrescimo constatado e na ordem de 35 a 40%, com reflexos diretos na rentabilidade 

desses empreendimentos. 

Em relagao aos salarios, sao pagos por semana, com variagoes decorrentes 

das atividades que desenvolvem. Na epoca da pesquisa, o administrador de campo 

recebia Cr$ 900.000,00 por semana; os irrigadores e pulverizadores Cr$ 800.000,00 

e os outros trabalhadores Cr$ 600.000,00. Os salarios mensais gravitam em torno do 

salario mfnimo vigente. 

No periodo da colheita, o administrador de campo recebe remuneragao extra 

em fungao do numero de caixas de tomate ou sacos de pimentao colhidos, como forma 

de incentivo pelas atividades exercidas. 

Com o arrendamento parcial do lote, o pagamento da renda e estabelecido e 

pago antecipadamente em dinheiro de acordo com as areas arrendadas nos lotes, que 
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variam de 0,5 a 1,0 hectare, com prazo de um ano. O prego recebido por hectare pelos 

arrendatarios dos lotes e em torno de Cr$ 4.500.000,00 equivalente a 1,5 salarios 

minimos. A renda da terra e relativamente baixa, representa - 3,84 e 7,31% dos custos 

totais para implantagao de 1,0 hectare com tomate e pimentao respectivamente. 

Essa forma de renda fundiaria, estabelecida com o arrendatario da posse pelo 

direito de cultivar parcela do lote pago exclusivamente em dinheiro, difere das formas 

de renda nao especificamente capitalista, na medida em que o arrendatario da posse se 

coloca como o condutor do processo produtivo. Assim, emprega seu capital na 

contratagao de trabalhadores, no provimento dos meios de produgao e no pagamento 

da renda da terra ao arrendatario do lote, objetivando desenvolver a produgao 

comercial na perspectiva de que, em fungao da sua valorizagao, remunere o salario 

pago aos trabalhadores e os dispendios com meios de produgao utilizados. E ainda, 

permita a obtengao de um lucro para ele na condigao de arrendatario propriamente dito 

e de para cobrir o pagamento/renda ja efetivado antes de iniciar o processo de 

produgao. 

Nessa forma de arrendamento, o processo produtivo reune tres personagens: 

o arrendatario do lote, o arrendatario da posse e o trabalhador assalariado. 

Como a terra de fato ja esta apropriada pelos arrendatarios dos lotes em 

virtude das peculiaridades do sistema de arrendamento adotado pelo DNOCS, o 

arrendatario da posse para produzir no lote e condicionado a pagar a renda da terra e. 

assim, adquire autonomia para produzir e comercializar a produgao, desempenhando, 

portanto, a fungao tipica de capitalista. "A renda da terra e uma categoria fundamental, 

especial no estudo da agricultura. Ela e um lucro extraordinario, suplementar, 

permanente, que ocorre tanto no campo como na cidade. Ela e tambem denominada 

renda territorial ou renda fundiaria, sendo a renda da terra um lucro extraordinario 

pemanente, ela e portanto, produto do trabalho excedente, ou seja, e fragao da mais-
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valia. E mais precisamente, componente particular e cspecifico da mais-

valia."(UMBELINO DE OLIVEIRA, 1986:73). 

Quanto ao excedente economico gerado e apropriado pelos proprietarios das 

terras de fato, que sao os arrendatarios dos lotes e arrendatarios da posse (capitalista) 

sob a forma de renda fundiaria e lucro, produzido pelos trabalhadores assalariados. 

"Esse capitalista arrendatario paga ao proprietario das terras, ao dono do solo que 

explora, em prazos fixados digamos por um ano, quantia contratualmente estipulada 

(...) pelo consentimento de empregar seu capital nesse campo especial de produgao. 

Chama-se essa quantia de renda fundiaria (...). Esse pagamento se efetua durante todo 

o periodo em que o proprietario contratualmente emprestou, alugou o solo ao 

arrendatario." (MARX, 1980:710). 

Os arrendatarios da posse sao ainda, os proprietarios dos principals meios de 

produgao agricola. Arrendam a terra com accsso gratuito a agua e dessa forma, retinem 

os meios imprescindiveis para a produgao comercial das horticolas em estudo. 

A produgao com base no arrendamento da posse e viabilizada e mantida em 

fungao da sua alta rentabilidade (principalmente com a produgao do tomate) decorrente 

da elevada produtividade do trabalho, baixos salarios pagos aos trabalhadores rurais, 

mercado favoravel e baixos pagamentos pela renda da terra. Em virtude desse ultimo 

aspecto, aliado ao fato de evitar problemas com o DNOCS, pois a propriedade da terra 

por direito, pertence a essa instituigao, faz com que esses arrendatarios nao se inclinem 

para a compra da posse dos lotes. 

A questao, que se coloca e como classificar o arrendamento da posse em 

Boqueirao. Ha indicios de um arrendamento tipicamente capitalista da terra, pois se 

trata de uma forma de arrendamento onde o capital expresso no arrendatario da posse 

ou particular, domina o processo de produgao, utiliza o trabalho assalariado como regra 

e adota tecnicas que contribuem para o aumento da produtividade do trabalho no 

campo. 
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Para BESKOW (1986: 122/3), "o estudo da forma de produgao baseada no 

arrendamento capitalista passa pela analise da renda fundiaria capitalista". E diz ainda 

que "o arrendamento capitalista na agricultura brasileira desenvolveu-se originalmente 

na rizicultura irrigada do RS" . 

Marx, ao estudar a pequena propriedade, faz referenda a que, nessas 

unidades, nao e necessario que a produgao lhes proporcione a renda absoluta se nao, 

vejamos: "Como quer que se forme o prego medio de mercado dos produtos agricolas, 

a renda diferencial, a sobra que o prego deixa para as mercadorias obtidas nos terrenos 

melhores situados, e ai patente como no modo capitalista de produgao. Mesmo quando 

essa forma surge em estadios sociais onde nao se gerou ainda prego geral de mercado 

essa renda diferencial existe, aparecendo entao no produto excedente suplementar. Mas 

vai para as maos do campones que trabalha em condigoes naturais mais favoraveis" 

(MARX, 1980:922). 

Sendo a renda diferencial originada das diferengas de fertilidade natural dos 

solos e a localizagao geografica das terras, permite que se reflita sobre a possibilidade 

da existencia de um processo de acumulagao nessas unidades, onde a renda da terra 

obtida possa a ser utilizada na aquisigao dos meios de produgao indispensaveis ao 

processo produtivo, com progressiva diferenciagao entre os pequenos proprietarios. 

