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A desertificagao esta intimamente relacionada a mudangas climaticas, “como se 
fossem faces de uma mesma moeda” , segundo discussao ocorrida durante a 
Convengao das Nagoes Unidas sobre o Clima -  UNFCCC, realizada por ocasiao da 
ECO-92, no Rio de Janeiro (BRASIL, 1996, 2004). Nao se podem analisar estes te- 
mas, nem buscar solugoes para os problemas advindos de ambas as situagoes, iso* 
ladamente, porserem eies sinergeticos (CAVALCANTI; COUTINHO, 2001; SAMPAIO, 
E; SAMPAIO, Y, 2002).

Mudangas, em nlvel macro de uma regiao, ocorrem naturalmente, segundo cicios 
que se repetem ao longo de series historicas; sob tais condigoes, a natureza geral- 
mente se adapta, embora possam ocorrer perdas de recursos naturals e de biodiver- 
sidade. Excluem-se desse contexto os desastres naturals de origem vulcanica ou de 
acomodagoes da crosta terrestre, com consequencias imprevislveis (SA et al„ 1994; 
SUERTEGARAY. 1996; IPCC, 2001).

Quando a mudanga climatica se origina de agoes antropicas, e sinal de ter sido 
muito severo o impacto causado peSo homem, com consequencias graves sobre os 
recursos naturals (SCHENKEL; MATALL0 JUNIOR, 1999). Os impactos tern sido va- 
riados ao longo da historia de ocupagao da terra pelo ser humano, mas uma premissa 
e certa, passo a passo o homem vem transformando a natureza. De initio. de forma 
leve, tenue, mesmo quando passou a produzir fogo, uma de suas maiores desco- 
bertas; o passo seguinte foi descobrir como cultivar plantas e criar animais para a 
produgao de alimentos. Os impactos sobre a natureza comegaram a aumentar com a 
revolugao agricola, por volta de 10.000 a.C, com consequencias sobre desmatamen- 
to, geralmente acompanhado de queimadas, erosao de solo, aumento de pressao 
sobre algumas especies vegetais e animais e alteragoes de cadeias alimentares. Com 
o surgimento das primeiras cidades (por volta de 6.000 a.C.), comegou a crescer a 
populagao humana em ritmo mais rapido que o ate entao vigente (PUENTE. 1997; 
SASS. 2008).
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Durante muitos seculos. os avangos tecnicos foram lentos e baixa a qualidade 
de vida da maioria das pessoas. Essa situagao perdurou ate a segunda metade do 
seculo XVIII, inrcio da revolugao industrial, a partir da qual se acelerou o processo de 
urbanizagao, passando a populagao a crescer em ritmo acelerado. Avangos tecnicos 
inimaginaveis comegaram a acontecer, aumentando a capacidade de o homem inter- 
vir e transformar a natureza. Cada vez mais se acelerou a mudanga entre o ‘homem  
submisso a natureza para o ‘homem senhor da natureza : e nessaambigao se- 
nhorial, a natureza pagou caro. Os impactos ambientais cresceram em ritmo sempre 
mais acelerado e os desequilibrios. ate entao localizados, passaram a ser em escala 
global (PUENTE. 1997; SASS, 2008).

0 homem precisa entender que ele e parte integrante do meio em que vive e 
nao o senhor absoluto da natureza; nunca podera prescindir dela. mas, ao contrario. 
sera sempre seu dependente. E o que e mais relevante. como senhor da ciencia e da 
tecnologia por e!e desenvolvidas, passou a ser responsavel pela sobrevivencia de 
especies. de ecossistemas e do proprio planeta. Infelizmente. nao e isso que esta 
acontecendo. as agressoes sao cada vez mais fortes, o modelo de desenvolvimento 
e os padroes de consumo exige o que a natureza nao pode mais suprir; as riquezas 
estao nas maos de poucos e a grande maioria nao tern o minimo de qualidade de 
vida. E urgente se rediscutir os padroes tecnolbgicos existentes e os modelos de 
desenvolvimento. Portanto sao grandes os desafios para todas as instituigoes.
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Historicamente, o Semi-Arido brasileiro tem sido caracterizado como urn espago 
pouco relevante. cheio de problemas e de miseria, com recursos naturais de baixa 
potencialidade; os seus habitantes seriam ‘pobres coitados’, pessoas resignadas. tei- 
mando em sobreviver em tais condigdes (RODRIGUES et at., 1995). Essa visao era 
centrada mais no imaginario do que na realidade: o tratamento dado a regiao foi sem
pre com base em sobrevivencia, em vez de convivencia com as suas peculiaridades 
e potencialidades. As propostas de desenvolvimento, comumente propostas. quase 
sempre partiam do principio de que e necessario modificar o Semi-Arido (CARVA
LHO, 1988). Assim, ao longo dos tempos, a regiao foi inserida dentro de um modelo 
de desenvolvimento sem valorizagao de suas condicionantes sociais, culturais e am
bientais. Na verdade, poucos projetos tern procurado contextualizar o Semi-Arido, 
em um conceito realista de suas inumeras vantagens, desde que busquem uma ex- 
ploragao sustentavel (INSA, 2007).

