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RESUMO 

CORDEIRO, Jose Agemiro Fagundes. A Policia Militar do Parana, como 
instituic;ao responsavel pela seguranga e ordem publica, e convocada rotineiramente 
para atuar em situagoes conflitantes na zona rural em apoio aos oficiais de justi9a 
durante os cumprimentos das ordens judiciais de reintegrar;ao de posse dos im6veis 
em disputa para reforma agraria, apresentando-se dentro dos criterios modernos de 
uma polfcia que respeita as garantias indiviouais previstas na Constitui~o Federal. 
Eta busca a cada ar;ao, resgatar a consciencia da importancia do seu papel social. 
Pesquisou-se neste trabalho a forma inavadora que a PoHcia Militar do Parana 
encontrara para atuar nas ocorrencias dos conflitos ligados as disputas de terra 
envolvendo integrantes dos movimentos sociais que lutam pel a terra, "os sem terra", 
baseando suas ar;oes nos principios da negociagao pela palavra e o respeito aos 
direitos humanos de todas as pessoas envolvidas na questao, garantindo o 
cumprimento das ordens judiciais sem qualquer prejuizo de vidas. Limitando-se os 
estudos e pesquisas as atuagoes policiais militares no Parana nos (lltimos quatro 
anos (2003-2006). As instituir;oes policiais devem acompanhar a modernizagao 
democratica vivida no pais, principalmente em atengao as cobranr;as realizadas pela 
sociedade organlzada, que exige uma policia mais qualificada durante a prestac;ao 
dos servigos. Policia moderna e aquela que entende seu real papel de protagonista 
e defensora dos direitos humanos. 

Palavras-chave: Principios da Negociac;ao; Mediac;ao e Negociac;ao; Movimentos 
Sociais; Ordens Judiciais; Policia Militar do Parana; 16° BPM. 
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1 INTRODUCAO 

A flacidez das politicas publicas relacionadas as questoes agrarias no Brasil 

provoca uma serie de reayoes no comportamento social, obriganda as institui~es 

.pubficas buscarem aprimoramentos e adequa~6es suficientes para os desafios que 

se projetam. 

Quando Rousseau (1712-1778) expandiu a nogao dos direitos e das 

liberdades humanas, ao aflrmar que o homem e natura,mente bam,. ete quts negar a 

pecado original, portanto a noc;ao de que o mal e inerente - deduzindo que se o 

homem se toma fracoT ansioso ou infeUz e porque o meio no qual vive nao e 
adequado a sua natureza. 0 homem nasce com potenciafidades que ele futa por 

realizar: se for impedido de faze-lo, torna-se ambicioso, cheio de necessidades que 

o coJocam em conflito oom os. outros homens por nao poder satisfaze-las. Rousseau 

tambem estabeleceu uma estreita correlacao entre a estrutura socia\ e as condl~ 

marais e desiguafdade de riquexa e do tamanho e da complexidade da sociedade 

modema. 0 homem nao poderia ser livre e feliz se nao pudesse estabelecer uma 

boa rela~o consigo mesmo e com os outros, o que somente poderia acontecer 

numa comunidade pequena e simptes, onde todos pudessem pamcipar em 

iguafdade de condic;oes das mesmas cren~s, dos mesmos princfpios, do 

estabelecimento das suas leis e do seu govemo. Haveria a poss1bUidade de um 

mundo intengivet Numa comunidade grande e compfexa, segundo eie surgem 

inevitavetmente a desiguatdade e controle de poucos sobre uma maioria. 

A PoUcia Militar do Parana, institui~o encarregada da ordem pubJica e 

centrale social, diariamente recebe e trabalha com uma demanda de acorrenclas 

ligadas ou originadas pela situa~ao socioeconomica que atravessa o Estado. Os 

problemas socials do Estado do Parana., eor:tSequeneia da ingrata dtstribuiyao de 

terra e renda, acentuam-se quando tratados na zona rural em razao da conjuntura 

hist6rica envo~vendo as disputas pela propriedade {posse) e poder, possibilitando a 

criac;ao de urn campo tertii para disc6rdias e conflitos. 

A Constituigao Federal de 1988 trouxe uma serie de direitas individuais e 

cofetivos ate entao nao experimentado pefa sociedade brasileira, que na tentativa de 

garantir a funyao social da terra e atenuar as lnjusti~s socials .. projetou urn futuro 
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conflituoso pelo nao acompanhamento das intengoes poHticas conservadoras, que 

baseadas tambem na carta magna, prende-se ao drreito de proprtedade para 

garantir posse e poder, enquanto se morre de fome num pafs com dimensao 

continental de solo totalmente fertitf gerando um contiit.o d$ prtncipios 'egais entre a 

propriedade e sua fum;ao basica de producao, desafiando as instituic;Oes 

responsaveis pela manutencao da ordem p(R:Hica a buscarem mecanismos tegais, 

dentro das normas democraticas modemas, visando a soluc;ao dos confJitos. 

Com frequemcia, disp.uta pelas propriedades d1ta nao produtivas, chega ao 

Poder Judiciario geralmente acompanhado de conflitos diversos, este por sua vez 

requisita o apQio das corpora~ policiais nas a~aes de cumprimento dos 

mandados judiciais de reintegra9ao de posse dos im6veis rurais, envofvendo os 

movimentos socials que tutam pela terra, o que obrtga a Palicia MUitar buscar 

estrategias inovadoras, adequadas e legais capazes de .assegurar o CUJTll)rimento da 

lei sem necessariamente provocar danos a vida. A Policia MiHtar do Parana 

apresenta a negocia~o e o respeito aos dlreitos · numanos como forma de conduta 

passive\ para conquistar soluyoes pacificas diante dos problemas gerados pelas 

questoes agrarias. 

A PoHcia Militar do Parana, como instituiyao responsavet pela seguranya e 

ordem publica, e convocada rotineiramente para atuar em situacoes conflitantes na 

zona rurai em apolo aos oftciais de justi~ durante os cumpnmentos das ordens 

judiciais de reintegra9ao de posse dos imoveis em disputa para reforma agraria, 

apresentando-se dentro dos criterios modernos de uma poHcia que respeita as 

garantias individuais previstas na Constituivao Federat Ba busca a cada ac;ao, 

resgatar a consci~ncla da importancla do seu papel soclat 

Pesquisou-se neste trabaJho a forma inovadora que a PoHcia Militar do 

Parana encontrou para atuar nas ocorrencias dos cont\ttos Ugados as wsputas de 

terra envolvendo integrantes dos movimentos sociais que futam pela terra, "os sem

terra", baseando suas a¢les nos prtnctpios da negociaoao pela palavra e o respeito 

aos direttos humanos de todas as pessoas envofvidas na questao, garantindo o 

cumprimento das ordens judieiais sem qualquer prejuizo d& vidas. Umitanda-se os 

estudos e pesquisas as atuac;oes poticiais militares no Parana nos uttimos quatro 

anos (2003-2006). 
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As instituic;oes policiais devem acompanhar a modernizac;ao democratica 

vivida no pais, principalmente em aten~ao as cobranc;as reaUzadas peta sociedade 

organlzada, que exige uma pollcia mais quafificada durante a prestac;ao dos 

servic;os. PoHcia moderna e aqueta que entende seu real papel de protagonista e 

defensora dos direitos humanos. 

1.1 ESTRUTURA E ORGANlZA<;AO DO TRABALHO 

0 trabalho se encontra dividido em 12 capJtuJos. 0 primeiro se destina a 

introdu~ao em que destaca a relevancla do estudo efetuado. 

0 segundo capitulo apresenta o objeto do estudo, detalha os objetivos geral 

e especifico, o assunto, o tema, sua dellmita~o, o problemaj a rupotne e a 

justificativa, visando logo urn resumo do que se buscou no presente trabalho. 

o terceiro capituto descreve a origem do conftrto agrario no Brasil, 

historiando todas as fases da coionizacao e govemos do pais, dando enfase aos 

conftitos gerados pela dlsputa da posse, proprtedade e poder, tentando basicamente 

identificar suas origens. 

0 quarto capitulo demonstra o choque ocorrido entre os principtos do direito 

de propriedade e a finalidade social da terra gerado pela promulgac;ao da 

Constitui~ao Federal de 1988, provocando de certa forma urn grande eonftito 

federatizado e um embarac;o social. Narra tamoom algumas providencias normativas 

trac;adas pelo gavemo tederat visando a reduyta das conftitos agrarios no pais, c-am 

destaque para os entendimentos constitucionais e os programas de direitos 

humanos e pianos de seguran~ apresentados. 

0 quinto capftufo refere-se ao surgimento dos mov1mentos sociais que 

disputam as terras e exigem urn ace\eramento no processo de reforma agraria, 

destacando, com urn breve hist6rico, os movimentos sociais que atuam no municipio 

de GuarapuavaJPr e suas estrategias para forcar as governos na.s so\uyOes dos 

problemas da terra. 

o sexto capitulo descreve os entendimentos e a~oes provocadas peto Poder 

Judiciario do Estado do Parana, como tambem os posicionamentos jurtdicos frente 

as ocupa~oes dos im6veis reatizados pelos movimentos sociais que lutam peia terra. 
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0 setimo capitulo descreve as ac;oes, providencias e estrategias da PoHcia 

Militar do Parana para o enfrentamento dos conftitos agrartos no Estado, 

principalmente, durante as operacoes poiiciais de apoio aos cumprimentos dos 

mandados judiciais de reintegra~o de posse, destaeando a mu:dan~ 

comportamental provocada pela educac;ao, atraves da introduc;ao do ensino e 

educac;ao da doutrina de respeito e defesa dos direitos humanos e da negocia~o 

como armas para soluc;ao dos conflitos. 

0 oitavo capitulo trata da metodologia do que consta a natureza da 

pesquisa, o universo pesquisado, instrumento de coleta de dados e procemmentos 

adotados para a reaHza~o do trabalho. 

0 nona capftuJo traz a analise dos dados pesquisados, interpretac;ao e 

conclusoes preliminares, que sustentam a visualizayao do proolew.a tevantado. 

o decimo capftuJo apresenta sugestoes e as conclusoes extraidas da 

analise dos dados,. com entase na necessidade de sempre primar pela negooayao e 

respeito aos direitos humanos durante o cumpnmento dos mandados judiciais. 

o decimo prtmeiro. apresenta as fontes bibliogratica$ COO$Ultadas. 

FinaJmente, o decimo segundo capitulo, apendices, com o questionario 

aplicado aos Oficiais do 16° BPM, bem como a questionario apHcado aos juizes das 

comarcas do interior do Estado do Parana que responderam o questionario referente 

a negocia9aa e mediacao em conftitos ag.ranos envo\vendo situa¢es de 

reintegrat;ao de posse~ uma Portaria do Comando-Gerai como modefo a ser adotado 

na Policia Militar do Parana, a qual orienta todas as a~ da corpora~o durante as 

operacoes poiiciais de apojo aos mandados jud1CJ~is rle reintegr3tt8o de im6veis 

rurais; o C6digo de C.onduta para os Funeionarios Responsaveis peta Apliea~a eta 

Lei e os Princlpios Basieos sobre a Utiilzac;ao da Forc;a e de Armas de Fogo pelos 

Funcionarios Responsaveis pela Aplica~o eta LeL 
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1.2 NEGOCIA<;AO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. 

"No caminho da sabedoria te ensino, 

e pelas carreiras direitas te fago andar. 

Quando andares, nao se embaracarao as teus passos~ 

Quando correres, nao tropegaras. 

Apega-te a inst."..:yao, e nao a largues; 

Guarda-a, pais ela e a tua vida" 

(Proverbios, Capitulo 4F versiculo 11-13) 

As Polfcias Militares, frequentemente, estao sendo conduzidas pela 

finalidade canstitucionat da fun~ a 5$ envolverem em sl~~ nao raras 

conflitantes, com integrantes dos movimentos sociais que disputam .as terras 

passtveis de desaproprta~ao para fms de reforma agrana, pnndpalmente durante o 

cumprimento dos mandados judiciais de reintegracao de posse, destacando-se na 

mtdia com a~aes frequentemente desastrosas e vtoientas quando e prtodzado o 

emprego da "fon;a fegaf" na tentativa de tazer eumprir as decisoes judiciais, sendo 

seus integrantes responsaomzados crtmtnaimente petaa conseqoencias das a~oes 

poiiciais, prejudieandcros por toda $Ua vida pronssionas e particular. Tomando-se 

necessaria e urgente modificar o entendimertto d:Qs polielats-miiitare$ durante tals 

ocorrencias, demonsttando que a origem dos conflnos e geralmente de carater 

social, devendo,_ portanto, colocarem-se oomo mediadores dos conftitos, priorizando 

e apostando na utiuzat;ao das tecnieas de mediayao e negociacao em busca de 

solu~oes pacificas, dentro dos preceltas legais, por consegulnte, respeito aos 

direitos humanos. 

A Policia Militar do Estado do Parana, priorizando as tecnicas de media~ao, 

negocia<;ao e respeito aos direitos humanos durante os cumprimentos dos 

mandados judiciais de reintegra~.ao de posse dos imoveis rurais, envotvendo 

integrantes dos movimentos socials que tutam pelas terras passiveis de 

desaproprta~ao para fins de reforrna agraria.,. eumpre seu papet constitucional de 

preserva~ao da ordem pubfica e do ordenamento jurfdico, valoriza as vidas dos 

envolvidos no processa, dentra das normas estabelecidas de defesa dos dlreitos 
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humanos e evita que seus integrantes sejam de alguma forma penalizados pela 

utilizac;ao legal da forc;a. 

Este trabalho procura comprovar que priorizando as tecnicas de mediac;ao e 

negociac;ao nas diversas situa~oes e cumprimento de ordens judiciats envolvendo 

integrantes dos movimentos sociais que iutam peia :terra, a Potfcia Militar do Parana 

resolve as diversos confUtos, va,orizando a vida dos seus integrantes e dos 

envoMdos no processo, dentro dos preceitos Jegais e, por conseguinte defende e 

respeita os direitos humanos. 

Demonstrar que a responsabiJidade da Poficia Militar do Parana frente aos 

conflitos rurais limita-se ao apoio poticiat durante o cumprimento das decisoes 

judiciais de reintegra~o de posse, primando principaimente pela defesa das vidas 

envolvidas nas ocorrencias. 

ldentificar as transforma96es sociais e polfticas oconidas na sociedade 

brasileira, em especial na paranaense, que lnterferem diretamente nas questaes 

conflitantes do campo e, por conseguinte na atua9ao da Pollcia Militar do Parana. 

Comprovar que atuando nas operacoes poUciais mihta.res de apoio aos 

cumprimentos de mandados judiciais de reintegrac;ao de posse envolvendo 

movimentos sociais que lutam pela terra, baseado na negoci~o e respeito aos 

direitos humanos, evita que seus integrantes sejam de alguma forma Wnafizados 

pela utmza~o tegal da for~. 

Apresentar proposta de atuac;ao para a PoUcia Mi1itar do Parana, dentro das 

normas internacionais de direitos humanos que determinam prioridade peto uso da 

mediac;ao, persuasao e negociac;ao como formas de buscar soluc;oes pacfficas para 

os conflitos. 

Busca-se neste.trabafho, demonstrar que e possiveJ durante as atuac;oes da 

Policia Militar do Estado do Parana (PMPR), primar pelo respeito aos direitos 

humanos, nas ocorrencias de cumprimento de mandados Judiciais de reinte~o 

de posse de imoveis rurais objetos de disputa. para firls de retorma agrana, durante 

as operac;oes poJiciais mihtares de apoio ao Poder Judiciario, priorizando a 

negociacao e media~ao como estrategias para sotu~oes pacificas dos possi:veis 

conflitos que possam ser gerados durante as operac;oes policiais, prezando por 

todos os envohtid:os no processo, na tentativa de evitar danos ou atos violentos 

contra a vida. 
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A escolha do tema ocorreu pela necessidade de criac;ao de um Comite de 

Negociac;ao e Mediac;ao de Conflitos Agrartos no Parana, que entre vartas. 

finalidades, teria a ocupac;ao principalmente pelo cumprimento de todos os 

Mandados Judicials de remtegra~o de Posse de im6veis rurais no Estado, que sao 

objetos de disputa, envofvendo integrantes dos movimentos sociais que buscam 

aceleramento nos processes de reforms agraria, utUiz.anc1o-se da estrategia de 

ocupa«;ao de terra como forc;a de pressao aos governos. 

A viabilidade do trabalho se toma passive\ em razao das atividades e 

experiencias observadas, entre a poffcb~ e movimentos sociais, sendo ptenamente 

viavel apresentar uma doutrina para sotuyOeS pacifica$ dos posslveis confUtos 

gerados, por for~ da necessidade e decisao fegai, durante o cumprimento dos 

mandados judrciais de reintegrayao de posse. Priotizar a vida, os: dlreitos e garantias 

dos envoMdos apresentarem-se como verdade1ros agentes pubficos de seguranc;a, 

agir com imparcialidade e proftssionalismo. Demonstrar que a solu~o do problema 

da reforma agniria e os conflitos gerados, nao sao responsabiHdade da poifcia como 

tentam direcianat e, sim, a um conjunto de a~oos govemamentai$ das instituicoes 

ligadas ao problema e principalmente vontade polltica em todos os niveis. 



2 HISTORICO DO CONFLITO AGRARIO 

"Do Senhor e a terrae a sua plenitude, 

o mundo e todos o que nele habitam; 

pais ele a fundou sobre os mares, 

e a firmou sabre as aguas" 

(Salmos, Capitulo 24, verslculos 1-2) 

2.1 HISTORIA DO CONFUTO AGRARIO NO BRASIL 

8 

A desagregayao das comunidades pnmitivas da. Greaa e, postenormente 

das de Roma, evofuiu para uma sociedade de classes cujo s1stema de produ~o era 

escravista. Na Greeia e Roma antigas,. reka~s de prod~o em que uns poucos 

individuos passaram a deter, em regime de propriedade pnvada, nao s6 os 

instrumentos de t"abalno, mas tamoem a terra, e ftnab'nente, o trabalhador que fot 

reduzido a condi~;ao de escravo. Para que esse processo se desencadeasse, a 

precondi~o fundamental foi a acumula~o de riquezas {rebann~, terras, 

instrumentos etc.) que se oog1nou, sobretudo do sa que as populacoes vencmas na 

guerra. 0 emprego eta for(!a de traba\ho do. prisioneito de guerra ou de· PQPUkayOes 

inteiras que foram eseraVizados passou a sustentar a romunidade. Nas sodedades 

surgidas na Grecia e na Peninsula ttatlca, a divlsao em classes. ahran.gia, de um 

!ado, os homens livres - grandes proprietaries e pequenos produtores - e do outro, 

os escravos. 

Durante o processo de colonizacao, a sociedade brasileira incorporou tra9os 

marcantes das civiliza~oe.s antigas citadas, principalmente no tocante a produ~o 
escravista e regime de propriedade, tanto que seguindo esta analogia, em plena 

seculo XXl, vive--se.oo Btasit em condicoes semeU"'antes ao periodc feudat, em que 

o poder brota da terra. da posse, que pefa etimoJogia da palavra, posse, ou 

possessao, origina-se do latim- de possessio = potis + sessio, posso sentar ... me em 

cima - o que caracteriza um ato fisico, um fato. Criando e promovendo o suporte 

necessaria a eriayao e continuayao das oHgarquiaS - grupos. de indhtiduos de varios 
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campos de atuac;ao que lutam pela conserva<;ao da hegemonia de uma minoria, 

mesmo atentando contra a modernizac;ao da sociedade e contanda com aprov~o 

relativamente restrita da popula<;ao. 

Numa visao simplista. conclui-se com faa\idade. que as terras brasi\eiras 

pertenciam aos fndios, nossos nativos que as ocupavam antes dos colonizadores 

portugueses chegarem, porem as historias da$ \u~, eonquistas e aominjos 

atreiados ao grande massacre direcionado aos povos indigenas, dao um novo rumo 

a historta e passam a projetar a iuta peUi posse e terra no BrastL 

Na hist6ria brasiJeira, o problema fundiario, na verdade, inicia com a criac;ao 

das capitanias hereditartas e do sistema de sesmartaa ~ grandes gieba de tenas 

distribuidas pela eoroa portuguesa a quem se dispusesse a cultiva-las dando em 

troca um sexto da pr~o. Nascia assim o latit!indw, propr~tte rura\ de 

monocultura e com terras incultas exploradas por urn s6 dono. 

A independencia em 1822 compUcou o quadro, A inevitavet troca de donas 

de terras se deu sob a lei do mais forte em meio a grande violencia. No Brasil, a 

terra era titutada mwto antes de ser aeupatia, regtoes inexp\oradas no intet't.Qr tern, 

provavefmente, uma compfexa hist6Jia legaf e muitas areas dentro dessas regroes 

sao certamente registraaas mals de uma vez. "POC iongo tempo, o povo.amento do 

continente ficou confinado ao litoral e os coJonizadores :pareeiam hesita:r mante da 

perspectiva de conquistar o vasto e desce»nheeioo interior. Ourante a adminlstrar~o 

colonial, o temtooo foi concedido por fei~ antes mesmo que sua extensao pudesse 

ser avmiada com qua\quer grau de aceita\:JUidadi!, ~ dlvi$ao inicia\ ~a\ de terra 

em sesmanas produziu uma serie de concessoes menores. Oesde aquela epoca, 

por diterentes mouvos econamicos e PQUucos em diversos pertooos, aS! tttutos 

proliferaram, E como a ocupa(/So l)r:opriamente sofria demoras e difirufdades, 

poucas restfi~ torarn teitas para conter a ell~~o de titu\os, ~· ti~ 

criou .as condif;OeS para o confljto a respeito dos direitos sobre a terra em quase 

todas as regioes brasileiras. 

Joe Foweraker1 destaca a figura dos bandeirantes na hist6ria brasileira 

como os exploradores que romperam os lim&tes geograficos e culwrais, 'evando seus 

1 FOWERAKER, Joe, A Luta pela Terra. Zahar Editores, Rio de Janeiro, p. 121. 
' 
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avanc;os ate o interior do territ6rio, porem os bandeirantes nao ocupavam a terra, 

mas somente a rectamavam para a coma ou para a ~·~ A oacp~ efet\va dQ 

interior brasileiro foi promovida pelos herois aoonimos nao decantados na nist6ria 

brasil~ as.pa..._~rO$;, ~ im.m ~~ a~8 ~~~~•"· 

Em 1850, mk> v~ o B~l uma lei .de terras e no interior o que ocorreu foi 

somente a acupa~ao simples. Quan<to o tm~or ~ a L~ ~ .. leff• em 
oposK;ao a pratica cmonia,l foi oonferido, em primeira instancia., ~Ienos 

reconhecimentos aos d~s de· propried~ tnv~~ m~ ~~~ e r~$!t~ 

iegais anteriores., t'terivadO$ d~ ~as., como ambem a roragem do ~ueno 

fazende!ro que <L~QU o ~~ fazeOOQ a ~- ~; ~~ ~· ~· o 

desfrutaria, novamente, de tal reconhecimento pelo Estado. 

Peta Lei n° 601, de 1850, Lei das Terras, o Estadc brasi~ro a~u plena 

direito de t>Topriedade sobre todas as terras inocupadas, terras devolutas, 

desocupaaaa desabitadas, nao tt~ e nao ~~ ao ~ ~, 

Decretando que, no futuro, as terras somente seriam tituiadas coroo tnssem 

compraaas ao EstaQQ. ReeQnheceu, JXJrem, as~ feiN~ ~- tposse), 

desde que a terra estivesse oc~ e cultivada pelo recJamante (cuttura efetiva e 

moradia hamtua'). A reg\Umema~ da ~i em· 1854 tcrnou dafo ~ ~ .. r~ 

uma ocupaqao conscmdada e nao uma demarca~o de terras. A posse, para 

constituir urn dlre«o ~~a terra devana ser ~~~ ~~ e: ~nte

confirmada pelo &tado, Ja ~ndo 8$$tffl" portanto roru:ti~s para converter a 

posse em Jlf'OPri~ privaaa 

Oessa epoca em diante, a posse tern sempre constituldo um direito em 

potencial a propr'iedade no Brasit mas um direno oo ~-q~ f~ a~~~ 
do Estado. Tomaooo-se evidente que apenas o Estado definia o que era 

propri~, o que m& posse e o que era terra. aevdma., Em r~J:t,. e: quem 

definiria .as regras basicas ~ a futa vindoora sabre a terra Durante o ·t~ o 

Estado monopo\izava a terra e somen\El aeu ti~ &0$ q~ compmratu;- oetxando 

assim pouca fotga Jegat onde se apoiarem os reclamantes a terra. 