Nas circunstancias de Boqueirao, a renda da terra se traduz pelo carater da 

produgao levado a efeito pelos arrendatarios da posse, tipicamente capitalistas. E 

apropriada pelos arrendatarios do DNOCS, em fungao da propriedade privada da terra 

e da sua localizagao, condicionados pelo tamanho dos lotes como limite intransponivel 

para venda ou troca parcial. Para os 115 arrendatarios que possuem lotes com 1,0 

hectare, o que representa 41,5% do total conforme Tabela 5 e, para aqueles que 

resistem em estabelecer transagoes com os lotes, o arrendamento da posse foi e ainda 

se constitui como a principal estrategia e ponto de partida para acumulagao em meios 

de produgao: leia-se equipamentos de irrigagao na area de Boqueirao. 
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Enfim, analisando os aspcctos essenciais da questao, infere-se que a forma 

de renda predominant^ e renda especificamente capitalista, embora se apresente como 

renda nao-especificamente capitalista na sua forma mais desenvolvida, renda-em-

dinheiro e como tal, devendo ser entendida dentro da logica do capital que atraves 

dela, cria as condigoes necessarias para o seu desenvolvimento e reprodugao. 

TABELA 5 - DISTRIBUIQAO DOS ARRENDATARIOS DO DNOCS, EM 

F U N g A O DO TAMANHO DOS LOTES -1992 

AREA DO L O T E NUMERO DE % 

(Hectare) ARRENDATARIOS 

* 00 18 6.50 
01 115 41.50 

02 83 30.00 

03 26 0.40 

04 16 5.76 

05 03 1.08 

06 02 0.72 

07 02 0.72 

08 04 1.44 

09 01 0.36 

10 01 0.36 

11 01 0.36 

16 02 0.72 

18 01 0.36 

28 01 0.36 

30 01 0.36 

634 277 100.00 

Fonte: DNOCS - Posto de Operagoes de Boqueirao - PB 

* Lotes sem faixa seca que exploram somente as areas de vazantes no verao 
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2. As Estrategias Complementares de Sobrevivencia dos Arrendatarios do DNOCS 

A16m da agricultura e do arrendamento da posse, os arrendatarios de 

Boqueirao desenvolvem outras atividades dentro ou fora dos lotes, consideradas como 

estrat£gicas, tais como: 

a) Produgao em sociedade; 

b) Criagao animal; 

c) Assalariamento temporario; 

d) Venda e troca dos lotes e permanencia como morador; 

e) Pescaria no agude; 

f) Recebimento de dinheiro dos filhos; 

g) Aposentadoria pelo FUNRURAL; 

h) Pequenos negocios comerciais; 

i) Intermediagao na comercializagao da produgao comercial. 

Enquanto arrendatarios, as estrategias adotadas asseguram para uns a 

sobrevivencia e continuidade na condigao de arrendatarios, inclusive permite adquirir 

mercadorias necessarias para a complementagao do consumo familiar. Para outros, 

alem dos aspectos citados, garantem a obtengao de rendimentos monetarios para a 

reprodugao das condigoes de trabalho e produgao, principalmente os insumos 

necessarios ao processo produtivo comercial. 

Em fungao de possuir ou nao os equipamentos de irrigagao, temos duas 

categorias de arrendatarios que conseqiientemente, adotam estrategias diferentes. 
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2.1 - Estrategias adotadas pelos arrendatarios com equipamentos de irrigagao. 

2.1.1 - Produgao em sociedade 

Nas revelagoes dos arrendatarios, o fato de possuir os equipamentos de 

irrigagao permitia estabelecer at£ meados dos anos oitenta, com a produgao de tomate, 

uma variagao no arrendamento da posse, conhecida como produgao em sociedade, em 

decorrencia do incipiente nivel de capitalizagao dos arrendatarios. Esta pratica 

consistia em o arrendatario entrar no processo concedendo uma parcela do lote 0,5 a 

1,0 hectare e a permissao para a utilizar seus proprios equipamentos de irrigagao. O 

sub-arrendatario entrava com o dinheiro para a cobertura dos custos inerentes ao 

processo produtivo, como a aquisigao de sementes, adubos quimicos, varas, 

combustiveis, defensivos, pagamento dos trabalhadores, embalagens para 

acondicionamento dos produtos e pagamentos de fretes e impostos. 

Nesta forma de sub-arrendamento, o prazo em geral coincide com o periodo 

do ciclo produtivo. Apos o termino de colheita, era efetuado o acerto de contas. Nao se 

verifica pagamento de renda previamente, e sim adiantamentos. O acordo era informal, 

com base na produgao. Deduzidos os custos de produgao, comercializagao e os 

adiantamentos contraidos pelos arrendatarios, o lucro era dividido entre as partes de 

maneira igual. 

Na atualidade, essa pratica inexiste devido a dinamica da produgao 

comercial na area do agude. 

2.1.2 - A criagao animal 

Para os arrendatarios com equipamentos de irrigagao, a criagao de animais 

de pequeno porte (aves), medio porte (caprinos, ovinos, suinos) e de grande porte 

(bovinos), caracteriza-se como principal estrategia levada a cabo por essa categoria. 
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Os animais sao criados pelos arrendatarios e seus familiares em espacos 

definidos (cercados) onde recebem alimentagao. No entanto, os ovinos, caprinos e 

bovinos transitam e se alimentam dentro e nas imediacoes dos lotes com o pastoreio ou 

seja, vigiados. 

As limitagoes para criagao ocorrem em fungao do tamanho do lote e dos 

rendimentos obtidos na produgao comercial. 

Para os arrendatarios, tanto os animais, como seus derivados (leite e ovos) 

servem para o auto-consumo da unidade e para a venda, como meio de obtengao de 

recursos que ficam acumulados como reserva. Para o auto-consumo, geralmente sao 

utilizadas as aves. Os bovinos nao sao consumidos e sim destinados a venda. 

A criagao de animais com medio porte tern carater transitorio. Normalmente 

sao vendidos para comprar gado ou para a aquisigao de meios de produgao utilizados 

na produgao comercial. 

Diferente da produgao agricola, os animais podem ser reservados e vendidos. 

Alem do mais, se valorizam com o ganho de peso, diferencial de prego, reprodugao 

biologica, entre outras, e nao ha dificuldades para vende-los, pois se trata de uma 

atividade produtiva com caracteristicas predominantemente comerciais 

A produgao comercial e a criagao sao elementos essenciais na economia 

desses arrendatarios. A produgao em tela tern reflexos na criagao. Portanto, nao ha 

oposigao entre a produgao comercial e criagao e sim uma normal articulagao que 

possibilita a reprodugao dessa categoria nesse patamar. 

Os arrendatarios com equipamentos de irrigagao nao vendem a forga de 

trabalho familiar, pois nao tern necessidade economica. Pelo contrario, contratam 

trabalhadores, embora temporariamcnte, em fungao do nivel de acumulagao nao-

classica em meios de produgao que vem ocorrendo com determinados arrendatarios. 

Tal acumulagao passa necessariamente pelo arrendamento da posse e seus 

dosdobramentos e significa evolugao das forgas produtivas nas atividades dos 
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arrendatarios ao nivel dos lotes. "Acumulagao que dificilmente e pensada como compra 

de trabalho assalariado de forma sistematica e como fundamento da produgao. 

Acumulagao que sempre significa aumento do valor das unidades, aumento de sua 

produgao comercial, aumento dos retornos da produgao, aumento e melhorias do 

consumo social, aumento de produtividade da mao-de-obra e diminuigao do esforgo do 

trabalho na agricultura."(LOVISOLO, 1989:216). 

2.1.3 - Intermediagao na comercializagao da produgao comercial. 