Fruto dessa visao distorcida, preocupada em modificar a semi-aridez ou em intro- 
duzir praticas viaveis apenas para os meses de boas chuvas, ao longo dos anos tem- 
se constatado niveis de antropismos que tendem a simplificar os ecossistemas, oca- 
sionando desequilibrios ambientais, intensificagao dos processos de desertificagao e 
mudangas climaticas (JESUS, 1992; MATALLO JUNIOR, 2001). Os graves impactos 
negativos oriundos da agao do homem, resultando em desertificagao e mudangas
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climaticas, demonstram os desafios de serem necessarios novos modetos de agao 
para o Semi-Arido (AB’SABER. 1977; MATALLO JUNIOR, 2000; MARENGO, 2006). 
Constderando a complexidade e fragilidade de seus ecossistemas, assim como acon- 
tece com tantos outros, torna-se patente a necessidade de estudos mais detalhados, 
multi e transdisciplinares, para se explorar as potencialidades da regiao de forma 
sustentavel (FERREIRAeta!., 1994 ; RODRIGUES, 1997a ; 1997b).

Portanto, investir massivamente em Ciencia e Tecnologia no Semi-Arido deve ser 
a principal base para se gerar tecnologia e garantir condigoes dignas de vida para 
seus habitantes. Entretanto, fazer Ciencia e Tecnologia na regiao Semi-Arida perma- 
nece urn grande desafio para a comunidade cientifica e para os governos locais. A 
desarticulagao historica entre os diversos agentes, aliada a inadequagao das politicas 
publicas, ate agora aplicadas, continuam a estigmatizar a regiao, como um onus pe- 
sado para o pais, uma regiao problematics, inviavel e cheia de adversidades.

Historicamente. a maioria das instituigoes. das politicas, dos pianos e dos progra- 
mas para o Semi-Arido brasileiro tern se limitado a propor “solugoes" para seus “ pro- 
blemas” , relegando a um segundo piano as grandes potencialidades (CAVALCANTI; 
MORGADO, 1999; CAVALCANTI; COUTINHO, 2001). Chegou o momento de romper 
esse paradigma das adversidades e construir o paradigma das potencialida
des do Semi-Arido brasileiro. Entretanto, sao duas as premissas que permitem essa 
ruptura. Primeiro, o Semi-Arido nao constitui uma exclusividade geografica do nosso 
pais. Segundo, a singularidade pouco conhecida e raramente explorada do nosso 
Semi-Arido reside no fato de ser ele considerado o mais privilegiado entre todas as 
regioes semi-aridas do mundo (INSA. 2007).

INSA -  Construindo novos conceitos
O Instituto Nacional do Semi-Arido - INSA foi criado em abril de 2004, por meio 

da Lei N° 10.860, como Unidade de Pesquisa do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 
(MCT) e regulamentado em 2006. pela Portaria Ministerial 896/2006 de 30/11/2006.

