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Resumo 

Tendo como referencial tedrico a Escola de Frankfurt, notadamente as contribuicoes de 

Horkheimer, Adomo, Marcuse e Habermas, este trabaiho realize uma analise critica do modelo 

modemizante do GAT, (Geracao e Adaptacao de Tecnologia) componente do PDCT - NE 

(Programa de DesenvoMmento Cientifico e Tecnoldgico para o Nordeste). 

A analise realizada se delimitou ao GAT na Paraiba, especialmente ao Municlpio de 

Boqueirao. Revela a racionalidade cognitive - instrumental, subjacente ao referido Sub-

Programa. O agir instrumental, ao impor como unica forma de racionalidade posslvel, nega a 

propria dimensao critica, indagadora, criadora, interativa, dialogica da Razao. Assim, o GAT se 

fundamentou em suas experiencias junto aos agricuttores, por uma visSo tecnicista, 

unidimensional, formal, acritica, redundando numa especie de manipulacao tecnica dos homens 

e de sua realidade como coisas, contrariando, pelos resultados alcancados, os objetivos 

explicrtos que propalava perseguir: gerar e adaptar, em pequenas propriedades, tecnologias 

apropriadas a melhoria das condicSes de reproducSo social, do pequeno produtor do Semi-

arido nordestino 
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ABSTRACT 

This research analyses critically the modernizing model of the GAT (GeracSo e 

Adaptacao de Tecnologia - generation and adaptation of technology) which is a 

component of the PDCT - NE (programa de desenvofvmento cientlfico e tecnoldgico para 

o nordeste - scientific and technological development program for the northeast) , it is 

theoretical based on the Eschool of Frankfurt, notably on the contributions of Horkheimer, 

Adorno, Marcuse and Habermas. 

The anlysis that was made was restricted to "GAT in the state of Paraiba and 

more specifically to the town of BoqueirSo. It reveals the cognitive-instrumental rationality, 

underlying the relevant subprogram, as the instrumental way of acting, imposes itself as the 

only possible form of rationality, it denies its own critical inquiring, creative, interactive, 

dialogical dimension of reason, thus, the "GAT built a basis founded on its experiments 

with farmers of a technicist, unidimension formal, and acritical vision which ended up in a 

kind of technical manipulation of man and his reality as mere things which contradicts, as 

shown by the results obtained, the explicit objctives which aimed at generating and 

adapting technologies that would provide better conditions for the social reproduction small 

farmer the Semi-arid region of the Northeast 
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RESUMO (en Esperanto) 

Establigante Kiel teoria referenco la Frankfurtan skolon, cefe la kontribuoj de 

Horkheimer, Adorno, Marcuse kaj Habermas, ci tiu disertacio prezentas kritikan analizon 

pri la modemiga modelo de GAT (produktado kaj adaptado je la teknologio), Subtenata de 

PDCT-NE (Programo por Science kaj Teknologia Disvolvigo al Brazil Nordoriento). 

La farita anafizo sin limigis pri GAT en Paraiba, specife en la in bo BoqueirSo. Gi 

monstras la koninstrumentan raciecon, subkusanta al citita Subprogramo. La instrumenta 

agado, sin imponante kiel la sola maneiro je racieco ebla, neas la propran kritikan, 

esploreman, krean, rilatdialogan sintenon de la Racio. Tiele, GAT surbazigls je siaj 

eksperimentoj ce la agrokulturistoj, per kompreno teknikista, unudimensia, formala, 

nekiitika, rezultante al certa tipo da teknika kontrolo de la homo kaj siaj vivkondicoj kiel 

objektoj, kontraudirante, per la atingitaj rezultoj, la ekiplicitajn celojn anoncitaj, tiel estas, 

produktigi kaj adaptigi en bienetoj teknologiojn por la plibonigo je la kondicoj koncerne al 

socia reprodukto de la malgrandaj agroproduktistoj en la Semiseka Nordoriento de Brazilo. 
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IntrodugSo 

Os constantes insucessos dos programas dirigidos a agricuttura tern suscitado uma 

serie de queslionamentos e incompreensoes, ate hoje, n3o superados pelos trabalhos 

empenhados em fazer uma avaliacfio das politicas publicas dirigidas ao campo, para que 

melhores solugoes sejam encontradas. 

Com frequencia, mostra-se nas analises de programas e projetos de 

desenvoMmento, caracterlstjcas de racionalidade e de intencionalidade que sSo 

desconhecidas na realidade. Geralmente, nao sSo os objetivos e jusbTicativas expiicitados 

os realmente dominantes, detectando-se que os verdadeiros interesses nSo sao revelados. 

Identifica-se, de forma generalizada, avanco tecnoldgico e progresso sem questioner sua 

natureza. 

Isso vale sobretudo em certos casos, como discurso e acao de legitimacao, que em 

"nome da racionalidade modemizante, tern, de fato, implementado a irracionafidade da 

razao do poder"... (PORTO, 1992:6). 

Dentro desta perspectiva, entende-se que analises supeificiais destes projetos 

devam ser superadas em beneficio de urn enfoque sociologico que incorpore sua natureza 

histdrica de objeto socialmente produzido, o que se remetera, neste estudo, a uma analise 

ampliada da racionalidade. 

Dentro deste prisma e essencial que a tecnologia deixe de ser considerada neutra, 

servindo disfarcadamente a dominacflo polltica e passe a ser vista ligada a determinados 

interesses. 

Este trabaiho empreende urn estudo crltico ao Sub-Programa GAT - Geracfio e 

Adaptacao de Tecnologia - a partir de uma analise de seus conteudos, prdticas e 

resultados, procurando revelar seu veidadeiio interesse e o que o referido Sub-Programa 

implantou de "novo" com relagio a outros programas de desenvoMmento rural. 
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A preocupagSo desta pesquisa emerge de observagao, estudos e avaliagfies ja 

efetuadas sobre Programas Govemamentais, destinados ao desenvoMmento rural no 

Nordeste, cujas analises, apenas superficiais, nao identificam as verdadeiras causas dos 

repetidos insucessos desses programas*. 

Sabe-se que uma das principals metas do prdprio Progiarna de DesenvoMmento 

Cientifico e Tecnologico para o Nordeste (PDCT/NE) era realizar uma avaliacao do mesmo. 

Entretanto, o cumprimento desta meta parece ter sido realizado, sd parcialmente, uma vez, 

que problemas de varies ordens, distorgfies administrativas, atrasos e deficiencias de 

canais de comunicacfio, entre os dwersos drgaos envoMdos, entre outros, sfio 

apresentados como responsaveis pelo inssucesso dos referidos programas. 

Inicialmente, efetuou-se uma analise critica da filosofia do programa como urn todo. 

Ou seja, de suas concepgfies, estrategias, objetivos e metas gerais, ja que ele parte de 

pressupostos que orientam a superagao de distorcdes de tantos outros Programas 

Govemamentais. Esses programas propunham, pelo vies da Geragao e Adaptacdo de 

Tecnologia, reduzir, entre outros fatores, a vulnerabilidade da pequena produgSo do Semi 

- Arido aos fendmenos materials da seca e de uma economia de mercado. 