Ao tratar do escoamento da produgao comercial, verifica-se que uma parcela 

desses arrendatarios colabora de forma direta como intermediaries na compra de 

tomate e pimentao nas comunidades onde moram. Mediante acordos previos entre 

arrendatarios e intermediaries sao definidos os pregos para compra, condigoes de 

pagamento, recebimento e transporte da produgao, entre outras. Apos a venda da 

produgao aos atacadistas instalados nas CEASA'S, esses arrendatarios recebem 

comissoes em dinheiro equivalenles ao numero de sacos de pimentao e caixas de 

tomate comprados nas comunidades pelos intermediaries. 

2.2 - Estrategias adotadas pelos arrendatarios sem equipamentos de irrigagao 

2.2.1 - O assalariamento temporario. 

No estudo sobre as relagoes de trabalho, contata-se que esses arrendatarios e 

seus familiares trabalham como assalariados para os sub-arrendatarios, proprietarios 

mais proximos dos lotes e ate mesmo, para outros arrendatarios capitalizados. 

Acontece que o trabalho assalariado, mesmo com regularidade, nao viabiliza os 

pressupostos da produgao comercial, tendo em vista que nas condigoes de Boqueirao, a 
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posse da terra com disponibilidade de agua permite autonomia relativa, mas nao 

significa a capitalizagao dessa categoria. 

2.2.2 - Venda ou troca dos lotes e permanencia com morador. 

Apesar de ser proibida pelo DNOCS, vem ocorrendo entre os arrendatarios. 

Conforme a pesquisa de campo, ja ocorreram sessenta e oito casos de transagoes com 

a posse dos lotes assim distribuidos: 

COMUNIDADE NQ DE LOTES/ARRENDATARIOS 

. Bredos 32 

. Cacara 04 

. Maravilha 14 

. Mirador 18 

T O T A L 68 

Os lotes vendidos ou trocados integralmente apresentam areas com ate 02 

hectares. Para os lotes com 03 hectares ou mais, a venda da posse ocorre de forma 

parcial. O mais comum e vender uma parcela do lote 0,5 a 1,0 hectare incluindo terras 

na faixa seca para iniciar o processo de capitalizagao, mediante a compra de 

equipamentos para a irrigagao e gado. 

Outra maneira para desfazer total ou parcialmente a posse dos lotes e atraves 

da troca por gado, veiculos, casas e ate mesmo equipamentos de irrigagao usados. Por 

meio da troca, ha sempre complcmentagao em dinheiro, uma vez que. os lotes em 

Boqueirao estao valorizados por suas caracteristicas, principalmente por margearem o 

agude. O prego medio da posse de 1,0 hectare equivale a 36,3 salarios minimos, em 

torno de Cr$ 120.000.000,00 (maio/93) 
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Portanto, nao sao condigoes fisicas como o tamanho, nivel de fertilidade, 

topografia e localizagao que constituem motivos para a venda dos lotes. O que induz 

tal iniciativa sao as dificuldades para a produgao e reprodugao dessa categoria. 

Os compradores sao predominantemente comerciantes, profissionais liberals 

e politicos residentes em Campina Grande, que adquirem a terra com finalidade de 

lazer (agude). Com a venda dos lotes, nao vem se verificando concentragao fundiaria 

com a terra publica as margens do agude. 

A venda integral da posse do lote a terceiros acontece com maior freqiiencia 

entre os arrendatarios pioneiros, em decorrencia da idade avangada, aliada a problemas 

de doengas e de ordem familiar. Tal situagao tern levado esses arrendatarios a se 

inclinarem nessa diregao. Com os recursos obtidos, adquirem casas e vao morar na 

periferia de Boqueirao ou em outras cidades da regiao, dadas as conveniencias de 

ordem pessoal e familiar. Ainda com esses recursos, constituem fundos de reserva sob 

a forma de poupanga bancaria. 

Com efeito, mesmo com a venda integral dos lotes, foram constatadas varias 

situagoes em que familiares desses arrendatarios, principalmente filhos casados, 

continuam morando em casebres construidos dentro dos proprios lotes e trabalhando 

como diaristas permanentes, recebendo salario semanal dos compradores do direito de 

posse. 

Entretanto, o DNOCS esta movendo agao judicial contra os compradores da 

posse, pela restituigao dos lotes. O processo esta tramitando para julgamento na 

comarca de Joao Pessoa - PB. Ate a atualizagao da pesquisa, o DNOCS aguardava a 

decisao judicial, sem contudo, ter naquela ocasiao (maio/93) uma data prevista para tal 

julgamento. 
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2.2.3 - Remessa de dinheiro pelos filhos 

Os entrevistados informaram ainda que os filhos, quando estao morando e 

trabalhando fora da cidade, remetem dinheiro periodicamente e que ultimamente a 

remessa de dinheiro vem ocorrendo de forma circunstancial, ou seja, por ocasiao da 

visita aos pais. 

Refere-se a contribuicoes mensais, ou seja, parte dos salarios que os filhos 

enviam aos pais, geralmente atraves dos correios, contribuindo dessa forma para a 

sobrevivencia familiar. 

2.2.4 - A criagao animal de pequeno porte. 

Trata-se da criagao de animais de pequeno porte (aves, caprinos e suinos), 

criados em cercados dentro dos lotes em numero reduzido que, face as limitadas 

condigoes de vida desses arrendatarios, sao autoconsumidos ou vendidos. 

A criagao animal realizada nessas circunstancias e um dos meios de 

subsistencia dessa categoria de arrendatarios. Difere, portanto, da criagao levada a 

efeito pelos arrendatarios com equipamentos de irrigagao onde os animais dessa 

natureza sao criados temporariamente, com objetivo de vender para comprar gado ou 

aplicar na produgao comercial. 

2.2.5 - Os pequenos negocios comerciais 

E outra estrategia empreendida por esses arrendatarios, refere-se a pequenos 

negocios comerciais mais conhecidos como bodegas, que ficam situadas anexas as 

casas deles, nas localidades onde vivem. 

Nessas bodegas, os arrendatarios e familiares comercializam pequenas 

quantidades de mercadorias nao-perecfveis adquiridas em supermercados e na feira de 

Boqueirao. 
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As mercadorias sao vendidas a moradores da vizinhanca e trabalhadores dos 

campos de produgao, proximos dessas bodegas. O pagamento e a vista ou no final da 

semana, quando os trabalhadores recebem o salario. Comumente, sao negociadas as 

seguintes mercadorias: fumo desfiado, querosene, fosforo, cigarro em retalho, sabao, 

massas, sal, farinha, fuba\ cafe, azeite, entre outras. 

Tais bodegas servem ainda como ponto de venda, por ocasiao do abate de 

animais de pequeno porte, nessas localidades. 

2.3 - Estrategias adotadas e contempladas pelo conjunto dos arrendatarios 

2.3.1 - A pescaria no agude 

De um modo geral, os arrendatarios realizam pescarias em grupo de 3 a 4 ou 

individualmente, nas aguas do agude. Trata-se de pesca artesanal, destinada ao 

consumo familiar, utilizando canoa a remo como meio de transporte e equipamentos 

rusticos (anzois, linhas, redes). 