A Lei das terras editada no lmperio possuia um ~itivo que: proibia a 

ocupac;ao de areas publicas (terras devolutas} e determinando que a aq~o de 

terras so pudesse se dar mediante pagamento em dtnheito ao t~. Com~ kei· 

os camponeses nao podenam se transtormar em propnetanos porque nao :possuiam 
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dinheiro. Assim viraram agregados, moradores de v~lhos e novos fazendeiros, 

parceiros ou arrendatarios. A lei refon;ou o ptider dos, latifundios ao tamar ilegais as 

posses de pequenos produtores. 

Nota assim, que os conflitos peta posse da terra sao bem antigosr durante a 

colOma ate o final de 1800, as lutas pe1a terra foram desenvoMdas basicamente 

pelos indios e negros, unindo a .luta pe~a Uberdade, com a luta peta pr6pria terra e 

construindo os Quilombos: terras livres. 

Com o termino da escravidao, eles tambem nao possuiam dinheiro para 

comprar terras. Continuaram trabafhando para os brancos senhores proprietaries 

fazendeiros. 0 sistema de exploracao era simples: os trabalhadores moravam nas 

terras, trabalhavam nos grandes p1antios de cafe, algodao ou cana, ou iam 

derrubando a mata. Em troca, podiam pegar alguns aumentos no armazem do 

fazendeiro e plantar em pequenos pedar;os de terra para seu sustento. Os 

fazendeiros coroneis2 costumavam fazer "tavares" para os eamponeses e com isso 

mantinham todos cumprindo suas vontades. 

0 advento da Republica, em 1889, um ano e meio ap6s a Hbertac;ao dos 

escravos, nao fez melhorar o perfil da distribui~ao de terra. 0 poder politico 

continuou nas maos dos latifundiarios, OS poderosos "coroneis do interior", que pela 

posse da terra possuiam o poder de governar, nomear e influenciar em todos os 

cargos poUticos e p(tbncos da regiao, como pnncipatmente os juizes, chefes de 

polfcia e defegados, quando nao acumutavam as fun~oes. Beneficiavam-se dos 

poderes legais do E.stado nas questoes envolvendo contlitos pela posse de terra. 

Com o final do fmperio, pefa constitui~o de 1891, a propriedade legal e o 

controle politico das terras devotutas passaram aos estados, e dai para as 

oligarquias Jocais de proprietaries de terra. Segundo FOWERAKER (1982: 123), a 

partir desse momenta, a historia legal cresee em amplitude desde ess.a epoca, 

transforma-se tambem numa historia poiftica. Essa complexidade e tanto causa 

como conseqoencia do papet:-chave desempenhado pela terra, simuttaneamente na 

poJiticagem local e na hist6ria polftica maior do pais. As reJa~oes legais e os 

processes de litigio refletem em si mesmo as eontradi~oes e antagonismos, esses., 

por sua vez, rearticulados pelas determina¢es econOmicas. Assim, o estudo da 

2 Titulo adquirido na Guarda Nacionat do Imperio, atraves da compra. ~a con~o. de chefe 
politico da regiao interiorana do pais. 
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maioria das disputas legais sabre a terra, a medida que se deslocam atraves da 

incomoda hierarquia dos tribunais, nao s6 investe de interesse intrtnseco, mas e 
tambem essenciaf a compreensao das dimensoes da futa poUtica pefo controfe dos 

recursos economicos. Na medida em que a propria terra vai sendo ocupada, 

represents tambem uma luta pefo controfe do processo de trabafho e apropriactao do 

valor. 

A mudan~ no controle das terras devolutas peJos estados favoreceu a 

concessao de terras para companhias privadas e para o capita\ particular. Essa 

circunstancia marcou o inicio da futa legaf .pela terra no BrasiL Em consequencia, 

diminuiu grandemente as possibilidades reais de o posseiro conseguir uma 

propriedade de terra, tomando-se cada vez mais, ao Iongo das decadas seguintes, 

uma vitima da tuta. 

Os conflitos do campo, na epoca, eram entre os camponeses e os 

fazendeiros coroneis, a tim de se livrarem da exptoracaa e tentar eonsegwr um 

pedacto de terra. No final seculo XIX, surgiram movimentos camponeses chamados 

"messianicos", porque segutam um Uder cartsmatico. Assim s.urgiram Canudos, com 

Antonio Conselheiro, Contestado com o Monge Maria: conflitos regionajizados. Na 

decada de 1930 e 1940, foram muito$ conftitos violentos., em que os posseiros 

defenderam suas posses com armas nas maos em diversas regioes do pais. 

Canudos, no sertao do Estada da Bahia, liderado par AntOnio Canselheiro, o 

povo procurava a terra prometida, que era bern diferente da exptorat;ao vivida. 

Buscava uma nova jusnya sociaL Ele reuniu mais de 30.000 mil camponeses e 

ocuparam uma propriedade, fundando urn vilarejo denominado Bela Monte. Com 

outras leis, sendo tudo em comum. 

Peta .influencia dos fazendeiros coroneis .que se sentiam ameactados, o 

governo, utitizando-se o poder e forya do Estado determinou a ocupa~o a Beto 

Monte, que ainda resistiu a tres ataques. 0 movimento conseguiu resistir .por quase 

30 anos. Tais batalhas foram descritas na obra "Os Sertaes" do escritor brasileiro 

Euclides da Cunha, que cobriu os conflitos como jornalista de guerra, cfass1ficando

os em seu livro como verdadeiros massacres. 

Com a chegada ao poder .do presidente Getldio Vargas, em 1930, e 

conseqoente derrota politica dos "coroneis", surge uma nova forc;a da burguesia 

comerciaJ e industrial. Nessa epoca, a luta dos camponeses ja nao era diretamente 
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contra os coroneis, mas uma luta geral contra a explorac;ao da renda e da terra, pais 

sofriam como parceiros e agregados. Buscavam uma luta pe\a distribui~o maci~ 

da terra para todos que nela quisessem produzir. 

Nesse periodo, os camponeses iniclaram um movimento de organizac;ao. Ja 
eram conflitos mais focafizados em partes do pais. A preocupac;ao geral do povo era 

se organizar para conquistar a terra. Essa organizacao toi nascendo de diversas 

formas como Ligas Camponesas, associac;oes, urnao :dos Javradores e sindicatos. 

As Ligas Camponesas, com o tim da era Vargas, deram possibUldades para 

que os movimentos .popufares aparecessem. 0 Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

auxiliou na organi~o dos trabalhadores que lutavam pe'a terra. Em 1947, o 

govemo Dutra decfarou tfegaf o PCB e peJa grande dependencia as figas 

camponesas acabaram. Ressurgiram em 1954, no interior de Pernambuco, 

municipio de Vlt6ria de Santo Antao com 140 famflias que trabalhavam no Engenho 

Galileia como arrendatarios. 

Ainda na decada de 1950, a lgreja preocupada com a situac;ao dos 

trabathadores rurais parte para uma ac;ao mais sistematizada de apoio aos 

trabalhadores, criando 6rgaos como: Servic;o de Assistancia Rural (SAR), tendo a 

frente D. Eugenio Sales, arcebispo de Natal, Rio Grande do Norte, o Movimento de 

Educac;&o de Base em Pernambuco, a frente o arcebispo local D. Helder Camara, 

este preocupado princlpalmente pelo exodo ruraL 

No final de 1979, durante o regime militar, ja desgastado. De urn lado a crise 

mundial do petr6leo em 1973 e 1978 eo aumento dos juros em 1979 ftZeram a 

inffac;Bo acelerar ate ficar sem controfe; por outro lado, os movimentos sociais, 

estudantes, intelectuais, donas de casa, setores da igreja, enfim, as forc;as de 

oposi~ao se organizavam recjamando o fim do regime. 0 movimento que ficou 

conhecido como "Diretas Ja". Porem, a emenda constitucional Dante de Oliveira, 

que propunha efei¢es diretas para presidente da republica nao foi aprovada no 

Congresso Nactonat e a sucessao do ultimo presidente mmtar, general Joao Batista 

Figueiredo, seria ainda, decidida no Cotegio Eleitoral. Num acortto entre os partidos 

de situa9ao e de oposi~o, exceto o Partido dos Trabalhadores, elegeram Tancredo 

Neves, que por uma fatalidade faleceu antes de tomar posse. Em seu Iugar, o vice 

tambem eleito, Jose Sarney, assume o govemo do BrasiL Desse modo, a transi9ao 
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do governo militar para o civil ocorre de forma lenta, gradual, sem rupturas e de 

modo controlado. 

0 presidente Jose Sarney, cobrado pela sociedade civil organizada, conduz 

a Assembleia Constituinte para que viesse a institucionaUzar a naQao atraves de um 

novo pacto sociai p6s-regime mifitar. Os quinhentos e cinqi.ienta e nove membros do 

Congresso Naciona' eleitos para elaborarem a nova constituiyao para o pais, 

representavam varies segmentos sociais, desde os que fizeram sua carreira pofftica 

ancorado na ditadura militar,. ate os que se destacaram poUticamente a frente dos 

movimentos sociais e partidos polfticos que conseguiram sobreviver a repressao. 

lsso significa que hav.ia. um jogo de for~ em que varios segmentos sociais tinham 

seus representantes, e cada um futava pelos interesses que se corporificavam. 

Nessa correla~ao de tor~s em alguns momentos se avanyava rumo a demacracia, 

em outros se retrocedia. Contudo, a constitui~o que resu1tou desses embates foi a 

expressao de conquistas sociais importantes a ponto de ser oonhecida como 

"Constituic;ao Cidada". 

A redemocratizac;ao, em 1984, trouxe o tema da reforma agraria como 

soluc;ao para os conflitos. 0 decreta 97.766 de 10 de outubro de 1985 institui novo 

Plano Nacional de Reforma Agraria~ com meta ut6pica de destinar 43 milhaes de 

hectares para assentamento de 1,4 miihoes de familias ate 1989. Criou-se para isso 

o Ministerio Extraordinario da Reforma Agraria (MIRAD), nos quatro anos seguintes 

os numeros alcan~dos eram modestos~ 82.689 fam.Uias assentadas em pouco 

menos de 4, 5 milhoes de hectares, dados do tNCRA. 

Na assembleia Constituinte (1985), aconteceram varias discussoes sobre os 

conflitos e as desigua,dades no campo, porem, pouco ou quase nada avan~u em 

relaQ8o ao poder pefa posse da propriedade. Afguns avam;os foram introduzidos 

quando o artigo 5°, inciso XXlU, da Constitui¢o Federat de 1988 (CF~1988), 

determina que "a propriedade devera atender a sua fum;ao sociaf. Como tambem o 

lnciso XXlV do mesmo artigo (CF-1988). 

A lei estabelecera o procedimento para a desapropriar;ao por necessidade ou por interesse 
soc;ial, mediante justa e previa indenizayao em dinhetm, re.ssa1vados os casos previstos na 
Constitui~o. (CF -1988) 
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Garante ainda, o direito da propriedade (inciso XXI do mesmo artigo) e o 

mais importante define o real papel do govemo na questao, quando o coloca como 

principal agente do processo da reforma agraria e o grande mediador dos conflitos, 

pois passa a ser o responsavei pe'a desapropria~o par interesse soda\ para fins de 

reforma agraria ao im6veJ rural que nao esteja cumprindo seu nm sociaJ (artigo 184 1 

CF-1988). 

Em 29 de marqo de 1989, o congresso nacionaf recriou o JNCRA, mas a falta 

de respaldo e vontade poUttca manteve a reforma agrana semiparausada. Eeito o 

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), contando com ampfa maioria 

partamentar; sobre forte pressao popu)ar e vartos conflitos surgindo, enou o 

Ministerio do DesenvoMmento Agrario e decide estabefecer o compromisso de 

assentar 280 mil fammas em quatro anos. 

Dados do Ministerio do Desenvolvimento Agrario garantem que o governo de 

FHC beneficiou de 1995 a 1999 cerca de 372.866 fammas,_ corresponde cerca de 

1.864 milhaes de brasileiros assentados. Garante, ainda, que de 1° de janeiro de 

1995 a 20 de dezembro de 1999 foram obtidos 13.204.789 hectares de terras para 

fins de reforma agraria. Sendo que a desapropriaqao e a principal forma de obtenqao 

de terra utiliZ.ada pelo governo para assentamento de trabalhadores rurais. Foram 

desapropriados 8.785.114 hectares, dos :qua1s 1.463.844 hectares foram 

desapropriados entre 1 o de janeiro e 17 de dezembro de 1999. 

Baseado na concentra~o da propriedade da terra e sem uma polftica 

economica que viabiUze a prod~o agricola, o pl'Oee$so de desenvoMm.ento no 

campo brasijeiro tem sido extremamente exctudente. Dados do JBGE demonstram 

que nos ultimos 25 anO$, mais de 30 milh()es de campooes.es deixaram o carnpo~ 

contribuindo para o inchaqo descontrofado dos centros urbanos. Alem disso, o 

processo de modernizagao agricota aumentou a exptora~o dos trabalhadorea 

rurais. A grande maioria dos assatariados rurais, amda sao negados os direitos 

legais mintmos~ 

Jean Ziegler, Relator Especial da Organizaqao das Naqoes Unidas (ONU) 

sabre o direito a alimenta~o, em visita ofictal ao Brasil, maryo de 2002, conduiu que 

nosso pais vive uma "guerra de classes". em que os dados indicam que um terc;o da 

popula~o brasileira e afetada pela subnutri98o, classificando como "tntoteravel" 

morrer de fame, num pais com dimensao continental, de terra fertij, riquezas e urn 
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clima tropical, destacando a ordem social injusta imposta no Brasil como principal 

responsavel pela situa9ao. Colocou, ainda, que a poUcia e importante para a 

seguran~a, mas nao pode ser usada como solu~ao para os problemas da fome, falta 

de saude, de escokas e da ddadania. A'em da reduyao da irJustiya socla\, indicou 

como soJu~o para o pais a impfanta~ao de uma poJftica social integrada e uma 

reforma agraria justa e eficiente, sugerindo que o governo agiUze o processo, pois 

dados demonstram que so 2% (dois por cento} dos proprietarios concentram 48% 

das terras ferteis. "0 latifundio mata, e o inimigo do povo". A concentrayao soma-se 

a improdutividade da terra. 0 Jnstituto Nacionaf de Cotoniza~ao e Reforma Agraria, 

atraves do Atlas Fundiario, considera que, na media nacional, 62,4% {sessenta e 

dois por cento) da area total dos im6veis rurais no pals e improdutiva. 



3 CONFLITO FEDERALIZADO 

"6 Deus da ao rei a tua justiya, 

e a tua retidao ao filho do rei; 

ele julgara o teu povo com retidao, 

e os teus pobres com justiya" 

(Salmos, Capitulo 72, versiculo 1-2). 

3.1 CONSTITUIQAO FEDERAL E OS CONFLITOS AGRARIOS 

17 

No cenario hist6rico brasileiro onde a poder sempre esteve ligado a 
propriedade e a posse, iniciam-se mudan~s socials importantes com a nova 

constitur~o representando uma incUnayao para o conftito e aumento da tensao 

sociat Pais nAo ha uma poUtica agrana definjda que permita aos trabafhadores o 

acesso a terra para produyao e subsistencia, a despelta dos \atitundios, alguns 

completamente improdutivos, servindo :tao somente como garantia de financiamento 

junto nos estabekecimentos bancarios oflciais. Nossa carta. magna apresentou no 

seu artigo 5°, que trata dos direitos e deveres indMduais, dois principios divergentes: 

o da garantia do direito da proprtectade e da atencao pela tuncao social da terra: 

lnciso XXII - E garantido o direito da propriedade; 
lnciso xxm -A propriedade.atendera a sua fum;ao sociaL (C.F.- Art. 5°, 1988) 

Levando-se em conta serem auto-aplicaveis em razao da constltuiyao nao 

fazer quafquer referencia a possfvef regulamenta~o complementar, estes dais 

principios sao juridicamente comp\exos e t&m sido susceptlvets de variadas 

interpretayoes. 

0 proprietario com seu titulo de dominio e possuidor da terra se acha 

protegido constitucionalmente. Os trabalhadores rurais intitulados "sem terra" 

deparam-se com propriedades julgadas improdutlvas, promovem a~es de pressao 

para fon;ar e cobrar que a terra seja direcionada .para at;ao social. Ambos agem com 

a certeza de estarem protegldos pelo manto constltudonat, gerando asstm o confUto 

legal. 
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3.1.1 Desapropriac;ao 

A desapropriac;ao, ou seja, privar da propriedade, foi tratado no Estatuto da 

Terra em 1964, criado no regime militar, que definia as razoes para o ato de 

desapropriacao da proprledade por interesse sociat buscava uma justa e adequada 

distribuic;ao da terra, estabelecendo objetivo de obrigar uma expforac;ao racional; 

permitir uma recupera~o social economica das regloos; esurru..1mr pesquisas 

pioneiras, experimenta~o, demonstracao e assistencia tecnica; efetuar obras de 

renovac;~o, melhoria e valorila~ao dos recursos naturais; lnerementar a eletrtfi~o 

e a industriatiza~;ao no meio rural~ facilitar a criac;ao de areas de protec;ao a fauna, a 
flora ou a outros recursos naturals, a fim de preserva-tos de atividades predatOrias< 

Cabe registrar, porem, que na epoca do regime, apesar da elaborac;ao e 

aprovac;ao do Estatuto da Terra, pouco ou quase nada avan9ou em termos de 

distribuic;ao de terras por qualquer motivo. 

A constituic;ao federal de 1988 trouxe novo entendimento para ac;oes de 

desapropriar;ao, estabelecendo e reforr;ando ainda mais a necessidade da terra 

definitivamente atender sua fun~o social de produzir e gerar emprego e renda. 

Garantindo tambem, a indenizac;ao pecuniaria ao seu proprietario. 

A lei estabelecera o procedimento para desapropriaiflio por necessidade de utilidade 
publica, ou por interesse social, mediante justa e previa indenizafSo em dinheiro, 
ressatvados os casas previstos n$Sia constituic;.iio. (Artigo 5° Jnciso XXIX da CF/1988) 

Outro fato importante que· oossa constituiyao demonstra e a identificayao do 

govemo federal como gerente e mediador do processo de redistribuic;ao da terra e 

coloniza~o do territ6rio naaonat atraves da desapropria~ao par interesse social, 

com ar;oes e soluc;aes que antecipe o conflito, quando registra no seu artigo 188: 

Compete a Uniao desapropriar por interesse social, para fins da reforma agraria, o im6vel 
rural que naa esleja c;umptinda sua fungao social, mediante pmvia e justa indenizagiia em 
titulos da dillirla agr;ifia, com clausu/a de preservar;ao do valor real, resgataveis no prazo de 
ate vinte anos, a partir do segum:ii:J an.o de .sua emisstio, e cuja utilizar;iio sera definida em 
lei. (Artigo 188 da CF/1988) 
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3.1.2 Propriedade Produtiva 

0 texto constitucional define a propriedade produtiva como sendo aquela 

que atende a functao social da terra, citando alguns requisites necessaries de 

aten~ao, garantindo e tncentivando a produ~o quando torna a propriedade 

produtiva insuscetrvel de desapropria~ao, vejamos: 

Artigo 185- "Sao insuscetivel de desapropriac;:ao para fins de reforma agraria": 
II -A propriedade produtiva; 
Paragrafo Unico - A rei garantira tratamento especial a propriedade produtiva e fixara 
normas para o cumprimento dos requisites relatives a sua fun«;:ao social. (Artigo 185 da 
CF/1988) 

3_1.3 Fun~ao Social da Terra 

Garante nossa constituiyao que a propriedade so estara atendendo a funyao 

sociaJ, quando estiver basicamente produzindo aJimento, gerando emprego e renda 

dentro de uma distribui~o e utmza~o adequada dos recursas nawrais com 

obediencia ao meio ambiente, garantindo ainda uma condi~ao de vida harmoniosa, 

social e econOmica para seus propf'Jetarlos e trabaihadores, segundo desereve a 

artigo 186: 

A func;:ao social e cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
criterios e graus de exigencia estabelecidos em lei, aas seguintes requisites: 
I - Aproveitamento racional e adequado do solo; 
II - Observancia das disposic;:oes que regulam as relac;:oes de 
trabalho; 
Ill - Explora~o que favoreya o bem estar dos proprietarios e 
dos trabalhadores. (Artigo 186 da CF/1988) 

3.2 INSTITUTO NAClONAL DE COLONlZACAO E REFORMAAGRARIA -INCRA 

Orgao federal criado para gerenciar o processo de redistribui~ao e 

coloniza~ao do territorio brasileiro apresenta sua hlstoria, segundo Retatorio de 

Atividades pubficadas em 2000 em tres periodos importantes. 0 primeiro vai da 

cria~ao da autarquta ao tim do governo mi\itar (1970-1984). 0 segundo vai da nova 
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republica ao governo !tamar Franco (1985-1994). 0 terceiro come9a no primeiro 

mandata do presidente Fernando Henrique Cardoso e chega ate os dias de hoje. 

Em 1970, o governo federa1 criou o INCRA e ao mesmo tempo varios 

programas especiais de desenvolvimento regionaL Entre eles.. o Programa de 

lntegrac;ao Nacional -PIN (1970); 0 Programa de Redistribui~ao de Terms e de 

Estimulo a Agroindustria do Norte e Nordeste PROTERRA (1971); 0 Programa 

Especial.para o Vale do Sao Francisco- PROVALE (1972); 0 Programs de P61os 

Agropecuarios e Agros minerals da Amazonia - POLAMAZONIA {1974); o 
Programa de DesenvoJvimento de Areas fntegradas do Nordeste -

POLONORDESTE {1974), 

Nos seis anos do ultimo governo militar (1979-1984), a enfase de toda a 

a9ao fundiaria concentrou-se no programa de utula~o de. tetras com a Euntssao de 

836 mil documentos. Segundo Relat6rio de Atividades do INCRA- 2000. 

Em 1985, o governa do pre..sidente Jose Samey elab.omu a Plano Nadonai 

de Reforma Agraria (PNRA), com metas ambiciosas: assentamento de 1.400_000 

familias ao longo de cinco anos. No final desse pertooor porem, faram asaentadas 

apenas 89.950, aproximadamente. 

Somente na decada de 1980,. com a forte pressao social que acompa11.hou a 

redemocratizayao do Brasil, o processo de jntervenyao via desapropriayao foi 

intensificado, sem, contudo, produzir as etettos pretendidas, A partir de 1993, com a. 

edi'fSo da Lei n° 8629, que regolamentou dispositivos da Constituiyao Federal de 

1988 referentes a reforma agraria, o lNCRA tomau novo imputso eom a buses de 

transforma9ao da terra obtidas em projeto de assentamentos. 

No governo de Fernando CoUor, entre 1990 e 1992, foram assentadas 3.425 

famffias. 0 governo de 1tamar Franco (1992-1994), tentou retomar os projetos de 

reforma agraria. Um programa emergencial para o assentamento de ao mn tammas 

foi aprovado, mas so foram atingidas 21.763 famifias, afirma o Retat6rio de 

Atividades do JNCRA- 2000. 

Com inicio do governo Fernando Henrique Cardoso 1994, foram 

estabelecidas metas ambiciosas para a reforma agr:arta: 280 mU famUias assentadas 

em quatro.anos. Meta que segundo o Relat6rio de Atividades do INCRA -2000 foi 

superada em cerca de oito mil famUias. 
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Segundo dados do INCRA/Parana, nos ultimos cinco anos no Estado do 

Parana, foram realizados quarenta e oito prajetos de assentamentos pelo processo 

de desapropria!fao, beneficiando, no mesmo perlodo, 3.907 fammas. 

