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Objetivo	  da	  Pesquisa	  
•  O	   objetivo	   desta	   pesquisa	   é	   analisar	   o	   processo	   de	   concentração	   da	   terra	   nos	  
assentamentos	  em	  perímetros	  irrigados.	  
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Premissa	  

•  Quando	   da	   sua	   criação,	   os	   perímetros	   irrigados	   no	   Semiárido	   não	   tiveram	   como	  
objetivo	   alterar	   a	   estrutura	   fundiária	   da	   região	   em	   que	   foram	   implantados.	   O	  
programa	   de	   assentamento	   dos	   colonos	   	   do	   Projeto	   Jaíba	   também	   não	   foi	  
desenvolvido	   com	   este	   propósito,	   o	   que	   se	   previa	   era	   a	   transformação	   de	   famílias	  
“sem	  terra”	  em	  potenciais	  pequenos	  produtores	  agrícolas	  no	  ramo	  da	  fruticultura.	  



Problema	  de	  Pesquisa:	  
•  Apesar	  de	  legalmente	  ser	  impossível	  a	  venda	  de	  lotes,	  porque	  há	  um	  processo	  
de	  concentração	  da	  terra	  em	  assentamentos	  rurais	  de	  perímetros	  irrigados?	  
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Hipótese:	  

•  O	  acesso	  à	  terra	  e	  a	   irrigação	  não	  foram	  suficientes	  para	  que	  muitos	  colonos	  
permanecessem	   no	   cultivo	   da	   terra,	   de	   modo	   que,	   permaneceram	   alguns	  
poucos	  produtores	  “bem-‐sucedidos”	  que	  encontraram	  oportunidades	  em	  um	  
determinado	  nicho	  de	  mercado,	  incorrendo	  estes	  na	  compra	  de	  lotes	  vizinhos	  
daqueles	  que	  optaram	  em	  deixar	  a	  parcela	  de	  terra	  recebida.	  



Introdução	  
Estrutura	  Fundiária	  do	  Nordeste	  e	  Semiárido	  Nordestino	  
•  Estrutura	  Fundiária	  do	  Nordeste	  e	  Semiárido	  Nordestino	  

•  Metodologia	  –	  Índice	  de	  Gini:	  Nordeste	  

•  Formação	  e	  Composição	  da	  Estrutura	  Agrária	  do	  Nordeste	  e	  do	  Semiárido	  

	  

Políticas	  Fundiárias	  no	  Brasil	  e	  o	  Sentido	  da	  Agricultura	  Irrigada	  	  
•  Políticas	  Fundiárias	  no	  Brasil:	  de	  1960	  a	  1988	  
•  Perímetros	  Irrigados:	  A	  agricultura	  irrigada	  como	  um	  projeto	  público	  para	  o	  Nordeste	  

•  A	  irrigação	  com	  sentido	  social	  nas	  zonas	  semiáridas	  do	  Nordeste	  

•  Considerações	  acerca	  dos	  desafios	  da	  agricultura	  irrigada	  no	  Semiárido	  
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Projeto	  Jaíba:	  História	  e	  Dinâmica	  de	  Ocupação	  do	  Perímetro	  Irrigado	  
•  Ocupação	  da	  Região	  Norte	  de	  Minas	  

•  Planejamento,	  Financiamento	  e	  Execução	  da	  Infraestrutura	  de	  Irrigação	  no	  Jaíba	  

•  O	  Projeto	  Jaíba,	  foi	  dividido	  em	  quatro	  etapas	  de	  implantação	  (Etapa	  I,	  II,	  III	  e	  IV),	  sendo	  que	  dos	  
100.000	  ha	  considerados	  como	  aptos	  a	  irrigação,	  optou-‐se	  por	  irrigar	  aproximadamente	  
66.0000	  ha	  	  

•  Executado	  pela	  Codevasf	  em	  parceria	  com	  a	  Ruralminas	  

•  Concessão	  de	  Financiamento	  pelo	  Banco	  Mundial	  

•  Início	  dos	  Assentamentos	  na	  Etapa	  I	  
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Estudo	  de	  Campo	  –	  Projeto	  Jaíba	  Etapa	  I	  
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Fonte:	  adaptado	  –	  DIJ,	  2016	  
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Fonte:	  adaptado	  –	  DIJ,	  2016.	  