A criagao do INSA, pelo MCT, represents uma das rupturas paradigmaticas mais 
criticas da historia do esforgo institucional governamental na regiao, desde a epoca 
do Imperio. O INSA nao devera ser uma instituigao a mais na matriz de Ciencia. Tec
nologia & Inovagao (CT&I) da regiao. Ao contrario de outros atores que, ainda hoje, 
enfatizam somente as desvantagens da regiao, o Instituto centra sua energia institu
cional na identificagao e mobilizagao do seu potencial; sua filosofia de inovagao esta 
em definir a regiao como viavel, assumindo o fenomeno da semi-aridez a partir de 
suas multiplas vantagens. pois sao inumeras as potencialidades que permitem cons
truir o desenvolvimento sustentavel da regiao, em articulagao com suas limitagoes 
naturals.

Assim, o INSA foi concebido como uma ‘instituigao hibrida' que executasse pes- 
quisas estrategicas. mas que tambem devotasse um grande esforgo de articulagao 
para estabelecer sinergia entre os grupos existentes dentro e fora da regiao. Uma
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forte articulagao com o Setor Privado tambem sera muito apropriada, pois, historica- 
mente. a interagao entre a academia e os empreendedores tem sido muito reduzida 
na regiao. Mo entanto, essas agoes devem ser pensadas de forma estrategica. Cena- 
rios especificos devem ser estabelecidos para o contexto regional, nacional e inter- 
nacional, para compreender as constantes mudangas de paradigmas e acompanhar 
as correspondentes corregoes de rumo por elas exigidas, 0 Instituto deve primar pela 
interagao com os atores da regiao. incluindo uma forte participagao de instituigoes, 
pesquisadores, empresarios, agricultores e estudantes, na identificagao e clara defi- 
nigao de desafios reievantes, cujas solugoes possam ser integradas aos processos 
produtivos, inspiradas em criterios e princfpios de inclusao social.

Ma missao do INSA estao explicitados os seus nobres propositos e a razao maior 
de sua existencia, o que muito reforgara a matriz de CT&I da regiao: "Viabilizar so
lugoes interinstitucionais para desafios de articulagao, pesquisa, formagao, difusao 
e politicas para o desenvolvimento sustentavel do Semi-Arido brasileiro. a partir de 
uma filosofia que assume a semi-aridez como vantagem”. (INSA. 2007).

A proposta de missao do INSA emergiu, no processo de analise do ambiente 
externo. da compreensao de que o mais estrategico para a construgao do futuro da 
regiao e o conjunto de suas potenciaiidades. Esta proposta tambem considers algu- 
mas premissas que inspiram outras formas de perceber a regiao, tais como:

• 0 Semi-Arido brasileiro tem vantagens que outros Semi-Aridos nao tern;
• Como a regiao nao e homogenea, nao existe urn, senao, multiplos semi-aridos;
• A seca e urn fenomeno natural com o qua! a sociedade local pode conviver bem;
• 0 problema da chuva na regiao reside na extrema irregularidade de sua distri- 

buigao temporal e espacial e nao em sua falta:
• Nao se deve debitar a urn fator isolado, como a agua, ou a urn fenomeno indi

vidual, como a seca, o melhor ou pior desempenho da regiao;
• Quando. na regiao, uma atividade e dependente de chuva, sua produtividade 

deve ser avaliada por ‘unidade de agua’ e nao por ‘unidade de area';
• A parceria interinstitucional e fundamental para a mobilizagao de recursos e ta- 

lentos em beneffcio do desenvolvimento sustentavel do Semi-Arido brasileiro;
• As riquezas da regiao incluem sua gente, sua biodiversidade, seus recursos mi

nerals e sua diversidade cultural, alem de seus produtos, processos, saberes, 
experiencias, inovagoes e historias locais.

Portanto, no cumprimento de sua missao, foram definidos como elementos basi- 
cos a articulagao e a cooperagao interinstitucional com os diferentes atores da regiao, 
ou seja, o INSA atuara sempre em parceria.