Permanecem, atuatmente, 9;8-Ss pt!ssoas constantes de urn pre-cadastro, 

candidatas ao processo de reforma a~ria no estad~ do Parana, segundo dados do 

INCRA/Parana. 

3.3 PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGAARIA 

E. urn conjunto de potiticas pubbcas com a finaUdade de beneficiar fammas 

rurais no pals. Seu objetivo e promover a democratizac;ao do acesso a terra, por 

meio da obtencao e destinacao da terra aos trabalhadores rurais, gerando trabalho, 

renda e melhores condic;oes de vida, coordenado pelo Ministerio do 

Desenvotvimento Agrario e pelo lNCRA-

3A PLANO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

0 Brasil, em 1996, foi um dos pnmeiros paises a aprovar urn Plano Nacional 

de Direitos Humanos. Suas bases foram resultados de grandes jomadas de futas de 

entidades, instituicoes e personalidades, expressando a anseio da imensa maioria 

da popula~ao que se privava de eJementares direitos e subjugava inumeras formas 

de violencia institucionalizada ou nao. 

0 objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos era eleger 

prioridades e apresentar propostas concretas de carater administrative, legislative e 

poHtico-cutural para equacionar os graves ~roblemas sociais, reduzir a escalada da 

violemcia multipla, preservar e exigir dos diversas atores sociais e governamentais, 

atitudes firmes, seguras e perseverantes no caminho da promot;ao, respeito e 

protecao dos direitos humanos no BrasiL 

No tocante aos conflitos agrarios, o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, das poucas recomenda¢es citadas, sempre teve maior preocupacao 

com as a(foes de reintegra(fao de posse, deixando transparecer que tomando 

devidos cuidados no momenta da ayao poUeial estaria definitivamente resolvido o 

conflito no campo. Todavia, o importante seria criar mecanismos politicos, 
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administrativos legais preventivos capazes de num espa9o razoavel de tempo, 

solucionarem as disputas por terra e assim tnviabilizar os mandados judiciais e, por 

conseguinte o emprego policiaf para questoes de cunho tao-somente social. 

Consta entao no Programa Nacional de Direitos Humanos, referentes a 

~ropostas de agoes governamentais para protegao a vida: 

Elaborar urn mapa da violencia rural a partir de uma regi~o do pais, visando identificar areas 
de conflito e possibilitar analise mais aprofundada da aten~o do Estado. 

Propor projeto de lei para 1omar obrigat6ria a presencta no local do juiz ou representante do 
ministerio publico, a ocasiao do cumprimento de mandado de manuten(f3o ou reintegrartao 
de posse de terras, quando houver pluralidade de reus, para prevenir conflitos vividos no 
campo, ouvido tambem o 6rgao administrative da reforma agraria. 

Apoiar proposi~es legistativas que objetive dinamizar os processes de expropria~o para 
fins de reforma agraria, assegurando-se para prevenir violencias, mais cautela na 
concessao de liminares. (PNDH, 1996) 

Passados 06 anos em 2002, o governo federal atraves do Ministerio da 

Justiga lan9ou a Segunda versao do Programa Nacional de Direitos Humanos, com 

afguns pequenos avancos na busca da soJucao para os conflitos gerados pela 

disputa da terra, porem, continuou {o govemo) com entendimento de se colocar 

como mero fiscafizador e nao como principaf .agente do processo de redistribuigao e 

coloniza9ao da terra brasiieira, capaz de mediar e conduzir politieamente condiyoes 

de implementa({ao de .uma poUtica de reguJarizacao fundiaria, promovendo agoes 

integradas com as estados federados, priorizando a prevenyao para que 

necessariamente problemas sociais nao sejam resofvidos de forma traumatica pela 

policia. Apresentam as seguintes propostas para solucao dos conflitos da terra: 

Proposta 409 - lmplementar a regulariza~~o fundiaria, o reassentamento e a reforma 
agraria, respeitando os direitos de moradia adequada acessivel a demarcartao de areas 
indigenas e a titula~ao das terras de remanescentes dos quilombos. 

Proposta 413 - Adotar medidas destinadas a coibir praticas de violencia contra movimentos 
sociais que lutam pelo acesso a terra. 

Proposta 414 - Apoiar a aprova~o de projeto de lei que propae a concessao de medida 
liminar de reintegrartao de posse seja condicionado a comprovayao da funyao social de 
propriedade, tomando obrigat6ria a intervent;ao do Ministerio Publico em todas as fases 
processuais de litigios envolvendo a posse de terras urbanas e rurais. 

Proposta 415 - Promover a~es integradas entre o INCRA, as Secretarias de Justiya, as 
Secretarias de Seguranc;:a Publica, os Minisb!rios Publicos e o Poder Judiciario para evitar a 
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reafizac;ao de despejos for~dos de trabafhares rurais, garantindo o orev1o reassemamer:~ 
das famflias desalojadas. (PNDH, 2002) 

3.5 PLANO NACIONAL DE SEGURANCA POBLICA 

Como resposta a diversos apelos e pressoes da sociedade, o governo 

federal em 2001, com a objetivo de aperfeic;oar o sistema de seguran~ publica 

brasileiro, por meio de propostas que integrem polfticas de seguram;a, polfticas 

sociais e a~oes comunitarias, de forma a repr1mir e prevenir o crime e reduzir a 

impunidade apresenta o Plano NacionaJ de Seguram;a PubUca com propostas para 

redu~ao e solu9ao dos conflitos. Porem, igualmente ao Programa Nacional de 

Direitos Humanos, procura tratar as questoes conflitantes do campo, como sendo 

unicamente de responsabilidade das policias no momenta dos cumprimentos das 

ordens judiciais de manuten~ao au reintegra9ao de posse, preocupando-se tao

somente em criar artificios que permitam acompanhamento de diversas autoridades 

no momenta da opera9ao policial de despejo. Deslocam o foco real do problema que 

seria verdadeiramente a cria~o de mecanismos administrativos legais capazas de 

solucionar os problemas fundiarios, prevenindo assim qualquer possibitidade de 

em bate entre policiais e trabalhadores rurais. Trayam os seguintes compromissos de 

combate a violencia rural: 

At;:ao 76- fncrementar o Sistema de lnformat;oes de Conflitos Agrarios e Tensoes Sociais 
no Campo; 

Actao 77 - fnstalactao das Ouvidorias Agrarias Estaduais - Estimufar a instafac;ao de 
ouvidorias agrarias estaduais, prioritariamente naqueles estados autorizados a 
desenvolverem programas descentralizadores de reforma agraria, com o objetivo de receber 
e processar denuncias, registrar informat;oes sobre viol~cia rural e acompanhar os 
procedimentos para reintegrac;ao de posse (grifo nosso}; 

Ac;ao 78 - Acompanhamento das at;oes reintegrat6rias - Acompanhar, com autoriza~o 
judicial, a execut:io dos mandados judiciais de reintegrat:io de posse com 
representantes das ouvidorias estaduais (a serem criadas}, do Ministerio Publico, dos 
movimentos sociais e da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB (grifo nosso}; 

At;:ao 79 - Constitui~o de equipes de prevent;ao de conflitos rurais; 

Ac;io 80-Estruturar;io da divisao de conflitos agrarios da Polfcia Federal. (PNSP, 2001) 
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3.6 BANCO DA TERRA 

Banco da Terra come~ou a ser operacionalizado pelo govemo federal com 

participac;ao dos governos estaduais recentemente em 1997 com as primeiras 

experiencias no Estada do Ceara. Como forma de complementar o processo de 

execu~o da reforma agraria no BrasiJ, o governo federal criou urn sistema de credito 

que garante a agricultores o acesso imediato a um tituto de propriedade, rede de 

apoio para possibilitar gerac;ao de renda para sua familia. 

0 metoda orienta os trabalhadores de baixa renda, a organizarem-se em 

associac;aes. Em seguida escolhem a area que querem comprar e, com ajuda de 

6rgaos tecnicos estaduais e do lNCRA, negociam o pre~o com o proprietario e 

definem qual atividade econOmica que irao desenvofver na area. A compra da terra e 

financiada pelo gavemo federal e o beneficiario tern 20 anos para satdar sua divida 

com tres anos de carencia e juros subsidiados que variam de 2% nas regioes mais 

pobres a 6% ao ana, segundo cartilha oficial de orienta~ao do "Banco da Terra", 

distribufda pelo INCRA. 

0 Banco da Terra tinha coma toea de atua~ao pequenas e medias 

propriedades, pois a constituittao s6 indica a desapropriac;ao no caso de im6veis 

rurais identificados como latifundias impradutivas. Nao pode ser utilizada nos casas 

dos im6veis produtivos, muito menos os considerados pequenas propriedades. Oaf o 

entendimento de ser urn complemento do processo de reforma agrarta, pais seu alva 

nao seriam aquefas proprie.dades aJcam;adas pela desapropriac;ao. Porem, os 

movimentos sociais que tutam peta acelera<;ao do processo de reforms agrarla 

possuem o entendimento contrario, ate entao, ao processo de aquisic;aa da terra 

pelo metoda do "Banco da Terra". 

0 Banco da Terra foi implantado recentemente no Estado de Alagoas, 

outubro de 2000, ja contando com vinte e quatro projetos de assentamentos 

conclufdos, beneficiando 467 famrtias de :trabalhadores .rurais. Segundo dados do 

Institute de Terras e Reforms Agraria do Parana -lTERAP, gerente do programs no 

Estado. Atualmente o programs do Banco da Terra se encontra suspenso por 

decisao do Govemo Federal, sob atega~ de a.ruf!lise para estudos e 

aprimoramentos. 
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"Nada causa mais horror a ordem do que 

mulheres e homens que lutam e sonham. 

Nos sonhamos e organizamos o sonho". 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra- MST) 

4.1 SURGIMENTO DOS MOVIMENTOS SOCIAlS 

0 Brasil apresenta contradi~oes que bern definem sua situa~o reaL Urn 

pais com dimensao continentat e sofa rjco, que convive com urn quadro de miseria, 

fame, vialencia e exclusao social, principalmente na zona rural onde os indices de 

distribui~;tao de renda sao os piores e cam o .anaffabetismo ainda nao erradicado, 

conforme dados do lBGE. Estes dois fatos sociais provocam uma rela~ao mareante. 

Uma sociedade sem capacidade de .escfarecimento e informacao naa tera 

capacidade de discernimento muito menos qualifica~o de mao-de-obra, e 

automaticamente apresentara grande dificufdade de desenvolvimento economico, 

social e principalmente poUtico. 

Dentro deste contexte, atrelados a abertura politica pas-regime militar 

(redemocratizagao), somados aos avan~s da constituicao federal de 1988, surgem 

os movimentos sociais que tentam ocupar o espaco da organizacao para for~;tar a 

reforma agraria Oeste esfo~. inicia-se uma revolu920 no campo, onde o campones 

antes seduzido pefos "fav.ores" do senhor fazendeiro, passa a questionar a producao 

e a posse da terra do antigo patrao; tomando por base principalmente a constitui98o 

federal (1988}, que no seu artigo 5°, incise XXIII define que "a propriedade atendera 

a sua fun~ao social", estabelecendo um novo carater para a terrae que passa a 

questionar por que tanta terra com. pouca e nenhuma producao? Alem de tanta fame 

com a solu9ao ao seu alcance. 

A pobreza, nas suas fei~;toes de desjguafdade de renda e de acesso a 

recursos, repercute claramente na participa~o poHtica. Barreiras efetivamente 
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s61idas se acumulam, obstando a participac;ao na democracia e aprofundando os 

problemas que fazem dissolver a integra<;ao sociaL 

Estas questoes aumentam os espac;os dos movimentos sociais, que diante 

do quadro possibilita o alistamento de um exercito de excluidos decididos a tudo 

~ara obter urn peda<;o de terra para poder ~roduzir e dar sustento digno a suas 

familias. 

Os movimentos sociais reclamam a existencia de concentrac;ao de terra, 

onde o Brasil se apresenta como o campeao mundial da desigualdade social, e o 

segundo pais do mundo com maior concentrac;ao da propriedade da terra. Menos de 

3% (tres par cento) dos proprietaries de terra possuem mais da metade das terras 

agricultaveis, deixando a maior parte deias sem produzir. Ao mesmo tempo, mais de 

quatro milhoes de tammas de trabalhadores rurais nao possuem terra e vivem num 

estado de pobreza extrema. Dados levantados l)ela Comissao Pastoral da Terra 

(CPT). 

Levantamento do Jnstituto Brasiteiro de Geografia e Estatistica (JBGE), 

Censo Agropecuario 1995/1996, Levantamento Sistematico da Produyao agricola 

demonstra que os estabefecimentos (im6veis) rurais no Brasil par condic;ao do 

produtor 3.604.343 sao proprietaries o que corresponde a 331.654.891 hectares, 

ficando os demais estabelecimentos, 1.255.522, dMdidos entre arrendatarios 

(268.294), parceiros (277.518) e acupantes (709.710), correspondendo apenas 

21.956.355 hectares. 

Os movimentos sociais garantem que nos uttimos tres anos somente 3,4 

mifhoes de hectares foram disponibifizados para reforma agraria, ou seja, represents 

apenas 2% (dais par cento) dos hectares necessaries para assentar todas as 

famifias sem terra, estimadas em 4>efo menos 4,5 mithoes. Neste ritmo, seriam 

necessaries no minima 50 anos para assentar todos os trabalhadores rurais sem 

terra do pals, segundo dados da Comissao Pastoral da Terra. 
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4.2 MOVIMENTOS SOCIAlS ATUANTES EM GUARAPUAVA 

4.2.1 Comissao Pastoral da Terra 

A Comissao Pastoral da Terra (CPT), ligada a lgreja Cat61ica e uma das 

organiza~oes mais antiga que luta e acompanha traba,hadores rurais na disputa pela 

terra. Acredita que pela reforma agraria se pode mudar a estrutura do pals do 

latifundio para pequena e media propri.edade. 

A lgreja Cat61ica tern seus fundamentos religiosos para a defesa da reforma 

agraria, pais a terra que pertence a Deus e um bern destinado a todos, PAo 

privatizavel, defendendo ainda que a propJiedade derive da destina~o universal dos 

bens, toda prapriedade que dificulta a destina~o universal e itegitima. Unindo-se a 

teologia indlgena de que a terra e mae e deve servir a todos. 

A terra e urn direito de todos. A igreja tern a nobre missao de transformar as 

pessoas, orientando-as para o caminho correto dos ensinamentos do evangelho, 

formando seus membros para tomarem deeisoes sempre baseados na fe crista. 

4.2.2 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- M.S.T. 

0 Movimento dos Traba\hadores Rurais Sem Terra (MST) atua praticamente 

em todos os estados da federac;ao. Sua hist6ria comec;ou no final da decada de 

1970, quando o pais vivia o chamado "milagre brasileiro", que resultou uma crise que 

gerou desemprego nas cidades. No campo, como resuttado da intensa mecanizac;ao 

da agricultura introduzida, quando assalariados do campo, arrendatarios e parceiros 

foram dispensados dos latifundios. 

Em 1984 no primeiro Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

realizado em Cascavel, Parana, e fundado oficialmente o M.S.T. No ana seguinte, ja 
se articulando nas outras regioes promave o primeiro Congresso Nacional dos Sem 

Terra. 

A marcha nacional por emprego, justi~a e reforma agraria e urn dos eventos 

recentes mais importantes do movimento, quando coiunas humanas partiram de 

diversas partes do pais e caminharam mil quilometros ate chegar a Brasilia, capital 



28 

federal, em 19 de abril de 1997, com mais de 100 mil pessoas presentes na 

Esplanada dos Ministerios. 

Em Guarapuava, o M.S.T. surgiu em 1987, iniciando sua estrutura9ao nas 

regioes de Rio Bonito do tgua9u, enfrentanda fortes repressoes. Atualmente, 

segundo Marcos AntOnio da Si1va3, existem cerca de 7.152 fami!ias distribuidas em 

29 acampamentos localizados nas margens das rodovias em diversos municipios 

paranaenses, aguardando inclusao no processo de reforma agraria. 

4.2.3 Movimento Terra Trabatho e Uberdade- MTL 

Movimento Terra Traba!ho e Liberdade - MTL, e a nova denomina9ao do 

antigo Movimento dos Trabalhadores (MT), que surgiu na regiao da grande Recife, 

Pernambuco, precisamente na cidade do Cabo. 0 movimento reivindicatorio atua 

basicamente nos estados do nordeste do pais, atem de Pernambuco, Ceara, 

Parafba e Alagoas. Se.gundo seus principais coordenadores Renata Carvalho4 e 

Marcos Ribeiro5
: 

Reforma agraria tern sido uma luta levada a cabo pelos movimentos sociais que atuam no 
campo, no sentido de promover a democratiza9ao do acesso a terra e ao credito, 
expressando-se politicamente na forma de ocupac;oes. Portanto o projeto do Movimento dos 
Trabalhadores visa combater os efeltos perversos da politica neoliherat {CARVALHO, 
1999) 

Filosoficamente, os fundadores do movimento acreditam que as suas 

perspectivas apontam na d1ret;ao de que possa a partir de a9oes de alfabetiza9ao, 

qualificayaa prafissionat, e manuten9ao de empreendimentos autogestionarios, 

garantirem que os trabafhadores do campo e das cidades se transtormem de ex

escravos, ex-desempregados em empreendedores, construindo assim, novas 

gestores sociais. 

0 Movimento dos Trabalhadores chegou no Parana entrando em canflito 

com fazendeiros do municfpio de Gascavel, locafizado na regiao oeste do Estado, 

3 Ex-coordenador e um dos militantes fundadores do MST/PR. 

4 Advogado e ex-membro da din::~o r.acionaJ do Partido dos Trabalhadores- PT. 

5 Ge61ogo e ativista sindical. 
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brigando pefa posse de terras improdutivas tambem reivindicadas por outros 

movimentos, que naturalmente foram se ajustando em razao dos objetivos idemticos; 

organizar trabafhadores anaffabetos, mao-de-obra desqualificada e pofiticamente 

despreparada. 

4.2.4 MOVIMENTO DE LIBERTACAO DOS SEM TERRA- MLST 

Surgiu de uma dissidimcia intema do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra - MST, tendo como origem o Estado de Minas Gerais. No Parana, o 

movimento se apresenta na zona c-entro-oeste com um bam numero de integrantes, 

possuindo .estrategias de atua~ao em grande parte semefhante aos demais 

movimentos sociais que tutam pelo aceleramento do proeesso de reforma agraria no 

Brasil. 

4.3 ESTRATEGIAS DOS MOVIMENTOS SOCIAlS 

Durante o regime mifitar no governo do Marechaf Castello Branco, 1964, foi 

criado o Estatuto da Terra, Lei N° 4.504 de 30 de novembro de 1964, apesar de ser 

uma lei sensata e razoavef e isenta de qualquer conotac;ao socializante, enfatizava 

no seu artigo 2°: 

E assegurada a todos a oportunidade de acesso a propriedade da terra, condicionada peta 
sua func;ao social, na forma prevista na lei. (Estatuto da Terra, 1964) 

Em razao da propria hist6ria de opressao do regime e persegui98o dos 

movimentos reiv1ndicat6rios, pouco ou quase nada se avanc;ou nessa epoca 

relacionada a urn programa de reforma agraria. 

Fato que o quase meio secufo de existencia do Estatuto da Terra, os 

trabalhadores rurais esperam pelas prometidas medidas legais destinadas a 

promover uma melhor distribuic;ao das glebas rurais. 

Com a redemocratiza98o do pais e a promulga~ao da atual constituiyao 

federal em 1988, que acrescenta novo entendimento quando, mesmo garantindo o 

direito da propriedade, reforca que "a propriedade atendera sua funyao social', 

lnciso XXIII do artigo 5° da Constituit;ao Federal -1988_ Os movimentos sociais 
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cansados de esperar iniciam as pressoes ao governo exigindo agoes neste sentido, 

utilizando-se basicamente das ocupa~oes e invasoes das propriedades de interesse 

para fins de inclusao no programa de reforma agraria. 

Necessaries atguns comentarios sabre o tratamento dispensado em torno 

dos termos mais usados a respeito: "ocupat;ao e invasao". Por varios mementos as 

ocupa~aes sao utilizadas como se fossem sinonimos. 0 Relat6rio Azul - 1997 da 

Comissao de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legis1ativa do Rio 

Grande do Sul, explica que "invadit' significa um ato de for98 para tamar alguma 

coisa de atguem. Enquanto "ocupaf' diz respeito, simpfesmente, a preencher urn 

vazio, no caso, terras que nao eumprem sua fun~o sociaL 

No Estado do Parana, o Movimento dos Trabafhadores Sem Terra, iniciou-se 

na decada de 70 com o advento do alagamento de terras para a constru~o da 

Usina de ftaipu, sendo que o movimento posteriormente teve urn decHnio vindo a 

reiniciar com certa importancia a partir de 1.981. 

A partir do anode 1.984, ocorreu uma maior organizactao com a definigao 

dos princlpios lutas e objetivos do Movimento chegando ao ano de 1.988 com 

aproximadamente 200 fideranctas empenhadas em uma campanha Nacionai a tim de 

fortalecer o movimento via CUT -PT: 

a) ATUA<;AO DO M.S.T. 

-lnvadir fazendas e latifundios. 

-Organizar a produgao nos Assentamentos. 

-Formar quadros para o M.S.T. 

-Conseguir recursos oficiais para os "Sem-Terra". 

-Pressionar as autoridades constituidas. 

b) METAS 

Ate o inlcio de 1.987 o M.S.T. possuia como metas invadir cerca de 150 

areas no Brasil, sendo que 15% destas no Parana, totalizando 42 areas. 
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Centro de forma(/ao das lideran9as e dos Sem Terras invasores situa-se no 

municipio de Cantagalo onde existem a Cooperativa dos Sem-Terras e a Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (centro nervoso do M.S.T. na regiao). 

Compra caminhoes e maquinas com o pretexta de que seraa utiUzados pela 

COAGRI, mas que na realidade sao utilizados para transportar Sem-Terras 

invasores. 

c) RECURSOS 

Dentre as fontes internacionais que enviam, de alguma maneira e com 

af.gum pretexto, recursos para o M.S. T., devido a possuir interesse no fortalecimento 

do movimento foram detectados a Holanda, Fran~a, Belgica e Alemanha" 

Das fontes de recursos Nacionais podem-se citar as seguintes organiza(/oes: 

Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista Brasileiro Revolucionario, 

Confedera(/ao Nacional dos Trabalhadores .da Agricultura, PSTU, CUT, PROCERA, 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Conselho de lgrejas Cristas e o Jorna! dos 

Sem-Terra. 

M.S.T. possui ainda como metas investir na invasao de aproximadamente 

24.000.000 de Hectares dentro do Pais, sendo tres bilhoes de reais/ano (cinco vezes 

mais do que o lNCRA possui anualmente). 

0 Brasil possui cerca de doze milhoes de Sem Terra e e considerado 

I nternacionalmente como o segundo Movimento mais organizado do mundo. 

d) ACAO DO M.S.T. 

Ascensao ao poder estabelecendo e fortalecendo sua politica nas pequenas 

cidades tendo como Modus Operandi a invasao das terras principalmente em 

feriados e finais de semana, plantando e resistindo a reintegra9ao. 
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e) ARMAMENTO 

As armas utilizadas sempre se encontram municiadas e sao enterradas au 

guardadas dentro de rios nos acampamentos utilizando-se de cachorros para latir no 

caso de aproxima~ao de pessoas. 

f) PREPARAQAO DA RESJSTENCJA 

-Obstru~o das vias de acesso utmzando-se desde buracos na pista ate a 

construc;ao de armadilhas no terrene. 

-Criac;ao de obstaculos na saida do acampamento. 