A nlvel da "demarragem", o estudo se limita as agues do Programa no Estado da 

Paraiba, onde foram realizadas entrevistas com os produtores participates do projeto e 

alguns agricultores vizinhos, alem de visitas as suas respectivas propriedades. Neste 

prisma, procura-se analisar suas praticas e resultados, de forma a se verificar a pertinencia 

de seus pressupostos tedricos, metodoldgicos e teleoldgicos. Realizou-se entrevistas, 

tambem, com tecnicos de campo, coordenadores e supervisores regionais e locais, bem 

como com agentes hierarquicamente situados no topo da tecnoburocracia do Sub-

Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( * ) CHALOULT (1984,1985,1988)MIRANDA (1990), NOVAES (1994), e outros tem dado especial atencSo a 
avaliafSo de programas e projetos govemamentais de desenvoMmento rural Integra do, sobretudo no contexto 
nordestino, superando em muitos aspedos outros analistas. 
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O GAT foi concebido como Sub-Programa do PDCT/NE envolvendo (cinco) 

Universidades da Regido: Universidade Federal da Paraiba (UFPB); Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE); Escola Superior de Agriculture de Mossord (ESAN); 

Fundacao Universidade Federal do Piaul (FUFPI); Universidade Federal do Ceara (UFCe). 

O objetivo central do Sub-Programa GAT era testerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e adapter tecnologias para o 

agricuttor de baixa renda, no Trdpico Semi-Arido. Essas tecnologias, apds testadas e 

comprovadas, seriam difundidas via estretegia de efeito demonstracdo. 

A pertlnencia de se avallar o Sub-Programa GAT se Justifica pelo cardter de 

experimento cientifico e tecnoldgico que ele encerra. Sendo assim, as Universidades 

Nordestinas como principal implementadora de suas agoes, buscavam respostas a 

problematica da pequena producao no Semi-Arido, ja que a superagdo de sua 

vulnerabilidade socio-econdmica e ambiental, entre outros aspectos, estaria ancorada no 

desafio tecnoldgico. Tais politicas de desenvoMmento rural, ate entdo executadas na 

RegiSo, ndo puderam dar respostas a esse desiderate 

Multas avaliacdes ja efetuadas, anterior mente, sobre o desempenho dos programas 

para o desenvoMmento do Nordeste Rural em geral, prMlegiam as andlises tecnico-

economicistas medindo os elementos constitutes do sistema de producdo agrlcola em 

termos fisicos (producdo, rendimento), em termos monetarios (pregos, custos, renda), ou 

ainda, em termos de vantagens para o Estado (aumento da receita, etc) - em detrimento 

de avaliagdes mais profundas que realcem as verdadeiras contradigOes e distorcdes 

rerponsaveis pela ndo obtencdo dos resultados previstos. Essas avaliacdes nSo levam em 

consideracdo o fator humano inerente ao pequeno produtor. Entretanto, esse tern sido 

evidenciado como urn dos principals responsaveis, sendo o principal, pelo insucesso das 

politicas publicas que Ihe sdo dirigidas. 

Visando levar a efeito uma analise mais profunda dessa situacdo - problema, este 

trabaiho se propde a uma discussdo tedrica, com a finalidade de detectar as contradigdes 

de interesses entre o mundo dos agricultores tredicionais e a tecnocracia da modernizacdo. 

Problematiza o projeto GAT face a produgSo de urn conhecimento, em que verdadeiros 

interesses do pequeno produtor sdo considerados. 
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Assim, os objetivos que nortearam este trabaiho foram divididos em: geral e 

especlficos. O obietivo geral e analisar os conteudos, as praticas e resultados do GAT, 

tendo em vista uma posslvel contiibuicao com novas alternatives para os programas de 

desenvoMmento rural futures. 

Quanto aos objetivos especlficos. faz-se uma analise do projeto propriamente dito 

e de sua operacionalizaca'o, em duas dimensdes; 

A nivei do proieto. efetua-se uma analise critica da concepcao, estrategias, 

objetivos e metas do GAT procurando desvendar a estruture de interesses implicitas no 

mesmo. Avalia-se o que o GAT incorpora de "novo", em relagSo a outros projetos que Ihe 

antecederam, incluindo-se a participacdo direta da Universidade. 

A nlvel de operacionalizacao. anallsa-se a " demarragem" do projeto, levando 

em consideracao a sua inter-institucionalidade e a sua multidisciplinalidade, em termos de 

processo de aproximacSo do saber (tecnico-instrumental) 

Analisa-se os interesses impllcitos e explfcitos subjacentes as tecnologias testadas e 

procura-se verificar, ate que ponto, essas tecnologias realmente se adequam as 

necessidades cotidianas dos pequenos produtores. 

Quanto a metodologia utilisada neste trabaiho, a principal tecnica de pesquisa foi a 

analise documental, identificando e classificando determinados elementos contidos no 

Programa em temas preestabeiecidas, com a finalidade de garantir uma descricSo objetiva 

e systematica dos enunciados. Pare realizar esta analise tomou-se como referencial a 

Teoria Critica frankfurtiana cujas categorias bdsicas utilizadas foram designadas como agir 

racional com respeito a fins e do agir comunicativo. 

Quanto a relac3o dos documentos analisados, este trabaiho foi dMdido em duas 

etapas: 

Primeira Etapa: 

a) Levantamento bibliografico do projeto PDCT/NE-GAT, versdo inicial do CNPq, 

com objetivo de andlisar a filosofia do projeto como urn todo, ou seja, suas concepcues, 

estrategias, objetivos e metas gerais. 
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b) Levantamento bibliografico das avaliagdes efetuadas ao Programa PDCT/NE -

GAT, atraves dos relatdrios elaborados por tecnicos do CNPq, da SUEP/UFPB e de 

trabalhos realizados por professores diversos em carater independente, incluindo algumas 

dissertacdes de Mestrado sobre o tema, elaboradas na UFPB, na UFPE e UFRPE. 

c) Levantamento bibliografico das avaliacdes efetuadas aos Programas 

Govemamentais para o Nordeste Rural, periodo 1974 -1994, com a finafidade de verificar 

a trajetdria histdrica destes, suas atuagdes e resultados econdmico-sociais, ate o 

Programa PDCT/NE-GAT. 

Segunda Etapa: Pesquisa de Campo 

A Pesquisa de campo foi trabalhada com pequenos produtores, (sendo 

ctnco pequenos propietaiios entrevistados nas propriedades visitadas) usuarios do Sub-

Programa GAT, proprietaries vizinhos as areas selecionadas, diretores, administradores e 

pesquisadores da SUEP/UFPB. O numero total dos tecnicos entrevistados foi 10 (dez). 

Alem destes, tambem foi efetuada entrevista com o Ex-Presidente do CNPq, na epoca 

da criacSo do referido Programa. 

A T6cnica utilizada foi de amostragem, sendo a amostra constituida de forma nao 

probabillstica, por acessibilidade, pois e a que melhor se adequa a situacSo em pauta. Na 

coleta de dados, foi usada a tecnica da entrevista semi-estruturada, cujos roteiros foram 

elaborados previamente e diferenciados para cada categoria acima citada. 

