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1. Introduyao

o Brasil mesmo tendo uma area territorial gigantesca, on

de ainda existem grandes areas totalmente inexploradas ou entao

com propriedades maiores do que alguns paises do mundo, e ne

cessario e urgente, lembrar que esta abundancia de terras tam

bern termina e, que as terras devem ser preservadas em termos

de capacidade de uso, erosao, produtividade, etc.

Hoje e comum ouvir-se noticiarios, ou encontrar-se repor

tagens em jornais e revistas onde 0 Brasil quebrou novamente 0

record na produyao de graos em relayao ao ano que passou. Isto

poderia ser muito bonito se toda esta produyao estivesse dire

tamente ligada ao aumento da produtividade per area, termo que

e pouco mencionado nos meios politicos e tecnicos brasileiros.O

que mais se ve e incentivos para 0 aumento da area cultivada.

~ necessario que as Universidades e Institutos de pesqui

sas se voltem mais aos problemas reais e praticos do pais, ge

rando tecnologias novas para a solU9ao de tantos problemas que

existem relacionados a propriedade e ao usc racional da terra.

As tecnicas de fotogrametria, fotointerpretayao e de Sen

soriamento Remoto sao ferramentas de importancia fundamental p~

ra a avalia9ao da estrutura fundiaria e 0 seu acompanhamento cern

o decorrer do tempo, tornando-se assirn 0 sustentaculo para 0
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planejamento regional, ou municipal.

o planejamento municipal deve considerar os problemas fi
sicos e socio-economicos do povo, procurando dar solu~ao ao ho

mem quanto a estabilidade na propriedade e ensinando-lhe as

melhores tecnicas para aurnentar a produtividade do solo.

2. Revisao de Literatura

Segundo TOPALOV7, a estrutura fundiaria e a imagem forma

da pela justaposi~ao de propriedades individuais, fornecendo

urna visao panoramica do municipio ou area de interesse. Este e
urn problema muito serio no Brasil, uma vez que nao se tern mapas

com a distriDui~ao das propriedades delimitadas ou individuali

zadas.

De acordo com SEVERIN05, no planejamento rural a nivel

nacional, ha dois aspectos a considerar: 1) nos paises desen

volvidos, nota-se a existencia de uma estrutura administrativa

nacional, 0 born funcionamento dos ministerios, orgaos governa

mentais e institucionais ligados ao setor rural, a disponibili

dade de recursos materiais e humanos, bern como trabalho de in

vestiga~ao constante da agropecuaria realizada no Estado. As

Universidades e os orgaos de pesquisa colocam a disposi~ao do

Estado e do povo urn grande volume de conhecimentos cientificos

e praticos para a solu~ao de problemas regionais; 2) Nos paises

em desenvolvimento, 0 Estado tambem e subdesenvolvido, e deve

criar urn enorme sistema de planejamento, capaz de incidir e

transformar as atividades, valores e decisoes dos individuos,p~

ra facilitar a penetra~ao e materializa~ao das mUdan~as tecno

logicas.

Segundo LOCH & KIRCHNER
2,

a demanda crescente de infor-

ma~oes sobre a terra e sua utiliza~ao em todos os niveis do

governo e do setor privado, bem como 0 envolvimento cada vez

maior de agencias federais e programas de desenvolvimento e ma

nuten~ao de sistema de informa~oes fundiarias levando a pesqui

sas para 0 desenvolvimento de urn cadastro multifinalitario com

aplica~oes a nivel nacional.

De acordo com SHELTON6, e ernergente a necessidade de de

senvolvimento a organiza~ao espacial dos paises, e isto requer
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que se tenha urn cadastro cartografico e legal, combinado corn 0

cadastro fiscal. A aplica~ao das imagens aereas tanto convenci2

nais como orbitais sao de fundamental importancia na monumenta

liza~ao da propriedade e a determina~ao e conserva~ao dos valo

res numericos dos seus limites (vertices), armazenando-os ern

computadores. Os governos devem investir no cadastro legal, a

traves da defini~ao precisa das propriedades individualizadas,

formando a base para a cobran~a dos tributos.

3. Estrutura Fundiaria Brasileira

Segundo 0 Ministerio da Reforma e do Desenvolvimento A

grario - MlRAD3,
0 modo de ocupa~ao do territorio brasileiro,

gerou na maior parte do pais urn regime de terras do tipo lati

fundiario, que mantem ainda hoje elevadissima concentra~ao da

propriedade na mao de poucos, e condena a maioria dos agricul

tores a cultivar a terra dos outros, auferindo corn isto uma

renda percapita muito baixa.