-Em caso de negociac;ao confundi-la. 

g) FORMACAO DOS GRUPOS 

tsto e decidido pefa fideran~ sendo que as locais de invasao somente a 

lideranc;a sabe onde e. Atualmente, inclusive, divulgam boatos sabre as locais de 

invasao, vindo tambem a utiJizarem-se dos Sem-Teto como .brac;o dos Sem-Terra 

para a chamada "Reforma Urbana". 

h) TATICA ENSINADA 

Nao afrouxar: a primeiro afrouxa, o segundo afrouxa, o terceiro cai - a invasao e 
mal sucedida. 

i) CONFLITOS NO PARANA- BALANQO 

27 Sem-Terra feridos 

04 PM mortos 

03 Sem-Terra Mortos 
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j) ESTRUTURA DO M.S.T. 

Possuem um Congresso Nacional em que participam 60 (sessenta) 

fideranc;as e que ocorre de cinco em cinco anos. No encontro Nacional participam o 

mesmo numero de lideran~as e ele ocarre de dais em dais anos. Sao eleitas a 

coordenac;ao e diret;ao Nacional do Movimento. No ambito Estaduaf existem os 

encontros Estaduais e a Coordenadoria Regional realizadas uma vez por ano 

possuindo ainda executivas por regiao, onde participam cinco a sete pessoas, 

possuinda as setores de ocupac.ao. educacao e sistema de Cooperatlva e 

Assentamento. 
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5 PODER JUDICI.ARIO 

"Fazer justic;a e julgar com retidao 

e mais aceitavel ao Senhor do que 

oferecer-lhe sacrificio" 

(Proverbios, Capitulo 21) 

5.1 ENTENDIMENTO JURiDICO SOBRE OCUPACAO DE TERRA 

Do ponto de vista legal, as ac;oes de ocupac;oes efetivadas pelos 

movimentos sociais que lutam pela terra, encontram tipiftca~o nos COdigos Civis e 

Processuais Civil, caracterizadas como esbuiho, ou seja, privac;ao de a1go por 

violencia. 0 C6digo Processual Civil discipline tat questao de maneira notoriamente 

insuficiente, nao s6 por trata-io como urn conffito meramente 1nterindividual, como 

por desconsiderar os interesses de terceiros obrigatoriamente implicados nele, por 

forc;a de uma regra de interpretac;ao da lei. 

Muito embora nossa constituic;ao trate a propriedade como urn direito meio e 

nao urn direito tim, pois determina entre os direitos fundamentais, que a propriedade 

atendera sua funoao social, eta esta atribuindo aos "sem-terra" o direito de exigir o 

cumprimento desse dever fundamental do Estado. Porem, encontram-se varias 

sentenc;as judiciais como se a carta magna nao se abrisse para interpretac;oes 

diversas, mesmo a Lei de tntroduc;ao ao C6digo Civil definindo em seu artigo 5° "Na 

aplica9ao da lei, o )uiz atendera aos fins sociais a que ela se dirige e as exigencias 

do bem comum". 

Domingos Dutra6, faz a seguinte advertencia: 

"Sem autonomia e ideologicamente comprometido com a propriedade 
privada e inftuenciados pelo poder local, grande parte dos magistrados se 
satisfaz com simples documenta9oes de proprietaries, concedendo de 
imediato em frac;ao de minutes, em poucas linhas, medidas Uminares que 
quase sempre violentam anos e anos de hist6ria". 

6 Deputado federal do Partido dos Trabalhadores do estado do Maranhao, comentario publicado no 
Relat6rio Azul - 1997 da Comissao de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia legislativa do 
Rio Grande do Sui. 
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Torna-se necessaria, porem, destacar uma nova corrente de entendimento 

das decisoes judiciais relacianadas com os conftitos agrarios, que ja existe 

jurisprudencia, citando o exempJo de uma a~o possess6ria que teve o recurso 

julgado peto Juiz de Drreito Dr. Perciano Bertoiuccf: 

... A questao trazida pelo recurso e, a meu ver, a rna is importante de todas que estao a 
desafiar o futuro do pals. Dude seculos, a questao agniria vern afmntando o descortino e a 
desenvoltura dos govemos, que somente em poucos e fugazes mementos revelaram algum 
desassombro e alguma clarividimcia no sentido de ava~r para a so\us:ao dos contlitos 
agrarios ou, peto menos, mmomr QS ~s ~rios da sua presen<;a inercial na hist6ria 
de nosso sofrido e Iento desenvolvimento economico social. 
Os movimentos populares proliferam clamando por solu~s. Em todo territ6rio nacional 
realizam manifesta¢es, reclamam providencias, suplicam par ayaes pUblicas, esperam 
decadas e decadas. Objefivamente pouco, ou quase nada tern sido feito. Os gestos 
governamentais sio pequenos e seus efeitos menores. 0 problema nao apenas continua 
sem solu~ao, aumenta, cresce e a situa~o se toma cada vez mais, insustentavel. 
A realidade esta a mostrar eloquentemente que ha mithOes de brasiieiros esperando para 
trabalhar a terra. Essa realidade mio se transforms se nao for tomada uma decisao politica 
de alta envergadura social, defini:tiva e permanente, para que se pacifique o grande conflito 
da nayAo, cuja suplanta~o somente se dara pela op~o, pelos necessitados com 
resultados benefices, de toda a ordem, urn favor da sociedade brasileira ... (BERTOLUCCI, 
2005) 

5.2 REINTEGRACAO DE POSSE 

As decisoes judiciais relacionadas com reintegra<;ao de posse ajuizados por 

proprietaries contra os "sem-terra", geralmente nao sao bern aceitas, Quando isso 

ocarre, o juiz para fazer cumprir sua decisao, requisita a forca policiat 

Artigo 576 do C6digo de Processo Civil "Sempre que, para etetivar a 

execu9ao, for necessaria o emprego da fo~a poUcial, o juiz a requisitarfi. 

Normafmente a foroa poficia' requisitada nos casos de cumprimento de mandado 

judicial de manutenoao ou reintegracao de posse e a PoUcia Milita.r, principalmente 

por ser constitucionatmente, responsavef peJo l>Dficiamento ostensive e a 

preservacao da ordem publica, segundo seu artlgo 144 que estabelece: 

7 Relator de uma Cimara Civil do Tribuniil de .Justi~ do estado do Rio Grande do Sut. Oespacho 
publicado no Relat6rio Azul - 1997 da Comissao de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sui. 
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A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para 
a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves 
dos seguintes 6rgaos: 
V - policias militares e corpos de bambeiros militares ... 
§ 5& As poffcias mififares cabem a policia ostensiva e a preservagao da ordem publica; aos 
corpos de bombeiros militares, aJem das atribuigoes definidas em lei incumbe a execugao 
de atividades de defesa civil. (Artigo 144 da CF/1988) 

No entendimento juridico e responsabiJidade funcionaJ, nao cabe a Polfcia 

Militar questionar a ordem judiciat porem, como agentes pubUcos responsaveis peka 

apficac;ao da fei resta se robus1ecer de 1otaf iegaiidade durante o momenta da 

execu~aa da ordem propriamente dlta, aplicar todos as precettos e conhecimentos 

tecnicos aticerc;ados nos princfpios . basicos de direito que cofoca a v1da como bem 

maior a ser tutelado num estado democratico, como tambem procurar entender as 

questoes sociais envolvidas no problema. 

Dentro do entendimento juridico proferido durante as declsoes relacionadas 

com reintegrac;ao de posse ajuiz:adas por proprietaries contra os "sem-terra". nata-se 

variedades de interpreta~oes au inftuencia de outras questoes nas senten9as, pois 

nos despachos judiciais que chegam para cumprimento pela Polfcia Militar sao 

dados enfoques diferenciados, parecendo existir uma constitu&9Ao federal para cada 

estado brasifeiro. Basta realizar comparac;oes entre os entendimentos juridicos dos 

preceitos constitucionais de dais estados da federa9So, Alagoas e Minas Gerais, 

sabre a mesma situac;ao, invasao de terra par integrantes dos movimentos sociais 

que lutam pela terra e acetera~o do processo da reforma agraria, vejamos 

iniciatmente o despacho Proferido pelo Juiz de Oireito Dr. Oditon R. M. Marques luz8 

constante no Processo N°2235/00, municipio de Sao Luiz do Quitunde, Estado de 

Alagoas. 

Trata-se de a9ao de reintegragao de posse, com pedido liminar de reintegragao, decorrente 
do fato de que no mes de dezembro os supticadas. em pluralidade das reus, integrantes do 
famigerado(FAMOSO) MST, invadiram e oeuparam o im6vel denominado Fazenda Papuan 
( ... }. 0 problema e mais serio do que se pensa. E a justil? nao pode servir de velculo 
momentflneo para dar solu~ao aos confHtos gerados pelos sucessivos fracassos dos pianos 
de desenvolvimento elaborados no papel, par economistas renomados, mas que muito 
distanciados da nossa realidade sociat ( ... ). 0 processo fegaf, nao e ceder a qualquer 
exigencia au reivindil;:ayao dos camponeses, sob o argumento de melhorias de suas 
tragicas condi¢'es de vida. 0 processo legal e atender o que o ordenamento jurldico 
assegura e manter. sobretudo, o respeito a Constituicio Federal (grifo nosso). 
Fora disso, o resto e anarqu1a, e a incerteza do amanha para a justi!fa e para a sociedade, 
procedimentos estes, que nao concorda este magistrado, por que nosso entendimento e o 

8 Juiz de Dire ito titular da comarca do municipio de Sao Luiz do Quitunde, Estado de Alagoas. 
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de que, acabar com a expforal(ao do regime agrario vigente, deve ser tarefa do Governo, 
obedecidos, impreterivelmente os criterios legais, sobretudo, o do respeito ao direito de 
propriedade. agasalhado pela nossa lei mater (grifo nossa). 
Devendo o ~r. Oficial de Justil(a, a quem este MANDADO for entregue, valer-se da forl(a 
publica (POLICIA M!UTAR), .depois de esgotado o prazo de 05 (cinco} dias com a intimalfcio 
dos suplicados, e das comunica9Des ao Exmo. Sr. Secretario de Seguranya Publica do 
Estado, ao Comando da Poticia Militar, ao Conselho de Direitos Humanos do Estado de 
Aiagoas~ e nnwmente ao €xmo. Sr. Presidente do ~o Tribunal de ~ de Alagoas. 
Ap6s esse prazo, que se de o cumprimento do presente mandado, em sua plenitude. 
cumpra-se. em toda a extensAo. a decisfio contida neste despacho"(grifo nosso). (LUZ, 
2000) 

Vejamos outre despacho sobre situa~ao semelhante de ocupa~ao de terra 

no municipio de Perdizes, Estado de Minas Gerais, Proferido pelo juiz de direito Dr. 

Daniel Cesar Botto Colla~o9 no Processo N° 5517/99: 

Varias familias invadiram a Fazenda Antinhas, municipio de Perdizes, Minas Gerais, Ia 
construindo barracos de plastico preto e alguns adobe, e agora os proprietarias querem 
expuls&.ros do local. Os reus sao indigentes, denominados vulgarm~nte de Sem terra.( ... }. 
0 municipio foge a responsabilidade por falta de recursos. Dai esta brilhante solu!fao: 
aplicar a lei (grtfo nosso). 
S6 que, quando a lei regula as ayOes possessarias, mandando defenestrar os invasores, 
(artigo 920 seguintes do C6digo de Processo Civil}, ela como TODA LEI - Tern em mira o 
homem CQmum, o .cidadiio media, que no caso, tendo .outras op~es de vida e de moradia 
diante de si, prefere assenhorear..se do que nao e dele, par esperteza, eonveniencia, ou 
qualquer outro motivo que mere~ a censura da lei e, sobretudo, repugne a consciimcia e o 
sermoo do j..iS'to que os seres da mesma espede possuem. 
Nao. Os invasores definitivamente nao sao pessoas comuns, como nao sao milhares de 
outros que hatmam as pontes, viadutos e ate redes de esgoto de nossas cidades. Sao 
parios da sociedade (hoje chamados de excluidos, ontem de descamisados), resultado do 
~erso ~ ~ adotado pelo pais. Gf~-se somente a riqueza dos ricos, 
para que fiquem mais ricos. 
Contra este exereito de exeMdos, o Estado n!O pode exlgir rigorosa e imediata aplica98o 
da lei, enquanto ele proprio - o Estado nao se desincumbir, pelo menos razoavelmente, da 
tarefa que lhe reservou a tei maior (grifo nosso}. 
Ou seja, enquanto nao construir - ou pelo menos esbof18r - "uma sociedade livre, justa e 
solidaria (CF, artigo 39., l) erradtcando a pobreza e marginaliza~o, promovendo ~a 
dignidade da pessoa humana (artigo 1°, Ill) assegurando a todos uma existencia digna, 
confot111e os ditames da justiqa ~ (artigo 5i), XXW e 170, Ill- CF}, dando a familia, base 
da sociedade, imperial protelfcio e colocando a crianf18 e o adoJescente a salvo de toda 
forma de negUg!neia, discriminagao, exploracao, viohlncia, matdade e opressao. Enquanto 
nao fizer isso, elevando as marginalizados a condi~o de cidadaos comuns, pessoas 
normais, at>ias a exercerem sua cidadania, o Estado nao tem autondade para deles exigir
diretamente ou pelo brac;o da justit;a- o retro cumprimento da lei"( ... }. Aojuiz cumpre aplicar 
a lei, mas esta aplica~ao deve estar atenta a recomendagao do artigo 5° da tei de introduyao 
ao C6digo Civil e olhos postos no artigo 25 da Declarayao Universal dos Direitos Humanos, 
que proclama: todo ser humano tem direito a um nlvel de vida adequado, que 1he assegure , 
assim como a sua famma, a saude e o bern estar e, em especial, a alimental(ao, o vestuario 
e a moradia. 
Diante do exposto, determine que se proceda a urn estudo social das familias que se 
encontram nas terras "in:vadidas», e providencie o poder publico municipal de Perdizes, local 

9 Juiz de Direito titular da 2a vara do municipi.o de Araxa, estado de Minas Gerais. 
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adequado e digno para que os exclufdos sociais, ora invasores, venham a ser reintegrados 
ao meio social (grifo nosso). 
Ap6s estas providencias, como condi~ao de validade do despacho a seguir, defiro a 
reintegral(aO das terras invadidas. cumpra-se (grifo nosso). {COLA<;O, 1999). 

Duas diferentes interpretagoes judiciais fornecidas para urna mesma 

situagao, reforc;am a necessidade da Policia Militar procurar so\u~es inteligentes, 

16gicas e embasadas na legaJidade, buscando saldas negociadas, antes de uma 

eventual necessidade de emprego da to~a. principalmente pelo que define o artiga 

4° da Constituic;ao Federa~, quando relaciona os principios da "prevalencia dos 

direitos humanos" e "solu~ao pacifica dos conflitos" como meta durante as reiayaes 

federais. 

0 grande avango no entendimento do poder judiciario sabre as questoes que 

envolvem o probjema dos conflitos gerados pefa disputa de terra, segundo nota 

publicada do Consetho Estadual de Oefesa dos Dtreitos Humanos de Alagoas, 

ocorreu em 1999, quando o Desembargador Jose Fernandes de Hollanda ferreira 10
, 

preocupado com os confUtes entre "sem-terra" e proprietaries, reuniu as juizes 

alagoanos, recomendando cautefa e cuidados especiais com os tramites da justiga, 

lembrando que "evitar canflito e preservar a direito dos cidadaos deve ser a meta 

principal de cada juiz, independente da area que efe atue, para que haja maior 

respeito aos direitos humanos~ entendendo que a questao da reforma agraria e um 

ponto tragi!, que deve ser tratado com delicadeza, nao s6 pe/os magistrados, mas 

tambem pela sociedade como um todo''. 

Durante a reuniao, o Corregedor-Geral aproveitou para transmitir e explicar a 

determinagao exarada atraves do Provimento 11/1999, que entre outras orientacaes, 

definia que a partir da data daquele despacho, todos os magistrados alagoanos ao 

julgar agao de reintegrayao de posse envalvendo pluraHdade de reus, deveriam 

expedir c6pias das liminares ou senten~as, encaminhado para a Secretaria de 

Seguranga Publica, Comando-Geral da Policia Militar, a quem caberia a 

responsabifidade peto auxffio no cumprimento quando necessaria e para o Conselho 

Estaduat de Detesa dos Direitos Humanos que inclusive, segundo o Provimento 

citado, poderia, querendo, acompanhar toda a~o policial durante o cumprimento 

dos mandados judiciais. 

1° Corregedor Geral de Justi;:;a do Poder Judiciario de Alagoas durante o biemio 1999/2000. 
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Este Provimento foi de grande importancia para a Policia Militar de Alagoas, 

pais possibilitou uma concentrac;ao dos mandadas em nivel do comando-gerai, 

tratando de estabejecer urn padrao f6gico e legal baseado nos princfpios do respeito 

da dignidade humana e sotu~oes negociadas e pacificas para as acoes policiais 

durante apoio aos cumprimentos dos mandados judiciais referentes as quesroes 

agrarias, trayando estrategtas e designando um grupo de oficiais da corporayao com 

grande conhecimento na area de direitos humanos e gerenciamento de crise. Os 

quais iniciaram uma nova pagina na historia da PoUcia MiUtar de Alagoas, pais 

passaram a priorizar sofu~oes negociadas, tentando a todo custo evitar o conflito 

entre trabathadores rurais e pollciais4Ttilitares durante as operayoes de cumpnmento 

dos mandados judiciais de reintegra9ao de posse. 
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6 POLiCIA MILITAR DO PARANA NOS CONFLITOS AGRARIOS 

6.1 ORJGEM DAS POLiCJAS 

"A suprema sabedoria altissonantemente 
clama nas pra~as, pelas ruas levanta a 
sua voz; 
nas encruziJhadas, no meio dos tumultos 
clama, as entradas das portas e na cidade 
profere as suas palavras: 
Ate quando, 6 tolos, amaras a tolice? 
Ate quando os escarnecedores desejarao 
o escarnio, 
E os Joucos odiarao o conhecjmento?". 

(Proverbios, Capitulo 1, versicuJo 20-22) 

Poficia se origina do grego polit(Jia de polis (cidade) e tinha significado 

abrangente de ordenamento jurfdico e arte de govemar - 0 termo adquiriu outro 

significado ern Roma, significando a a~ao no sentido de "manter a a~o publica, a 

tranqOilidade e paz intema". Com o avan~r do tempo, passou a significar o orgao 

estatal incumbido de zelar pela seguran~a dos cidadaos. 

Baseado nos registros de aula do instrutor Valter WUtemberg Pontes 11 • A 

poHcia se divide e classifica segundo alguns criterios: 

Quanto ao Iugar onde atua - terrestre, maritima ou aerea; quanto a exterioriza~ao -
ostensiva ou secreta; quanta a organiza~o - ieiga ou de carreira e quanta ao objetivo -
Policia Administrative que cuida das fimita¢es impostas a bens juridicos individuais, 
vjsando assegurar o exito da administrafjio. Policia de Seguran~ que com medidas 
preventivas tenta evitar altera¢es a ordem jurldica, tendQ poder dfscricionario - independe 
de autorizacao judicial para agir, engtoba as poUcias mmtares; Policia Judiciaria que 
·~~a~~f2tcs~a~dade~visavaimpedir. (PONTES, 
2001) 

11 Coronel da Poll cia Militar do Estado do Parana, instrutor da Academia de Policia Miiitar do Parana. 
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6.2 POLiCIA MILITAR E A FUN<;AO CONSTITUCIONAL 

definiu: 

0 capitulo Ill da Constitui~o Federal - que trata da seguranc;a publica 

Artigo 144 -A seguran~a publica dever do estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para preserva~ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e patrimOnio, 
atraves dos seguintes 6rgaos ... 
V- Policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preserva~o da ordem publica. 
§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, for~s auxiliares e reserva do 
Exercito, subordina-se, juntamente com as polfcias civis, aos govemadores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territ6rios. (Artigo 144, inciso V da CF/1988). 

Nota-se que a Constitui~o cria uma dualidade de subordinac;ao para as 

Poffcias Mifitares, sendo uma de carater totaJmente politico, quando define sua 

subordinac;ao aos governadores e outra exclusivamente miUtar ao defini~la como 

for~a auxiJiar e reserva do Exercito. Juntam a esta dupfa subordinac;ao, as 

responsabilidades que as corporac;:oes possuem perante as determinac;oes advindas 

do poder judiciario quando solicitadas. Demonstra-se que a sociedade brasileira, 

atraves dos seus representantes na Assembleia Constituinte ( 1985), nao soube 

delimitar subordinagao maior das corpora~oes poilciais miiitares, fato que se torna 

necessaria, principalmente para evitar que as forc;as pubticas estaduais sejam 

utilizadas de forma equivocadas, dependendo unicamente da dire~ao au vontade 

politica de minorias dominantes. 

6.3 POLJCIA MIUTAR E JUSTICA 

Requisitada judici.almente, a Policia Militar e um instrumento legal utilizado 

peJos poderes constitufdos para fazer cumprir suas decisoes, fazer vaier o respeito 

ao estado democratico de direito, com base na lei e que quando utilizada leva em 

conta todo ato imperativo de polfcia, admitindo inclusive o emprego de fon;a fisica, 

quando houver oposiyao do eventual infrator. 

0 Artigo 292 do C6digo Processo PenaJ garante: 

Se houver, ainda. que por parte de terceiros, resistencia a prisao em flagrante ou a 

determinada .par autoridade competente, o e}C_et;Yt..or e as pessoas que o auxiliarem poderao 
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usar dos meios necessaries para defender-se ou para veneer a resistencia, do que tudo se 

lavrara auto subscrito tambem por duas testemunhas"( Amgo 2:92: do CPP) 

Nao se deve confundir discricionariedade - liberdade de agir dentro dos 

limites legais, com arbitrariedade que e a~o excedente da lei, com abuso ou desvio 

de poder. 0 emprego da for~ ffsica quando houver oposiyao do infrator, nao 

legatiza a viatencia desnecessaria ou desproporeionai a resistencia. 

6.4 POlfClA M1UTAR E OS MOVIMENTOS SOCIAlS 

0 poder de polic1a e a instrumento que a administra~ao publica dispoe para 

canter os abusos e sua finaJidade maior e o interesse social. AtreJado a utitizac;ao 

equivacada do poder de poUcia, acrescenta~se a concep~llo de seguranoa publica 

formada na PoHcia Militar, baseada na doutrina de seguranc;a nacionaf, instaurada a 

partir do inicio do regime militar, entendendo-se a seguranc;a nao como uma defesa 

do Estado-Nac;aa contra urn inimigo extema au uma ameac;a nucfear, mas como a 

defesa au satvaguarda dos objetivos do pocter de Estado, das oligarquias e o 

mantem contra as antagonismos internos, Jutas sociais reMndicat6rias e distintas da 

compreensaa do papel do Estado a partir da defesa dos interesses da classe 

dominante. Antagonismos jnternacionals, existentes ou presumfveis, encontrados 

especialmente em movimentos sociais, estudantes, sindicais, religiosos e 

camponeses da epoca. 

Essa orientac;ao de cunho ideol6gica fez com que se identiftcasse qualquer 

movimento reivindicatorio contrario a estrutura do poder dominante como inimigo da 

ardem que deve ser combatido. Acrescenta-se a este entendlmento, a formaytio 

tl:pica dos mititares combatentes, visando formarem poficiais-mifitares com visao 

"guerreira" para uma sociedade que busca a paz sociaL Jorge da Silva12 narrou 

sabre a ensino das poHcias: 

0 ensino das policias militares - que historicamente ja era de cunho militar - passou a ser 
padronizado em todo o Brasil, com um componente novo, o do inimigo intemo, o do 
subversive comunista, na Jinha ideologica da doutrina de seguram;a nacional, ( ... ). "Nos 

12 Coronel da Reserva Remunerada- PM/RJ e professor, na sua obra "Controle da Criminalidade e 
Seguran~ Publica na Nova Ordem constitucional". 
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curriculos, as pr6prias disciplinas destinadas a atuac;ao da PM como policia comum partiu 
da 6tica da doutrina de seguranc;a nacional. Para as policias militares, a seguranc;a publica 
era urn aspecto da seguran~a intema. {SILVA, 2004)". 