As especies mais capturadas sao as Tilapias e as pescadas de agua-doce que 

sao desvisceradas para o consumo imediato e salgadas para secar ao sol visando ao 

consumo posterior. 

2.3.2 - Aposentadoria pelo FUNRURAL 

Os arrrendatarios geralmente se aposentam pelo FUNRURAL, quando chega 

a idade limite (65 anos) e recebem proventos na ordem de um salario-minimo vigente 

no pais. 
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2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - As limitacoes das estrategias complementares 

As diversas estrategias complementares de sobrevivencia adotadas pelos 

arrendatarios que ainda nao possuem os equipamentos de irrigagao garantem a 

reprodugao limitada das suas condigoes de vida e trabalho em fungao da autonomia 

relativa que dispoem fundada na posse e uso da terra. 

O que se verifica entre os arrendatarios dos lotes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i a existencia de um 

processo de diferenciagao nao-cMssica em fungao das condigoes de produgao e 

reprodugao dos arrendatarios, em termos da disponibilidade de equipamentos de 

irrigagao. Ai, temos unidades de produgao descapitalizadas, sem acumulagao em meios 

de produgao, que vendem sua forga de trabalho e unidades capitalizadas que estao 

inseridas no processo de tecnificagao e que nao vendem essa forga de trabalho. Nesse 

sentido, "entendemos como diferenciagao nao-classica o efeito de um processo que da 

lugar a existencia, no campo, de unidades familiares que acumulam (em maquinario, 

bens de produgao, terra, gado, etc) e de unidades familiares aparentemente imunes a 

dinamica da acumulagao." (LOVISSOLO, 1989:15) 

Contudo, o arrendamento da posse, tipicamente capitalista, embora com o 

pagamento relativamente baixo da renda da terra, tern reflexos socio-economicos 

positivo sobre os arrendatarios dos lotes no que se refere a obtengao de rendimentos 

que progressivamente posibilitam a aquisigao de equipamentos de irrigagao novos ou 

usados, viabilizando-se assim, por meio de um processo nao-classico de acumulagao. 



COMENTARIOS FINAIS 

Este estudo pautou-se pela investigagao do sistema de produgao e as 

estrategias de sobrevivevencia vivenciadas pelos arrendatarios das terras do DNOCS 

tendo em vista as caracterfsticas dos lotes no que se refere a posse e o uso da terra e a 

utilizacao dos meios de produgao agrfcola. 

Trata-se de uma forma do arrendamento nao-especificamente capitalista -

arrendamento dos lotes articulado com outra especificamente capitalista -

arrendamento da posse, onde o Estado e o proprietario fundiario. Isso possibilita que 

os arrendatarios dos lotes se apropriem da renda da terra, como principal estrategia de 

sobrevivencia. Por conseguinte, o excedente economico gerado e retido como renda 

fundiaria e lucro, respectivamente. 

A pesquisa evidencia que o processo produtivo conduzido pelos 

arrendatarios da posse ocorre com base na divisao do trabalho, tendo o assalariamento 

permanente e temporario como regra, reafirmando, portanto, que a organizagao da 

produgao e tfpica do modo capitalista de produgao 

Em Boqueirao, o sistema de produgao tern como caracteristica o uso da 

irrigagao, o que possibilita por um lado, elevados rendimentos fisicos e estabilidade da 

produgao, independente do clima semi-arido predominante e por outro, progressivas 

mudangas na base tecnica, crescente consumo produtivo de insumos modernos e 

equipamentos industrializados. 

O que se constata e que, apos a construgao da represa, o papel do Estado 

representado pelo DNOCS consiste em se distanciar e omitir-se diante da situagao 

criada com a implantagao do sistema de arrendamento das terras. A expectativa e que 

haja acomodagao entre os interesses dos segmentos sociais presentes na area estudada. 

Essa atitude nao se configura como um processo classico de intervengao estatal, o que 

facilita a adogao das estrategias de sobrevivencia, objeto desse estudo. 
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A pesquisa consegue revelar qua a atuacao do DNOCS na area € bastante 

precSria, devido as condigoes de infra-estrutura da instituigao, como a escassa 

disponibilidade de equipamentos e ate* mesmo de pessoal ticnico qualificado. Dai, os 

arrendatarios nao receberem nenhuma forma de assistencia e fiscalizagao, devido a 

inexistencia de programagao para a &rea, no que se refere a piscicultura, que sao 

atividades tipicas desenvolvidas pelo DNOCS em outros agudes da regiao. 

£ importante explicitar que toda 6rea localizada as margens do agude esti 

ocupada e a concessao de lotes ainda compete ao DNOCS. Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i limitada a 

disponibilidade de terra com acesso a agua e topografia compativel para a produgao 

horticola. 

A decisao de estudar o sistema de arrendamento em Boqueirao, embora nao 

tenha sido idealizado como projeto publico de irrigagao, se apresenta como uma 

contribuigao para os estudos sobre sistemas de arrendamentos a montante dos agudes 

publicos. 

Com as particularidades descritas, nao encontramos referenda na literatura 

especializada. 
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COMTRATO 6r APRFKDA
M

EMTO HE TERRAS QUE 

ENTRE S I  E AZ E
V

,  0  DEPARTAVETTO KACI OMAL 

nr. onrAr. rnritrA AT SHCAS ( D: : OCS)  E O 

S R.  PEDRO S OUZA L I M A , / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / , / / / / /  PARA ARRENDAMENTO DE 

•  _  TERRAS NOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acimr. PHBLTCO EP I TX CI O PI ISSOA,  

/ / / / / / / / / / / S I TUADO NO VUKI CI P I O DE ? UO£ 

QLEI RAO, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ; S TADO DA PARA 

I B A.  

• • 

Ao i  (  / / / / / / / / / / )  d i a s  do men de "OVC'.lV. rO / / ' do a no 

de  n i l  n o v e c r n t o s  c  .:c vi ; i l £: ' -  o i  10 / /  (  1  • . ' *' / ) » no  E s c r  i t o r  i o . da '
1 

Ad n i n i s  t r a r a o do Ac ude  P u b l i c o E p i t d c i o . Pcuaoa, / / / / / / / s  i  t u a d o no 

Nuni  c T P i n de  B o q u o i r a o , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ / / / / / / / / / / / / / / / / / v . s  c a do  P a r a i b a , / / / / / / / 

/ / / / / / / /  do  P r n n r t n n e n t o ! ! a c l o n a l  do Ob r a p Co n t r a ns  S c c a s ,  e n t i -

da d<« o u t . u o u i c a f e d e r a l ,  c r i n d a p c l a ' L c i .  n ? A.  2 29  ,  dc  1 ? dc  j u n h p 

d c  1 9 6 3 ,  ' t l o r a v a n t c  d e n o n i n a d o n c s t e  i n Rt r u mc n t o DMOCS, -  n e s t e  a t o 

r c n r c p c n t a d o r e i n ENC9 CI Vl l .  J OAo r i M SUEDES CORREA CONDI t : , Di r e t o r  

da 3 a .  D i r e t o r i a Re g i o n a l  do DNOCS,  c o n no de  na Rua Conep. o En r . u a 

n °  9 9 9  ,  n c s t a c i d a d e  do  Re c i f c - P E ,  c o n f o r mo d c l c p a c a o de  c o mpc t e n_ 

c i n c o n f e r i d a p e l a P o r t a r i a n ?  PCr. - 023  dc  14 de  no v o mbr o de  1 9 7 7 ,  

p u b l i c  a d a no  P o l e t i n - Ad mi n i s t r a t i v n n ? 1 0 0 de  15 de  d e z e n b r o de  