Analisando 0 panorama agrario do Brasil, 0 MlRAD afirma

que basicamente predominam dois tipos de economia agraria no

pais: 1) uma economia de subsistencia nao evolutiva, alheia as

inova~oes tecnologicas, atrelada as formas arcaicas de produ

~ao; 2) uma economia capitalista e dominante dos grandes e

poderosos grupos, os quais tern fortes influencias sobre as di

retrizes do governo federal, estadual e municipal.

Para RITTER
4,

0 problematico quadro fundiario brasileiro,

e resultado do tratamento improprio que foi dado a questao ao

longo de nossa historia, iniciado pela Metropole Portuguesa que

apenas se preocupou na posse da terra, sem desenvolver a imen

sa colonia, dando origem a grandes propriedades improdutivas.

Ainda segundo 0 mesmo autor, 0 sistema de sesmarias, ao

contrario do que se apregoou, propiciou a forma~ao deste quadro

confuso, bastante agravado quando 0 sistema passou a ser admi

nistrado pelo governo geral do nos so pais. Percebe-se uma su

cessao de leis e decretos juridicamente perfeitos e ate social

mente avan~ados, mas que a sociedade nao pos ern pratica, por

falta de recursos tecnicos dos orgaos encarregados pela orien

ta~ao ao homem do campo.
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Segundo LOCH
l,

no SuI do Brasil, urn dos problemas mais se

rios quanta a estrutura fundiaria e 0 formate das propriedades,

isto considerando, principalmente as pequenas propriedades. 0

problema e fruto da coloniza~ao praticada na regiao, onde fez

se loteamentos em estilo xadrez, com lotes regulares, nao le

vando em considera~ao 0 relevo local. Encontram-se propriedades

com 25 hectares, tendo menos de 100 met~os de largura e com 3000

a 4000 metros de fundos. Desta forma, tais propriedades chegam

a ultrapassar 2 a 4 divisores de aguas, tornando-as impratica

veis para 0 usc racional do solo ou mesmo para 0 cumprimento de

todos os itens do codigo florestal.

4. .Estrutura Fundiaria Municipal

Sendo 0 municipio, a menor unidade politica do pais, tor

na-se necessario utiliza-lo como referencia quando se pretende

trabalhar em termos de planejamento regional.

Analisando 0 problema da estrutura fundiariaha alguns anos,

percebe-se cada vez mais a situa~ao caotica em que se encontram

os dados que os orgaos governamentais dispoem quanto a realida

de da propriedade da terra no Brasil.

Em 1984, quando coordenou-se urn trabalho para 0 mapeamento

cadastral de uma area geografica de 1.548.000 hectares, englo

bando varios municipios, situada nas nascentes do rio Itajai

SC, constatou-se que a somatoria dos titulos de registro de

imoveis referentes a mencionada area, em 1975 era de apenas

997.848 hectares e em 1980 este total chegou apenas a 1.163.890

hectares. Isto mostra que aproximadamente urn ter~o da area em

questao nao tinha algum tipo de titulo de registro de imoveis,no

entanto nao haviam terras devolutas disponiveis para assenta

mentos. 0 que acontecia e que as propriedades apresentavam ti

tulos de 20 a 30 hectares, mas ocupavam areas bern superiores a

estas, eVidentemente, pagando os impostos apenas da area titu

lada.

Durante a execu~ao da tese de poutoramento "Monitoramento

Global e Integrado de propriedades Rurais, a nivel Municipal,

utilizando tecnicas de Sensoriamento Remoto", analisou-se em

profundidade a questao da estrutura fundiaria, pegando como area
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de estudos 0 municipio de Porto Vitoria, situado no SuI do Es

tado do Parana.

Nesta pesquisa encontrou-se mapas da estrutura fundi aria

da area, desde a primeira fazenda, a qual englobava uma area

superior a do atual municipio (epoca de 1887), mapas de fase da

coloniza¥ao (1900 a 1907), da emancipa¥ao politica do municipio

(1966), e finalmente da epoca do cadastro tecnico (1982), 0 que

nos deu uma visao clara da evolu¥ao das propriedades imobilia

rias neste periodo.

5. Cadastro Tecnico e a Avalia~ao da Estrutura Fundiaria

o cadastro tecnico deve ser entendido como urn sistema de

registro da propriedade imobiliaria, feito na forma descriti

va, em conjunto com 0 registro dos imoveis, e principalmente na

forma cartografica.

A parte descritiva do cadastro, alem de atender as neces

sidades informais concernentes aos proprietarios e/ou usuarios

dos imoveis, deve servir como banco de dados para 0 uso das

entidades publicas e privadas que necessitam deste tipo de in

forma¥oes.

