
CADASTRO FUNDIARIO DE SALGADO DE sAo FELIX (PB)

UMA ABORDAGEM DE GEOGRAFIA QUANTITATIVA*

o presente trabalho pretende con
tribuir com dados para um projeto mais
ample (ora em execucao), referente a
agricultura e 05 ecossistemas do Nor
deste brasileiro, conduzido pe10 instT
tuto de Estudos Latinoamericanos da
Universidade de Tsukuba (Japao). Nesse
sentido, tivemos a ocasiao de co1ab~
rar (na condicao de representante do
CNPq) , com 05 Professores Isao Saito e
Noritaka Yagasaki (da referida Unive!
sidade), em 1evantamentos de dados no
campo., r~ferentes as condico:s agr:.ar.ias
do municlpio de Salgado de Sao Fe11x,
em jU1ho/agosto de 1984. Nague1a OPO!
tunidade, chamou-nos a atencao a pr~
b1ematica do extreme parce1amento das
propriedades rurais, bem como, os enor
mes contrastes entre as suas dimensoes;
e ainda bastante evidente 0 aspecto
das tensoes sociais no campo.

INTRODU~Ao
Salgado de Sao Felix e urn munici

pic de dimensoes medias,- para os p~
droes do Estado da Paralba - com cerca
de 179 km2• Situa-se na porcao Sudoes
te do Estado. Pertence, na c1assifica
cao do IBGE, a Microrre~iao Homogenea
de n'?099 - "Agropastorl1 do Baixo Pa
raiba". Esta, por sua vez, enquadra':"

Trabalho realiaado para a disaiplina
"Quantifiaa~ao em Geografia" (40 au~
so de Pos-Gradua~ao em Geografia
UNESP, Rio Claro), ministrada pela
Profa. Dra. Luaia Helena Gerardi, ·a
quem agradeaemos pelo estimulo e par
algumas sugestoes.

**professor da Universidade Federal da
Paraiba.

se na Mesorregiao 25 - "Agreste e Bre
jo Paraibano". 0 censo de 1980 regis
tra uma populacao total de 12.690 habI
tantes, para a totalidade do municipio;
a populacao rural seria de 10.117 habi
tantes (IBGE), 1981). Salgado de Sao
Felix apresenta a peculiaridade de
contar com uma porcao de seu territo
rio na varzea do rio Paraiba (margem
dire ita) , em uma altitude media de 80
m acima do nivel do mar. As altitudes
vao aumentando na direcao SuI (limites
com 0 Estado de Pernambuco), ate atin
gir os 600 m. Este fate favorece uma
diversificacao ecologica que repercute
nas formas de use do solo. Esquemati
camente, terfamos.tres "zonas" contras
tantes: a Varzea, ocupada pela cana;
a zona intermediaria, que seria a "Caa
tinga", dedicada a pecuaria extensiva
de corte; e a zona serrana - 0 "Brej0"
- com agricultura de subsistencia(mas
tambem com a presenca da cana e do al
godao). Trata-se, portanto, de urn mu
nicipio com urnquadro ecologico bastan
te peculiar e que representa, sob cer
tos aspectos, uma amostragem bastante
significativa das paisagens paraibanas.

Com 0 objetivo precipuo de acres
centar mais elementos ao estudo dessa
problematica agraria (alem do interes
se academico), resolvemos explorar aT
guns·dados quantitativos. Atraves des
ses dados rretendemos contribuir para
a elucidacao de algumas caracterfsti
cas da distribuicao da terra de um mo
do que, se nao for 0 mais objetivo:
apresente, pelo menos coerencia inter
na do ponto de vista formal. Assim:
escolhemos para a nossa discussao, urn
rol dos 591 imoveis rurais do munici
pio. Trabalhamos com os mais recentes
dados do INCRA (1984). Cumpre-nos es
clarecer que 0 conceito de "imove1 ru
ra1" e empregado pelo INCRA na acepcao
jurfdica, de acordo com 0 que .precei
tua 0 "ESTATUTO DA TERRA". -
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A primeira etapa do traba1ho, de
posse da 1ista mencionada, foi a de or
denar os dados. Estes foram dispostos
pe1a ordem crescente das areas dos imo

veis. Obtivemos, assim, a Tabe1a 1,
que constituiu a base para 0 desenvo1-
vimento posterior dos raciocinios que
nortearam a e1abora~ao do texto. Logo