Considerou-se como pequenos produtores os usuarios do nucleo de Boqueirdo 

selecionados pelo Sub-Programa GAT: silio Campo Redondo, sitio Forquilha do Rio, silio 

Curtume, sitio Serraria e sltio Serra do Pitiassu. Este grupo corresponde a 25% do total 

das propriedades beneficiadas pelo Sub-Programa na Paraiba. 

Simultaneamente, ao levantamento desses dados, foram pesquisados dados 

secundarios para verificar o nlvel de relacao existente entre politicas cientificas e 

tecnoldgicas do Governo e o Programa PDCT/NE. Assim, foi consultado o III PBDCT 

(1980-1985) - Piano Basico de DesenvoMmento Cientlfico e Tecnoldgico - que 

corresponde ao periodo em que 6 lancado o PDCT/NE-GAT. 
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Quanto a amostra para a pesquisa de campo, a escolha recaiu sobre o Nucleo de 

Boqueirdo, por ser esta, representativa da maior probabilidade de sucesso, diante de sua 

privilegiada localizacdo, as margens do grande manancial, conhecido por Acude de 

BoqueirSo. 

O trabaiho esta organizado em quatro capitulos; 

O piimeiio aborda a problematica da "pequena producao rural" , efetuando-se 

uma critica ao " olhar positivista", por parte das diversas politicas publicas dirigidas a esse 

segmento. Aborda, ainda, as Hmitacdes das avaliacdes efetuadas por diversos autores 

sobre os Programas Govemamentais anteriores ao "GAT". 

No segundo capitulo, "Marco Tedrico: A Irracionalidade da Racionalidade", 

discute-se o quadra tedrico que da suporte ao estudo, tomando como base os trds eixos 

tematicos frankfurtianos, atraves do pensamento dos seus mais destacados pensadores: 

HORKHEIMER, ADORNO, MARCUSE e HABERMAS. 

O terceiro capitulo efetua uma analise critica ao Programa PDCT/NE-GAT, com 

base no documento - projeto inicial - elaborado pelo CNPq/BID, 1983, com o objetivo de 

desvendar a estrutura de interesses subjacentes a este Programa Governamental. 

O quarto capitulo analisa a fala dos atores envolvidos no "GAT", apreendidas nas 

entrevistas, obtendo-se, ai, a conf]rrnag5o do suporte tedrico, referente ao positrvismo-

autoritarismo inserido no dmbito do referido Programa. 

Finalmente, elabora-se as consideracdes finais, tentando se tirar licdes e nao 

conclusdes. Com base na Teoiia da Acdo Comunicativa de Habermas se propde uma 

pedagogia emancipatdria, em alternative a uma pedagogia da imposicdo subjacente ao 

PDCT/NE - GAT. Tal pedagogia da emancipate aponta lineamentos e horizontes mais 

paiticipativos, partindo desde, a concepgao dos prdprios programas ate a implantacSo 

destes no meio rural, atraves de dialogos criativos de saber visando a transformagao da 

realidade. 
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Capitulo 1 - Estado, pequena producao, modernizacao e interesses: 

O que busca os programas de desenvoMmento rural ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1) Pequeno Produtor Rural: Uma critica ao " Olhar Positivista". 

A modernizacao agrlcola, longe de qualquer estrategia de reduzir os problemas no 

campo, embora formalmente propale isto, na forma que operou nos ultimos 30 anos no 

Pais, teve como estrategia mobilizar meios de desagregagdo do mundo campones em 

favor do capitalismo, e ndo, em favor de uma realidade social nova, mais igualitaria. 

a Idgica tradlcional da produce"o da seguranga da vida a nlvel local nSo 
pode se casar com aquela da produgSo de urn excedente mobilizavel com 
vistas d acumulag&o a nlvel nacional. O pSo cotldiano contra a grandeza 
da nagao, al esta resumido ao maximo o dilema que oferece aos trabalha 
dores de campo tradiclonais o jogo da modernizagSo agrlcola" (SCHWARZ, 
1990 : 75) 

A contradigdo principal deste procedimento esta na inovagdo do objetivismo 
positivista como sendo a perspective cientlfica " adequada " a avaliagdo da realidade 
social, nos quais a agriculture familiar e considerada urn " atraso" secular que impede a 
expansdo do mercado intemo e a propria " penetracSo * do capitalismo no campo. Este 
"olhar" positivista disfarga, com a nogdo de " pequeno produtor", a neutralizagdo des 
lutas camponesas emergentes, no final ja dos anos 50 e inlcio dos anos 70. 

O sentido politico da nogdo " campones ", nestas lutas, tinha assumido urn 

significado politicc-ideoldgico muito forte, que ere preciso ser neutralizado ao ser 

substituido pela nogdo economicista de " pequeno produtor" , jd que naqueles 

anos " campones" significava a emergencia de uma identidade coletiva de uma classe. 

Nos processos politicos daqueles anos, a novidade maior tinha sido a mobilizagdo 

polltica do campesinato que refutava seculos de exclusdo social. Conforme 

PALMEIRA, ( 1985 ) a mobilizagdo polltica do campesinato, ao tird-lo do isolamento 

politico, do anonimato, e faze-lo entrar no cendrio politico, num certo sentido, " cria o 
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campesinato". Uma das exigencias para que este processo se cumpra, para que a 

eficdcia polltica se implemente 6 que os agentes assumam uma identjdade polltica. 

Esta identidade polltica e a afirmacSo de urn " nds" em relagao aos outros. De urn 

" nds " que herda a terra e e herdado por ela contra os nao camponeses, os outros que 

querem torna-los capitalistas pela inovacdo tecnicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a eles estranhas e que pode levd-los a 

endividar-se e a perder seu prdprio patrimdnio ( a terra , urn modo de vida, urn saber), ao 

inves de ajuda-los na luta pela reforma agraria. Esta seria o fator principal de mudanga. 

E a partir dal que o campesinato se toma ndo sd urn " perigo mas tambem, 

objeto de muitas disputas ideoldgicas. Nestas disputas as forgas vencedoras do golpe de 

64 impdem ao campesinato uma identjdade postica que remete a ideologia da 

modernizagdo conservadora, uma identidade produtivista: a de pequeno produtor. 

Neste sentido, os programas de assistencia tecnica e de extensdo rural do Estado 

impdem sua Idgica de neutralidade. O produtor passa agora a condigao de classe objeto, 

enquanto individuo consumidor das " receitas milagrosas " de combate a fome e a 

pobreza rural. Devido a forga ideoldgica do Estado e de suas promessas redentoras, tal 

nogdo, se populariza. A propria oposigdo d ditadura, dos grupos sociais de esquerda, 

terminam adotando em suas andlises, tais nogdes de pequeno produtor , jd que, 

tambem, estes viam o campo e seus atores sociais como sobrevivencia do atraso, 

obstaculizando o desenvoMmento das forgas produtivas, reforgando-se assim, 

paradoxalmente, novas bases de dominagdo e sujeigdo do campesinato como classe 

objeto: campones agora era colsa do passado, slmbolo do ' atraso ", uma "coisa " sendo 

pejorativa, jd que " proletariado rural" e "pequeno produtor" representavam a chave de 

abertura do campo, d expansdo do capital. 

