


O que é o PBQ

• Instituído em março de 2004 e regulamentado pelo 
Decreto 6.261/2007.

• 11 ministérios compõem o comitê gestor, 
coordenado pela SEPPIR

• Engloba políticas públicas agrupadas nos seguintes 
eixos temáticos:
– Acesso à terra;

– Infraestrutura e qualidade de vida;

– Desenvolvimento local e inclusão produtiva; e

– Direitos e cidadania.



COMITÊ GESTOR DO PBQ

1. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR)

2. Casa Civil da Presidência da República (CC/PR)

3. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Instituto Nacional de Colonização

e Reforma Agrária (INCRA)

4. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

5. Ministério da Cultura (MinC) e Fundação Cultural Palmares (FCP)

6. Ministério das Cidades

7. Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional da Educação (FNDE)

8. Ministério da Saúde (MS) e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

9. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

10. Ministério da Integração Nacional (MI)

11. Ministério de Minas e Energia (MME)



BASE LEGAL
Constituição Federal de 1988

Artigos 215 e 216 da Constituição Federal – Direito à preservação de 

sua própria cultura;

Artigo 68 do ADCT – Direito à propriedade das terras de 

comunidades remanescentes de quilombos.

Convenção 169 da OIT
Estatuto da Igualdade Racial
Decreto nº 4.887/2003 – Trata da regularização fundiária de terras de 

quilombos 

Decreto nº 6040/2007 - Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Decreto nº 6261/2007 – Agenda Social Quilombola no âmbito do PBQ.

Portaria nº 98/2007 da FCP - Certificação  das Comunidades 

Quilombolas

IN 57/2009 do INCRA - Regulamenta o procedimento para identificação, 

delimitação, demarcação,  desintrusão e titulação das terras quilombolas





Quilombolas em Números - Brasil

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.

Estimativa:
• 214 mil famílias em todo o Brasil
• População de 1,17 milhão de quilombolas

SOCIOECONÔMICO[1]

• 80 mil famílias no CADUNICO
• 64 mil famílias, 79,78% do total, são beneficiárias pelo Programa Bolsa Família.
• 74,73% das famílias quilombolas estão em situação de extrema pobreza.
• 92,1% autodeclaram-se pretos ou pardos.
• 24,81% não sabem ler.
• 82,2% desenvolve atividades agriculturas, extrativismo ou pesca artesanal



Quilombolas em Números - Brasil

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.

DOMICÍLIO QUILOMBOLA

Jul 2012 Jan 2013

78,4% possui energia elétrica 79,29% possui energia elétrica.

24% possui saneamento adequado 46% possui saneamento adequado 

38% possui água canalizada 44,8% possui água canalizada

64% possui banheiro ou sanitário 67% possui banheiro ou sanitário. 

63% possui piso de terra batida 48,7% possui piso de terra batida. 



[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.



Quilombolas em Números - RS

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.

Rio Grande do Sul
• 2.373 famílias no Cadunico
• 954 famílias quilombolas, 40,2% do total, em situação de extrema pobreza
• 1.129 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 47,5% do total

Morro Alto – 456 famílias (INCRA) – RTID publicado
• Osório
• 17 famílias no Cadunico*
• 13 famílias quilombolas, 76,4% do total, em situação de extrema pobreza
• 12 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 70,5% do total

• Maquiné
• 3 famílias no Cadunico
• 3 famílias quilombolas, 100% do total, em situação de extrema pobreza
• 2 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 66% do total

* O quantitativo de famílias do CADUNICO está subnotificado na maioria dos municípios para quilombos.



Quilombolas em Números - RS

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais.

Picada das Vassouras – 71 famílias (FCP) - RTID em elaboração
• Caçapava do Sul
• 23 famílias no Cadunico
• 12 famílias quilombolas, 52,1% do total, em situação de extrema pobreza
• 7 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 30,4% do total

Rincão dos Negros – 12 famílias (FCP) – RTID em elaboração
• Rio Pardo 
• 13 famílias no Cadunico
• 3 famílias quilombolas, 23% do total, em situação de extrema pobreza
• 5 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 438% do total

São Miguel – 153 (INCRA) – Decreto / Rincão dos Martinianos – 55 (INCRA) -
Decreto
• Restinga Seca
• 72 famílias no Cadunico
• 44 famílias quilombolas, 61,1%do total, em situação de extrema pobreza
• 30 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 41,6% do total



Quilombolas em números

BRASIL RIO GRANDE DO SUL

2.131 comunidades certificadas pela 

FCP 

92 comunidades certificadas

1.264 processos de regularização 

fundiária

79 processos abertos

158 RTID 14 RTID publicados

74 portarias 07 portarias

53 decretos 05 territórios decretados

207 comunidades tituladas 03 comunidades tituladas



Quilombolas em Números - SC

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.