Assim. o desenvolvimento tecnologico, o crescimento economico e a conserva- 
gao da biodiversidade sao imprescindiveis. mas sao apenas ‘meios complementares’ 
para a existencia digna de todos os modos de vida, inclusive do 'modo de vida serta- 
nejo’. Com o seu Plano Diretor, o INSA espera mobilizar a imaginagao. a capacidade e 
o compromisso de atores sociais, economicos. politicos e institucionais interessados 
em participar deste 'choque social’. Por isso, nuncatrabalhara de forma isolada, indi-
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vidual. egoista. Atuara em parceria, buscando solugoes interinstitucionais para desa- 
fios de articulagao, pesquisa, formagao, difusao e politicas para a regiao. Alem disso, 
o INSA desenvolvera suas fungoes institucionais a partir de uma percepgao da regiao 
qualitativamente diferente da que prevaieceu desde a epoca do Imperio. Por isso, o 
Institute assume seu Plano Diretor como um ‘contrato social' com a sociedade da 
regiao, em diregao ao desenvoivimento humano e social dos mais de 21 milhoes de 
sertanejas e sertanejos do Semi-Arido brasileiro. Portanto. o paradigma do IMSA sera 
um paradigma humano, porque desenvoivimento que nao e humano sequer chega a 
ser desenvoivimento.

Para exercicio de suas fungoes no perfodo 2008 - 2011 foram definidas as se- 
guintes prioridades estrategicas e suas respectivas linhas de agao:

P r i o r i d a d e  E s t r a t e g i c a L i n h a  d e  A 9 a o

11 . M u d a n g a s  C f im a trc a s  e o  S e m i-A r id o

M e io  A m S ie n te  e C a s tin g s 2 . E c o s s is te m a s , D m a m ic a  d a  C a a t in g a  e  U s a  d e  E s p e c ie s  V e g e ta is

3. D e s e r t if ic a g a o  e  M a n e jo  d e  A re a s  D e g ra d a d a s

[ 4 ~ G e n o m a  e  D iv e rs id a d e  G e n 6 t ic a  A n im a l,  V e g e ta l e  d e  M ic r o o r g a n is m o s

R e c u r s o s N a t u r a is
5 . R e la g a o  S o to -A g u a -P ia n ta

6. A p r o v e ita m e n to  d o s  R e c u r s o s  H id r ic o s

7 . U s o e  C o n s e rv a g a o  d o  S o lo

S. A r ra n jo s  P ro d u t iv o s  L o c a ls  e  C a d e ia s  P ro d u tiv a s

A g ro e c o s s is S e m a s  e P e c u d r ia  n o  
S e m i-A r id o

9 . E x p io ra g S o  d e  L a v o u ra s  X e r d f i la s

to . R e c u rs o s  G e n e t ic o s  d e  R a g a s  N a tiv a s

I t . N u tr ig a o  e  A tim e n ta g a o  A n im a l

12. U tili2a g a o  Se F o r r a g e ir a s  N a tiv a s

A g r o in d u s t r ia  e  E n e r g ia s  A lte r n a liv a s 1 3 . A g r o in d u s t r ia  p a ra  o  D e s e n v o iv im e n to  d e  A f te rn a t iv a s  S u s te n tS v e is

1 4 . C o n v iv S n c ia  c o m  a  S e c a

P o lit ic a s  d e  D e s e n v o iv im e n to  S o c ia l 1 5 . E d u c a g a o  e D e s e n v o iv im e n to

16. P o lit ic a s  d e  D e s e n v o iv im e n to  e  In c lu s a o  S o c ia l

Os desafios institucionais em Ciencia e 
Tecnologia no Semi-Arido

Sao grandes os desafios institucionais para se promover o desenvoivimento do 
Semi-Arido brasileiro, a partir de agoes integradas e adequadas de CT&I, As maio- 
res dificuldades se relacionam a necessidade de mudanga de paradigmas, dentro e 
fora da regiao. Conforme abordado, anteriormente, as agoes governamentais, em sua 
maioria, foram de carater assistencialista, atendendo as necessidades da populagao 
interiorana em mementos de seca; a politics de construgao de barragens foi muito 
importante, mas criou uma falsa ideia de estar na hidrologia a unica solugao para o 
Nordeste Semi-Arido (VASCONCELOS SOBRINHO. 1983; CARVALHO, 1988). Outro 
grave erro foi a criagao de orgaos e de programas para combater as secas, como se 
isso fosse possfvel...

I\la realidade e necessario compreender que os problemas do Semi-Arido brasi
leiro, que se refletem nos indicadores socio-economicos nacionais, so serao solu-
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cionados com polfticas publicas que envolvam atores locals, pondo fim as praticas 
compensatorias e sem continuidade, formuladas para secas severas ou de forma 
estritamente emergencial ou assistencial, como tern sido propostas ao longo dos 
anos (BRASIL, 1993; DUARTE, 1999).