Em geral, as visdes internalizadas de campones sdo de inferioridade: o campones 

tern que lutar contra si mesmo adotando visdes que o anula como tal. GRIGNON (1975) 

sugere que a visSo de inferioridade e transmitida e assimilada atraves de urn discurso de 
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exclusao: predomina dizer o que o campones nao e. Discurso este que predomina e e 

reproduzido, na maioria das propostas de trabaiho sobre campesinato, alem dos 

programas que se dizem voltados para eles. 

Por sua vez, tais programas ao afirmarem " o pequeno produtor rural" como 

aquele que se nega como " campones " e os esteredtjpos que Ihe sdo atribuidos 

(ingenuo, preguigoso, caipira, rude, desnutrido, desambicioso, atrasado) conduzem para 

reforcar valores modernos urbanos e para manipular tais valores. para facilitarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a intervencdo 

da assistencia tecnica estatal na vida rural, para domina-la e propiciar a transformacdo do 

campones, do caipira, no cidadao das concepgdes urbanas. O campones deve se 

transformar em produtor rural, slmbolo da agricultura empresarial, quer seja pequeno, 

medio ou grande produtor. 

Segundo SOUZA MARTINS ( 1975 ) os diagndsticos e concepgdes estereotipadas 

do homem e do mundo rural em programas de extensdo rural, exprimem que " 

ignordncia e baixa produtividade" sdo varidveis dependentes do quadro de cardncias, no 

quel o medico seria o engenheiro agrdnomo ou o agente de credito, e os remedios 

seriam as mdqulnas, os fertilizantes, emprestlmos etc. Segundo o autor, a tdnica desses 

programas de assistencia tecnica ao homem do campo - o produtor rural - e e 

produtividade ( maior produto por unidade de drea). Raramente fala-se em rentabilidade 

do capital (lucro por unidade de capital). Tudo se passa e se opera como se produtividade 

e rentabilidade fossem faces da mesma moeda, quando ndo hd indicagdo de que de fato, 

assim seja, em relagdo ao campo. Hd indicagdo ao contraiio. 

Essa associagdo e apenas Indlcio de uma ideologla urbana ( ndo necessarlamente 

capitalista) na orientagdo dos tecnicos de extensdo rural. Tais procedimentos podem ser 

constatados, tambem, com relagdo ao destino comercial da produgdo agrlcola. E 

subtraido ao produtor o conhecimento do prego final que o produto obterd. E o caso dos 

pregos mlnimos, cuja fixagdo ndo respeita o ciclo agrlcola e a necessidade de previsao 

(do que, quanto, como plantar e quanto se pode ganhar) tipica do capitalismo. O produtor 

rural, assim, ndo pode valer-se de urn conhecimento previo do que vai receber, para fixar 

custos e, assim, associar produtividade e rentabilidade constantes na tdo propalada " 
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meihoiia das condigoes de vida ". Por Isso, segundo o autor citado anteriormente, o 

expansionismo baseado na produtividade pode ter urn carater anti-empresarial. Tem-se 

assim, uma sociedade capitallsta que formula solugdes anti-capitalistas para o setor 

agrdrio. 

Tudo ocorre como se a produgdo e a produtividade resolvesse tudo. A tecnica 

pela tecnica. Nestes termos, cabe ao " pequeno produtor" correr os riscos, e esta 

atitude de * correr riscos" e considerada um padrao de conduta moderna. O risco de 

modernizar-se e o prego pago pelo" atraso \ 

Tais programas ao incorporarem o poder da ciencia e da tecnica que incidem 

numa concepgdo pratica, subtraem a autocompreensSo dos camponeses e da propria 

sociedade, substituindo-lhe por um " modelo cientifico " que estabeleca uma separagao 

entre o processo de conhecimento e o contexto de viver que fmpde um agir instrumental 

sobre um agir comunicativo prdprio das sociedades agrarias. 

Neste quadro, o desenvoMmento cientifico e tecnoldgico, em geral, e na 

agriculture, em particular, leva sempre a uma dominagdo, cada vez mate eficaz da 

natureza, proporcionando, em seguida, os conceitos puros ( como de pequeno produtor 

rural desprovido de valores, de ideologia ) e os instrumentos para uma dominacao, cada 

vez mais eficiente, do homem sobre os homens, atraves da dominagdo da natureza. Hoje a 

dominacSo, segundo MARCUSE e HABERMAS, mantem-se e amplia-se ndo sd 

mediante tecnologia, mas como tecnologia, e esta proporciona legitimagSo ao poder 

politico que assuma em si todas as esferas da culture. A racionalidade produz a 

irracionalidade. 

Dai, a necessidade de se pensar o pensamento cientifico e tecnoldgico 

criticamente, como se tentard fazer ao longo deste trabaiho, onde se buscard repensar 

a modernizacao agrlcola como se operou no Brasil, tendente d homogeneizacdo das 

diferengas campo/cidade, destr uindo modos de vida que ndo se enquadram na extensdo 

do processo de recionalizagdo na agriculture, segundo os interesses dos poderosos. 
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1.2) A Ag&o do Estado: llusao de Interesses. 

Ao analisar-se a trajetoria da pequena produgdo agrlcola no Brasil, constata-se 

a evidSncia de sua importdncia polltica, econdmica e social, ao mesmo tempo, em que, 

contraditotiamente, este segmento nao tern recebido as atengdes necessarias para a sua 

emancipacao, fundada nos direitos de cidadania. 

A pequena produgdo na dree agrlcola tern sido, eo longo dos anos, vltlma de 

multas Ingerencias govemamentais, dlretas ou Indiretas, sablamente allmentadas pelas 

elites modernizantes. Mesmo assim, a agriculture familiar tern sobrevtvido, embora 

precariamente, e d custa do sacrificio da massa de pequenos produtores rurais. Tal 

permanencia se dd por razdes que parecem mais ser fruto da interferencia dos organismos 

que preferem mante-la segundo a ordem estabelecida, a fim de usd-la pare atender seus 

prdprios interesses, proporcionando, assim, a manutengdo e reprodugdo do sistema 

vigente. Pare isso, ocorreram mudangas nas relagdes com o capital, como descreve 

GRAZIANO DA SILVA: 

" embora ate as denominates de trabaiho tenham sido preservadas 
(parcerias, rendeiros, agregados, colonos, etc) e preciso reconhecer que 
houve profundas transformacQes nas suas relag&es com o capital: do 
latifundio que se transforma em empresa; do empregador usuArio que se 
institualiza nos bancos e no sistema financeiro em geral; do comerciante 
que se transforma em redes oficiais de intermediagSo, como os CEASAS e 
as Cooperatives; enfim das transformag6es provocadas pelo prdprio 
desenvoMmento capitalista na economia em geral. Essas modificag&es 
operam no sentido de tomar a unidade camponesa cada vez mais 
dependente dos mecanismos estruturais do mercado" (SILVA, 1982 : 
136) 