1 9 7 7. ,  e  o  S r .  P2D. 10  SOUZA L D ' . A , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

b r a s i l e i r o ,  Ca c a d o / / / /  ,  ap,  r i  c u l  t o r  ,  r o n i d o n t c  c  d o mi c i l i a d o no 

Mu n i c l n i o do  Barra de Sao L l i j u s l , / / / / / / / r . s  t a d o da " ^ a r a i b a , / / / / 

/ / / / / / / / /  d o r a v a n t c  do no mi na do A
r

RENRATA* RI O,  c ,  t e n d o em v i s t a o  

que  d e t e r mi n e  a  P o r t a r i a n? 0 A/ DCO,  de  23 dc  o u t u b r o de  1 9 7 5 ,  do 

S r .  D i r c t o r  Cc r a l  do DNOCS,  t e n j u s t o o  a c o r d a d o o  p r c s c n t e  Co n-

t r a t o ,  i nc di a n' t c  a s  c l a u s u l a * e  c o n d i q o e s  s c p . u i n t c s :  CUS UL A•  

W-1 HE I  it A '  " 0  o b j e t o do p r o s e n t e  Co n t r n t o c  o  a r r  e n d a r e n t o  ,  p e l o 

DNOCS,  de  um/ / / / / / / / / / / / /  (  0 1 / / )  h e c t a r e s  dc  t e r r a s  na  f a i x a 

s e e n . ( l o t e  c  una a r e a <1 c  v a z a n t c s ,  com o i t e n t a / / / / / / /  

/ / / / / ( 0 0 / /  )  n e t r o s  dc  f r c n t c ,  s i t u a d o s  no Ac ude  P u b l i c o  Epi"t a 6 

Ci o  Pe 3  s oa , / / / / / / / /  mc d i a n t c  o  pap. ar r . c nt o d a s  r c s p e c t i v a s  t a x a s  

a n u a i s ,  na  q u a n t i a dc  Cr $ 1 0 0 , 0 0 / / / / (  Cem C T U Z C i r o s / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / ) ,  no de ndo d i t a s  t a x a s  s c r c n r e a j u s t a d a s  p o s t c -

r i o r n e n t c ,  n e d i a n t e  P o r t a r i a do S r .  D i r c t o r ^ C e r a l  d o )  DNOCS^ 



CLAUSULA F i :  ( I ' MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MA :  -  As  t a x a s  de  ; a r  r e n d n mc n t o dc  que  t r a t a a  c l a u s u 

1 « ( i n t e r i o r ,  s c r a o pap.  «*" dc  uma u n i c a v c c  ,  r c f  n r e n t c  a  c a d a a no 

do Co n t r a t o ,  ne ndo que  a  p r i mc i r n d e v e r a s e r  pa pa no a t o da  a s s i -

n a t u r a do p r c s c n t e  i n s  t r u me n t o ,  no  E s c r i t o r i o da Ad mi n i s t r a c a o do 

Ac ude  P u b l i c ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E p i t d c i o P e s a o a / / / / / / / / ; CLAUSULA TERCF. I RA; -  0 p r e  

s e n t c  Co n t r a t o t c r a du i ; a c a o de  um/ / / /  ( 0 1 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a n o 3 ,  c o n t  a d o s  a  p a r t i r  

de
 ;  : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;.o . :. n»ro J c  1 J 7 - t / / t p o d c j a d p .  s c ' r«  tc novado  a  c r i t e r i o do 

DNOCS c  mc d i a n t c  a  s s s i n a t u r a de  Te r mo Ad i t i v o ;  CLAUSULA QUART A ;  -

0 ARRENDATARI O o b r i g a ~ P C a man. t c r  c m. p c r f e i t o e s t a d o do c o n s e r v a -

9 a o a s  b e n f e i t o r i n s  e x i s t c n t c s / n a , s i t u a c a o a p . r i c o l a o r a a r r e n d a d a ,  

b e n a s s i m a  t r a t a r  de  t o d a s  a s  c u l t u r a s  e x i s t e n t  e n ,  r e s p o n d e n d o 

p e l o s  d a n o s  e  p r c j u Tz o s  c a u s a d o r .  p e l a mo c o n s e r v a c j a o d a s  n e s n i l  ;  

CLAUSULA Ol I TNTA: -  0 ARRENDATARI O f o r n c c e r a a s  i n f o r ma c d e s .  e  d a d o s  

n e c c s s a r i o s  a  c o n f c c c a o da s  c s t a t i s t i c a s  o r ^ a n i z a d a s  p e l o DNOCS;  

CLAUSULA Sr . XTA; -  0 ARRENDATARI O Ob r i p . a - s c  a  c  u I  t  'f r  ,  i n t e g r a l mc n 

t c ,  a s  " v a z a n t o s " ,  c o n c u l t u r a s  de  s u b s i s t n n ^ i a ,  s c i t f n t c  s e n d o
 1  

p e r mi t i d o o  c u l t i v o do f o r r a g e 3 r a s  qua ndo o s  s o l o s  na o a p r o s  e n t a -

r c nt  c o u d i c o o s  f . i v o r a v e i s  a s  c i t a d a s  c u l t u r a . - ,  t i c  s u b s  i s  t e n c i a .  

P a r t e  da a r e a s e r a ,  c q u i v a l e n t o a 20 ou 2  5 7 .  ( v i n t e  ou v i n t e  c  c i r > 

c o po r  c e n t o ) ,  na o s e r a a r r c n d n d . i  ,  do v o ndo s e r  o b s c r v a d o o  d i s p o s  

t o no i t e m V da  P o r t a r i a n ?  0 4 / D GO,  dc  ? 3 dc  ' o u t u b r o de  1 9 7 5 ,  do 

S r .  Dj r o t o r  Co r a l  do DNOCS;  CLAUSULA S f Ti n A: -  AO ARRENDATARI O na o 

s e r a p o r mi t i d o :  a )  s u b l o c a r  ou c c d o r  no t  o d o ou em p a r t e ,  o s  s e u s  

d ' i r c i t o s  de  A R R E.N DAT AR10 ,  c s t i p u l a d o s .  no p r c s c n t e  Co n t r a t o ;  b )  

p r a t i c a r  o  s i s t e ma de  p a r c e r i a n p . r f c o l a s o b q u a l q u o r  mo d a l i d a d c  ;  