Enganos desse tipo se multiplicaram, ao longo de seculos, com introdugao de 
praticas e exploragoes agropecuarias advindas de outras regioes do pais e ate do 
exterior; bom era o que vinha de fora, riqueza havia em outras areas, no Semi-Arido 
so problemas; estiagens e secas eram 'coisas do azar', certeza de lavoura perdida. 
alistamento em frentes de trabalho; a garantia da subsistencia estava na caga de 
qualquer animal e ate na pilhagem de ninhos para coleta dos ovos; depredagao da 
flora e do solo, multiplicagao de caieiras, olarias, fornos de carvao (DUARTE, 1999: 
TABARELLI; VICENTE, 2003). Nao ha como culpar tais geragoes, pois nunca Ihes foi 
transmitida qualquer informagao ou orientagao sobre a importancia da natureza, sua 
conservagao, sustentabilidade. Alias, este e um problema que perdura nos tempos 
atuais; nunca, em tempo algum, houve qualquer campanha educativa sobre conser
vagao e exploragao dos recursos naturais direcionada para as populagoes do interior 
do Nordesie (CURAQA, 2000: LAYRARGUES, 2000).

Nesse quadro tao triste e cinzento, foram poucos os exemplos de agoes pioneiras 
de conservagao dos recursos do Semi-Arido e da introdugao de praticas adequadas 
de convivencia com as secas. Mas, tais iniciativas foram muito pouco valorizadas e 
difundidas.

254 Ha necessidades de investimentos em pesquisa e inovagao tecnologica que iden- 
Parte 5 tifiquem as potencialidades do Nordeste Semi-Arido e as tecnicas para exploragao 

dos recursos naturais com sustentabilidade; gerem e difundam para as populagoes 
do Semi-Arido os meios mats adequados de convivencia com a semi-aridez.

Entretanto, e relevante considerar que para a efetiva implementagao dessas agoes 
e necessario que o Fundo National de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico crie 
mecanismos e editais espetificos que permitam maiores investimentos para o de
senvolvimento sustentavel da regiao. Apesar dos esforgos de todas as instituigoes 
atuando no Semi-Arido brasileiro, o que foi gerado, ainda e muito pouco, face a 
complexidade de tantos semi-aridos e dos inumeraveis ecossistemas; os desafios 
se multiplicam, a medida que continuam as agressoes e os impactos sobre os seus 
recursos naturais.

E urgente e acredita-se que a missao maior do INSA sera galvanizar todos os 
esforgos, articular instituigoes, programas, otimizar recursos fisicos e materials e 
infra-estrutura ja existentes no Nordeste; identificar as lacunas, incentivar o seu pre- 
enchimento, arregimentando competencias e garantindo financiamento para os estu- 
dos; fortalecer parcerias e intercambios, criar e administrar redes tecnico-cientificas.

Particularmente reiacionado ao cenario imposto pelas Mudangas Climaticas 
e suas inexoraveis consequencias na ampliagao do processo de Desertificagao de 
grandes espagos do Semi-Arido, torna-se ainda mais urgente a definigao de politicas 
que priorizem a efetiva articulagao das instituigoes de CT&I, a formagao e capacitagao
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Proposigoes do INSA
Visando contribuir para a solugao dos desafios e potencializar as competencias 

e a infra-estrutura ja existentes na regiao, destacam-se, a seguir, um conjunto de 
agoes/metas, especificamente relacionadas a problematica das mudangas climaticas 
e da desertificagao e a aspectos educacionais, que o INSA propoe para o periodo de 
2008- 2011:

• Articular-se com instituigdes nacionais e internacionais para monitorar os fa- 
tores de clima e incentivar estudos, visando a avaliar o seu impacto sobre a 
regiao Semi-Arida;

• Articular-se com instituigoes nacionais e internacionais e incentivar estudos 
para mapear, caracterizar, valorizar, proteger e recuperar os ecossistemas do 
Semi-Arido brasileiro;

• Desenvolver estudos sobre dinamica. manejo e uso da Caatinga e dos ecossis
temas do Semi-Arido brasileiro;