Assim e que, ao contrerio dos que supunham um possivel desaparecimento desta 

categoria, a pequena produgdo transforma-se numa das formas de produgdo dominante 

no capitalismo modemo ( OLIVEIRA, 1993 ). Observa-se, assim, como a pequena 

produgdo e alvo de profundos interesses do grande capital, usando-a para se apropriar 
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de sua producao com baixos custos e pregos para negocia-la no mercado nacional e 

internacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Varios autores t6m feito referenda a import&ncia da pequena produgao no 
Nordeste. DUQUE (1985:181) constata que: 

" A importdncia da pequena propriedade se expressa em primeiro lugarpe 
lo grande numero de produtores que esta categoria agrega (...) Ai6m do 
mais, a pequena propriedade se toma notavel pelo volume de mSo-de-obra 
queela absorveepelaimport6ncla de suaproduc&o. (...) Constata-se 
deinlcioquea pequena propriedade 6 aproveltada de forma muito mais 
intensive que a media e a grande para a agriculture. Este fato se relaciona 
evldentemente com a maior absorgSo de mSo-de-obra " 

Esta realidade ajuda a se apreender o significado profundo da pequena produgdo 

em seus aspectos econdmicos e sociais, respectivamente. £ inadmissivel a luz de uma 

racionalidade abrangente, no sentido habermaziano do termo, o tratamento que tern sido 

dado a este segmento que tern provado constantemente sua capacidade de superar, 

mesmo precariamente, os fortes obstaculos, tanto de natureza econdmica e ambiental, 

quanto referente a uma polltica de interesses dominantes. 

Todas as abordagens sobre polltica agraria e agrlcola fazem referenda as formas 

de insercao da pequena produgao na dinamica do desenvolvimento caprtalista. No entanto 

constata-se um paradoxo; a pequena producdo ndo recebe o apoio devido por parte da 

ac3o governamental. A exemplo disto, basta lembrar, que durante o periodo em que a 

polltica agrlcola e agraria procure renovar-se, ndo se verifica agdes coordenadas voltadas 

para a realidade, mesmo da pequena produgdo. 

"... parece-me,estarmos longe da resolugSo de um paradoxo imposto por 
um modelo de desenvoMmento econdmico brasileiro que quotidianamente 
expropria e exclui os pequenos produtores agrlcolase, ao mesmo tempo 
os faz personagems presentes em seus planejamentos e pianos govema 
mentais de erradicagSo da mis6ria como " saMzdores da lavoura "" salva 
dores da patria ". (NOVAES, 1994; 10) 
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O que se tern verificado, ao longo dos anos, e uma incipiente intervened© da 

polltica estatal sobre os rumos da pequena producdo. Quando algum apoio the e 

proporcionado, ao nlvel das politicas publicas, atraves dos projetos de desenvoMmento 

rural, este reveste-se apenas de um cardter debil, a ponto de quase nada representor na 

solucdo de suas necessidades. Todo esse processo tern sido repleto de contradigdes, 

uma vez, que a exploracdo da pequena producdo provoca conflitos de interesses entre 

todas as partes envoMdas. 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado n&o 6 neutro e, consequentemente, o seu planejamento e as 
suas politicas estSo relacionadas e interesses especlficos. Sabendo-
se que o bloco de poder n&o e monolltlco, mas situa-se num palco onde 
interesses muito dfferentes se enfrentam e se chocam, o aparelho do 
Estado esta sujelto a diversos tipos de press6es. Neste contexto o Estado 
desempenha dois papeis basicos e, com frequ6ncia mutuamente 
contraditdrias; acumulag&o e legitimagSo (CHALOUT, 1988:84) 

Este fato marcante tern contribufdo para diversas tentativas de alternatives 

politicas, de acordo com vdrias visdes e contextos, jd que e o grau de poder de vdrios 

grupos de interesses que vai definir o papel de atuagdo do Estado. Assim e que, se por 

um lado, o Estado precisa garantir sua sobrevivencia no sentido de preserver os 

interesses das classes dominantes, por outro lado, na busca de sua legitimacdo tern que 

aparecer como um Estado de todos, acima de interesses especlficos fundado na nogdo 

de equillbrio de poder (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGALVAo, 1991 ). 

Verifica-se que no Brasil, o Estado tern sernpre atuado ao longo do tempo, de forma 

a prMlegiar determinadas classes e regides, gerando, dessa maneira, um desenvoMmento 

distorcido e tendencioso. O pequeno produtor, principalmente no Nordeste, tern sido 

usado pelas politicas publicas - forma mais frequente de legitimar o papel do Estado no 

setor rural - que contraditoriamente os expropria, ao mesmo tempo em que os faz 

presentes em seus planejamentos govemamentais de erradicagdo da pobreza e da 

miseria ( NOVAES, 1994). JE tanto, que a nlvel do discurso, a intervencdo do Estado 

sernpre" aparece" como oportuna e adequada e ndo como resposta ds reivindicagoes da 

maioria das comunidades rurais e seus grupos organizados. 
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Tambem WILKINSON (1986: 35) refere-se a esse problema, observando ainda 

que: 

" azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pequena produgSo se mant6m atrav6s dos drgSos oficiais, com objetivo 
de explora-la visando a acumulagSo do capital, vie submissSo aos 
latifundiarios que sdo os intermediadores dessa explorag&o". 

Observa-se assim, que alem das estrategias para exploracao desse segmento, 

tambem constatam-se as articulagoes efetuadas para melhor concretizar os pianos e isso 

partindo das prdprias politicas, jd que as intengdes ndo sdo de ajudar a resolver a 

pobreza, mas sim, de utjfizd-la para atender a interesses alheios dos chamados 

pequenos produtores rurais. 

No Brasil, nunca houve uma intervengdo estatal dirigida especificamente d pequena 

produgdo. 

* Os modelos de intervengSo do Estado sernpre se pautaram em 
politicas macro-econdmicas - pregos, cSmbio e juros- que so indiretamente 
atingiam este segmento. ( . . . ) As expen'6ncias de colonizagSo ou 
ocupagSo de fronteiras, ainda que contemplando a realidade do 
pequeno produtor, nSo passaram de ajustes diante das circunst&ncias 
marcadas por conflitos que ameagavam determinada correlagSo de forgas 
hegem6nica. Elas_nSo se seriam, pois, como integrante de uma estrategia 
de intervengSo que, partindo do pequeno produtor, envolvesse os 
interesses nacionais ' (OLIVEIRA, 1993:41) 

Observa-se, que somente em casos considerados extremes, quando os interesses 

dos dominantes estava ameagados, havia intervengdes, mas ndo de carater realmente 

transformador da realidade, porem apenas paliativos e meramente circunstanciais. 

Somente por volta dos anos 70, surgern no pals as primeiras experiencias voltadas 

para a pequena produgdo, atraves da implantagdo dos PDRIs (Programas de 
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DesenvoMmento Rural Integrado). Esta foi uma tentativa da ditadura militar interessada 

em implantar agdes que, de algum modo, amortecesse as consequencias de uma crise 

econdmica que crescia aceleradamente. 