Santa Catarina
• 254 famílias no Cadunico
• 69 famílias quilombolas, 27,1% do total, em situação de extrema pobreza
• 94 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 37% do total

INVERNADA DOS NEGROS – 84 famílias (INCRA) - Decreto
• Campos Novos
• 37 famílias no Cadunico
• 20 famílias quilombolas, 54% do total, em situação de extrema pobreza
• 8 são beneficiárias pelo Programa Bolsa Família – 21% do total



Quilombolas em números

BRASIL SANTA CATARINA

2.131 comunidades certificadas pela 

FCP 

11 comunidades certificadas

1.264 processos de regularização 

fundiária

15 processos abertos

158 RTID 03 RTID publicados

74 portarias 01 portaria

53 decretos 01 território decretado

207 comunidades tituladas -



Quilombolas em Números - PA

[1] Dados socioeconômicos baseados nas informações disponíveis sobre as famílias quilombolas cadastradas no 
Cadastro Único de Programas Sociais.

Pará
• 9.407 famílias no Cadunico
• 7.562 famílias quilombolas, 80,3% do total, em situação de extrema 

pobreza
• 7.697 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 81,8% do tota

SANTARÉM - Comunidades – 479 famílias
Arapemã - 81  fam (FCP) – Portaria / Murumurutuba – 60 fam (FCP) – RTID 
em elab. / Saracura – 130  fam (FCP) – Portaria / Murumuru – 57 fam (FCP) 
RTID em elab. / Bom Jardim – 76 fam (FCP) – Portaria / Tiningu – 75 fam (FCP) 
– RTID em elab. / Pérola do Maicá – RTID inicial
Município
• 299 famílias no Cadunico
• 210 famílias quilombolas, 70,2% do total, em situação de extrema pobreza
• 170 são beneficiários pelo Programa Bolsa Família – 56,8% do total



Quilombolas em números

BRASIL PARÁ

2.131 comunidades certificadas pela 

FCP 

155 comunidades certificadas

1.264 processos de regularização 

fundiária

28 processos abertos

158 RTID 06 RTID publicados

74 portarias 03 portarias

53 decretos 01 territórios decretados

207 comunidades tituladas 57 comunidades tituladas



Infraestrutura e qualidade de vida



Água para Todos 
e Saneamento - Brasil

• Mais de R$ 176 milhões investidos em saneamento básico e 

sistemas de abastecimento de água em 563 comunidades 
quilombolas de todo país, de 2007 a 2012



Água para Todos 
e Saneamento



Saneamento Básico

RIO GRANDE DO SUL – Projetos de Sistemas de Abastecimento de 
Água em 17 comunidades de 6 municípios

RESTINGA SECA - Rincão dos Martinianos, São Miguel (programa 

contratado em 2012, por meio de termo de compromisso com o 

município, no valor de R$ 1.479.526,66).

PARÁ – Projeto de SAA em 06 comunidade e MSD em 09 
comunidades de 03 municípios



Energia Elétrica
• 26,5 mil ligações em domicílios quilombolas até 

jun/2013 realizadas pelo programa Luz para 
Todos, das quais:

– 2.437 ligações no Estado do Rio Grande do Sul;

– 86 ligações no Estado de Santa Catarina;

– 3.453 ligações no Estado Pará.

• Desafio: Levantar informações sobre não 
cobertura

• Tarifa Social – Cadunico ou cadastro na prefeitura



HABITAÇÃO – MINHA CASA, MINHA VIDA

•Investimento Total 2005-2012: R$ 107,9 mi – 4213 UH

•Investimento em 2012: R$ 50,3 mi – 2049 UH

Casa entregue na comunidade quilombola de Adrianópo lis.