Os movimentos sociais que futarn peJa terra, os "sem-terra", receberam urn a 

certa antipatia do setor po\iciai, baseado no entendimento de ordem pubtica atrelada 

a doutrina de seguranc;a nacional~ que foi transmitida pelo tempo. Sendo assim 

quando integrantes dos movimentos sodais, os "sem-terra" provocam alguma a~o 

de pressao, nao se feva em conta que nosso pais possui uma das piores 

distribui¢es de renda, que a maioria da poputa~ao se encontra abaixo da Unha da 

pobreza. Que existem milhares de brasHeiros desempregados e que ainda se morre 

de tome num pais de dimensao continentat com tatifundios improdutivos. 

As ctasses dominantes, com artificios !egais, impondo a "defesa da 

democracia" pela forca, quando necessita da "pressao estatal" e a Polida Militar que 

se apresenta para cumprir seu papeJ como representante e ... brat;o armada" do 

Estado. 

Neste contexte, podemos citar varies "confrontos" entre camponeses e 

policiais militares no Brasil, vejamos: 

Municipio de Brejo Alegre, Sao Paulo, em 21 de novembro de 1995. Policiais militares 
agiram com parcialidade em caso .tie disputa judicial de terras. Os policiais envolvidos 
teriam agido sem mandado judicial, intimidando as vitimas para que os proprietaries da terra 
removessem centenas de cabeyas de gada de uma fazenda para outra, que esta em 
processo de desapropriat;ao para reforma agraria. Fato denunciado e publicado no Relat6rio 
Anual da Ouvidoria da Policia do Estado de Sao Paulo (1996, 43:44}. 

17 de abril de 1996, Eldorado dos Carajas, sui do estado do Para, local denominado Curva 
do "S", confronto entre trabalhadores rurais "sem terra" e policiais militares, uma tropa com 
aproximadamente 200 homens, resulta morte de dezenove trabalhadores, alem de graves 
feridos em ambos os !ados. Ate hoje o fato e conhecido nacional e internacionalmente como 
"o massacre de Eldorado dos Carajas". Consta no Relat6rio da Rede Social de Justic;a e 
Direitos Humanos em parceria com Global Exchange "Direitos Humanos no Brasil 2001. 
(2001, 111:119). 

Soldado Antonio Claudio Cardoso de Meira, da Policia Militar do Parana, que tinha por 
missao registrar urn video as atuar;oes policiais, prestou depoimento na comissao de 
Direitos Humanos (CDH), da Camara dos Deputados, no dia 23 de junho de 1999, sobre 
violencias praticadas contra homem, mulheres e cria~ em despejo de "sem terra" de 
fazendas no noroeste do Estado. Protegido pelo Programa de Prote~o a Testemunha, do 
governo .federal a pedido da CDH, o sofdado tambem citou ameac;a a ele e seus familiares 
porter filmado encontro de acusados de crimes com oficiais da PM. A.lem de parlamentares. 
Fato citado no Relatorio Anual da Comissao de Direitos Humanos da Camara federal (1999, 
66}. 

23 de marr;o de 2002, municipio de Buritis, estado de Minas Gerais, Fazenda C6rrego da 
Ponte, e invadida por cerca de 500 familias integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
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Rurais Sem Terra- MST. Enquanto a justi~ dava ordem de manutenc;ao de posse, dois 
avioes da Forc;a Aerea Brasileira sobrevoavam a fazenda. 40 agentes da Pollcia Federal 
fechava as entradas da propriedade e o Exercito deslocava uma companhia de fuzileiros 
com 220 homens. A fazenda pertencia a familia do presidente da republica do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso e o general Alberto Cardoso, assessor da presidencia, 
declarou que se trata de urn problema de seguranc;a nacional". 

6.5 POLiCJA MILITAR DO PARA.NA E OS DJREJTOS HUMANOS 

Os princfpios fundamentais que constituem a legisla9ao moderna foram 

concebidos ao longo da hist6ria da humanidade. No entanto, foi somente na metade 

do seculo XX que a comunidade intemacionaj se tomou consciente da necessidade 

de desenvolver padroes minimos para o tratamento dos cidadaos pelos governos. A 

pollcia e urn componente organico da fun9ao executiva do govemo, tornando-se 

necessaria contextuatizar as direitos humanoa para que se possa explicar a papel 

que as poJfcias devem desempenhar para promover e .protege-los. Jsto pede a 

explicacao da origem, situacao e finalidade dos dirertos humanos. Os policiais 

devem ser fevados a compreender como o direito intemacionaf dos direitos numanos 

afeta o desempenho individual do seu service sabre as consequencias e obrigacoes 

de urn Estado perante o direito intemacional para a lei e a praticas nacionais. 

Em respasta e diante da realidade social, em 1996, iniciou-se na PMPR urn 

processo de mudan~a, atraves de uma parceria com a Anistia .lntemacional -

Organizacao lntemacianal Nao governamentat, de combate as viola~oes de Direitos 

Humanos. Criou-se um curso para Jevar ensinamentos aos policiais-militares 

voltados exclusivamente para os direitos humanos, promovendo turmas simultaneas 

para oficiais e pracas. 

No ano seguinte, o curse sofreu uma mudanca significativa, passanda sua 

durar;ao de quatro meses e tendo como exigencia para aprova~o a apresentacao 

de urn trabalho monografico. Em 1998, a PMPR inicia outra qualidade de Curso, por 

ocasiao de mais uma parceria com Comite lntemacional da Cruz Vermetha e o 

Ministeria da Justica.. sabre enfoque dos Direitos Humanos tntemacional e Direito 

Humanitario. Juntos, atualmente, segundo dados da PMPR, somam mais de 300 

(trezentos) policiais-mmtares cursados em ensinamentos exclusives de direitos 

humanos, servindo como agente de multiplica~o na corporacao e fora dela. 
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6.5.1 0 Policial Militar e os Direitos Humanos 

Segundo o Comite lnternacional da Cruz Vermelha13
, funcionarios 

encarregados da aplica~ao da lei "sao todos os agentes da lei, quer nomeados, quer 

e/eitos, que exergam poderes policiais, especialmente poderes de prisaa ou 

detem;;ao". A natureza das fum;oes dos encarregados da aplica~o da fei na defesa 

da ordem publica e a mane&ra pelas quais essas fun~es sao exercidas possuem urn 

impacto direto na quafidade de vida dos indivfduos, assim como da sociedade. 

Necessaria que o poticial-mmtar possua o entendimento exato sobre direitos 

humanos e como pratica-fo em suas atMdades diarias, nao segulndo o mau uso 

dado com fins politico-ideol6gicos, associando a prot~o de marginais em 

detrimento da prote~ao das demais pessoas, pois direitos humanos possuem 

significado que ultrapassa tais pensamentos, como bern defme Alexandre de 

Moraes 14
, direitos humanos fundamentais como sendo: 

J conJunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tern por finalidade 
basica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteyao contra o arbitrio do poder 
estatal e o estabe1ecimento de condil:foes minimas de vida e desenvolvimento da 
personalidade humana. (MORAES, 2005) 

E preciso entender que numa democracia, toda pessoa deve ter a sua 

dignidade respeitada e a sua jntegridade protegida, independentemente da origem, 

genera, ra~, religiao, condi~o economica e social, orienta~o ou identidade sexual, 

idade ou convic~ao poUtica. 0 grande destaque durante a prepara~ao do policial 

para sua missao deve ser voltado justamente para proteyao e salvamento das vidas. 

6.6 PMPR NOS CONFLITOS COM MOVIMENTOS SOCIAlS 

6.6.1 Centro de Gerenciamento de Direitos Humanos 

Como resuftado dos cursos ministrados, adota-se na corpora~ao, as 

aten~oes voltadas aos Direitos Humanos, sempre com a finalidade de assessorar o 

,., Comite lnternacional da Cruz Vermelha, obra cit., capitulo 13, p 2 e 5. 
14 MORAES, Alexandre de, Direitos Humanos fundamentais e Democracia. Editorial ATLAS- Direito, 
Editora ATLAS, Sao Paulo, p. 5) 



46 

comando-geral em assuntos especfficos, promover polfticas internes de divulgac;ao, 

conscientizac;ao e informa<;aa sabre direitas humanos, desenvolver programas de 

aconsefhamento e acompanhamento de poJiciais-mifitares envofvidos em aspectos 

relacionados as viola<;oes de direitos humanos. Dentro dos curses de Atualiza<;aa 

Profissionaf nesta area, desenvofveram-se curriculos nas discip!inas dos cursos com 

enfase nos seguintes assuntos: 

I - Direitos Humanos 

a) estabelecer doutrina nas questees de Direitas Humanos; 

b) desenvoJver estudos e programas voltados para a conscientizac;ao dos Direitos 

Humanos, nas rela<;oes internas e externas da Corpora~o; 

II - Gerenciamento de Crises 

a) antecipar-se, preventivamente, ao emprego da trapa regutar nos conflitos urbanas 

rurais, sequestra, rebetioes e outras formas de manifestac;oes criminais com 

presun~o de desdobramenta de violencia; 

b) conduzir negociac;oes de modo a garantir a aplicac;ao da lei sem o emprego da 

for<;a e sem deforrna<;ao da dignidade humana~ 

HI - Pollcia Cornunitaria - coordenar e apoiar as ac;oes do comando voltadas 

para o desenvolvimento da filosofia de palicia comunitaria na corpora~o. 

Ha urn entendimento de que se fa<;a aqui no Parana, especificamente na 

PMPR, uma forma de enviar todos os mandados judiciais de reintegra<;ao de posse 

para o comando-geraJ da PMPR. este determina que toda a operac;ao de 

cumprimento seja executada par um Centro de Gerenciamento em Conftitos 

Agrarios, A experiencia representa uma mudan~ de ~ostura da PMPR no tocante 

ao relacionamento com os trabaihadore.s rurais, pois as opera¢es buscam sotu~es 

pacificas para os conflitos, primando sempre peJa manutencao da vida dos 

envolvidos, como bem maier a ser tutetado no estado democratico e pelo respeito a 
dignidade da pessoa humana, utifizando-se unlcamente da palavra como arma, 

apostando em solu9()es negociadas e pacificas. 

6.6.2 Doutrina de Gerenciamento de Crise 

Segundo urn conceito classico do Federal Bureau of Investigation - FBliUSA 

(Escrit6rio Federal de Jnvestigacao - Estados Unidos da America), Crise "e toda 
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situac;ao crucial que exige resposta especial da policia a tim de assegurar uma 

soluc;ao aceitavef'. A ideia do que seja e muito ampta, sera abordada dentro das 

caracterfsticas re!acionadas exclusivamente ao tema do trabalho, direcionando 

aten~o para as negociacoes durante as cumprimentos dos mandados judiciais de 

raintegra~ao de posse. E necessano destacar que se trata de uma adequa98o da 

doutrina de negociacaa empregada no gerenciamento de crise para as conflitos 

originados par questoes agrarias, Deve-se entender que nao serao utijizadas as 

tecnicas empregadas numa ocorrencia de sequestra, assalto a banco envotvendo 

infratores perigosos, pais as conflitos agrarios envofvem cidadaos exclufdos e 

marginalizados da sociedade, geralmente em situacao de fame e desespero que 

tentam pela disputa da terra, uma forma de sobrevivencia digna. 

T ada ocorrencia poticiat se constitui numa crise, exigindo tecnicas 

especfficas para cada tipo de evento critico. Tratando-se de ocorrencia envolvendo 

trabalhadores rurais dos movimentos socials que lutam pela terra, os "sem-terra", 

deve-se dominar ah~m das tecnicas e procedimentos operacionais, urn amplo 

entendimento sabre as questoes soeiais que cercam o problema, colacando~se 

como mediadores legais das propostas, exigencias e sugestoes fevantadas durante 

o processo de negociacao para busca de sotu¢es pacificas e, se possivel, 

duradouras. Buscando sempre os objetivos principais do gerenciarnento de crise, ou 

seja, "salvar vidas' e "cumprir a lei', sem qualquer preconceito ou preferencia, dentro 

do respeito ao direito e dignidade humana dos envolvidos. 

Entre as diversas atividades da policia mmtar, muitas sao voltadas para 

administra~ao de situa~6es crtticas, quando a corpora~ao se depara com a 

possibitidade de confronto envotvendo varias vidas, como no caso de cumprimento 

de ordem judicial de reintegra~o de posse de im6vel rural, toma-se necessaria uma 

resposta eficaz, nao s6 ao poder judiciario, como tambem a sociedade, com um 

resultado coerente do ponto de vista etico profissional, principafmente par se tratar 

de um problema comptexo e depender de posi¢es e vontades politicas para 

solu~ao definitiva em razao das condi~oes sociais envolvidas. 
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6.6.31mportancia da Negociagao 

A solugao das ocorrencias dos conflitos durante os cumprimentas dos 

mandados judiciais de reintegra~ao de posse envolvendo movimentos sociais que 

lutam peta terra, atraves da negacia~o, e uma demonstra~o de prafissionalismo e 

amadurecimento da Poficia Militar que substitui o usa fegal da fa~ pefo uso da 

inteligencia e do bam-sensa. As soiu~oes negociadas sao sempre menas 

traumatizantes para todos as envolvidos e nao provoca prejulzo a imagem da 

corpora~o. A midia paranaense destacou o Estado, em publica~o no mes de 

fevereiro de 2000, como um dos campeoes em registros de ocupagoes de terras 

pelos movimentos sociais, cantudo nao registrou que a PMPR, no mesmo periodo, 

cumpriu todos as mandados judiciais de reintegra~ao de posse correspondentes, 

.. muzando como armas o resoeito aos direitos humanos e a palavra atraves das 

negociagoes. 

Desta forma, a conduta operacional da Policia Militar do Parana tera que ser 

voftada a adogao de a~oes negociadoras, atraves de uma Comissao de 

Gerenciamento de Canflitos Agrarios (CGCA), nas reintegragoes de posse nos 

im6veis rurais, antecedendo ao emprego da tropa, com interven~oes equifibradas, 

coerentes, pacientes contornam as situa~oes por meio de procedimentas calcados 

nos preceitos fegais nacionais e intemacionais, principa1mente empregando o 

respeito aos principios dos direitos fundamentais. 

6.7 EMBASAMENTO LEGAL DAS ACOES 

A Potfcia Miiitar do Parana, como institui~o prestadora de servi~o publico de 

seguram;a, deve pautar suas condutas e a~oes no estrito principia da legalidade, 

mantendo-se sempre tiel aos ditames e preceitos legais, exigindo dos seus 

integrantes o pronto atendimento a tais exigencies. Para urn embasamento 

adequado das ~es nos procedimentos durante o cumprimento dos mandados 

judiciais de reintegra~ao de posse, utiiizando-se como arma o respeito aos direitos 

humanos e a negocia~o, buscou-se enquadramento principalmente nas normas e 

tratados intemacionais definidos peta Organizat;ao das Na~oes Unidas (ONU), 
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considerando a condi9ao do Brasil como Estado membra da ONU e a ratifica9ao dos 

acordos e tratados internacionais. 

6. 7.1 A DecJara~o Universal dos Direitos Humanos 

A Declara~o Universal das Direitos Humanos de 1948 representa a 

cufmtnancia de urn processo etico que, jniciado com a DecJara9ao dos Direitos do 

Homem e do Cidadao, da Revolu~o Francesa, tevou ao reconheciment~ da 

iguatdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, isto e, como 

fonte de todos os vaiores, independentemente das diferen~s de ra~, cor, sexo, 

ffngua, religiao, opiniao, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condi~o. E esse reconhecimento universal da igualdade humana s6 foi 

possfvel quando, ao termino da mais desumana guerra de toda a Hist6ria, :pais foi 

redigida sob o impacto das atrocidades cometidas durante a 2a Guerra Mundial, 

percebeu~se que a ideia de superioridade de urna ra9a, de uma classe social, de 

uma cuttura ou de uma religiao, sabre todas as demais, poe em risco a propria 

sobrevivencia da humanidade. 

A Declara~o Universal dos Direitos do Homem e uma recomenda~o, que a 

Assembleia Geral das Na~oes Unidas faz aos seus Estados membros. Nesta 

condi~o, costuma-se sustentar que o documento nao tern forya vincu,ante. Esse 

entendimento, porem, l)eca por excesso de formalismo. Reconhece-se que a 

vigencia dos direito humanos independe de sua declara~o em constituic;oes, teis e 

tratados intemacionai, exatamente porque se esta diante de exigencias de respeito a 
dignidade humana, exercida contra todos as poderes estabelecidos, oficiais ou nao. 

A doutrina juridica contemporanea distingue os direitos humanos fundamentais, na 

medida em que estes ultimos sao justamente os direitos humanos consagrados pelo 

Estado como regras constitucionais escritas. 

A Declara9ao Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia das 

Nacroes Unidas, em 1948, constitui o principal marco no desenvolvimento da ideia 

contemporanea dos direitos humanos. Os direitos inscritos na Declar~o 

constituem um conjunto indissociave1 e interdependente de direitos individuais e 

coletivos, civis, politicos, econamicos sociais e culturais, sem as quais a dignidade 

da pessoa hurnana nao se realiza por complete. 
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Na metade do seculo XX a Declarac;ao Universal dos Direitos Humanos, 

transforma-se numa frente de inspirac;ao para etaborac;ao de diversas cartas 

constitucionais e tratada internacional voJtada a profec;ao dos direitos humanos. 

Lendo os artigos da Deciara~o, percebe-se a importancia dos 6rgaos 

poiiciais para a promoc;ao e garantia dos .direitos nefa estatufdos. Demonstra-se tal 

importancia pelos direitos que se reportam diretamente as praticas po!iciais, 

destacando o da liberdade, o da vida, da seguran~ pessoal e principatmente o 

direito da (ntegridade fisica e nao sofrer maus tratos ou tortura. 

Demonstra assim a estreita ligac;ao da ac;ao policial com os direitos 

humanos, relacionado com a principal finaUdade das corporayaes policiais que e o 

controfe da criminaJidade e a preservar;ao da ordem publica, sendo portando suas 

ac;oes compromissadas e estabeteeidas peia Oeelara~o Universal dos Direitos 

Humanos. 

Os direitos humanos existem para todas as pessoas, sendo dever dos 

Estados, prove~los e assegurar urn convfvio harm6nico entre todos, enquadrando-se 

a Policia Militar como urn dos instrumentos de atuac;ao do Estado. 

6. 7.2 C6digo de Conduta para Funciom1rios Responsaveis pela ApJicac;ao da Lei 

Adotado pela Assembleia Geral das Na¢es Unidas em 17 de dezembro de 

1979, atraves da ResoJuc;ao n° 34/169, o C6digo de Conduta, com oito artigos, inclui 

todos os agentes da lei que exercem poderes poticiais. Respaldar as a¢es da 

PMAL especialmente em tres artigos. 

0 primeiro artigo do C6digo estabelece a conduta a ser seguida pelos 

funcionarios responsaveis pela apncac;ao da lei, de acordo com o alto grau de 

responsabilidade que a prafissao requer, sendo dever do funcionario servir a 

comunidade protegendo todas as pessoas contra atos iJegais, de acordo com o que 

a lei lhe impae. 

0 segundo artigo do C6digo de Conduta define que os funcionarios 

responsaveis peta aplicayao da lei "no cumprimento do dever, devem respeitar e 

proteger a dignidade humana manter e apoiar os direitos humanos de todas as 

pessoas". 
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0 terceiro artigo, o C6digo de Conduta salienta que o emprego da forga por 

parte dos funcionarios responsaveis pela aplica~ao da tei deve ser excepcional, 

embora admita qUe estes tuncionaiios possam estar caracterizados a utmzar a forga 

na medida em que tal seja razoavelmente considerada como necessaria, tendo em 

certa circunstancia. Quatquer uso da fort;a fora deste .c-ontexto nao e permitido. 

6.7.3 Principios Basicos Sabre o Uso da for~ e Armas de Fogo pelos Funcionarios 

Responsaveis pela Aplicagao da Lei 

Adotado pela Assembleia Geral das Na9oes Unidas, no dia 7 de setembro 

de 1990, foram formufados com o prop6sito de assegurar e promover a adequada 

missao dos funcionarios responsaveis pela aplicayao da lei. A Policia Militar do 

Parana recebe seu endosso quando executa suas atividades embasadas no quarto 

principia que define: 

No cumprimento das suas func;oes, os responsaveis pela aplicac;ao da lei devem, na medida 
do passive!, aplicar meios nao violentos antes de recorrer ao uso da forc;a e armas de fogo. 
0 recurso a mesma s6 e aceitavel quando os outros meios se revelaram ineficazes ou 
incapazes de produzirem o resultado pretendido {PBUFAF, 1990). 

6.7.4 Constituigao Federal 

A Constitui9ao da Republica Federal do Brasil (1988) constitui o marco 

juridico de transi~ao democratica da institucionalizac;ao dos direitos humanos no 

BrasiL 0 texto constitucional simboiiza a ruptura eom o regime autoritario, cabendo 

as institui~oes publicas agirem de acordo com os preceitos constitucionais, quando 

coloca no seu primeiro arttgo as fundamentos da Republica Federativa do Brasil, a 

dignidade da pessoa humana. 

No artigo T erceiro enfocam-se os objetivos fundamentals da Republica 

Federativa . do Brasil, como sendo a aconstmc;iio de uma sociedade livre, justa e 

solidaria, bem como erradicar a pobreza, a marginalizagao e a redur;ao das 

desigua/dades sociais e regionais". 



52 

Garante, ainda, no artigo quarto que as relacoes da Republica Federativa do 

Brasil devem sempre ser regida pelos principios da "prevalencia dos direitos 

humanos' e "solu~ao pacifica dos conflitos". 

Por fjm, o paragrafo segundo do artigo quinto que trata dos direitos e 

deveres individuais e cotetjvos define: 

Os direitos e garantias expressos nesta Constitui~o nao excluem outros decorrentes do 
regime e dos princlpios por ela adotada, ou dos tratados intemacionais em que a Republica 
Federativa do Brasil seja parte. (Artigo 5e da C.F ./1988) 

6.8 RESUL TAOOS A SEREM OBTIDOS 

Com o aprimoramento das tecnicas poticiais e o refor~ da doutrina dos 

preceitos fundamentais de direitos humanos, a PMPR, necessita de mudancas de 

atuacao no tocante ao retacionamento com os trabalhadores rurais, durante as 

cumprimentos das ordens judidais de reintegra~o de posse dos jm6veis rurais em 

disputa para reforma agraria, com o intuito de ser cliado um Centro de 

Gerenciamento de Conffitos Agrarios, que intermedeie e negocie entre os "sem

terra" e os oficiais de justi~, utmzando como anna apenas .. a palavra", preeedendo o 

emprego da tropa regular, tendo a obter resultados expressivos. 

Em 2002, foram cumplidos na regiao de Guarapuava, 17 (dezessete) 

mandados judiciais, em 2003 foram 10 (dez), em 2004 foram 14 (quatorze} e no ano 

de 2005 toram 18 (dezoito), totalizando nos quatro anos (2002 a 2006) o numero 

exato de 59 (cinquenta e nove) mandados judiciais de reintegrar;ao de posse de 

im6veis rurais cumpridos, envolvendo trabalhadores rurais integrantes dos 

movimentos sociais que tutam peJa terra para reforma agraria, os "sem-terra", sem 

quatquer registro de violemcia de responsabilidade da Policia Militar, segundo dados 

fomecidos pela Agencia Local de lnteligencia (All) do 16° BPM. 

6.9 FA TOR NEGATIVO CAUSADO PELA AQAO POUCtAL MIUTAR 

Baseando na pesquisa levantada entre os Oficiais do ;so BPM, que de 

alguma forma ja tiveram oportunidade de participar ou comandar ayaes de 

reintegra~o de posse de im6vel rural envotvendo trabalhadores "sem terra". 
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integrantes dos movimentos que lutam pela reforma agraria e disputa de terra, pode

se afirmar que a estrategia da Policia Militar do Estado do Parana em primar pela 

negocia~ao e respeito aos direitos humanos dos envofvidos, buscando sempre 

solucoes paciftcas para o litigio no momenta da mlssao de apoio aos oficiats de 

justi~a para a cumprimento das decisOes judiciais, atende as exigencias legais 

pecando apenas, segundo a pesquisa, no tocante aos prazos determinados para o 

devido cumprimento, pais durante o processo de negociat;ao para devida 

desocupa9Ao do im6vel objeto da ~ao, extrapota, par vezes, tais prazos. Vale 

ressaftar, porem, que durante um p, ucesso de negociac;ao o t-ator tempo precisa ser 

trabalhado em proi do negociador para efetivamente, dar-the tranquiHdade e 

posslbilidade para uma solut;ao pacfftca, atingido os dais objetivos maiores durante 

urn processo de gerenciamento de crise que sao, primeiramente, nao arriscar as 

vidas dos envoMdos na questao, em razao da sua grande importancia num estado 

democratico de direito e em seguida cumprir a lei. 