De um modo geral, os PDRIS foram montados atraves de confronto de acdes 

dirigidas ao pequeno produtor rural, selecionando-os, visando melhorar seu padrSo de 

vida, jSquese encontrava em extrema pobreza. 

Foi diante desses momentos agudos de crise que o regime autoritario resolveu 

implementar formas de amenizar a miseria e assim manter sua hegemonia. 

Assim e, que admitia-se a intervencao improrrogavel do Estado, mas afastava-se 

qualquer agSo que se aproximasse de um modelo de polltica que fosse pautado em 

reformas estruturais. 

Dessa forma, pode-se entender os verdadeiros interesses na elaboragao dos 

programas govemamentais para o meio rural e, especificamente, para a regiSo do Semi-

arido, identificado como os bolsdes de pobreza mais amplos do pais e considerados os 

maiores da America Latina. 

Portanto, para atender aos interesses hegemdnicos, diversos programas foram 

criados visando melhorar o padrdo de vida no campo. Pode-se destacar o 

POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, o Projeto Nordeste, entre outros. 

Atraves desses programas, o Estado atua efetuando a intervengSo no meio rural, 

pois e este que determina as diretrizes, que promove o suporte estrutural e financeiro, a 

fim de que a intervengSo possa concretizar-se. Dessa maneira, o Estado articula-se com 

as instituigdes creditfcias, ( como os bancos, por exempto), de pesquisa ( como a 
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EMBRAPA e as universidades), de extensdo rural ( como a EMATER) e com todas as 

demais que possam conjugar meios para implantar as politicas publicas no campo. 

Portanto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A opgSo efetueda pelos modelos de desenvoMmento rural 
Integradoja em vigor em outros palses da America Latina, atendia a essa 
exigGncia govemamental; com uma vantagem a mais: contava com o 
apoio financevo do Banco Nachnal no exerclcio de um papel que vinha 
desempenhando desde o pds-guerra, de regulagSo polltica de palses 
potencialmente geradores de crises desarteculadoras. Foi deste modo 
que extensas faixas do semi-arido nordestino se transfomnaram em mdvel 
de uma agSo coordenada envofrendo interesses bem mais amplos do 
que aqueles situados no interior de seu espago geografico". (Id. 42 ) 

Desse modo, pode se entender, mais profundamente, como o nlvel das 

articulacdes se processa, atraves de ligacdes nacionais e internacionais, no sentido de 

atender interesses de dominagdo, porem disfargados em " melhorar o padrdo de vida" 

dos pobres pequenos produtores dessa regido. 

Nesse sentido, fica claro, ainda, o interesse do Banco Mundial em emprestar 

dinheiro para financier esses programas fundamentals para o Nordeste rural: ajudar os 

govemos hegemdnicos a manter o " status-quo" e assim a Nacdo continuar subjugada ao 

poder dos palses centrais. Enquanto isto, os cofres publicos sdo apropriados 

privadamente por diversos grupos infernos de interesse que para isto se utilizam dos 

tradicionais mecanismos de clientelismo, troca de favores e fisiologismos. 

Diante desses aspectos, que evidenciam e confirmarn a importdncia da pequena 

producdo rural, nos mais amplos e diversos sentidos, sendo esta util para atender desde 

sua propria sobrevivencia (quando as condicdes permitem) passando por alimentar a 

populacdo do pals, proporcionando maior emprego de mdo-de-obra, e ainda produzindo 

excedente para o mercado, urgem providdncias, no sentido das politicas publicas 
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dedicarem mais atencdo e respeito quanto a producdo e reproducdo social da agricultura 

familiar. 

A prova concreta do paradoxo imposto por este modelo de desenvoMmento 

econdmico brasileiro esta no aumento da miseiia no campo, coincidentemente verificada, 

apds implantados os programas govemamentais, a partir dos anos 70.* 

Neste sentido, sugerem-se opgoes, livres de interesses pollticos e econdmicos que 

sdo denominadas de agricultures alternatives, em que seja considerado o respeito d 

cultura tradicional dos chamados pequenos produtores, adotando a participacdo efetiva 

deste segmento no estudo e planejamento das melhorias para a producdo no campo, com 

dnfase na educacao, na cooperacdo e no associatMsmo independente, portanto sem 

interferencia do poder dominante. Essas agriculturas utilizam tecnologia simples de baixo 

custo, de uma vez, que a natureza ambiental e observada, trabalhada com os prdprios 

recursos locais, mas ndo agredida com os produtos aitificiais- os agrotdxicos-tdo nocivos 

d saude das especies e equilibrio do solo. 

Diante dessa realidade, entende-se, ainda, que o pequeno produtor necessita de 

espaco autdnomo para desenvoiVer sua producdo, fato que se conduz d responsabilidade 

do Estado para promover essa solugdo, atraves da reforma agrdria, conforme andlise, a 

seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< * ) Estatlstlca da Pobreza no Brasll 

1970 - 17 Mllhdes de Mlseravels 

1993 - 32 Mllh&es de Mlseravels 

1994 - 41,9 (42)Mllh5esde Mlseravels 

Numeros da Pobreza - A populacSo da America Latina aumenta a razao de 1 mllhao de pessoas por ano. 

ou duas pessoas por mlnuto. O calcuio fbl reallzado pelo Departamento Tecnlco da America Latina do Banco 

Mundlal (BIRD). FONTE: Jornal da Clencla Hoje - Rio de Janeiro - 25.08.95 - na 327. 



32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3) Estado, Pequena ProdugSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Reforms Agrtria. 

Diante das inumeras dificuldades vlvenciadas pelo pequeno produtor por falta de 

terra e recursos para produzir alimentos, interessa a este trabaiho verificar as principals 

causes que impedem o acionamento de politicas agrlcolas e agrarias, voltadas para 

atender aos interesses legitimos das populacdes subalternos do campo. 

£ evidente que o processo de concentragdo monopolista da tena em poder dos 

latifundiarios ( que no Nordeste tern 400 anos e ainda ndo foi consolidado ) tern 

consequencias perversas em toda a economia agrlcola regional e, mais especificamente 

ainda, sobre a pequena produgdo, diante da agriculture especulativa de mercado, imposta 

aos pequenos pelos tipos de agriculture condicionada por aquele monopdlio. Esta 

argumentacdo defendida, por Medeiros de AGUIAR (1985 : 127) deve-se ao fato de que a 

" agriculture especulativa de mercado e pastoril-dominial-patriarcalista ter fechado o 

caminho d reforma agrdria de forma a beneficiar a populagdo pobre e excluida do campo. 