. . .  .  .  •  t  

c )  c o r  t a r  a r v o r c s  de  p, r a ndc  p o r t e  ou dc  u t i l i d a d e ; ,  d )  f a b r i c a r  

t o.  l b a s ,  t i j o l o B ,  c a r v a o ,  l o u c a s  d e  b a r r o ,  s o ma i n d i s p e n s a v e l  a u -

t o r i z a \ ; a o do DNOCS;  o )  c x p l o r a r  c a r n a u h a ,  f r u t o de  o  i  t  i  c  i  c a ,  e  .  d e  

o u t r a s  a r v o r c s  l o c a l i z a d a s  n o s  t c r r c n o s  a r r e n d a d o s ,  s a l v o s e  d e v j ^ 

d a mc n t e  a u t o r i z a d o p e l o DNOCS; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C) c o r  t a r ,  mo d i f i c a r ,  d e s v i a r  ou 

q u c i ma r  c o r c a s  c o n n t r u i d a s  p c l o . ONOCS ,  e / o u a l t e r a r  a s  que  f o r e m.  

a u t o r i z a d a s  po r  e l e ;  p. )  a u s e n t a r - s e  do  l o t e  po r  ma i s  de  t r e s  ( 0 3 )  

n o s e s ,  a  nao s c r  d e i x a n d o n e s s o n da T a mi l i a que  o  r c p r c s c n t e  p c -

r a n t c  o DNOCS;  I t )  e n t r e  p a r - s c  a o s  v i c i o s  <t c  j o p o r .  o u
t
 o mb r i a r ; u c s ,  

b e mc d mo d o mo n s t r a r  o u t r a s  q u a l i d a d c s  n o p a t i v a s  de  mo r n l i d a d c .  ,  

quo d e s  a e o n s  e l i t e  s u n p e r ma n e n c i a o n t r c ' o s  do ma i s  a r r e n d a t a r i o s ; .  

CLAUSULA Q T T A V A :  -  0 AEEENPAT A*R 10 i n e o r r o r . i  cm mu l t n ,  a l e m dc  r r . n -

p on s a b i  1  i  da de  c r i mi n a l  o.  i n d c u i z n q n o do p r e j u i z o ,  r j c :  /"jhj > c r . i a r  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

/iff &CU.UMJ-
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a n i ma i s  f o r a de  c u r r a i s  p r o p r i o a e  s e g u r o s ;  b )  p e i c a r  t e r n a t t a r  

d t v i d o mc n t e  l i c c n c i a d o ;  c )  c a c a r  e n t e r r a s  do DNOCS, c m q u a l q u c r  

e p o c a do a n o ,  pe  rm i  t  i  ndo - s  e  ,  t o d a v i a ,  o  c o t nba t e  a o s  a n i ma l s  

c o n s i d e r n d o s  n o c i v o s  a  a p , r i c u l t u r a ,  p e l o DNOCS,  em c o n f o r mi d a d e  

c om a  T o r t a r i a n9  BOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 7 5 - r , de  03 de  ma r c o de  1975 ,  do  I BDF , e  c om 

a p r e v i a a u t o r i z a c a o do DNOCS;  d )  u t i l i z a r - s e  de  r a ma s  de  c a n a -

f i s t u l a s  c  j u a z e i r o ,  e x i s t e n t e s  no s  l o t e s  a r r e n d a d o s  ,  s e m p r c - v i a 

l i c e n c e  do DNOCS;  c )  d a n i f i c a r  h n r r a p e n s ,  c a n a l s  ou o u t r a s  o b r a s  

de  p r o p r i e d a d e  do DNOCS;  f )  mo v e r  c o mp o r t a s  do a g ude  ou do s  

c a n a i s ;  p. )  c o n s t r u i r  c a mi n h o s  e / o u e s t  r a da r ,  s e m a d e v i d a a u t o r i -

z a c a o do DNOCS;  b )  u s a r  a p a r e l b o s  e  mc t o d o s  de  p e s c a c o n d e n o v e i o ,  

na f o r ma do que  d i s p o e  o  De c r e t o - L e l  n9  2 2 1 , de  26 de  f e v e r e i i o 

dc  1967. , da  P r e s i d e n c i n da Re p u b l i c s ,  Ca p i t u l o I V ,  T l t u l o I e  

a u a s  r e n u l o me n t a c o c a c o mp l e me n t a r e s ;  CLAUSULA NONA i  -  0 ARRENDATA 

RI O que  i n f t i p , i r  a s  p r o i b i ^ o e s . p r e v i s t a s  na  c l a u s u l a a n t e r i o r  

d e s t e  t e r mo ,  i n c o r r e r a na mu l t a de  5 a  15% ( c i n c o a  q u i n z e  po r  

c e n t o )  e ,  no c a s o da  r e i n c i d e n e i a ,  de  15 a  30Z ( q u i n z e  a  . t r i n t a :  

p o r  c e n t o )  do  v a l o r  de  r e f e r e n d a r e g i o n a l  ( L e i  n9  6 . 2 0 5 , de  29 

dc  a b r i l  de  1 9 7 5 ) . 0 i n f r a t o r  p o d c r a r e c o r r e r  a o  S r .  Di r e t o r  da 

D i r e t o r i a Re g i o n a l  a  que  e s t i v e r  j u r i s d i c i o n a d o ,  no  p r a z o de  15 

( q u i n z e )  d i a s  da  c i e n c i a d e s s a d e c i s a o .  Ao v a l o r  da mu l t a s e r a o 

a c r e s c i d o s  10Z ( d e z  p o r  c e n t o )  po r  c a d a d i a que  e x c e d e r  ao  p r a z o 

ma r c a d o p a r a o  ARRENDATARI O e x e c u t a r  a s  p r o v i d e n c i a s  a d o t a d a s '  

p e l o DNOCS;  CLAUSULA pf CTMA; -  0 ARRENDATARI O que  na o p a g a r  a 

mu l t a d e n t r o de  30 ( t r i n t a )  d i a s ,  a  p a r t i r  da  d a t a d e t e r wi n a d a 

p a r a . s c u , r e c o l h i me n t o ,  t c r a s nu c o n t r a t o r c u c i n d i d o ,  p r o v i d e n c i -

a ndo o DNOCS a c o b r a n c a j u d i c i a l  c  a  r c t i r a d a do  f a l t o s o d a s ,  

t e r r a s  da  Un i a o ;  CLAUSULA DE*CI MA PR I  ME I RA:  -  No c a s o em . ^ue . ,  o  

ARRENDATARI O e s t a b e l o ^ a s u a r e s i d e n c i a no  l o t e  s e c o ,  s e r a o b r i g j O. '  

do a  c o n s t r u i r  una f o s s a r u s t i c s ,  que  i n p e s a o  e s c o a me n t o ;  .  •  d a s .  

d e j e c c o c s  p a r a '  o  a c u d e ;  CLAUSULA pf . CI MA SEOUNDA; -  A c o n a t r u c c o ,  

Amp l i a ^ a o ou r e f o r ma de  r e s a d e n c i a , \  o b
J
e d c c e r . 3" a s  No r ma s  v i g e n t c s  

no DNOCS e  e s t a r a s u j e i t a a  a u t  o r  i  z a c ,  a o ' d e  s  t  e  Do p a r  t  i vi ndn t o ;  CL^I J 