6.10 FATORES POSJTJVOS DA AQAO POLICIAL MILITAR 

6. 1 0. 1 Ausencia de Conffitos e Danos a Vida 

Com ado~o das medidas e estrategias do emprego da negociac;ao e 

respeito aos direitos humanos peta Poticia Mmtar do Estado do Parana, atraves de 

um Centro de Gerenciamento de Conflitos Agrarios, durante as missoes de apoio ao 

Poder Judiciario para os cumprimentos das decisoes judiciais, senten~s e liminares 

de re1ntegrac;ao de posse dos im6veis rurais ocupados ou invadidos por 

trabalhadores rurais, integrantes dos movimentos sociais que lutam por terra atraves 

do processo de desapropria~o pela reforma agraria, deve-se priorizar, 

principalmente, a mediayao no momenta da solu~o das questoes buscando sempre 

saldas negociadas, com a finalidade principal de evitar urn confronto de forc;as entre 

os efetivas policiais e trabalhadores rurais ditos "sem-terra", acreditando que a 

solut;ao, antes da poffcia, deve passar por todos as verdadeiros atores responsaveis 

pelos encaminhamentos do problema da terra, para assim, evitar conflitos e, 

conseqOentemente, qualquer forma de danos as vidas dos envolvidos. 
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Durante o periodo de 04 (quatro) anos em que a PM/Parana adotou a pratica 

da negocia~ao, ainda que de forma nao formal, atraves de urn Camite, nao existiu 

quafquer registro de crime contra a vida envofvendo a1gum agente pUblico quer 

como reu ou vitima. Muito embora o Parana seja dassificado pela imprensa como 

tambem peJo fnstituto Nacionaf de Colonizac;ao e Reforma Agraria - JNCRA, como 

urn dos Estados que apresenta grande Iodice c;te probiemas sabre disputa de terra. 

6.10.2 Processo Administrativo e Penal 

0 dado mais marcante desta mudan~ de estrategia a ser apresentada pela 

PMPR, quando adotar os princfpios da neg.ociac;ao e respeito aos direitos humanos 

na busca de solucoes paclficas durante as trabalhos de apoia ao Poder Judiciario, 

nas missoes de cumprimento de iiminares de reintegrar;ao de posse dos im6veis 

rurais ocupados par integrantes de movimentos sociais e, sem duvida atguma, o fato 

de que, nao promovendo ac;oes imediatas de confronto, evita o conflito, protegendo 

seus poUciais-militares de responderem a processos administrativos, como Conselho 

de Disciplina - CD, Sindlcancias ou ate mesmo processes judiciais como lnquerito 

Policial ou lnquerito PoUcial Milltar - IPM ~ conseqUencia de uma opera~o 

desastrosa. 

Como reconhecimento, segundo dados da Se~ao de Justi~a e Disciptina 

(SJD) da Diretoria de Pessoal (DP}, departamento encarregado pela disciplina, 

registro e controle dos crimes e transgressoes praticadas pelos integrantes da 

corporat:;:ao, ainda existem registros oficiais de policiais-mmtares respondendo a 

crime ou transgressao, como consequencia de operaQoes policiais envolvendo 

questoes de conflitos agratios. Atribuindo como fato positivo, as a~oes preventivas 

de negocia~o e media~o a ser procedida por Comite de Negociaoao frente aos 

movimentos sociais que lutam pela terra viriam a minimizar desgastes quanta aos 

problemas de confUtos agrartos na area do 16° SPM. 

6.10.3 Economia dos Recursos Publicos 

Atribuindo uma maior importancia ao processo de negociagao e respeito aos 

direitos humanos em busca de solu~oes pacfficas para as missoes de cumprimento 
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dos mandados judiciais de reintegrac;ao de posse dos im6veis rurais ocupados ou 

invadidos por trabalhadores "sem terra", a PaUcia Militar da Parana apresentaria uma 

. economia substancial ao erarto, pois passaria a empregar urn efetivo mfnimo de 

policiais mmtares responsavels pe'as negocia¢es, em media de 03 {tres) no 

maximo, deixando de COOduzir t>S processes pefa forma tradicionat quando 

necessitaria empregar um grande efetivo, aproximadamente 100 {cem) homens, 

para realizar uma operac;ao com rtscos e consequt!ncias imprevisfveis. Vejamos 

abaixo uma simula~o em rel~o aos gastos operacionais que a Corpora98o 

processaria durante as . duas formas de atuac;ao, Jevando em conta apenas dois 

itens, diarias e viaturas (combustivel): 

QUADRO 1 - OPERA!;AO CONDUZlDA ATRAVES DO EMPREGO DA TROPA, 

SEM 0 PROCESSO DA NEGOCIAQAO (ESTRATEGlA ANTIGA)

EFETIVO E DESPESAS. 

Posto/Gnu..tua<;ao Quanti dade Valor di{uia R$ (alirncntal;(ao) Valor Total 

Of. Superior 01 65,00 65,00 

Of. lntcrmcdi<.kio 0 .. 
. ·' 39,00 7~.00 

Of. Subalterno 06 3Q.(JO 234/H) 

SubtelliSargcnto 18 26,00 468,00 

Cabo/Sol dado "'r'\ 
l.:.. 13,00 936,00 

TOTAL 100 xxxx 2.717.00 

FONTE: Ordem de Opera9ao do Comando do Policiamento do Interior- 2005 
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QUADRO 2- OPERA<;AO CONDUZIDA ATRAVES DO EMPREGO DA TROPA, 

SEM 0 PROCESSO DA NEGOCIACAO (ESTRATEGlA ANTrGA) 

VIATURAS UTILIZADAS. 

TIPO Quanti dade 

Pequeno p01tc 03 

Transportc de Tropa 03 

Transportc de animals 01 

Ambulfmcia 01 

TOTAL 08 

FONTE: Ordem de Opera~ao do CPI - 2005 

QUADRO 3 - OPERA<;AO CONDUZIDA ATRAVES DO PROCESSO DA 

NEGOCIAQAO POR UMA COMISSAO (ESTRATEGlA 

SUGERIDA)- EFETIVO E DESPESAS. 

Posto/Graduw;ao Quanti dade Valor diaria RS(alimcnta\ao) Valor Total 

Of. Superior OJ 65,00 65,00 

Of lntcrm/Subaltcmo 01 39.00 3QJ)0 

Subtcn.iSargento 01 26JJO 26,00 

Cabo/Soldado 01 13.00 13.00 

TOTAL 04 xxxx 143.00 

FONTE: 38 Se~o do Estado-Maior do 16° BPM. 
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QUADRO 4 - OPERA<:;AO CONDUZIDA ATRAVES DO PROCESSO DA 

NEGOCIACAO POR UMA COMlSSAO {ESTRATEGlA 

SUGERIDA)- VIATURAS. 

Tipo Quantldade 

Pequeno pot1e Ol 

TOTAL OJ 

FONTE: 38 Sec;ao do Estado-Maior do 16° BPM. 

Nota-se que os trabalhos da PoHcia Militar do Estado do Parana, atraves de 

urn Centro de Gerenciamento de Canftitas Agrtuios, baseadas na negacia~o e 

respeito aos direitos e dignidade humana, toma-se de vitaf importancia para a 

resolu~o dos conflitos agrarios, garantindo que a situa~o na zona rural 

paranaense, em especffico a de Guarapuava, nao se transforme em sangrentas 

disputas de terra, com perdas de vidas humanas .. A Poticia Militar do Estado do 

Parana, dentro da sua responsabilidade como instituit;ao publica de seguran<;a, deve 

contribuir pela sua conduta inovadora para urn processo de reforma agraria justa e 

pacifica. 
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''lao detenhas des seus donas a bern. 
estando na tua mao poder faze-to". 
(Proverbios, Capitulo 3, versiculo 27). 

Buscando alcanc;ar as objetivos propostos para a trabalho, utilizou-se a 

metoda hipotetico-dedutivo, baseando-se nas observa9oes das renova9Qes das 

condutas de procedimentos utilizados pela Policia Militar durante o exercicio de suas 

atividades. 0 tipo de pesquisa uiilizada toi a explorat6ria e descritiva quanta aos 

objetivos e bibfiograffa documental e de levantamento com base nos procedimentos 

tecnicos da coteta de analise de dados, experiencias e estudos de casos 

relacionados com . as operac;oes policiais militares de apoio aos cumprimentos des 

mandados judiciais de reintegra~o de posse dos im6veis rurais nos ultimos quatro 

anos (2002 a 2006). 

7.2 METODO DE PROCEDIMENTO 

No metoda hipotetico-dedutivo, que e abrangente, houve a necessidade de 

se ter nas investigacoes, etapas mais coneretas com finaHdades mais restritas em 

termos de explicavao geral dos fenomenos e menos abstratos. 

Observou-se a tema privilegiando a profundldade e extensao com o fito de 

atingir os objetivos propostos. Assim optou-se pelo metoda monognifico. Para busca 

dos objetivos propostos, fez-se necessaria quantificar tneilces de opiniaes e, 

portanto, foi utilizado tam bern o metoda estatistico. 

7.3 TECNICAS 

No desenvolvimento do trabalho de pesquisa, foram empregadas tecnicas 

para coleta de dados apresentados a seguir: 



59 

7.3.1 Documenta9ao lndireta 

a) Analise de documentos da PMPR, relacionados com o tema; 

b) Analise dos despachos judiciais de reintegra9ao de posse enviados a PMPR, para 

cumprimento; 

c) Analise de dados estaUsticos da Agencia Local de JnteJigencia (All} do 16° BPM; 

d) Bibliografias diversas que sustentam as teorias do trabalho; 

e) Am'ilise dos dados estatlsticos do JNCRA no Parana; 

f) Analise dos dados estatisticos da Comissao Pastoral da Terra- CPT; 

g) A'1alise das fegisfac;ces especfficas nacionais e intemacionais. 

7 .3.2 Documenta~o Direta 

a) Extensiva - questionarios 

A documenta~o extensiva foi adotada atraves de quesnomirios, que 

elaborados observaram o seguinte: 

lntrodu9ao, em que foram apresentados aos pesquisados, as objetivos e 

uma pequena abordagem da pesquisa desenvoJvida, que conteve a1nda as 

instru9oes para o devido preenchimento; 

A apurar;ao dos dados foi realizada pelo proprio autor. 

7.4 DEUMlTACAO DO UNIVERSO 

0 universo pesquisado atraves de documenta9ao pertinente no sentido de 

se buscarem opinioes quatitativas para a traba\ho em pessoas assim definidas: 

a) Ex-coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -

MST; 

0 universo escolhido para responder os questionarios foi dais, a saber: 

a) urn grupo de Oficiais do 16° BPM, batalhao com sede em Guarapuava/Pr, 

que nos uJtimos quatro anos participaram das opera9oes de reintegrar;ao de posse 

de im6veis rurais objetos de dlsputa, tendo como causadores trabalhadores rurais 

integrantes dos diversos movimentos sociais que iutam pela reforma agraria, sendo 
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aplicado a 20 (vinte} Oficiais, dos quais 14 (quatorze} foram recolhidos, tabulados e 

interpretados correspondentes a mais de 50% (cinquenta por cento) de Oficiais que 

se envofveram em situati6eS conflitantes e que apresentaram ocorrencias de vulto. 

Ainda, recaindo a escolha nos Qficiais, par serem os principais operadores das 

situact6es conflitantes com os movimentos de sem..,terra e os que Jevam toda a 

"carga" dos servi9os executados, com seus consequentes resu\tados, divu\gando a 

imagem da Corpora9ao e refletindo na opiniao publica na sociedade. 

b )outro universe de questionarios foi produzido e e'aborado voltado aos 

jufzes das comarcas do interior do estado do Parana, especificamente na regiao de 

Guarapuava/Pr, que nos ultimos quatro anos despacharam limrnares e sentenyas de 

reintegra(/So de posse de im6veis rurais objetos de disputa, tendo como reus 

trabalhadores rurais integrantes dos diversos movimentos sociais que lutam pela 

reforma agraria, sendo aplicado a 20 (vinte) juizes, dos quais 11 (onze) foram 

recolhidos, tabutados e interpretados correspandentes a mais de 50% (clnquenta por 

cento) das comarcas tidas como conflitantes e que apresentam ocorrencias nesta 

area. Recaindo a esco\ha nos juizes, por serem os principais so\icitantes dos 

servigos da PM/Parana durante os trabathos de apoio ao cumprimento das decisoes 

judiciais nas questoes especificadas. 



8 ANALISE, INTERPRETACAO E CONCLUSQES PRELIMINARES SOBRE OS 

DADOS OBTIDOS 

8.1 ANALISE DOS DADOS 
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A pesquisa foi reatizada sabre o tema atraves do questionano apticado aos 

Oficiais do 16° Batafhao de Polfcia MiJitar, com sede no Municipio de 

Guarapuava/Pr, os quais participaram diretamente em operayees de reintegrayao de 

posse de imovel rural, tendo como causadores os trabaibadores rurais integrantes 

dos movimentos sociais que lutam pela reforma agraria, bem como aos juizes das 

comarcas do interior do Estado, que despacharam liminares e/ou . senten9as de 

reintegra9ao de posse de im6vel rural, tendo como reus trabalhadores rurais 

integrantes dos movimentos sociais .que lutam pefa reforma agraria. 

Foram analisados e interpretados os dados para identificar o problema, 

confirmar a hip6tese, extrair conclusoes em relagao a conduta da Polfcia Militar do 

Parana (PMPR), durante os cumprimentos dos mandados judiciais de reintegra~o 

de posse, utilizando.,.se como .parametres a negocia9ao e o respeito aos direitos 

humanos. 

Foi apJicado a 20 (vinte) Oficiais, dos quais 14 (quatorze) foram recolhidos, 

tabulados e interpretados, correspondente a mais de 50% {cinqOenta por cento) de 

Oficiais que se envolveram em situal{Oes conflitantes das questoes agrarias. 
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TABELA 1 - JUiZES QUE SOLICITAM 0 EMPREGO DA PMPR PARA APOlAR OFICIAL DE 

JUSTI<;A DURANTE CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL DE REINTEGRA<;AO DE 

POSSE 

FREQl ENCl.-\ 

OP(~..\0 Quant (1 
I ) 

Sim II )00 

N(tO (){) 00 

.\s \ ·~z~s II() (){) 

TOTAL II 100 

Fonte: Dados da Pcsquisa 

GRAFICO 1- SOLICITA<;AO DE EMPREGO DA PMPR PARA REINTEGRAyAO DE POSSE 

Sim 

Fonte: DCldos d< pcsqutsCl 

Verifica-se na tabela e grafico 1, que os Juizes do universe pesquisado 

foram um1nimes em responder que sempre solicitam o emprego da PMPR para 

apoiar o trabalho do Oficial de Justica, durante o cumprimento da sentenca judicial 

de reintegra~o de posse de im6vel rural. ocupado por trabalhadores ligados aos 

diversos movimentos sociais que lutam pela reforma agraria, podendo interpretar e 

analisar que existe uma forte certeza e confian~ no trabalho da PM paranaense, 
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principalmente porque no questionario foi oferecida a op~o de responderem 

negativamente, porem nenhum dos pesquisados assrm optou. 

T ABELA 2 - JUIZES QUE CONHECEM 0 TRABALHO DA PMPR QUE PRIORIZA SOLU96ES 
PACJFICAS PELA NEGOCIACAO E RESPEJTO AOS DIREITOS HUMANOS 
DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRA9AO DE 
POSSE DE IMCVEL RURAL OCUPADO POR "SEM-TERRA" 

FRE:Ql. E: NCL\ 

OP(:\0 Quant o,. 
I) 

Sim II I (H ) 

N~o I I( I II() 

TOTAL II 100 

Fonte: Dados da pcsquisa 

GRAFICO 2 - TRABALHO DA PMPR PRIORIZANDO A NEGOCIA9AO 

Fonte : Dados da pcsqu isa 



T ABELA 3 - JUiZES QUE CONHECEM E CONCORDAM COM 0 TRABALHO DA PMPR 

FREQl. ENCIA 

RESPOST.-\ Quam 

S I 1\,.1 ()~ 

N.:- 0 ()~ 

TOTAL II 

Fonte: D~dos da r csquisa 

GRAFICO 3 - CONHECE 0 TRABALHO DA PMPR? 

Fonte : Dados da pcsquisa 

i) 
I) 

7J 

27 

100 

SIM - 73°/o 
•NAO- 27°/o 

TABELA 4- MOTIVO PELO QUAL OS JUiZES CONCORDAM COM 0 TRABALHO DA PMPR 

FREQl ENCl.-\ 

OPINI.\0 Quant %, 

E\·ita conflito ..; c pcrdas 1.k Yida..; 05 62.5 

Judici•'trio partic ipar como pac i fi cador 01 12.5 

Rcunir todos rcspons[]Ycis p .. quc~tflo 02 25 

Outros ()(I ( )() 

TOTAL 08 100 

Fonte: Dados da JX:squJSa 
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GRAFICO 4 - CONHECE E CONCORDA COM 0 TRABALHO DA PMPR? 

• E\ ita contlitos c pcrJas de \·iJas- !12 .5~ ... 

• JudiciMio part icipar como pac iticador - 1 2.5 1~ " 

0 Pcnnitc rcunir todos o:-. rcsponsa\ci:-. pcla qucstao agniria - 25'!., 

Fonte: Dados da pc:-.qui sa 

T ABELA 5 - SE CONHECE 0 TRABALHO DA PMPR E NAO CONCORDA 

FREQl ENCl.-\ 

OPINL\0 Qm1nt o/u 

Permite que 0~ rcu~ 1\;0Cllf'Cill a [uca ()() ()() 

Prcju izo:-- no~ prazos j udi ~.: iais de fin idos 0.2 0 7° t> 

Fait a de autl: ridade c Benc\·o lcnc ia. 0 1 .., " O 
• ' _') I } 

confundindo ~~ imagcm do Judici ~irio 

TOTAL 03 100 

Fonte: Dado~ da pc~qui:--a 
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GRAFICO 5- CONHECE 0 TRABALHO DA PMPR E NAO CONCORDA? 

Permite que os reus reocupem a area 

• Prejufzo nos prazos judiciais definldos- 67% 
C Falta de autoridade e benevolencia. confundindo a imagem do judiciario - 33% 

Fonte: Dado::- da pc:-.quisa 

Verifica-se pel a tabela e grafico 2, que entre os 11 ( onze) juizes 

pesquisados, todos conhecem o trabalho da PM do Parana, atraves da Secretaria de 

Seguranca Publica, priorizando a negociayao e o respeito aos direitos humanos 

durante as a96es de apoio aos oficiais de justi98 para cumprimento dos mandados 

judiciais de reintegracao de posse dos im6veis rurais que apresentam como reus 

trabalhadores integrantes dos movimentos sociais que lutam pela reforma agraria. 

Conforme tabela e grafico 2.1, 08 (oito) - 73% (setenta e tres por cento) dos 

entrevistados concordam com a forma e as estrategias que sao adotadas pela PM 

do Parana durante a soluyao das questoes. A maioria, 62,5%, (sessenta e dais e 

meio por cento) conforme tabela e grafico 2.1.1, concorda par entender que agindo 

com base na negociacao e respeito aos direitos humanos em busca de solucoes 

paclficas durante os cumprimentos das decisoes judiciais de reintegra9ao de posse 

dos im6veis rurais ocupados pelos trabalhadores "sem terra", a PMPR evita 

ocorrencia de contlitos e conseqoentes danos as vidas dos envolvidos. Ainda 

con forme tabela e gnifico 2.1.1, 25% (vinte e cinco por cento) a cham que a PM do 

Parana agindo em busca de solu96es pacificas pela negocia9ao e respeito aos 

direitos humanos referee a necessidade de reunir todas as instituicoes e autoridades 

responsaveis pelo problema da reforma agraria. E tendo ainda, 12,5% (doze e meio 

par cento) dos entrevistados, achado que agindo assim, a PMPR possibilita que o 
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Poder Judiciario participe verdadeiramente como instrumento pacificador nas 

questoes pendentes. 

Conforme tabela e grafico 2,2.2, 03 (tres) juizes, 27% (vinte e sete por cento) 

dos entrevistados, nao concordam com os proced«mentos e estrategias 

apresentadas pela PMPR~ atraves do entendimento que prima pefa sofuctao pacifica, 

negociada e respeitando as direitos humanos, por entenderem principalmente, 02 

(dais) juf%es, que agindo assim a PM do Parana interfere e causa prejufzo nos 

prazos judiciais definidos para o cumprimento do m.andado. E urn juiz acha que 

atuando desta maneira a PMPR demonstra falta de autoridade e benevolencia, fatos 

que servem para confundir a imagem do Poder Judiclario. 

Analisando os dados, podemos concluir que os procedimentos e estrategias 

apresentados pela Poticia Militar do Estado do Parana, durante as mrssoes de apoio 

ao Poder Judiciario paranaense, referente ao cumprimento das decisoes judiciais de 

reintegrac;ao de posse, no entendimento dos juizes que ja despacharam liminares e 

senten~s em processos envolvendo ocupa~o de terra por movimento social que 

!uta pela reforma agraria, promove a paz e evita c-anfiitos e danos as vidas dos 

envolvidos nas questoes. 

-:-ABELA 6 - OPINIAO SOBRE A ESTRATEGIA APRESENTADA PELA PMPR. ATRAVES DA 
NEGOCIACAO E RESPEITO AOS OIRElTOS HUMANOS, OUP.ANTE 
CUMPRIMENTO DAS OECISOES JUOICIAIS. 

FREQlJENCIA 

OPINI.\0 Quant o/o 

A ten de as ex (gcncias legals 05 46 
t,.,.~ ~-

Nao atendc as exi gcncias lcgais 01 08 "-· .._ .. 

Atcndc em rmrtc as exigcncias lcgais 05 46 

TOTAL II 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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GRAFICO 6- OPINIAO SOBRE ESTRATEGIA DE NEGOCIAQAO 

Atende as exigencias legals 

• Nao atende as exigenclas legals 

CAtende em parte as exigencias 

F ontc: Dados da pcsqu i ~a 

Perguntado a opiniao dos juizes entrevistados com rela~o ao atendimento 

das exigencias legais, sobre a estrategia adotada pela PMPR, buscando solu~oes 

pacificas atraves da negocia<;ao e respeito aos direitos humanos durante os 

cumprimentos dos mandados iudiciais de reintegrat;ao de posse dos im6veis rurais, 

objetos de disputa para reforms agralia envolvendo integrantes dos movimentos 

sociais, conforme tabela e grafico 3, houve uma divisAo de opiniOes tendo 46% 

( quarenta e seis por cento) dos juizes respondido positivamente, garantindo que a 

a~o da PM!Parana atende a legalidade. Apenas um juiz. correspondendo 8% (oito 

por cento) dos entrevistados, respondeu que as ayOeS da PM do Parana nao atende 

as exigencias legais. Tendo igual valor dos jufzes entrevistados, 46% (quarenta e 

seis por cento), respondido que agindo pela negocia~o e respeito aos direitos 

humanos, a PMPR atende em parte as exigencias legais, atribuindo como causa 

negativa, o fato de a negociayao poder atropelar geralmente os prazos definidos e 

determinados pela autoridade judiciaria responsavel pelo mandado judicial, 

interferindo assim diretamente no processo. 

0 questionario foi formuJado na tentativa de avaliar o desempenho e 

aceita~o das ayaes da PMPR pelos Oficiais operadores e executores evolvidos nas 

opera¢es, durante as atividades de apoio ao cumprimento das decisOes judiciais de 

reintegra~o de posse dos im6veis rurais, tendo como causadores os trabalhadores 

ligados aos movimentos sociais que lutam pela reforma agraria, bern como a~oes da 

PMPR junto aos juizes do Poder Judiciario, durante as atividades de apoio ao 
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cumprimento das decisees judiciais de reintegra~tao de posse dos im6veis rurais, 

tendo como reus trabalhadores ligados aas movimemos sociais que tutam pela 

reforma agraria. 