A parte cartografica do cadastro, trata da forma, dimen

soes e situa¥ao das propriedades imobiliarias no contexto muni

cipal, regional e nacional.

o cadastro tecnico e a ferramenta de trabalho dos plane

jadores, executores de obras, extensionistas, servindo ainda

aos orgaos fiscalizadores, fornecendo-lhes os dados precisos

e detalhados, necessarios a defini¥ao justa de taxas e impostos

a propriedade imobiliaria.

Os problemas decorrentes da nao efetiva¥ao formal de par

tilhas entre os herdeiros, nao materializando no terreno os

limites de cada parcela, ou ainda a venda efetuada por estes,

de seus direitos hereditarios, bern como 0 desconhecimento das

terras devolutas (federais, estaduais e municipais), as terras

arrendadas etc., sao alguns dos casos que acontecem para carac

terizar a complexidade da estrutura fundiaria brasileira.

Porto Vitoria, sendo 0 municipio que apresenta 0 mapeamen-
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to cadastral mais antigo no SuI do Brasil, foi a razao pela qual

escolheu-se esta area para os estudos da tese.

Considerando a precisao e 0 nivel de detalhamento dos le

vantamentos executados pelo cadastro tecnico, e facil consta

tar a sua importancia na solu~ao dos problemas de demarca~ao e

reconhecimento das propriedades.

Em visitas a campo, conversando com varios proprietarios

rurais locais, percebeu-se inumeros casos de litigios de pro

priedades, indefini~oes de limites, que foram resolvidos com a

execu~ao do trabalho de cadastro tecnico.

Hoje, no Brasil ja existem enormes areas com 0 cadastro

tecnico disponlvel, aos moldes deste anteriormente citado,prin

cipalmente no Nordeste, onde se deram os maiores investimentos

neste setor, trabalhos coordenados pelo INCRA (hoje MlRAD) .

Como 0 meio fisico se altera rapidamente com 0 decorrer

do tempo, percebe-se facilmente que os mapas cadastrais em pou

cos anos se tornam obsoletos, caso nao sofram atualiza~oes.

A atualiza~ao cadastral e urn dos problemas mais

quanto ao cadastro tecnico ja concluido no Brasil, pois,

hoje ainda nao se fez nada neste sentido, pelos nossos

governamentais.

graves

ate

ergaos

Na tese de doutoramento mostra-se uma metodologia para a

atualiza~ao cadastral, utilizando para tanto as imagens de sa

telite Landsat da serie Thematic Mapper, canais 1 e 3 preto e

branco e a composi~ao colorida 2,3 e 4, todas na escala 1/

100.000.

6. Imagens de Satelites no Monitoramento da Estrutura Fundiaria

Tendo 0 cadastro tecnico como base de apoio, e

utilizar-se as imagens de satelite Landsat TM, com

para a atualiza~ao dos diversos mapas tematicos que

cadastro.

possivel

seguran~a

c~ este

Na tese comprovou-se que as imagens Thematic Mapper de

Urndsat permitem identificar a maioria dos parcelamentos de pro

priedades que vierem a ocorrer na area, apes a execu~ao do ca

dastro tecnico. Neste trabalho em particular identificou-selOO%
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dos parcelamentos ocorridos na area, desde a epoca da execu~ao

do cadastro ate 0 final do periodo de estudos, fato comprovado

por intense trabalho de campo. Admite-se porem, que possa ocor

rer algurn parcelamento que nao seja identificado por imagens de

satelite, ern trabalhos simi lares que vierem a ser realizados.

Neste trabalho de Porto Vitoria, identificou-se parcela

mentos de areas menores de 5 hectares, 0 que se torna possivel

principalmente devido as diferen9as de tratamento de uso do so

lo entre as parcelas apos a divisao.

Alem do monitoramento da estrutura fundiaria, pode-se usar

as imagens de satelite para 0 acompanhamento do usa do solo, a

nivel de unidade de produ9ao, 0 que e extremamente importante

para 0 conhecimento do governo municipal.

As imagens de satelite possibilitaram a identifica9ao e

delimita9ao de doze propriedades que sofreram parcelamentos ou

altera90es apos 0 cadastro tecnico executado em 1982 ate 1987,

que foi a epoca ern que se obteve a ultima imagem.

Corn 0 trabalho executado ern Porto Vitoria, percebeu-se que

as imagens de satelites tern urn valor extraordinario na avalia

9ao fundi aria municipal ou regional, com a r.essalva que, preci

sa-se do mapa fundiario a priori, como base para a orienta9ao

e apoio a interpreta9ao das imagens.