Quadro	  de	  ocupação	  Perímetro	  Irrigável	  Etapa	  I	  

GLEBA	  
ÁREAS	  (ha)	  

N.°	  DE	  LOTES	  
BRUTA	   IRRIGÁVEL	  

A	   6.038,21	   4.296,79	   845	  

B	   2.829,26	   2.055,85	   399	  

C3	   488,63	   295,02	   57	  

D	   2.669,87	   1.038,79	   201	  

F	   2.336,16	   1.660,23	   326	  

Subtotal	   14.362,13	   9.346,68	   1.828	  

C2	  (Pequenos	  e	  Médios	  Empresários)	   9.557,20	   8.042,90	   325	  

Subtotal	   9.557,20	   8.042,90	   325	  

Área	  de	  Particulares	  beneficiados	  pela	  infraestrutura	  
instalada	  na	  Etapa	  I	   	  	   	  	   	  	  

C1	  e	  C4	  (particular)	   3.832,10	   3.200,00	   -‐	  

E	  (	  Brasnica)	   661,5	   280	   -‐	  

4	  (particular)	   4.546,40	   3.800,00	   -‐	  

Subtotal	   9.040,00	   7.280,00	   -‐	  

Total	  Etapa	  I	   32.959,33	   24.669,58	   2.153	  
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Indicadores	  de	  Concentração	  da	  Terra	  :	  implantação	  

	  
Fonte:	  DIJ,	  2016.	  
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Dinâmica	  do	  processo	  de	  assentamento	  das	  famílias	  
colonas	  –	  Etapa	  I	  
	  

Glebas	   Famílias	  Assentadas	  
Gleba	  F	  (1989)	   326	  
Gleba	  C3	  (1993)	   57	  
Gleba	  B	  (1996)	   230	  
Gleba	  A	  (1997)	   845	  

Lotes	  Restantes	  (2006)	   454	  
	  	   	  	  

Total	  (2006)	   1828	  
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Fonte:	  INCRA,	  DIJ,	  CODEVASF	  



Estudo	  de	  Campo	  -‐	  Metodologia	  

•  Couto	  (2016),	  evidenciou	  através	  de	  estudos	  e	  trabalho	  extensionista	  
(EMATER)	  no	  Projeto	  Jaíba,	  que	  30%	  dos	  ocupantes	  dos	  assentamento	  
implantado	  na	  Etapa	  I	  não	  eram	  assentados	  originários,	  constituíam-‐se	  de	  	  
ocupantes	  provenientes	  da	  região	  do	  semiárido	  e	  com	  experiência	  na	  prática	  
agrícola.	  A	  pesquisa	  também	  demonstrou	  que	  14%	  eram	  arrendatários.	  

•  A	  partir	  deste	  estudo	  a	  amostra	  foi	  constituída	  com	  o	  objetivo	  de	  demonstrar	  
a	  distribuição	  da	  posse	  dos	  lotes	  dentro	  do	  assentamento.	  

•  A	  metodologia	  utilizada	  foi	  de	  entrevista	  semiestruturada,	  que	  alcançaram	  
120	  lotes	  (6,56%	  ).	  
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Distribuição	  por	  Gleba	  dos	  Lotes	  Analisados	  –	  Projeto	  Jaíba	  
Etapa	  I	  
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Observações	  -‐	  Lotes	  por	  Gleba:	   Quantidade	  Total	  de	  lotes	   Quantidade	  
de	  lotes	  observados	  durante	  a	  
pesquisa	  

(%)	  Percentual	  

Gleba	  A	  
845	  

67	   7,92	  

Gleba	  B	  
399	  

23	   5,76	  

Gleba	  C	  
57	  

3	   5,26	  

Gleba	  D	  
199	  

4	   2,01	  

Gleba	  F	  
326	  

23	   7,05	  

	  Total:	   1826	   120	   	  	  

 
 

Fonte:	  Pesquisa	  de	  Campo	  



Percentuais	  do	  Número	  de	  Estabelecimentos	  segundo	  os	  
estratos	  de	  área	  (ha)	  em	  relação	  aos	  totais.	  Projeto	  Jaíba	  
Etapa	  I.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fonte:	  Pesquisa	  de	  Campo	  –	  Distribuição	  com	  Base	  nos	  Termos	  Utilizados	  pelo	  IBGE.	  