Quanto ao questionario aos juizes, foram ap\icados a 2.0 {vtnte) jui:les, dos 

quais 11 (onze} foram recoln)rJos .. tabulados e 1nterpretados, correspondente a mais 

de 50% (cinquenta por cento) das comarcas que apresentaram a~s judiciais 

refacionadas com o tema abordado. Recaiu a escolha aos Oficiais por se tratarem 

das autoridades envolvidas no gerenciamento das crises em conflitos agrtuios, 

diretas das atividades da PMPR, com a responsabilidade maior no processo. 

GRAFICO 7 - A NEGOCIACAO E MEDIACAO NOS CONFLITOS AGRARIOS DEVEM SEMPRE 
ANTECEDER AS ACOES DA POLiCIA MIUTAR? 

FONTE: Pesquisa de campo 
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GRAFICO 8 - A NEGOCIA<;AO E MEDIA<;AO DOS CONFLITOS AGRARIOS NAO DEVEM SER 
ATRIBUfDOS DIRETAMENTE A PMPR, DEVENDO FICAR A CARGO DOS 
6RGAOS RESPONSAVEIS PELA SUA SOLU<;AO? 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 9 - QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE INTERVEN<;AO DA PMPR EM SITUA<;:6ES 
DE CONFLITOS AGRARIOS, PRIMEIRO DEVERAO SER DESENCADEADAS A<;:6ES 
DE POUCIA, SOIIENTE APOs TAIS PROVIDENCIAS E QUE SE ESTABELECERAO 
CANAlS PARA MEDIA<;AO E NEGOCrA<;AO? 

FONTE: Pesquisa de campo. 



71 

GRAFICO 10 - AS NEGOCIA<;CES E MEDIA<;CES DURANTE AS A<;CES DESENCADEADAS 
PELA POLl CIA MILIT AR NOS CONFLITOS AGRARIOS DEVEM: 

• Flcar a cargo de outros ou represent& rEs resporwllveis pela quesllo. os quais dewm se 
presentas. 

• Quando oouver a necessldade de lntarvenc;:Ao PoHclal nAo 6 o momento para negocla~. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 11 -A EXISTt:::NCIA DE UMA COMISSAO DE NEGOCIA<;AO E MEDIA<;AO COMPOST A 
PELOS 6RGAOS DIRETAMENTE RESPONSAVEIS NA AREA DE CONFLITOS 
AGRARIOS, IMPLICA EM: 

• Dific:Utar as a¢es. 

o NAo cortibUr com reda. 

• E\1tar os conllitos agrarios e cunprir a lei. 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 12 -A PMPR NAO DEVE ASSUMIR DIRET AMENTE AS NEGOCIA<;CES E MEDIA<;CES 
NOS CONFLITOS AGRARIOS, DEVENDO TAL ATRIBUI<;AO FICAR A CARGO DE: 

• De uma Comissao pennanente de negoc~ reunindo autoridades regionais. 
• Da PMPR, com apoio de outros 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 13 - PARA INTEGRAREM UMA COMISSAO PERMANENTE DE NEGOCIA<;AO E 
MEDIA<;AO EM CONFLITOS AGRARIOS DEVERAO ESTAR PRESENTES, 
OBRIGATORIAMENTE: 

• Minlsterio Publico 

DPMPR 

• Outros 

FONTE: Pesquisa de campo. 

• Chefe do Poder Executivo o lAP 

• Policia Civil c Poder Judicii rio 
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GRAFICO 14 - AS QUESTCES RELACIONADAS COM A "JUSTI9A SOCIAL" E "DIREITOS 
SOCIAlS", MUITAS VEZES, ACABAM SERVINDO DE PRETEXTO PARA A 
VIOLA9AO DA JUSTI9A E DO DIREtTO. EM SUA OPINIAO, AS QUESTCES 
ENVOLVENDO CONFLITOS AGRARIOS DEVEM SER ANALISADAS: 

• De acordo com a Lei. 
• Merecem tratamento diferenciado por se tratar de questlo social. 
o De forma diferenciada, porem, sem abrir mao do aspecto legal. 
o De forma diferenciada, podendo-se abrir mao do ctmprimento da Lei para evitar conftitos. 
•N.DA 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 15- A PMPR, NAS QUESTCES AGRARIAS, DEVERA BUSCAR A SOLU9AO ATRAVES 
DA NEGOCIA9AO E MEDIA9AO, DEVENDO EVIT AR CONFLITOS, MESMO QUE 
PARA ISSO TENHA QUE RETARDAR OU ABRIR MAO DO CUMPRIMENTO DA 
LEI? 

• Podera deixar de apticar a Lei, a seu criteria, a fim de evitar conftitos 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 16 -AS Ac;6ES DESENCADEADAS NA AREA DO 16° BPM, POR OCASIAO DOS 
CONFLITOS AGRARIOS, TEM SIDO: 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 17- A PRESENc;A EFETIVA DE TODOS OS 6RGAOS RESPONSAVEL, DIRETA OU 
INDIRETAMENTE NA QUESTAO AGRARIA, PRINCIPALMENTE 0 MINISTERIO 
PUBLICO, VlSANDO A SOLUc;AO DOS CONFLITOS AGRARIOS E: 

• mportante, mas nAo necessaria o ndiferente • 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 18 - OS CONFLITOS ENVOLVENDO AS QUEST6ES AGRARIAS, NA MAIORIA DAS 
VEZES, OCORREM POR: 

• Falta de negocia~ao e media~Ao atraves da PMPR 
• Falha da PMPR 
• Desacato e descumprimento da Lei por parte dos grupos envolvidos; 
• Aus6ncia dos OrgAos responsaveis 
•N.D.A. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 19 - AS QUEST6ES DE NEGOCIA<;AO E MEDIA<;AO POR PARTE DA CORPORA<;AO 
DEVEM UMITAR-SE As QUEST6ES AFETAS A A<;AO POLICIAL E AO DIALOGO, 
NECESsARIO PARA 0 DESFECHO PACIFICO, PODENDO SER EMPREGADO 0 
USO GRADUAL E RACIONAL DA FOR<;A? 

• Todas as negocia¢es devem ser feitas por irtermedio da PMPR 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 20 - AS A<;OES DA PMPR DURANTE CONFLITOS AGRARIOS DEVERAO INICIAR 
SEMPRE ATRAvES OE DIALOGO, NEGOCIA<;AO E MEDIA<;AO, EVTTANDO-SE 
0 EMPREGO DA FOR<;A, MESMO QUE PARA ISSO ABRA-SE MAO DOS 
ASPECTOS TECNICOS E OPERACIONAIS? 

• A negociayAo deve vir em detrimento aos aspectos tecnicos e operacionais. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 21- A PMPR NAS QUESTOES AGRARIAS DEVERA BUSCAR SOLU<;OES ATRAVES 
DA MEDIA<;AO E NEGOCIA<;AO? 

Sim, desde que nao venha em detrimento ou reta"de a apl~ da Lei. 

o Nao. A a~ao da PMPR tera que ser imediata e energica com o uso gradual e 
proporcional de fo~. 

• A negociacao deve vir em detrimerto dos aspectos tecnicos e operacionais. 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 22 - A ATUA<;AO DA PMPR, DURANTE OS CONFLITOS AGRARIOS, DEVE SE 
ADEQUAR AOS ASPECTOS TECNICOS E OPERACIONAIS, PODENDO SE 
VALER DO EMPREGO DA FOR<;A RACIONAL PARA AS MEDIDAS LEGAlS, NA 
MEDIDA DA NECESSIDADE? 

• Deve-se resolver inicialmente a questAo pelo aspecto social politico. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

GRAFICO 23 - 0 ASPECTO SOCIAL E POLiTICO DOS CONFLITOS AGRARIOS NAO DEVEM 
INTERFERIR NA APLICA<;AO DA LEI? 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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GRAFICO 24 - A PMPR DEVERA ATUAR EM TODAS AS QUESTCES AGRARIAS COMO 
MEDIADORA E NEGOCIADORA APOIADA PELOS DEMAIS 6RGAOS? 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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9 CONCLUSAO E SUGESTCES 

9.1 CONCLUSAO 

"Quando nada parece ajudar, vou e olho o cortador 

de pedra martelando a rocha talvez cern vezes sem 

que nenhuma s6 rachadura apar~. N.o entanto, na 

centesima primeira martefada, a pedra se abre em 

duas, E eu sei que nao foi aque\a a que conseguiu, 

Mas todos as que vieram antes". 

Jacob Riis - Anistia lnternacional 

No desenvolvimento deste trabalho, buscou-se demonstrar que os conftitos 

agrarios gerados peia dispufa das terras para fins de reforma agraria se vestem de 

grande comptexidade e possuem uma Ugacao evidente com todo o processo 

hist6rico de co1onizac;ao e evofuc;ao sociai vivido no Brasii, baseados no poder 

advindo pela posse da propriedade em consequencia da injusta concentra~o de 

terrae renda. 

Tentou-se demonstrar os graves problemas sentidos no Estado do Parana, 

principalmente nos conffitos gerados peJas disputas das propriedades rurais 

passiveis de ingresso no programa de reforma agraria. Foi dado enfoque ao modelo 

de produr;ao escravocrata baseado no poder pe1a posse da terra adotado durante 

muito tempo pe'a sociedade paranaense e como os conftitos interterem nas relayoes 

sociais nos dias atuais, inclusive nas ar;oes e posicionamentos dos 6rgaos estatais 

quando nas defini~oes dos problemas retacionados as questoes da zona rurat 

envolvendo disputas pela terra. 

Com o advento da "Constitui9ao Cidada" {1988), a sociedade brasileira 

passou a experimentar a1gumas mudanr;as relacionadas aos direitos e garantias 

rndividuais e cotetivas. Nossa carta maior definiu como direito fundamental do 

cidadao brasileiro acesso a educa~ao, saude, moradia, garantindo inclusive a 

erradicayao da pobreza no pais. Porem, intetizmente nossa pratica social apresenta 
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aberra<;oes de toda ordem referente aos direitos lembrados, existindo assim uma 

grande distancia entre os direitos fundamentais sonhadas petos deputados 

constituintes em 1988 e os direitos exercidos e oferecidos na pratica ao t>OVO 

brasileiro. Na verdade, diante do escrito desejado e o rea\ praticado surgem os 

conflitos sociais que se apresentarn como verdadeiros desafios para os 6rgaos 

publicos de seguran~ e mantenedores da paz sociaL 

A ftacidez da politica agraria federal e o principai estimulo para o surgimento 

do conftito. Gada grupo tende a defender seus interesses por conta propria, 

principalmente pela fafta de confian~ nas autoridades e seus encaminhamentos. 0 

problema do conflito agrario esta no anacronismo que norteia as orientagoes 

polfticas do govemo federal, que nao dispae de urn verdadeiro. programa moderno e 

eficiente para a zona rural brasileira. Na pratica~ pouco ou quase nada se avan98. no 

sentido da efetiva<;ao de uma reforma agraria justa. tnclina-se cada vez mais para o 

caminho da poticia coma salucaa. 

Dentro da responsabilidade institucional, a Policia Militar do Parana tenta, 

com sua inovadora atua~o, equacionar as conftitos agrarios e cumprir a lei 

buscando a todo instants, nas questoes conffituosas a preserva<;ao das vidas 

envolvidas como bem maior a ser tute~ado no estado democratico de direito. 

AnaJisar o trabalho desenvolvido pela Poffcia Militar .do Parana, requer uma 

reflexao aprofundada sabre a situa~o social existente no Brasil em especial no 

Estado do Parana, :pois quase metade da popu1a!tSo sobrevive com menos de urn 

salario minima mensaL 

Como fazer polfcia na essencia do seu significado para uma sociedade 

carente e excluida? 

Os dados demonstram que a<;oes embasadas na negocia!.fao e respeito aos 

direitos humanos, antecedendo ao emprego da tropa regular na eonduyao do 

cumprimento da ordem judiciai de reintegra~;ao de posse, evitam confrontos 

violentos e promovem soh.!~oes paclficas. 

A PoUcia Militar do Parana nos ultimos quatro anos (2003-2006) promoveu 

apoio e executou 273 (duzentos e setenta e tres) opera~oes de cumprimentos de 

mandados judiciais de reintegra«;ao de posse, em que os reus eram membros 

integrantes dos movimentos sociais que lutam peta terrae viabili~ac;ao do programa 

de reforma agraria, os conhecidos "sem-terra". 



01 

Apresenta-se sempre de forma legal, ostensiva e ciente do seu real papel de 

fon;a estatal no contexto democratico, empregando na essencia as prtncipios 

basicos norteadores da conduta poJicial, agindo com Jegalidade, quando apenas 

comparece nas propriedades objeto da disputa, apos so\icitacaa do Pod.er Judiciano, 

empregando o principia da necessidade por entender que sua atividade e 

interferencia evitam problemas de maiores dimensaes e o principia da 

proporcionatidade quando prima peio diafogo, peJa negocia~o. peio respeito aos 

direitos humanas, pe\a persuasao e poder do convencimento para o cumprimento 

das suas missoes. Atitudes desta natureza deveriam ser consideradas normais e 

adequadas a qualquer organizacao po\iciaL Porem, tratando-se do Brasil e 

envoJvendo disputas de terras e poder, bern como o envoivimento organizado de 

trabalhadores que histortcamente se apresentavam como sujeitos passivos e, 

conformado.s com os destines tra~dos por seus "senhores", . as atividades policiais 

tomam propor¢es diferentes.. acarretando situag.oes confiitantes entre agentes 

publicos .de seguran~a e trabalhadores rurais que a midia nacionaJ tanto divulga. 

No contexto atuai dos confiltos agrarios originados peias disputas das terras 

susce.ptiveis de ingresso no programa de refonna agniria, a .posi«;ao da Policia 

Militar deve ser cotacada de forma cristalina como encarregada exclusivamente pela 

apojo ao Poder Judiciario, quando soJicitado, nos cumprimentos dos despachos e 

senten9as judiciais e tambem como institui9ao responsavel pela manuten9ao da 

ordem e tr.anqOilidade publica, utiJizando-se das tecnicas modemas de negocia~aa e 

respeita aos direitas humanos, foryando assim aas demais 6rgaas publicos 

envoividos nas questoes agnirias, assumirem suas respectivas responsabilidades e 

nao permitindo que problemas socials sejam irresponsavelmente tratados como caso 

de polrcia. 

Pode-se afirmar que a Policia Militar do Parana, por toda analise dos dados 

apresentados, ao Iongo dos ultimos quatro anos (2003-2006), abre nova perspectiva 

de transformacao pela maneira como enfrenta os conftttos agrartos gerados durante 

os cumptimentos das decisOes juciic!ais de reintegracao de posse dos im6veis em 

disputa para fins de reforma agraria,. fortalecendo as garantias de que dispae os 

indivfduos contra o arbitrio do Estado, a .pratica de violencia e o desrespeito aos 

direitos humanos. 
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A Polfcia Militar do Parana, utilizando-se da negocia9ao e respeito aos 

direitos humanos durante ocorrencias de apoio aos cumprimentos das mandadas 

judiciais, prima peia vida dos envoMdos nas operat;6es, cumpre a fei e evita 

desgaste desnecessaria perante a sociedade, contirmando assim a hip6tese 

fevantada. Com a confirma~o da hip6tese, temos o probfema respondido. A 

questao da terra,. intelizmente, cada vez mais, passa da alyada poUtlca para ada 

poHcia. Poderemos optar por deixar se agravar e apostar apenas na repressao. A 

prevencao interessa a poucos. Mas d.entro das atribuiyaes legais, a Policia Militar 

possui responsabihdade com os cidadaos, .brancos, pretos, com terra au sem terra. 

Temos a obrigacaa de acreditar no poder da palavra em substitui~o as a~oes da 

forca, mesmo que 1egai. 0 futuro das corpora~;oes policiais mititares depende 

efetivamente das inov~es durante as condutas operacionais, buscando sempre o 

respeito a vida e as garantias fundamentais da pessoa hum ana. 

9.2 SUGESTOES 

Ap6s estudos e anafises incansaveis sabre a tematica apresentada, 

sentimos a necessidade de colocar para Corpora~ao a'gumas humildes sugesroes 

no sentido de facilitar e criar uma pratica mais coerente e iegaf para os servigos da 

Policia Militar do Estado do Parana, referente as missoes de apoio ao Poder 

Judi.ciario no tocante ao cumprimento das ordens judjciais de reintegrat;ao de posse 

dos im6veis rurais ocupados ou invadidos por trabalhadores "sem terra", Ugados aos 

movimentos sociais que iutam l)eta reforma agraria, principatmente por entender 

que, a cada dia as verdadeiras institui~oes responsavels pelo problema se afastam, 

deixando quase sempre a policia miJitar triJhar em busca de uma soiugao sob a 6tica 

policial para um problema que necessita de sotuooes meramente sociais, apostando 

assim numa possiveJ tragedia, entao vejamos as sugestoes: 

a) Criacao no Estado do Parana de uma Ouvidoria Especial Agraria. 

0 Estado do Parana se destaca entre os principais da Federagao em 

numeros de ocorrencias envolvendo disputas de terras pelos movimentos sociais, 

fato que ja justificaria a cria~o da Ouvidoria Especial Agraria. Porem, seria 

necessaria contar em seus quadros com a participa~_o de varios setores que 

pudessem receber todas as a~Oes de re1ntegrac;ao de posse, para uma especial e 
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criteriosa analise. Ap6s este processo e nao cabendo outre entendimento, seria 

adotada a atividade de praxe para a devida desocupayao da area, cabendo a 

composi~ao das seguintes institui~oes e representa~oes: 

- Institute Naciona\ de Coionizayaa e Reforma Agraria- lNCRAIPR; 

-Jnstituto de Terras e Reforrna Agraria do Parana -ITERAPR; 

- Poder Judiciarto; 

- Ministerio PUblico Federal e Estadual; 

- Defensoria PUblica do Estado; 

- Secretaria de Defesa Social (Envofvendo as Poffcias Civif e Militar); 

- PoHcia Federal; 

- Defesa Civil; 

- Secretarias de Defesa do Meio Ambiente Federal e Estadual; 

- Secretaria da Saude; 

- Movimentos Sociais ligados a questao da terra; 

- Consefho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; 

- Ordem dos Advogados do Brasil/PR, pela Comissao de Defesa dos Oireitos 

Humanos. 

b) Cria~ao de urn Comite de Gerenciamento de Conflitos Agrarios para tadas 

as questoes Jigadas as a~aes de reinte.gra~ao de posse em todo o territ6rio 

paranaense, com ado~o de a~oes negociadoras, atraves de uma Comissao de 

Gerenciamento de Conflitos Agrarios (CGCA), nas reintegrat;aes de posse, nos 

im6veis rurais, antecedendo ao emprego da trop~ com tnterven¢es equiUbradas, 

coerentes, paciente, a qual contomara as siruat;oes par meio de procedimentos 

calcadas nos preceitos. legais nacionais e intemacianais, principalmente 

empregando o respeito . aos principios dos direitos fundamentais, sem haver o 

desgaste de toda a lnstitui~o Policiat 

c) elaborat;ao de urn Curso Especrfico de Gerenciamento de Conflitos Rurais 

e Urbanos, atraves do Centro de Gerenciamento de Conftitos Agrarios e Direitos 

Humanos, para ser trabajhado nas escofas de formac;ao da Corpora~ao, 

possibilitando que todos os poticiais-mtutares recebam lnformacoes modernas e 

adequadas para condut;ao das ocorrencias envoivendo questoes de natureza 

meramente sociais, na tentativa de se crtar uma doumna de procedimentos para 

fates desta natureza na Policia Militar do Parana. 
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d) Capacita«;ao de grupos de policiais-militares, pelo Centro de 

Gerenciamento de Conflitos Agrarios e Direitos Humanos, nas unidades do interior 

do Estado, principaimente nas areas que apresentam ocorrencias de disputa de 

terras, a exempla do 16n Batalhao de PoUcia MUitar - sede em Guarapuava, 3° 

Batalhao de Po!fcia Miittar - Pato Branco, 6° Batalhao de PoUcia Mititar - Cascavel, 

8° Batalhao de Policia Militar- Paranavai, 15° Batalhao de Policia Militar - Rolandia 

e 3a Companhia lndependente de Polfcia Militar em Telemaco Borba . 
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ANEXOS 



POLiCIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

QUESTIONARIO 

NEGOCIACAO E MEDIACAO EM CONFLITOS AGAARIOS 

1) A negociac;ao e mediac;ao nos conflitos agrarios devem sempre anteceder 
as ac;oes da PoUcia Militar? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) lndiferente. 

2) A negociac;ao e mediac;ao dos conflitos agrarios nao devem ser atribuidas 
diretamente a Potida Militar, devendo ficar a cargo dos 6rgaos responsaveis pela 
sua soluc;ao? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) apenas aos 6rgaos responsaveis. 

3) Quando houver necessidade de intervenc;ao da Policia Militar em situac;oes 
de conflitos agrartosr primeiro deverao ser desencadeadas as ac;oas de policia, tais 
como tomada dos pontes cnticos, restabelecimento da ordem, controle da situac;ao e 
medidas legais; somente ap6s tais providencias e que se estabelecerao canais para 
mediac;ao e negociac;.ao. 

a. ( ) Sim 
b. ( ) nao se deve abrir espac;o as negociac;oes; 
c. ( ) deve-se abrir oportunidade primeiramente as negociac;oes. 

4) As negociac;oes e mediac;oes durante as ac;oes desencadeadas pela 
PoHcia Militar nos conflitos agrarios devem: 

a.( ) limitar-se as a96es policiais e melhor forma de aplicac;ao da lei, 
evitando conflitos; 

b.( ) ficar a cargo de autros 6rgaos au representantes diretamente 
responsaveis pe\a questao, as quais devem se fazer presentes; 

c.( ) quando houvera nec-essidade de interven«;ao poJicial nao e momenta 
para negociac;ao. 

d. ( ) N.d. a. 

5} A existencia de uma comissao de negociac;ao e mediac;ao composta pelos 
6rgaos diretamente responsaveis na area de conflitos agrarios implicaria em: 

a. ( ) agilizar e facllitar as ac;oes da PM e Poder Judicia rio. 
b. ( ) dificultar as ac;aes. 
c. ( ) Nao contribuir com nada. 



d. ( ) Evitar os conflitos agrarios e cumprir a lei 

6) A PMPR nao deve assumir diretamente as negociac;oes e mediac;oes nos 
conflitos agrarios, devendo tal atribuic;ao ficar a cargo de: 

a. ( ) Chefe do Executive Local 
b. ( ) De uma comissao permanente de negocia~o reunindo as 

autoridades regionais. 
c. ( ) Da Policia Miiitar com apoio dos outros 6rgaos. 

7) Para integrarem uma comissao permanente de negociac;ao e mediat;ao em 
conflitos agrarios, deverao estar presentes, obrigatoriamente: 

a. ( ) Ministerio Publico b. ( ) Chefe do Poder Executive c. ( ) lAP 
d. ( ) Potfcia Mijitar e. ( } Potfcia Civil d. ( ) Poder Judiciario 
e. ( ) outros. 

8) As questoes relacionadas com a Justic;a "Social" e Direitos "Sociais", 
muitas vezes, acabam servindo de pretexto para vioJagao da Justic;a e do Direito. Em 
sua opiniao, as questoes envclvendo os ccnflitcs agrarios devem ser analisadas: 

a. ( ) De acordo com a tei~ 
b. ( ) Merecem tratamento diferenciado par tratar-se de questao social; 
c. ( } De forma diferenciada, porem sem abrir mao do aspecto legal; 
d. ( ) De forma diferenciada, podendo-se abrir mao do cumprimento da lei 

para evitar conflitQS. 
e. ( ) n.d. a. 