A partir de tais interferencias, os pequenos produtores permanecem sem espago 

pare produzir, partindo pare submeterem-se aos mais variados tipos de condigdes 

alternatives, na tentativa de manter sua sobrevfvencia no campo. Entre as alternatives 

crtadas, encontram-se os tipos de relagdo de producdo, parceiro, o meeiro, arrendatdrio, 

algumas das quais sdo formas de produzir em terras alheias, mas drvidindo com o 

proprietdrio esta produgdo. Mesmo nestas condigdes, a situacdo do pequeno produtor 

torna-se muito complexa e dependente, pois nunca atinge a possibilidade de adquirir sua 

prdpria terra. Alem do mais sendo ainda proletarizado, em grande parte, enquanto que o 

restante e ajudado pelas politicas publicas, apenas o suficiente para resistirem d fome, 

porem satisfeitos, " por via de uma forte ideologia paternalista de carater altamente 

reaciondrio", conforme afirma M. AGUIAR. 
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Entretanto, mesmo diante das evidencias que canalizam as atengdes gerais para a 

realizagdo da reforma agraria, ainda AGUIAR (1985) alerta para a possibilidade de grande 

fisco nesta decisao, em que estas mesmas forgas reaciondrias podem articular 

mecanismos de procede-la de modo a legitimar a miseria no campo, atraves da 

perpetuacdo da" produgdo semitnercantil ou ainda chamada de "pequena produgdo" que 

seria concretizada via reforma agraria " massiva e distributive". 

Assim, eleafirma (Id. 129): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Deve-se temer e ewfar que as conquistas de um processo refbrmista 
sejem menipuledas pelos detentores do poder para consolidar formas de 
dominac&o e interdepend6ncia Internacional mais reacion&rias que atuais, 
nas quais os latifundiarios, incertos na agricuftura especulativa de 
mercado e pastoril dominial-patriacariista, possam cabrestrear o 
campesinato (pequeno produtor) e os semiproletarios como classes 
supostas de sua dominac&o, e fazer da reforma agraria um baluarte 
"progressista" de um regime que fomenta e constitul o Brasil em uma 
"nag&o para outras". 

Desde que o Estado foi se formando no pals, atd atingir sua maturidade polltica 

nos anos 50, a "pequena producdo" ndo recebeu atencdo por parte das politicas publicas. 

"Setorial ou globalmente, as politicas do govemo apenas tangenciaram a grande massa 

de pequenos produtores rurais". Nelson OLIVEIRA, 1993: 33) 

Para superar esse quadra, surgem os movimentos organizados de pequenos 

produtores, buscando mudancas e pedindo terras para trabalhar. Assim, a reforma agrdria 

passa a ser uma questdo - chave que ganhou espago na luta social, no inlcio dos anos 

60. 

Porem, tais lutas sdo consideradas ameagadoras pelo poder dominante. Assim, 

quando se instala os novos detentores do poder, atraves do golpe militar em abril de 64, 

uma das mais rdpidas providencias foi criar estrategias para superar as lutas pela Reforma 
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Agraria. Foi assim, que surgiu o Estatuto da Terra, editado em novembro de 64, criado 

no " sentido de obstacularizar a via da democratizacao das relacdes no campo, tal como 

defendida pelos pequenos produtores". ( id . 35) 

O Estatuto da Terra, no entanto traz em seu piano, os objetivos de promover a 

Reforma Agraria, visando melhorar a dtstribuicao de terras, atendendo aos principios de 

justica social e ao aumento da produtividade. Entretanto, ndo foram colocadas em pratica 

agdes que viessem atender as necessidades dos pequenos produtores rurais. O que 

aconteceu, porem, e que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" O Estatuto foi instrumento das principals tendencies em curso, com 
destaque para aquelas mais vinculadas a industrializag&o de seu 
processos produtNos. E contribulu para legitimar um processo em 
est&gio avangado de articulag&o agro industrial, tal como vinha se 
desenhando desde os anos 50.(...) O instinto, nem sernpre expllcito, 
era o de integrar em bases lecnologicas avangadas os processos 
produtivos em seu conjunto, sem qualquer definig&o de prioridades por 
segmento social". (Id. 37) 

Observa-se que os pequenos produtores sdo sernpre marginalizados dos 

processos de desenvoMmento, mesmo contraditoriamente, quando os pianos 

govemamentais sdo elaborados para resofver suas questdes, e quando estes sdo objetos 

na elaboracdo dos referidos pianos, mas que na pratica, quase nada se concretize em 

seu beneficio. Tais pianos e politicas, sdo na verdade, instrumentos de legitimacao da 

ordem vigente, como observa AGUIAR (Id. 127) 

" Por inlermedio de um apoio seletrvo por parte dos programas especiais 
do govemo (particularmente pelo programa de emerg6ncia, pelo 
sistema da EMBRAPA, pelo cooperatMsmo, pelo sistema de credito e 
pelos programas especiais tipo POLONORDESTE e Projeto Sertanejo), 
transfonrtaram pequena parcela da agricultura semimercantil em uma base 
de apoio social e politico ao regime vigente que aumenta e expande a 
mlsera situagSo de uma "nag&o para outras". 



35 

Percebe-se, portanto, que as contradigdes praticadas em tomo desses programas 

dirigidos ao pequeno produtor rural tern inicio, a partir da propria fonte geradora das 

politicas publicas quando sequer os objetivos tracados sdo operacionalizados nos niveis 

planejados, onde os interesses em jogo e que determinam a agdo, cujos interesses ndo 

sdo "melhorar os padrdes de vida no campo " ( conforme anunciado em todos estes 

programas), mas sim, principalmente, de manter a dominagdo e expropriar os excedentes 

produzidos pelo campesinato. 

A questdo agraria tern sido, portanto, o pelco para demonstragdo de jogo de 

interesses, envolvendo muitos atores ao longo da Histdria do pals. 

E mesmo quando alguma iniciativa especial parece, realmente, canalizada para 

atender ds necessidades do "pequeno produtor", conforme pode-se citar o Programa de 

Apoio ao Pequeno produtor ( PAPP), gerando grande expectativa de mudanga na decada 

de 80, pressdes diversas ocorreram para, mais uma vez, obstacular o apoio a esse 

segmento. Assim, afirmam os seguintes autores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Desde sua elaboragSo, o PAPP tern sido objeto de pressdes em varios 
sentldos que se consubstanciam na mudanga de Gnfase na necessidade 
de uma ampla reestruturagSo fundiaria no Nordeste " ( CASTELO, 1965: 
141) 

" Assim como o PAPP, a reforma agraria foi sendo redimencionada e res 

tringida diversas vezes tendo seu espago gradativamente reduzido" 

(CARVALHO FILHO, 1989:141) 

Constatando que o mais forte grupo de pressdo que se constitui mais 

recentemente contra a Reforma Agraria, foi o conjunto dos latifundiarios, organizados 

atraves da UDR (Unido Democrdtica Ruralista), cujas pressdes jd conseguiram obstacular 

a reforma, ate na elaboracao da Constituicdo Federal de 1988 TAVARES (1989.) afirma 

que a democracia no Brasil esta comprometida e ndo completada, pela exclusdo dos 

pequenos produtores no sistema politico. 
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Entretanto, em que pese os bloqueios ao acesso a terra penalizando o pequeno 

produtor, e possivel constatar experiencias positives, resultantes de um ( embora restrito) 

espago democrdtico, aberto para um desafio, mas o suficiente para comprovar a sua 

eficiencia produtiva, quando a situagdo the permtte trabaiho. 