• Estimular a formagao de grupos para estudos e transferencia de tecnologia 
sobre desertificagao e manejo de areas degradadas no Semi-Arido brasileiro, 
nos Estados abrangidos peia regiao. articulando-os em rede;

• identificar, mapear, caracterizar e desenvolver estudos para recuperagao de 
areas degradadas e aquelas sob risco de desertificagao no Semi-Arido brasi
leiro;

• Incentivar a formagao de capacidades, com foco em desertificagao e manejo de 
areas degradadas do Semi-Arido brasileiro, para fortalecer os orgaos estaduais 
de CT&I da regiao;

• Mobilizar as universidades publicas para criar um Programa de Pos-Graduagao 
em Desenvolvimento Sustentavel do Semi-Arido Brasileiro, nivel de Doutorado 
(Stricto sertsu), em rede, em consonancia com a CAPES;

• Contribuir para a formulagao de uma politica de adequagao dos curriculos e 
praticas pedagogicas de instituigoes de educagao formal e informal para a in- 
corporagao de uma concepgao contextuatizada do Semi-Arido brasileiro;

• Mobilizar entidades governamentais e nao-governamentais para instituciona- 
lizar um espago de discussao sobre pollticas de desenvolvimento e inciusao 
social no Semi-Arido brasileiro.

0 INSA pretende se consolidar como uma Instituigao de referenda na regiao 
Semi-Arida, contribuindo para que a “secaM na regiao deixe de ser temida como “ sur- 
presa catastrofica” e passe a ser percebida e manejada como ‘fenomeno natural’ com 
o qual e possivel conviver de forma proveitosa. Desta forma, espera-se que a midia 
passe a relatar o desenvolvimento sustentavel da regiao. do mesmo modo como vem
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fazendo com outras regioes do pais. E necessario valorizar o potencial das riquezas 
naturais da regiao, numa visao de agregagao de valor e aspectos da cultura local.

Consideragdes finais
Sao variados e de magnitudes diversas os desafios das instituigoes de CT&I do 

Brasil, principalmente as do Semi-Arido brasileiro. para o desenvolvimento susten- 
tavel da regiao. A erosao e degradagao dos recursos naturais, na grande maioria 
dos casos, tern origem em agoes antropicas. Poder-se-ia listar uma serie de fatores 
e atividades do homem, diretamente relacionados a impactos ambientais, com re- 
flexos sobre a degradagao dos recursos naturais. sobre desertificagao e mudangas 
ambientais. Sabe-se que a natureza tem urn incrivel sistema de adaptagao e de rege- 
neragao as intervengdes e agressoes do ser humano, mormente quando sao eventos 
esporadicos, pontuais ou descontinuos. Entretanto, quando a intervengao agressiva 
e continua sobre o ambiente, sem haver tempo para a recuperagao de seus elemen- 
tos, sao maiores as consequencias... e isso vem acontecendo no interior do Nordeste 
brasileiro. desde o inicio de sua ocupagao.

As mudangas climaticas, a perda de biodiversidade e a desertificagao de areas do 
Semi-Arido brasileiro sao tres aspectos ligados a urn unico problema, o nivel de edu- 
cagao (ambiental) da populagao nordestina. A este se funde outro, igualmente serio. 
o nfvel de pobreza da regiao, obrigando o homem a depredar os recursos naturais 
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leiro podem ser resumidos na necessidade de mudar praticas e comportamento das 
pessoas, a comegar pela reformulagao da proposta curricular em todos os niveis, 
visando contextualizar a educagao a realidade da regiao; complementarmente. todos 
os programas, projetos e todos os esforgos precisam ter como objetivo o combate a 
pobreza e a geragao de modelos de desenvolvimento sustentavel.

As vantagens da semi-aridez, as belezas da regiao, suas potencialidades em bio
diversidade e em outros recursos naturais poderao se reverter em desenvolvimento 
e em qualidade de vida para os moradores do Semi-Arido brasileiro. Para isso se 
torna necessario conscientizar os seus habitantes, mudar os paradigmas. garantir 
investimentos em pesquisa, inovagao e difusao de tecnologias, complementada com 
articulagao entre instituigoes. otimizagao dos recursos e das competencias da regiao.
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