Desenvolvimento local e inclusão produtiva



Plano Brasil Sem Miséria
Chamada de Fomento e Assistência Técnica Rural Quilombola

Ano Estados N°°°° de Famílias

2011 MG, BA, MA, e PE 4.480

2012 MA, PI, AL, PA e GO 4.500

Nova Chamada de ATER Quilombola em 2013 em diálogo.  Possibilidade de 
cobertura para os estados com chamada publicada e n ão atendida, como ES.



Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
• Compra de alimentos oriundos da agricultura familiar. Estratégia para ampliar

acesso aos quilombolas.

• Incentivo financeiro aos municípios e estados que fizerem adesão ao PAA com

previsão de compra de comunidades quilombola.

1900ral

1900ral

PAA Quilombola - Compra

R$ em milhões



Inclusão Produtiva

SELO QUILOMBOS DO BRASIL

• Portaria Assinada em 21/nov/2012, entre MDA e SEPPIR 
que prevê articulação com o Selo da Agricultura Familiar;

• Acesso ampliado à rede de apoio à agricultura familiar para 
as comunidades quilombolas.

• Informações de Acesso:
• www.seppir.gov.br
• www.mda.gov.br



Banana Orgânica – Quilombos do Vale do Ribeira - SP Produção de Farinha – Quilombos do Abacatal - MA



Direitos e Cidadania



Educação

• 240.992 alunos e 12.371 professores atuando em 
1.969 escolas nas escolas quilombolas (INEP 2012).

• Rio Grande do Sul– 41 escolas na área rural e 3 em área 
urbana quilombola

• Santa Catarina - 5 escolas na área rural e 1 em área 
urbana quilombola

• Pará – 288, todas localizadas em área rural

• Em 20/11/2012, foram publicadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Escolar 
Quilombola 



Educação

Programa de Alimentação Escolar (PNAE) - incentivo 
no valor para alunos quilombolas - ampliado de R$ 0,40 
para R$ 0,60:

• 2012 - 208.737 alunos em 1.945 escolas Quilombolas de 
510 municípios, com repasse de R$ 25,2 milhões – Brasil

• RS - 2012 – repasse de R$ 401.832,00 para escolas 
quilombolas 

• SC - 2012 – repasse de R$ 9.072,00 para escolas 
quilombolas 

• PA - 2012 – repasse de R$ 1.647.064,00 para escolas 
quilombolas



Educação
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA – De 2004 a 2010, foram construídas
135 salas de aula, em 53 municípios.

- Em 2011, foram construídas 5 escolas em 2 UF

- Em 2012, foram construídas mais 24 novas escolas em 07 UF

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1905ral 1905ral

Novas Escolas Quilombolas



Educação
• PDDE repasse de até R$ 12 mil reais para melhoria da estrutura das escolas 
rurais.

•Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Em 2012 atendimento a 8.390 
estudantes quilombolas

•Formação Continuada - 899 professores de escolas quilombolas em 19 
municípios dos Estados priorizados. 2013 - Formação Continuada para mais 
3.370 Professores em 14 Estados 

•Programa Mais Educação Quilombola contemplou em 2012, 468 escolas

1900ral

1901ral

1905ral 1905ral

Escolas com acesso ao 
PDDE Quilombola



Saúde
• 2.008 equipes de Saúde da Família e 1.536 equipes de Saúde 

Bucal em 1.117 municípios que atendem residentes em 
assentamentos da reforma agrária e de remanescentes de 
quilombos.

• Incentivo de Repasse para municípios com quilombos ou 
assentamentos de reforma agrária – Portaria 90/2008 do MS

• Repasse anual – Portaria 90 para quilombolas: R$ 75,1 milhões 
– 297 municípios

– RS - 55 comunidades cobertas - sendo 1 em Osório (Morro Alto) e 2 em Restinga 
Seca (Rincão dos Martinianos e São Miguel).

– SC - 6 comunidades cobertas - sendo  1 comunidade em Campos Novos 
(Invernada dos Negros)

– PA -25 comunidades cobertas - sendo 9 delas no município de Santarém 
( Arapemã, Bom Jardim, Murumuru, Murumurutuba, Nova Vista do Ituqui, São 
Raimundo do Ituqui, Saracura e Tiningu).



Orçamento da SEPPIR para Quilombo no PPA -
evolução



Secretaria de Políticas para Comunidades Tradiciona is – SEPPIR

www.seppir.gov.br
Tel.: 55(61) 2025-7093 / 7100