TABELA 1
SALGADO DE SAO FBLIX (PB): AREA (EM HECTARES) E

NOMERO DE IMOVEIS RURAIS (1984)

Area N9 Area N9 1 Area N9 Area N9

0,3 2 7,0 12 22,5 1 82,0 1
0,4 1 7,2 1

I

24,0 3 86,5 1
0,5 10 7,5 7 25,0 2 92,0 1
0,6 2 I 8,0 20 25,9 1 93,0 1
0,8 2 8,5 2

I
27,0 1 100,0 3

1,0 61 8,7 1 28,7 1 105,1 1
1,4 1 9,0 9

I
29,0 1 107,0 1

1,5 25 9,5 4 30,0 2 118,0 1
1,6 1 10,0 11 31,0 2 120,0 1
1,8 1 10,5 1 32,0 2 136,4 1
1,9 1 11 ,0 2 34,0 1 137,0 1
2,0 60 11 ,4 2 35,a 1 152,0 2
2,4 1 11,5 2 37,0 1 156,1 1
2,5 15 12,0 7 40,0 1 161,0 1
2,6 2 12,2 1 42,5 2 163,0 1
2,7 2 13,0 3 47,5 1 200,0 2

3,0 65 14,0 8 54,0 2 214,0 1
3,2 1 14,5 2 56,0 1 275,0 1
3,5 21 15,0 6 56,5 1 304,0 1
3,6 1 15,2 1 57,0 1 321,0 1
4,0 40 16,0 1 58,0 4 350,6 1
4,5 18 18,0 7 59,0 1 414,0 1
5,0 29 18,5 1 64,0 3 489,3 1
5,2 I 19,0 2 71 ,0 1 550,0 1
5,5 12 20,0 3 75,0 1 790,6 1
6,0 22 20,3 1 77,0 1 4.250,7 1
6,5 4 22,0 2 77 ,5 1 4.314,0 1

a primeira vista, chama-nos a aten~ao
a grande variedade das dimensees dos
imoveis. Apenas a titulo de i1ustra
~ao, podemos notar a existencia de 108
diferentes dimensees neste: pequeno uni
verso de apenas 591 imoveis. Nota-se~
ainda, que ocorrem cerca de 59 dime~
sees diferentes, que nao se repetem,pa
ra urnunico tipo de imove1. Para facT
litar a visualiza~ao desses dados em
termos re1ativos, e1aboramos uma tab~
1a Com os dados em numeros absolutos e

em pe~centagens. Percebe-se 0 contras
te grltante entre os extremos da tabe
1a. Ocorre 0 fen6meno (por sinal, bas
tante comum no Brasil), atraves do
qual urnpequeno numero de imoveis de
grande porte controla urngrande espa~o;
inversamente, urngrande numero de pe
quenos imoveis (mesmo reunidos), apre
sefi,a-se de modo praticamente inexpres
sivo em termos de superficie ocupada~
Basta observar que os dois maiores imo
veis da 1ista exercem urncontro1e so



bre-uma area equiva1ente a quase meta
de da superficie total do conjunto dos
imoveis. (44,77\ dos 19.130,8 halo Ca
be sa1ientar,outrossim, que estesdois
referidos imoveis representam uma cate
goria bastante inso1ita no conjunto;
oc~rrendo urn grande hiato em re1a~ao a
categoria imediatamente anterior (de
4.250,7 para 790,6 hal, fate que nao
acontece, de modo tao sa1iente, com as
outras categorias.

Para as etapas seguintes do traba
lho empregamos conceitos, formulas e
procedimentos de calculo (salvo exce
~6es, devidamente referenciadas entre
parenteses), constantes do livro "Quan
tifica~ao em Geografia" (Gerardi e Nen
twig, 1981).