SULA DE*CI MA TERCF. I RA; -  Os  r e s t o s  de  c u l t u r a s  p o d e r a o s e r ,
;
 a p r o v c i ^ 

t a d o s  na a l i me n t a c , a o de  a n i m a i 6 , d e s d e  que  o ARRENDATAR 10, na  f a i ^ 

x a s e c a ,  e  em l o c a i s  a f a s t a d o s  da ma x i ma c o t a d' ap. ua ,  f a c , a c u r  -

r a i s  s e p. ur o s  , onde  o s  a n i ma i s  r e c c b a m a s  r a q o e s  de  r e s t o l h o ou 

dc  f o r r a p, e m;  CLAUSULA PE*CI HA QUARTA;  -  Qu a l q u e r  b e n f e i t o r i o Q * *
u e

/ T)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii 



v c n b n a s e r  i n p l a n t n d a no l o t p ,  po r  n a r t c  do A M R F.  N P A T A R1 0 ,  t c r a 

que  r c c c h c r  a  n e c o s s n r i n n p r o v a c s o do DNOCS' ;  CLAUSULA DE*CI *?A 

OUTMTA: -  E n c r n i t i d o ao ARR ENPAT Ar . I O t i me  ap. ua do Ac ude  p a r a 

l a v a p .  om dc  r o u p a ,  do an i n n i s  r  o u t r o s  f i n s ,  d e s d e  qua a nuc s ma ,  

d e p o i s  dc  u t  i  1  i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z  a  d o ,  na o n a i s  r o t o r  no ao A^udo ;  CLAUSULA PE*CI MA 

SEXTA: -  0  ARRF. KDATAF 10 p o d c r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S P T a f a s t a d o do Lo t e , Co n r c s c i s a o 

do Co n t r a t o s  , a )  po r  d e s o b o d i c n e i a  ; i  s  p r o l b i r o e s  mo n c i o n a d a s  na 

Cl a u s u l a So t  i n n do s  t o Co n t r a t o ;  1>)  po r  na o c f e t u a r  o  pap,  ame n t o 

da n u l t n me n c i o n a d a no Cl a u s u l a De c i ma don t o i n s t r u me n t o ;  c  )  

qua ndo o Ko t o s o  t n r n a r  n o c c s s a r i o a s  o b r a s  do P NPCS ;  CLAUSULA 

pf c c i ' i A SKj J ^A; -  A d e s t r t t i c a o do c . ul  t u r n s ,  c o r e  a s  on b o n f e i t o r i -

a s  ,  o c a s i o n a d a s  no l a v a r i a c a o do n i v e l  d ' a pua do Ac u d e ,  nao d a r a 

di . r«- i  t o  n i n d r n I  x. - t canzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n n ARR I '  N PAT A I!  r  0  •  CLAUSULA pf i f THA OTTAVA: -

N«» c r . s o dc  f a l e c i n e n t o do ARRENDATARI O ,  a p r c s c n t e  Co n t r a t o c o n 

t i n u n r a otn v i p .  o r ,  modi  a n t o d o  c  I  a  r  a  c  a o  o s c r i t a do s  s u e  e s s  o r e s  do
1 

que  s e  c o mpr o mo t e n a  r e s  n o i t a r  a s  c l a u s u l a s  o  c o n d i C, o c s ' c s t i p u -

l a d a s  c  a p r o s  e n t a r  on a t e s t  a do de  o Mt o ;  CLAUSULA Pf ! c. I ?! A NONA:  -

0 a t o de  r e s c i s a o dc  Co n t r a t o ,  p o d c r a s e r  nr o no . s t o po r  q u a l q u c r  

d a s  n a r t c s ,  s e ndo que  r e  f o r i  da  r e s c i s a o , e n q u a 1 q u e r  do s .  c a s o s ,  

s e r a f e i t a mod i n n t o c o mn r o v o c n o dor .  mo t i v o a a l o p a d o s ;  •  CLAUSULA 

V l _CpSTMA :  -  Re s e t  n d i d o o  Co n t r a t o ,  n o r  q u a l q u c r  d a s  h i p o t c s c s  

p r e  v i s t a s  n a s  Cl a u s u l a : -  D c  c  i  i  i n o  D v v. i  ma S r  x  t  a  ,  s  o  r  a o A R R E N P A T A 

RI O n o t i f i c a d o ,  n d mi n i s t r a t i v a mc n t e ,  p a r a d e s o c u p a r  o  i mo v e l  ,  

d e n t r o do p r a z o do 1 0 0 ( c e n t o  c n i  t r n t a )  d i a s ,  f . i ndo  a q u a l  s e -

r a d o s p o j a d o s o n q u a l q u c r  d i r o i t o n i ndf * u i z n e n o po r  b e n f e i t o r i -

. .  a. s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.i- c  p e r c o p c a o dc  f r u t o s  ( s a l ' r a s )  pi * ndc n t o s  ;  CLAUSULA yTCE*S1- NA 

F Rl  HE I_RA :  -  So no r  i  f  I  C n d o a d in i  r i  .-•  1  v a  t  i  v  a v.. ••  n t  «•  n A R R E.  N PAT AR 10 na o 

d e s o c u p a r  o  i n u i v c  1  ,  f  i  c  n r  . i  s u j c i l o . i  n u l l a •<:  n a  t  r  n t  u a 1  e q u i v a l e n 

t o a  i n ( do r . )  vc . r . c s  o  v a l o r  d< r o f o r o r . c i a r e g i o n a l  ,  de  quo t  r o -

t a a  Le i  n? 6 .  2 0 5 ,  do 29 do  n ' - r i l  do 1 9 7 5 ,  c u e  s e r a i - . ohr . nl c  p o r  

v i a j u d i c i a l ;  CLAUSULA v i r . f s v A SF. c i . NPA; -  As  p a r t e s  c l o p em o 

Fo r  o da c  i  d a d e  J  0 uO l ? e  3 S 0 . * / / / / / / / / / / / ,  C a p i t a l  do E s t  a do <3 a da 

P a r a i b a / / / / / / / / / / / / / / / / / ,  p a r a d i r i n i r  a s  q u c s t o e s  d e c o r r r n t n s  

da p r c s c n t e  Co n t r a t a g a o ,  r c n u n c i a n d o a  u u a l q u c r  o u t r o " ,  po r  ma t s  

p r  i v  i  1  cp.  i  a do que  s e j a .  F ECl ' O :  -  E ,  p a r a Ci r mc z a c  v a l i d a d c " de  

t u d o o que  f i c o u . d i c o c ' c s t i n u l a d o ,  l a v r o u - s r  o  p r c s c n t e  To r mo 

e n q u a t r o ( 4 )  v i a s ,  de  i p. ua 1  t o o r  r  p a r a um s o o f o i t o ,  q u e ,  de_ 

p o i s  r! e  l i d o ,  c o n f o r i d o o.  ne b a do c o n f o r me ,  v a i  o s s i na d^> p e l a s  

4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ U AdtU<A 
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p a r t e s  c o n t r a t a n t c i  e  p e l a s  t c s t c mu n h a s  s b a i x o ,  a  t u d o p r e s e n -

t e s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E,  p a r a c o n s t a r ,  e u ,EdBon Formica da Coata,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ag . Ad i u i n i o t ra 

t i v o , 001.B,  dj a . t i  l o Rr a f  e i  e s t e  i n s t r u me n t o ,  o  q u a l  s u b s c r e v o 