	  

-‐33,33%	  agrupam-‐se	  no	  estrato	  que	  varia	  de	  20	  a	  50	  ha,	  e	  a	  participação	  de	  14,29%	  dos	  estabelecimentos	  no	  estrato	  50	  a	  100	  ha	  
merece	  atenção.	  A	  soma	  destes	  dois	  estratos	  em	  termos	  de	  área	  representa	  47,62%	  do	  total	  da	  pesquisa.	  Logo,	  demonstrando	  a	  
mudança	  no	  padrão	  da	  composição	  fundiária	  dentro	  da	  área	  destinada	  ao	  assentamento,	  uma	  vez	  que	  o	  limite	  de	  lotes	  em	  posse	  
de	  um	  mesmo	  indivíduo	  e/ou	  cpf	  deveria	  ser	  de	  no	  máximo	  20	  hectares	  
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Estratos	   Número	   %	  

0	  -‐	  10	   6	   28,57	  

10	  -‐	  20	   5	   23,81	  

20	  -‐	  50	   7	   33,33	  

50	  -‐	  100	   3	   14,29	  

100+	   -‐	   -‐	  

Total	   21	   100	  



Índice	  de	  Gini	  –	  Projeto	  Jaíba	  

•  O	  Índice	  de	  Gini	  é	  uma	  medida	  de	  concentração	  ou	  desigualdade	  comumente	  utilizada	  na	  análise	  da	  
distribuição	  de	  renda,	  mas	  que	  pode	  ser	  utilizada	  para	  medir	  o	  grau	  de	  concentração	  de	  qualquer	  
distribuição	  estatística.	  Assim,	  pode-‐se	  medir	  o	  grau	  de	  concentração	  da	  posse	  da	  terra	  em	  uma	  região.	  

•  O	  valor	  do	  índice	  de	  Gini	  pode	  variar	  entre	  0	  e	  1.	  O	  valor	  0	  representa	  desconcentração	  total,	  ou	  seja,	  todas	  
as	  unidades	  da	  distribuição	  possuem	  o	  mesmo	  valor	  de	  freqüência.	  

IV	  Seminário	  Internacional	  Governança	  de	  Terras	  e	  Desenvolvimento	  Econômico	  14	  

Índice	  de	  Gini 
Brasil 0,8 
Semiárido	  Mineiro 0,536 
Jaíba	  Etapa	  I 0,493 

De	  acordo	  com	  Câmara	  (1949),	  é	  classificado	  como	  uma	  concentração	  média	  da	  posse	  da	  terra.	  

Fonte:	  Pesquisa	  de	  Campo	  



Formalidade	  e	  Informalidade	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonte:	  Pesquisa	  de	  Campo,	  2018	  

	  

*Foram	  considerados	  como	  Formais	  os	  possuidores	  do	  CCU	  

*Foram	  considerados	  como	  Informais,	  possuidores	  de	  Contrato	  de	  Compra	  e	  Venda	  com	  ou	  sem	  registro	  em	  Cartório.	  
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Condição	  de	  Formalidade	  dos	  Lotes Qtde %	  

Pequeno	  Irrigante	  –	  CDRU	  –	  Concessão	  de	  Direito	  Real	  de	  Uso 9 7,5	  

Contrato	  de	  Compra	  e	  Venda	  com	  Registro	  no	  Cartório	  de	  Notas 110 91,67	  