Diante de urnuniverse de dados tao
volumoso, torna-se necessario obter va
lares representativos do conjunto como
urntodo. Para que isto se realize com
eficacia, devemos partir para a "descri
l;aoestatlstica" (Gerardi, 1984). Es
ta, geralmente, divide-se em dois gru
pos (que aplicaremos aos nossos dados):
1. medidas de posi~ao ou de tendencia
central; 2. medidas de dispersao ou
de variabilidade.
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MEDIDAS DE POSICAO (Ou de Tendencia
Central)

A mais popular dessas medidas e a
MgDIA (ou seja, a tradicional media
aritmetica). Aplicando-a aos dados de
area e numero de imoveis, 0 resultado
fol 32.37022. Portanto, a area media
dos imoveis rurais de Salgado de Sao
Felix, seria 32,37 ha. g interessante
notar que ha cerca de 67 categorias di
mensionais inferiores a media, totalI
zando 539 imoveis. A mediana situou~
se entre 0 549 e 0 559 termo,equivalen
te a 22,54 ha. -

Para a MODA, encontrada pela ins
pe~ao da Tabela 1, registramos 0 valor
de 3,0 ha (valor que se repete com a
maior freqUencia, ou seja, 65 vezes).

MEDIDAS DE DISPERSAO (Ou de Variabili
dade)

A diferen~a entre 0 menor e maior
valor do conjunto vem a ser a AMPLITU
DE, ou Amplitude Total de varia~ao(ATV)~
cujo valor encontrado foi de 4.313,7
(diferen~a entre 0 maior imovel, com
uma area de 4.314 ha e 0 menor deles,
com 0,3 halo Para 0 DESVIO QUARTrLICO,
obtivemos os resultados compilados na
Tabela 2. Pela sua observa~ao podemos

TABELA 2
SALGADO DE SAO FELIX (PE): IMQVEIS RURAIS

DIVISAO EM QUARTIS POR AREAS DOS IMQVEIS

Quartis Areas dos Imoveis N9 de Imoveis
(Classes de Areas) Total % Total %

0,3 6,5 1.175,0 6,142 401 67,852
7,0 22,0 1.340,9 7,009 119 20,135

22,5 77,S 1.780,6 9,308 40 6,768
82,0 4.314,0 14.834,3 77,541 31 5,245

Total 19.130,8 100,00 591 100,000

Fonte: INCRA, Cadastro Ru.ral, 1984.

corroborar os elementos. Ja m@nciona
dos anteriormente, referentes a ~rande
disparidade entre os pequenos ~ os
grandes imoveis. 0 ultimo quartil--
imoveis com areas que VaG dos 82 aos
4.314 hectares -- controla mais de
77,5% da superflcie total dos imoveis,
embora represente apenas 5,2% do nume
ro total de imoveis (31 dos 591 imo
veis).

Para indicar 0 quanta os valores
desse conjunto de dados se dispersam

em rela~ao a um valor medio,calculamos
a VARIANCIA e 0 DESVIO PADRAO. A vari
ancia foi de 64.810,045; 0 Desvio Pa
drao calculado, foi de 254,578; um va
lor tao elevado que nao foi posslveT
representa-lo em diagrama de dispersao,
em virtude da escala do grafico.

Transformando-se em percentual 0
resultado da divisao do Desvio Padrao
pela media, obtivemos 0 COEFICIENTE DE
VARIACAO de 1.562,162% -- grande~a qu~apertas corrobora 0 aspecto das d1spar~



dades entre os valores centrais
conjunto dos numeros.

Pela descri~ao estatistica, tive
mos a possibilidade de notal' a enorme
variabilidade da distribui~ao dos da
dos. A busca de valores representatT
vos para 0 conjunto contribuiu para uma
melhor compreensao do problema da re
presentatividade de certos dados. A fim
de que possamos tel' urn entendimento
mais claro do problema da concentra~ao
fundiaria (ja evidenciado pelas anali-
ses anteriores), passaremos ao emprego
das medidas de concentracao. Dentre
elas, as que mais interessam ao nosso
caso, sio: a Curva de Lorenz, e 0 coe
ficiente de Gini.