9) A Polfcia Militar, nas questoes agrarias devera buscar a soluc;ao atraves da 
negociac;ao e mediac;ao, devendo evitar conflitas, mesma que para isso tenha que 
retardar ou abrir mao do cumprimenta da lei? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) podera deixar de apficar a 
lei, a seu criteria, a fim de evitar confiitos. 

10) As ac;oes desencadeadas na area do 16° BPM, por ocasiaa dos conflitos 
agrarios tern sido: 

a. ( ) Excelentes b. ( ) Boas c. ( ) Regulares d. ( ) 
insuficientes. 

11) A presem;a efetiva de todas as 6rgaos responsavel, direta ou 
indiretam.ente na questao agraria, principalmente o Ministerio Publico, visando a 
soluc;ao dos conflitos agrarios e: 

a. ( ) fundamental b. ( ) importante, mas nao necessaria. C. ( ) 
indiferente. 



12) Os conflitos envolvendo as questoes agrarias, na maioria das vezes, 
ocorrem por: 

a. ( 
b. ( 

) Falta de negociac;ao e mediagao atraves da PMPR 
) Falha da PoHcia Militar 

c. ( 
envolvidos 

) Por desacato e descumprimento da lei por parte dos grupos 

d. ( 
e. ( 

) Ausencia dos 6rgaos responsaveis. 
) N.d.a. 

13) As negociac;oes e mediac;oes por parte da Corporac;ao devem limitar-se 
apenas as questoes afetas a ac;ao policial e ao dialogo necessaria para urn desfecho 
pacifica, podendo ser empregado o uso graduat e racional da forc;a, na medida da 
necessidade. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Todas as negociagoes devem ser por 
intermedio da Policia Militar. 

14) As a<;oes da PMPR durante os conflitos agrarios deverao sempre ser 
iniciadas atraves de muito dialogo, negociar;ao e mediar;ao, evitando-se o emprego 
da forga, mesmo que para isso se deva abrir mao dos aspectos tecnicos e 
operacionais. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c.( ) a negociagao nao deve 
vir em detrimento dos aspectos tecnicos e operacionais. 

15) A PMPR, nas questoes agrarias, devera buscar solu9oes atraves da 
media9ao e negociayao, evitando conftitos? 

a.( ) Sim, desde que nao venha em detrimento ou retarde a aplicac;ao 
da lei; 

b.( ) Nao, a ac;ao da PM tera que ser imediata e energica, com uso 
gradual e proporcional de forc;a, na medida do necessaria; 

c.( ) A negocia~ e memac;ao deve anteceder o emprego de medida 
mais energica, sem comprometimento da aplicac;ao da lei; 

16)A atuagao da PMPR durante os conflitos agrarios deve se adequar aos 
aspectos t:ecnicos e operacionais podendo vater-se do emprego da forca racionada 
para as medidas legais, na medida da necessidade. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) deve resolver inicialmente a 
questao pelo aspecto social e politico. 

17)0 aspecto sociaJ e poUtico dos conflitos agrarios nao devem interferir na 
aplicac;ao da lei. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Podera em 
alguns casos. 

18}A PoUcia mifitar devera atuar nas questoes agrarias como mediadora e 
negociadora em todas as questoes, apoiadas pelos demais 6rgaos. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Apenas em algumas 
situac;oes. 



POLiCIA MIUTAR DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

QUESTIONARIO 

NEGOCIACAO E MEDIACAO EM CONFLITOS AGRARIOS 

1) A negocia~o e mediac;ao nos conflitos agrarios devem sempre anteceder 
as ac;oes da Policia Militar? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) lndiferente. 

2) A negociac;ao e mediac;ao dos conflitos agrarios nao devem ser atribuidas 
diretamente a Polfcia Militar, devendo ficar a cargo dos 6rgaos responsaveis pela 
sua soluc;ao? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( } apenas aos 6rgaos responsaveis. 

3) Quando houver necessidade de intervenc;ao da Policia Militar em situac;oes 
de conflitos agrarios, primeiro deverao ser desencadeadas as ac;oes de polfcia, tais 
como tomada dos pontos criticos. restabelecimento da ordem, controle da situa~o e 
medidas legais; somente ap6s tais providencias e que se estabelecerao canais para 
mediac;ao e negociac;ao. 

a. ( ) Sim 
b. ( ) nao se deve abrir espac;o as negociac;oes; 
c. ( ) deve-se abrir oportunidade primeiramente as negociac;oes. 

4) As negoctac;oes e mediac;oes durante as ac;oes desencadeadas pela 
Policia Militar nos conflitos agrarios devem: 

a. ( ) limitar-se as ac;oes policiais e melhor forma de aplicayao da lei, evitando 
conflitos; 

b.( ) ficar a cargo de outros 6rgaos ou representantes diretamente responsaveis 
pela questao, os quais devem se fazer presentes; 

c. ( ) quando houver a necessidade de intervenc;ao policial nao e momenta para 
negociac;ao. 

d. ( ) N.d. a. 

5) A existencia de uma comissao de negocia~o e mediayao composta pelos 
6rgaos diretamente responsaveis na area de conflitos agrarios implicaria em: 

a. ( } agilizar e facilitar as ac;oes da PM e Poder Judiciario. 
b. ( ) dificultar as ac;oes. 
c. ( ) Nao contribuir com nada. 



4. ( ) Evitar os conflitos agrarios e cumprir a lei 

6) A PMPR nao deve assumir diretamente as negocia9oes e media9oes nos 
conflitos agrarios, devendo tal atribui9ao ficar a cargo de: 

a. ( ) Chefe do Executivo Local 
b. ( ) De uma comissao permanente de negocia9ao reunindo as autoridades 

regionais. 
c. ( ) Da Policia Militar com apoio dos outros 6rgaos. 

7) Para integrarem uma comissao permanente de negocia9ao e media9ao em 
conflitos agrarios, deverao estar presentes, obrigatoriamente: 

a. ( ) Ministerio Publico b. ( ) Chefe do Poder Executivo c. ( ) lAP 
d. ( ) Polfcia Militar e. ( ) Poticia Civil d. ( ) Poder Judiciario 
e. ( ) outros. 

8) As questoes relacionadas com a Justi98 "Social" e Direitos "Sociais", 
muitas vezes, acabam servindo de pretexto para viola9ao da Justi9a e do Direito. Em 
sua opiniao, as questoes envolvendo os conflitos agrarios devem ser analisadas: 

a. ( ) De acordo com a lei; 
b. ( ) Merecem tratamento diferenciado por tratar-se de questao social; 
c. ( ) De forma diferenciada, porem sem abrir mao do aspecto legat; 
d. ( ) De forma diferenciada, podendo-se abrir mao do cumprimento da lei para 

evitar conflitos. 
e. ( ) n.d. a. 

9) A Polfcia Militar, nas questoes agrarias devera buscar a solu9ao atraves da 
negocia9ao e media9ao, devendo evitar conflitos, mesmo que para isso tenha que 
retardar ou abrir mao do cumprimento da lei? 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) podera deixar de aplicar a lei, 
a seu criterio, a fim de evitar conflitos. 

10) As a96es desencadeadas na area do 16° BPM, por ocasiao dos conflitos 
agrarios tern side: 

a. ( ) Excelentes b. ( ) Boas c. ( ) Regulares d. ( ) 
insuficientes. 

11) A presen9a efetiva de todos os 6rgaos responsavel, direta ou 
indiretamente na questao agraria, principalmente o Ministerio Publico, visando a 
solu9ao dos conflitos agrarios e: 

a. ( ) fundamental b. ( ) importante. mas nao necessaria. C. ( ) 
indiferente. 



·t2) Os confiitos envoivendo as questoes agnirias, na maioria das vezes, 
ocorrem por: 

a. ( ) Faita de negociac;ao e mediac;ao atraves da PMPR 
b. ( ) Fatha da Poticia Militar 
c. ( ) Por desacato e descumprimento da iei por parte dos grupos envoividos 
d. ( ) Ausencia dos 6rgaos responsaveis. 
e. ( ) N.d.a. 

13) As negociac;oes e mediac;oes por parte da Corporac;ao devem limitar-se 
apenas as questoes afetas a ac;ao policial e ao dialogo necessaria para urn desfecho 
pacifica, podendo ser empregado o uso gradual e racional da forc;a, na medida da 
necessidade. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Todas as negociac;oes devem ser por 
intermedio da Policia Militar. 

14) As ac;oes da PMPR durante os conflitos agrarios deverao sempre ser 
iniciadas atraves de muito diaiogo, negociac;ao e mediac;ao, evitando-se o emprego 
da forc;a, mesmo que para isso se deva abrir mao dos aspectos tecnicos e 
operacionais. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c.( ) a negociayao nao deve vir 
em detrimento dos aspectos tecnicos e operacionais. 

i5) A PiviPR, nas questoes agranas, devera buscar soiuyaes atraves da 
mediac;ao e negociac;ao, evitando conflitos? 

a.( ) Sim, desde que nao venha em detrimento ou retarde a apticac;ao da lei; 
b.( ) Nao, a ac;ao da PM tera que ser imediata e energica, com uso gradual e 

proporcional de forc;a, na medida do necessaria; 
c.( ) A negociac;ao e mediac;ao deve anteceder o emprego de medida mais 

energica, sem comprometimento da apticac;ao da lei; 

16)A atuayao da PMPR durante os conflitos agrarios deve se adequar aos 
aspectos tecnicos e operacionais podendo vater-se do emprego da forc;a racionada 
para as medidas iegais, na medida da necessidade. 

a. ( ) Sim b. { ) Nao c. ( ) deve resolver inicialmente a 
questao pelo aspecto social e politico. 

17)0 aspecto social e politico dos conflitos agrarios nao devem interferir na 
apiicac;ao da iei. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Podera em alguns 
casas. 

18)A Policia miiitar devera atuar nas questoes agrarias como mediadora e 
negociadora em todas as questoes, apoiadas pelos demais 6rgaos. 

a. ( ) Sim b. ( ) Nao c. ( ) Apenas em algumas 
situac;oes. 



POLiCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA 
DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

QUESTIONARIO 

Este questionario faz parte de urn trabalho acadernico do Curso Superior de 

Policia - PMPR, que tern por objetivo pesquisar entre os rnagistrados que atuarn em 

Cornarcas do interior do Estado, o cornportarnento e atuayao da PM do Parana 

durante as missoes de curnprimento dos mandados judiciais de reintegrac;oes de 

posse, envolvendo rnovimentos sociais que lutarn pela reforrna agraria (sern terra). 

Nos ultimos 04 (quatro) anos. 

Solicitarnos vossa colaborayao, respondendo verdadeiramente apenas uma 

resposta para cada questao. Sendo opcional a identificac;ao. 

1) V. Ex.a costuma solicitar o emprego da Policia Militar do Parana (PMPR) para 

apoiar os Oficiais de Justic;a durante o cumprimento de mandado judicial de 

reintegrac;ao de posse de im6vel rural, ocupado por trabalhadores rurais integrantes 

dos movimentos sociais (sem terra) que lutam pela reforma agraria? 

( ) Sirn ( }Nao { } As vezes 

Se negativo, por que? 

( ) Desconfianc;a { )Desnecessario { ) Sem preparo { ) Arbitraria { ) Maleavel 

( ) outros motivos 

2) V.Ex.a conhece o trabalho da PM/Parana, que prioriza soluc;oes pacificas atraves 

da negociac;ao e respeito aos direitos humanos, durante o cumprimento dos 

mandados judiciais de reintegrac;ao de posse dos im6veis rurais em disputa para 

reforma agraria, envolvendo trabathadores rurais integrantes dos rnovimentos 

sociais (sern terra)? 

{ ) Sim ( )Nao 

Se positivo, 



~ ) Concorda; ( ) Nao concorda; 

Se concorda, por que? (Querendo, marque mais de uma op<;ao). 

( ) Evita ocorrencia de conflitos e consequentes danos as vidas dos envolvidos; 

( ) Permite que o Judiciario participe como instrumento pacificador nas questoes; 

( ) Permite reunir todas as institui<;oes/autoridades responsaveis pelo problema da 

reforma Agraria em busca da solu<;ao; 

( ) Outros; Especificar 

Se nao concorda, por que? (Querendo, marque mais de uma opyao) 

( ) Permite que os reus (integrantes dos movimentos sociais) retornem a invadir o 

im6vel; 

( ) Causa prejuizo aos prazos judiciais definidos para o cumprimento do mandado; 

( ) Demonstra falta de autoridade e benevolencia confundindo a imagem do 

judiciario; 

( ) Outros; Especificar _____________________ _ 

3) Na opiniao de V.Ex.8
, a estrategia da busca de solu<;oes pacificas atraves da 

negocia<;ao e respeito aos direitos humanos, empregada pela PM/Parana durante os 

cumprimentos dos mandados judiciais de reintegra<;ao de posse dos im6veis rurais 

objetos de disputa para reforma agraria, envolvendo integrantes dos movimentos 

sociais (sem terra): 

( ) Atende as exigencias legais; 

( ) Nao atende as exigencias legais; 

( ) Atende em parte, as exigencias legais; 

( ) Desconhece as estrategias e atuayc5es da PM/Aiagoas 

Querendo, justifique a resposta __________________ _ 



,_OLiCIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA 

COMANDO GERAL 

PORT ARIA N° XXX/2006 - CG/ASS 

NORMAS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAIS QUE VERSEM 

SOBRE QUESTOES AGAARIAS 

0 Comandante Geral da Policia Militar, no uso de suas atribuic;oes legais e, 

preocupado com a conotac;ao dada em recentes acontecimentos, bern como no 

intuito de resguardar os integrantes da Corporac;ao durante o cumprimento de 

Mandados Judiciais que envolvam os movimentos sociais em questoes agrarias, 

DETERMINA: 

1. Que nos cumprimentos de Mandados Judiciais de Reintegrac;ao, 

Manutenc;ao ou tmissao de Posse e Mandados de Busca e Apreensao, em que haja 

a necessidade do emprego de tropa, o P/3 do Comando do Policiamento do Interior 

devera planejar a operac;ao com antecedencia, orientando-se pela Comissao de 

Gerenciamento de Conflitos Agrarios (CGCAIPMPR), escalando o efetivo 

previamente, a fim de que este possa receber instruc;oes sobre o procedimento da 

ac;aoda PM; 

2. Que em caso de emprego de tropa, seu comandante, independente do 

Posto ou AntigOidade, devera aguardar as negociac;oes efetuadas pela CGCA, ate 

que cessem todas as possibilidades de uma soluc;ao pacifica, definida pela 

Comissao; 

3. Que as ac;Oes da PMPR se limitarao, exclusivamente, ao descrito no 

Mandado Judicial, sendo toda e qualquer ac;ao que porventura nao se encontre 

contida no bojo do Mandado, de responsabilidade penal e disciplinar do comandante 

da operac;ao; sendo que, havendo duvidas, este devera sana-las junto ao Juiz da 

Comarca expedidora do Mandado; 

4. Que a tropa nao devera participar do desmonte dos acampamentos; 



5. Que no cumprimento de mandado de Busca e Apreensao nenhum policial 

entrara nos barracos sem autoriza<;ao, e estes, somente serao revistados, na 

presenya do dono ou de testemunhas, sendo o procedimento do policial pautado 

pela legalidade, etica e respeito ao cidadao e seus pertences; 

6. Que em a<;oes conjuntas, a PMPR nao fara nenhuma interferencia na 

a<;ao da Policia Civil; 

7. Que toda a a<;ao da PMPR em dar suporte ao cumprimento do mandado 

devera ser na presen<;a do oficial de justi<;a, e em caso de apreensao de materiais, 

este designara o seu "tiel depositario"; 

8. Que nas opera<;oes em que houver emprego de tropa, nao sera permitido 

o uso de armas de grosso calibre; 

9. Que todo contato da PMPR e trabalhadores rurais integrantes de 

Movimentos Sociais envolvidos com as Questoes Agrarias, devera ser feito pelos 

membros da CGCA, e, quando do emprego de tropa, os mesmos deverao se fazer 

presente no local ate o termino da operayao. 

Pubtique-se, 

Quartet em Curitiba, 01 de agosto de 2006. 

XXXXXXXXXXXXXXX- Gel QOPM 

Comandante-Geral 



PROPOSTA DE ESTUDO ANALfTICO PARA INTERVENCAO EM CONFLITOS 

AGRARIOS A SER UTIUZADO NA POLiCIA MILITAR DO 

PARANA 

l RESlf!\lO 

Proposta de estudo analitico que l'isa descreYer. al·aJiar e aprimorar o modelo 

de internnc;ao em conflitos agrarios utilizado em 2003 pela Policia Militar de 1\•linas 

Gerais (PMJ\·JG). do qual resultou. sem mortes ou necessidade de emprego da for~a. a 

totalidade das desocupa~oes determinadas por mandado de relntegra~ao de posse. 

20BJETO 

Desen\·olnr. mediante aprimoramento de modelo de internnc;ao pacifica. sem 

mortes e lntegrada em conflftos agrarios, pratlcado em l\··Jinas Gerais pela PoUda 

Militar (PMMG), no ano de 2003. metodologia propria que sina de base as demals 

polidas-militares brasileiras. 

30BJETIVOS 

3.1 Geral 

Desenl·olnr um produto destinado a solu~oes gerenciais em segura01;a publica. 

que permita as policias miJitares brasileiras inten·ir com eficiencia em conflitos 

agrarios. 

3.2 [spedtlcos 

3.2.1 Descrever e analisar as taticas operadonais utilizadas pela PM!\'IG em conflitos 

agrarios decorrentes de ocupa~;oes de terras no Estado. no ano de 2003: 

3.2.2 Colber elementos extrinsecos a PMI\··JG, capazes de nrificar a etidencia do 

DlodeJo adotado nas a~;oes de reintegrac;ao de posse, no ano de 2003: 

3.2.3 Analisar a rela~;ao existente "ntre essas taticas e os fundamentos do Estado 

Democratico de Direito. espedalmente quanto ao respeito aos Direitos Humanos. 



4 JUSTIFICATIVA 

0 Brasil e, segundo o art. 18
, a1put, da Constitui~ao federal. um Estado Democratico 

de Diteito. MEJRELLES (2001 :55) explica que o Estado de Direito ~ aquele 

"juridicamente organizado e obediente as suas pr6prias leis... Para alcan~ar o 

desiderato dessa obedi~ncla as l"is. o Estado utiliza-se de alguns meios, dentre eles. a 

polfcia. 

J\·IORAES (2002:653) obsena que •'e usmd a classifica.;ao da policia em dots 

grandes ramos: polfcia administrativa e policia judicia ria''. explicando que a prlmeira 

e tamb~nt chamada de pollcia preventiva. cuja fun~ao consiste no conjunto de 

intenen~oes da administra~ao, '"conducentes a impor a lhn a~ao dos particulates a 

discipllna nigida pela vida em sociedade". Dispoe o texto constitucional brasileiro que 

•'Art. 144. A seguran.;a ptlblica. dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos. e exercida para a presena~ao da ordern 
publica e da ittcohunidade das pessoas e do patrimonio. atra,·es dos 
segulntes 6rgaos: ( ••• ) v - policias militares ( .•. ) § 58 

- ls policias 
militart~s cab"m a policia ostensin e a preserva<;ao da ordem J>ublica ..... 

Segundo ROSA (2004), a ordem publica constitui o meio pelo qual tornam-se 

possiwis o exerclcio dos direitos indh·iduais. a estabilidade das instituic;iles t> o 

funcionatnt~nto dos seni<;os &>ublicos. A presenac;ao da ordem publica e. pois, 

atribulc;ao constitucional dada as policias militares brasileiras. A seguranc;a publica e. 

portanto. a presen·ac;ao da ordem publica. constituem. ao lado da atua.;ao das forc;as 

armadas, o meio encontrado pelo Estado para a defesa das instituit;oes democraticas e 

o exercicio dos direitos indiYiduais. 

0 modelo de relac;ao entre o Estado e os particulares. imposto pelo Estado 

Democratico de Direito. exige o recurso a forc;a apenas como medida extrema. pois a 



lei considera abuso de autoridade a extrapola~ao dos limites da lei pelo agente 

publico. Veriflca-se que a legalidade den• balizar as a~oes dos agentes publicos. Ha 

outros princfJlios: 

'"Art. J7 - A administra~ao publica direta e iudireta de qualquer dos 

Poderes da lJniao. dos Estados, do Distrito Federal e dos 1\hmicipios. 

obedecera aos principios da legalidade. impessoalidade, moraJidade. 

publicidade e eflciencia ... " 

Eficiiincia ~. ao Jado da legalidade. um principio a ser obsenado pela Policia 

MiJitar no desempenho de suas missoes constitucionais. Atenta a isso. a PMMG 

expedh1 em 2002 a Diretriz 11° 02/2002/Comando-Geral, segundo a qual 

.. o exercicio constante da parlamenta~ao e o envolvimento de outrns 

institui~oes sao fatores decisivos para 0 exito 110 cumprimento paciflco 

das ordens judiciais de reintegra~iio de posse". 

0 modeJo tradicional foi o responsarel pela ocorrencia, 110 Brasil. de alguns 

fatos lamentareis emroJvendo policiais-militares em operat;oes de reintegra.;oes de 

posse. Sao exempJos disso os fatos narrados pela Comissao Pastoral da Terra. em seu 

relatorio de J996: o episodio de 17/04/96, em Eldorado dos Carajas. Para, em que 

,·arios lanadores sem-terra innstiram contra policiais e estes reagiram a tiros. 

causando a morte de dezessete pessoas: o caso de 06.08.95. na fazenda Agropastoril 

Extrativa do Brasil S/A, em Sao Joao do At·aguaia. tambem no Para. o11de 

empregados da fazenda, poJiciais-militares e um policial civil causaram a morte de 

quatro posseiros. 



No ano que se seguiu a ado~ao do novo modelo de inten·en~ao em contlif~ 

agrarios peJa PMMG, obtiwram-se resultados que apontam a possibilidade de se 

hawr cbegado ao ponto ideal de equilibrio entre o a atividade de fazer cumprir a lei e 

nao extrapolar nisto. 

Alguns indicadores conflrmam a tese de que o modelo adotado em Mina5 

Gerais l! eticiente: Os BalllllfOS do.~ Cot{/1ito.'l 110 Ct1111po
1
• do l\linistet·io da Justi~a. 

indicam que Minas Gerais, apesar de constar dentre os Estados em que ocorrerant 

invasoes de terra. entre 1998 e 2003, nao esta entre aqueles em que boun mortes no 

campo. Os (fUadros abaixo ilustram os resultados obtidos pela Pl\JJ\·JG. nesse tipo de 

ocorrencias, em 200..1. 

QUADRO D£ OCliPA(:AO D£ T£RRAS/MG/ 2003 

RPM lnvasao Reintegra~ao 

Rural I Urbana Pacifica I Resistencia 
TOTAL 100 141 34 18 

Desses dados acima reunidos decorre a moth·a~ao para se verificar as 

caracteristicas do modelo mineiro de interYen~ao em conflitos agn1rios, utilizado pela 

P!\1!\'IG. a fim de que. aprimorado nas mimlcias que se mostrarem necessarias. 

captadas com os publicos envolvidos nas opera~oes e pesquisas documc.>ntal e 

bibliografica, possa-se chegar a urn produto iltil a sua implementa~ao em todo o pals. 

1 Cf. f\1iniskrio da Justil;a, publicados na FOLHA DE S. ~lAULO. C1dcrno ;\(,, 9Jan2004. 



FIGURA 1 - REINTEGRACOES DE POSSE NO 16° BPM- ANO 2002 

FONTE: 38 Secao do Estado-Maior do 16° BPM. 

FIGURA 2- REINTEGRACOES DE POSSE NO 16° BPM- ANO 2003 

FONTE: 38 Secao do Estado-Maior do 16° BPM. 



FIGURA 3- REINTEGRACOES DE POSSE NO 16° BPM- ANO 2004 

FONTE: 38 SecAo do Estado-Maior do 16° BPM. 

FIGURA 4- REINTEGRACC>ES DE POSSE NO 16° BPM- ANO 2005 

f ONTE: 38 SecAo do Estado-Maior do 16° BPM. 



FIGURA 5- REINTEGRAC0ES DE POSSE NO 16° BPM -ANO 2006 

FONTE: 38 Secao do Estado-Maior do 16° BPM. 