Este municIpio nao foi exce9ao, pois encontrou-se varias

propr.iedades corn area do titulo bern menor do que aquela real

mente ocupada pelo proprietario ou posseiro.

o cadastro tecnico permite a solu9ao de varias problemas

de litigio na area, 0 que mostrou uma das grandes vantagens so

ciais do trabalho.

o conhecimento preciso da estrutura fundiaria e a sua evo

lU9ao corn 0 decorrer do tempo, e de fundamental importancia pa

ra 0 planejamento de apoio aos proprietarios que ali residem,

uma vez que 0 cadastro fornece uma grande gama de informa90es

fisicas de qualquer area ou parcela de terra dentro da super

ficie global ern estudos.
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7. Perspectivas

Persistindo a atual situa~ao da politica agrar1a brasilei

ra, a tendencia sera a falencia gradativa de muitos pequenos e

medios agricultores, sendo as areas destas propriedades absor

vidas pelas grandes propriedades de grandes grupos economicos.

Como na maioria dos paises, a percentagem da popula~ao ru

ral esta caindo a cada dia mais em rela~ao a popula~ao urbana,

sendo que este fate nos ultimos tempos esta se tornando cada

vez mais acentuado no Brasil.

o baixo nivel cultural do povo brasileiro, esta levando a

urn dese~uilibrio social muito grande, agravado com 0 exodo ru

ral desenfreado, fazendo com que urn alto percentual da popula

~ao viva num padrao de vida muito ruim.

Considerando a demanda crescente pela terra no Brasil, sem

que haja urn interesse maior do governo para solucionar estes

problemas, e de se esperar que aumente a confusao e os litigios

de propriedades cada vez mais.

8. Conclusoes

Analisando as propriedades rurais de Porto Vitoria, obser

vou-se que grande parte dos agricultores sao economicamente po

bres e com grandes dificuldades para assimilarem inova~oes tec

nologicas, isto pelas dificuldades economicas e culturais.

Os agricultores vivem em pequenas areas de terras, sem

condi~oes de investimento em tecnologias para a corre~ao do so

lo ou mesmo adequar a infra-estrutura da propriedade para ob

ter-se urn aumento da produtividade.

A estrutura fundiaria existente no municipio de Porto Vi

toria nao e adequada para a organiza~ao espacial dentro da pro

priedade, considerando principalmente 0 problema do formate in

dividual de cada imovel.

Neste trabalho de pesquisa ficou claro que, para se fazer

urn estudo do problema ou da situa~ao fundiaria municipal, e ne

cessario retornar as origens e entao analisar sua evolu~ao com

o decorrer do tempo.

Os anos dos quais se obteve documenta~ao sobre a estrutura
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fundiaria de Porto Vitoria, mostraram a influencia do parcela

mento hereditario, a descapitaliza~ao de muitos proprietarios,

e a chegada das industrias, alem dos abandonos iniciais devido

ao despreparo dos imigrantes diante das omissoes do gover

no brasileiro, com rela~ao 0 que prometiam (principalmente ale

maes e italianos) que foram para lao

9. Recomenda~oes

Para melhorar a estrutura fundiaria de urn municIpio, e ne

cessario fazer-se 0 rp-manejamento de propriedades, adequando-as

por exemplo,as micro-bacias.

Como urn exemplo para iniciar este projeto, pode-se tomar

a lista dos proprietarios que possuem mais de urn imovel, nor

malmente distantes urn do outro, e tentar aglutina-los atraves

de troca de areas.

No municIpio de Porto Vitoria existem 54 proprietarios com

mais de urn imovel, dos quais ha aqueles que tern ate oito imo

veis, a rnaioria distantes urn do outro,. isto de urn total de 529

propriedades.

Utilizando-se bons argumentos sobre as vantagens de pro

priedades com formatbs mais regulares e adequadas ao relevo, e

possivel fazer-se ate 0 remanejamento entre proprietarios com

apenas urn imovel, fazendo com que todos tenham seus lucros.

Os orgaos ligados a questao da propriedade, como 0 MlRAD e

os institutos de terras estaduais, deveriam apoiar-se nos re

sultados do cadastro tecnico multifinalitario, e juntar-se as

secretarias da Agricultura estaduais e as prefeituras munici

pais para melhorar a situa~ao fundiaria do municipio.

Recomenda-se que se continue esta avalia~ao continua com

as imagens de satelites, definindo-se desta forma, 0 intervalo

de tempo necessario para fazer-se 0 recadastramento atraves da

Fotogrametria, Geodesia etc.

Para 0 born planej~mento do cadastro seria conveniente que

se tivesse elementos comprovatorios das diferentes altera~oes

que acontecerarn na estrutura fundiaria, investigando entao, ate

aonde estas altera~oes afetam 0 equilIbrio socio-economico do

municipio.
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