"( ... ) uma das maneiras mai s logi
cas de se analisar a concentracao fun
diaria e atraves da '''Curvade Lorenz"-;-
aplicada em larga escala, para a anali
se da distribui~ao da renda populaei~
na1," (Ceron e Diniz, 1970:55). Tra
ta-se de urn grafieo com base no. plota
gem de pereentuais aeumulados. Com 5
elaboracao da eurva referente aos nos
sos dados (Fig. 1), pereebemos 0 gran:
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F1G. 1 - Distribllicao da Terra no muni
eipio de Salgado de Sao Felix
(PB) .

de afastamento da curva obtida com os
dados Cdenominada "curva real"), em re-=lacao a reta diagonal que divide 0 gra
fico em duas partes iguais ("linha de

distribuicao equitativa", ou "linha de
equidistribuicao"). Quanto major a
proximidade da linha de equidistribui-
~ao em relacao a curva real, mais bem
distribuida seria a propriedade fundia
ria. Evidentemente, este fato naoocoT
re no municipio em pauta. Este grafT
co, ademais, permite globalizar dados
muito dispersos.

o coeficiente concebido na Ita1ia
pOl' Corrado Gini, e uma medida de con
centracao cuja amplitude varia de 0 a
1. Quando temos uma distribuicao uni
forme, 0 indice e 0; inversamente, a
maxima eoncentracao possive1 equiva1e
a 1. (Gerardi, 1984). 0 GINI que, ob
tivemos foi 0,8833; indice proximo da
concentracao absoluta. De acordo com
Camara (1949:517), os valores do coefi
ciente poderiam ser classificados nas
seguintes coneentrac6es: "nu1a'" (de
0,000 a O,JOO); "de nula a fraca" (de
0,100 a 0,250); "de fraca a media" (de
0,251 a 0,500); "de media a forte" (de
0,501 a 0,700); "de forte a muito for
te" (de 0,701 a 0,900); "de muito fOT
te a absoluto" (de 0,901 a 1.000). As
sim, 0 regime fundiario de Salgado de
Sao FElix cstaria enquadrado na pen~l-
tima eategoria aproximando-se ja, bks
tante, da Ultima. -

.\ apl icacao de processos quantita
t i\'O~ p:1ra intcrpretar 0 1'01de imovcis
de S:llgado de S:IO Felix, permitiu-nos
obter dados mais objetivos (e nem pOl'
isso desap:1 i:\onados ... ) a respei to dos
problemas da distribuicao da terra. Fi
C:I con firmada a impressao - marcada na
p:li ~:lgcm - rc ferente ao enorme parce-
lamcnto do espa~o rural. Os grandes
cont r:,qes tamhem ficam evideneiados.
Alem dj~so, 0 que e muito mais signifi
cativo, fica patenteado 0 carateI' da
coneentracao de muita terra nas waos
de poucos.

[ tao notoria a situacao de disp~
ridades geradoras de eonflitos, como
no "easo Alagamar", que atingiu reper-
cll~<i()naeional, que 0 Poder Publico
desaplopriou parte da area em conflito.
Nao obstante, essa medida foi simples
mente paliativa. Os dados estudados~
que ja sao posteriores aos processos
de intervencao governamental (de 1978
e 1980), continuam a apontar a gritan-
te necessidade de uma melhor distribui
cao. Pela consulta de dados anterio~
res, pOl' exemplo, 0 Cadastro de 1972
(INCRA, 1974:422), vemos a existencia
de 495 imoveis (contra os 591 atuais).
Houve, portanto, uma fragmentacao ain
da maioI'. Apenas 2700 hectares dos 1a
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ti£undios de A1agamar foram desapro
priados (Gon~a1ves, 1982:7). Desneces
sario 1embrar que a quase totalidade
das terras de Salgado de Sao Felix de
veriam ser objeto da Reforma Agraria~
caso fosse aplicado "ipsis litteris
virgulisque" a legislal;ao vigente, con
substanciada no "Estatuto da Terra" ..":"
Apenas a titulo de exemplo, basta lem
brar que foram desapropriados cerca de
15% da area total de conflito de Alaga
mar (Cantalice, 1980;43). -

Finalmente, mesmo sem entrar na
problematica do carater da aproprial;ao
da terra e das rela~6es de trabalho e
de produl;ao (que fogem ao escopo desta
aprecial;ao perfunctoria), pode-se ter
uma fundamental;ao mais formal para uma
das causas de tensao social no munici
pic: a ma distribuil;ao da terra. Em
Salgado de Sao Felix, uns poucos des
frutam do privilegio anti-social de pos
suir areas enormes, enquanto muitos
nao contam com 0 minimo necessario pa
ra a sobrevivencia. -
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