/ / c p r c s c n t a n t c  do DNOCS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
£«!•• Juaquttn (iutiiei ( <"tru Uotuixm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O r . l o r d . 3 * i-i-V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5r'| ".' • I j i - l f f i i . -. , — ; . , — 

'jt.vv a r Og O uo Ar r e u d n t o r x o 

V '-•  •̂ '\vV/->' por oer anal fabeto 

TESTEMUNHAS:  

1 )  

2) 

A impreesao d i g i t a l que se ve acima c o r r e a -
ponde ao pole-^ar d i r e i t o de Pedro Souza Lima, 
preserve ao ai>o~-de assinatura^.rieo^te documen-
t o r - ^ c r X ^ wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&i s f r / f t i  cs' i  ( J2££L 
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1 
on t rozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M A H M H M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— v . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 19 89  A C U O IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SPXTCCIQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P E S S O A - ra. 

r~ I 

on t ro M A H M H M — v . o - 19 89  A C U O I SPXTCCIQ P E S S O A - ra. 
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BOl.ETIM RELATIVO A EXPLORACAO ANIMAL 
Dl PI S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D1RETORIA 

S E T O R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E S P E C I E 

V. UNIT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B O ' NO? 

r^3T900700-

QUANT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33 DI RETORI A REGIONAL S E M E S T R E - £ > 
ANUAL 

ANO 
1339 

A C U D E 
EPI TACI O PESSOA -  PB 

529 

E O U I NOS 

12 

M UA R E S 

l. oOO. t u 

AS INI NO 

33 

0 V I N o s 
430,00 

117 

CA PR INOS 

400.G3 

240 

S U I N O S 

500.30 

107 

A V E S 

£ 0 , 0 0 

728 

T O T A L 

T 7 7 

B A C I A 

H1DRAU-

L1 CA 

V A L O R 1  534. 100, 00 35. 000, 00 6, 400, 00 9. 900, 00 46. 800, 00 96. 0CC. 0C 53. 5G0. C0 14. 560, 00 1. 797. 260, C 

V. P R O D . 460. 230, 00 5. 400, 00 990, 00 9. 360, 00 19. 200, 00 16. 050, CO 4. 363, 00 515/ 598,  (  

OU ANT . 

P O S T O 

. dicOLAj 
V A L O R 

V. PROD 

O U A NT 

BAG 1 A 

DE IRRI-

GACAO 

V A L O R 

V . P R O D 

Q U A N T . 529 12 33 117 240 107 728 1. 7 

17737351. T O T A L V A L O R 534. 100, 00 36. 000, 00 6. 400, 00 9. 900, 00 46. 8C0. 0C 96. 000, 00 53. 500, 00 14. 550, 00 

V . P R O D . 460. 230, 00 5. 400, 00 990, 00 9. 360, 00 19. 200, 00 16. 050, 00 4. 368, 00 515. 598,  

AT A 4> _£i _/ - _H VISTO CHEFE 

DO S E T O R 

V I S T O DO E N C . 

DA E S T A T I S T I C A 
•o 

IOO i I - 0 3 / 86 Antonio Paren!a Prado 
Admblslrador - TSL23S25 

CISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QtttU • CPF DC .0.434 25 

Chafe d* 3On,-HA 

••c  
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TAB ELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  - DISTRIBUIQAO DAS AREAS E NUMEROS DE 

ESTABELECIMENTOS COM LAVOURAS EM BOQUEIRAO - 1 9 8 5 

GRUPOSDE AREAS ESTABE1EC1ME1NTOS 

(Hectare) NUMERO % 

Menos de 01 a menos de 05 2.197 75,37 

de 05 a menos de 10 388 13,31 

de 10 a menos de 50 296 10,15 

de 50 a menos de 100 27 0,93 

de 100 a menos de 200 2 0,06 

de 200 a menos de 500 4 0,15 

de 500 a menos de 1000 1 0,03 

TOTAL 2 3 1 5 100,00 

FONTE: FIBGE - Censo Agropecuario 

TABELA 7 - DISTRIBUIQAO DOS ARRENDATARIOS POR GRUPOS DE AREA DOS LOTES -

1992 

GRUPOSDE AREA 
ARRENDATARIOS 

NUMERO % 

AREA TOTAL DE LOTES 

HECTARE % 

0 a menos de 2,0 133 48,03 115 18,15 

2,0 a menos de 4,0 109 39,35 244 38,48 

4,0 a menos de 6,0 19 6,85 79 12,46 

6,0 a menos de 8,0 84 1,44 26 4,10 

8,0 a menos de 10,0 5 1,80 41 6,46 

10,0 a menos de 12,0 2 0,73 21 3,32 

12,0 a mais 5 1,80 108 17,03 

TOTAL 277 100,00 634 100,00 

FONTE: DNOCS 

(Levantamento a partir dos contratos de arrendamento) 



QUADRO 5 - PRODUQAO A GR I COL A E A R EA COLf f lDA D E ALGODAO. BAT AT A-DOCE, 

F EI J A O, MILHO E MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B 0 9 U E E R A O -1 9 8 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VALOR 

(Mil Cruzeiros) 

360 

1.800 

1.320 

8.000 

1L480 

FONTE: FEBGE - Producao Agricola Municipal 

Q U AN TID AD E , A T ^ A P O T T T T D A REND IMENTO 
PRODU TO PROD U ZID A • A W ^ U J I J I I U A M fiD IO 

(Toneladas) hecta re; (Kg/Ha) 

Algodao 20 80 250 

Batata-Doce 400 40 10.000 

Feijao 60 500 120 

M ilho 1.600 8.000 200 

TO TAL 2.060 a620 10570 
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QUADRO 6 - CLASSIFICAQAO DAS ATTVIDADES E C O N 6MIC AS EM FUNQAO DO N» DE 

ESTABELECIMENTOS E AREAS NO MUNICfPIO DE BOQUEIRAO - 1985 

ATTVIDADES 

EC0N6MIGAS 

ESTABELECIMENTOS 

NUMERO % 

AREA 

HECTARE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Agricultura 864 30,14 16.312 27,78 

Pecuaria 1.932 67,38 39.422 67,15 

Agropecuaria 70 2,48 2.974 5,07 

TOTAL Z867 100,00 58.708 100,00 

FONTE: FIBGE - Censo Agropecuario 

QUADRO 7 - PRODUQAO DE TOMATE E AREA COLHIDA EM BOQUEIRAO, 

BARRA DE SAO MIGUEL E CABACEIRAS - 1987 

MUNICIPIO 

QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

(Toneladas) 

AREA COLHIDA 

(Em Hectare) 

RENDEMENTO 

MEDIO 

(Kg/Ha) 

VALOR 

(Mil Cruzeiros) 

Boqueirao 8.000 250 32.000 40.000,00 

Barrack Sao 

Miguel 
360 12 30.000 1.800,00 

Cabaceiras 900 20 45.000 4.500,00 

FONTE: FIBGE - Producao Agricola Municipal 