Contrato	  de	  Compra	  e	  Venda	  sem	  Registro	  –	  gaveta 1 0,83	  

Pequeno	  Irrigante	  Portador	  de	  Matrícula	  do	  Imóvel 0 0	  

Total: 120 100	  



Conclusão	  

•  O	  acesso	  à	  terra	  e	  à	  irrigação	  não	  foram	  suficientes	  para	  o	  sucesso	  da	  Etapa	  I.	  
•  Em	   situação	   alguma,	   os	   entrevistados	   expressaram	   a	   existência	   de	   um	  
movimento	   de	   luta	   pela	   terra,	   ou	   qualquer	   tipo	   de	   relação	   com	   os	   vizinhos	  
assentados.	   Apesar	   de	   não	   ser	   objetivo	   principal	   do	   estudo,	   tornou-‐se	  
evidente	  a	   importância	  de	  uma	  consciência	  coletiva	  em	  prol	  da	   luta	  e	  defesa	  
do	  pequeno	  agricultor/assentado	  no	  campo.	  

•  A	  hipótese	  inicial	  desta	  pesquisa	  de	  que	  permaneceram	  em	  seus	  lotes	  aqueles	  
assentados	   que	   obtiveram	   sucesso	   no	   cultivo	   irrigado	   e	   que	   mediante	   a	  
desistência	   de	   assentados	   vizinhos	   adquiriram	   lotes	   adicionais	   em	   um	  
mercado	  informal,	  pode	  ser	  confirmada.	  Mas	  também	  revelam	  que	  em	  grande	  
maioria,	  as	  negociações	  dos	  lotes	  foram	  realizadas	  entre	  colonos	  e	  produtores	  
agrícolas	   provenientes	   das	   áreas	   de	   sequeiro	   da	   região,	   motivados	   pelo	  
aumento	   da	   oferta	   da	   terra	   irrigada,	   negociadas	   a	   um	   preço	   abaixo	   do	  
mercado.	  
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Conclusões	  
•  Ingerência	  do	  Estado:	  fiscalização	  e	  execução	  de	  política(perfil).	  
•  A	   pesquisa	   de	   campo	   foi	   primordial	   para	   conferir	   evidências	   de	   que	   este	  
movimento	  de	  concentração	  da	  posse	  da	  terra	  não	  tem	  acontecido	  de	  forma	  
aleatória,	   mas	   que	   é	   delineado	   ao	   longo	   de	   um	   processo	   falho	   de	  
assentamento	   das	   famílias	   selecionadas	   (pautado	   em	   um	   perfil	   de	  
assentados	   que	   não	   atendiam	   aos	   requisitos	   necessários	   para	   o	   cultivo	  
irrigado),	   ingerência	   da	   infraestrutura	   necessária	   para	   permanência	   dos	  
assentados	  (assistência	  técnica,	  escolas,	  postos	  de	  saúde,	  mobilidade,	  dentre	  
outros)	  e	  primordialmente,	  a	  definição	  prévia	  do	  cultivo	  a	  ser	  empreendido	  
pelos	   colonos,	   a	   fruticultura,	   fato	   que	   submeteu	   os	   assentados	   a	   uma	  
situação	  análoga	  a	  uma	  camisa	  de	  força,	  pois	  grande	  parte	  não	  detinha	  de	  
conhecimentos	  na	  lida	  da	  terra,	  e	  aqueles	  que	  dispunham	  da	  experiência	  para	  
com	  o	  cultivo	  agrícola,	  estavam	  pautados	  pela	   lógica	  do	  cultivo	  de	  sequeiro,	  
amplamente	  exercida	  no	  semiárido	  nacional.	  
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Desafios	  

	  

•  Promoção	  do	  acesso	  a	  terra	  em	  meio	  a	  um	  campo	  que	  reflete	  as	  mudanças	  da	  
pós-‐modernidade.	  

•  Regularizar/Titular	  para	  Desenvolver?	  
•  A	   regularização	   como	   condição	   para	   “Formalizar”	   o	   Mercado	   de	   Terras	  
Nacional,	  que	  por	  sua	  vez,	  na	  condição	  atual,	  atende	  a	  demandas	  específicas	  e	  
não	  promovem	  o	  desenvolvimento	  socioeconômico.	  
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