Essa experiencia foi constatada pela Organizagdo da Nagdes Unidas para 

Alimentagdo e Agricuttura (FAO), conforme relate a seguir: 

Mais recentemente, em 1991, a Organizagdo das Nagdes Unidas para 

Alimentacao e Agricuttura ( FAO) realizou, por solicitagdo do govemo brasileiro, extenso 

levantamento da situagdo dos trabalhadores rurais que haviarn recebido terras do govemo 

desde 1985, dentro de um programa preliminar da reforma agraria. O objetivo foi verificar 

se a situagdo financeira dos pequenos produtores havia melhorado em suas novas terras -

latifundios improdutivos, desapropriados pelo govemo - e que fatores poderiam prejudicar, 

ou favorecer seu desempenho. O resultado desse trabaiho constando de 550 paginas, 

agora passa a constituir, provavelmente, uma orientagdo para futuras agdes 

govemamentais de reforma agraria. A principal conclusdo e que os pequenos produtores 

se safram melhor do que a expectativa. De acordo com as constatagdes de 

GUANZIROLI (1994 :71 ), ocorre o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A renda mensal de uma famllia e de 3,70 saldrios mlnimos, valor bem 
superior a media obtlda por qualquer categoria de trabalhadores rurais. E 
verdade que os assentamentos tendem a reproduzir o padrSo do Pals: 
os mais deficientes encontram-se no Nordeste, os mais bem-sucedidos no 
Sul. Entretanto, o resultado surpreendeu os pesquisadores, diante do 
descredito em relagSo d viabilidade da reforma agraria, manifestado no 
inlcio do trabaiho por diversos setores, sob alegag&es as mais variadas. 
(...) Os dados, entrtanto sugerem que o aumento de renda , embora 
diferenciado, dentro da categoria dos pobres, tern um efeito positivo na 
distribuigSo geral da renda". 

Observa-se que o fundamental nessa constatagSo, e que houve melhoria nas 

condigdes de vida de uma populagdo, em relagdo d situagdo anterior, podendo-se extrair 
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dessa experiencia uma concreta perspective que incentive a luta dos que estdo 

conscientes dessa questdo. 

Em que pese, esses problemas que afetam os pequenos produtores serem 

agravados, ora por omissSo, ora por interesse dos dominantes, conforme se v d , hd outro 

fato que se soma d essa questdo: a seca - cujo efeito contribui, tambem, para acentuar o 

desequilfbrio econdmico da agricuttura familiar. Porem, observa-se que este fato ndo e a 

causa principal, jd que seria possivel conviver com a seca, sem causar maiores danos, 

conforme ocorre em outros palses com caracteristicas semelhantes - Israel, por exemplo -

onde foram dedicadas solucdes oficiais de cardter estrutural, de tal forma que, essas 

regides foram transformadas em importantes ceieiros de alta produtividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4) AvallagSo de Programas de DesenvoMmento Rural: Uma Problematics em 

QuestSo 

Diante do quadro de pobreza permanente da Regido Nordeste, ainda agravado 

pelas secas periddicas, com amplas consequencias sobre a populacdo e atividades 

econdmicas, muitas tentativas jd foram efetuadas pelo poder publico, desde a epoca do 

Imperio, com o objetivo de solucionar esse grave problema. Porem, essa questdo torna-

se complexa, pois envotve dimensdes politicas, econdmicas, culturais, historicas, 

geogrdficas, ecoldgicas, aldm de outras uma vez, que estdo envoMdos grupos sociais 

com interesses diversos. 

Diante deste contexto se faz necessdrio estudos minuciosos das causas e 

problemas que tdm impedido o sucesso dos Pianos Govemamentais para o Nordeste 

Rural, a fim de se organizar meios e superar obstdculos para resolver essa situagdo que 

tern trazido consequencias desastrosas, ndo sd ao Nordeste, mas para todo o pals. 

Os principals programas implantados foram: POLONORDESTE ( implantado em 

1974, o primeiro, apds a moderna fase de irrigacdo publico do Nordeste) o Projeto 

Sertanejo (1976), o Projeto Nordeste (1985) . 
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Centre outros programas agricolas para o Nordeste, criados pelo Governo Federal, 

podem ser citados o PDAN (1974); o PROALCOOL (1975); o PROHIDRO 1979), entre 

outros!* cujos resultados tambem ndo conseguiram contribuir para amenizar os problemas 

sdcio-econdmicos do Nordeste. 

O mais importante fator que contribuiu para a criacdo do POLONORDESTE, foi o 

reconhecimento de que as acdes govemamentais para a agricuttura no Nordeste, ate 

entdo ndo estavam surtindo os efeitos esperados. Assim e, que os objetivos do 

POLONORDESTE foram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" promover a melhoria das condigdes de vida e bem estar da populagSo 
rural nordestina. De modo especlfico o programa visava produzir e 
difundlr tecnologias adequadas ds condigdes dos produtores, utlllzando 
como instrumento e apoio d produg&o, melhorias na infra-estrutura 
econdmica e social, garantia aos pequenos produtores de acesso ao credi 
to, racionalizagSo dos processos de planejamento, coordenagSo execugSo 

do programa'' (LEITE, 1985 : 218) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( * ) POLONORDESTE - Programa de DesenvoMmento de Areas Integradas do Nordeste. 

- Projeto Sertanejo - Especial de Apoio ao DesenvoMmento de ReglSo Seml-Arida do Nordeste. 

- Projeto Nordeste - Programa de DesenvoMmento da ReglSo Nordeste, 

- PDAN - Prograga de DesenvoMmento da ReglSo Nordeste 

- PROALCOOL - Programa Naclonal do Alcool 

- PROHIDRO - Programa de Aproveltamento de Recursos Hidricos do Nordeste 
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Entretanto as avaliacdes efetuadas posteriormente, constataram que hd uma 

acentuada preocupagdo, registrada no programa, com relagdo ao desenvolvimento 

econdmico do Nordeste, sem contudo uma demonstragdo de intengdes com as atividades 

de subsistencia no meio rural. 

Vdrios estudos tern sido feitos sobre os resultados destes programas 

govemamentais para o Nordeste Rural. As analises sobre estes, tern demonstrado que 

apesar dos objetivos gerais tracados, sernpre semelhantes, visando solucionar a questdo 

da seca e erradicar a pobreza do Nordeste, mesmo assim, os problemas permanecem, 

embora multos bilhdes de ddlares tenham sido aplicados atraves desses programas. 

As avaliagdes jd realizadas por vdrios pesquisadores, entre estes CHALOULT 

(1985) e (1988) ; LEITE (1994), entre outros, tdm comprovado essa frustrante realidade: 

o fracasso dos programas govemamentais para o publico meta; os pequenos produtores 

rurais. 

Quanto d operacionalizagdo destes programas, um dos principals problemas 

detectados d referente ao crddito rural. 

O acesso dos pequenos produtores ao crddito rural, previsto nas diretrizes do 

POLONORDESTE e dos demais programas que se seguiram, poucas vezes tdm sido 

praticado, numa demonstragdo de que este segmento ndo tern recebido o apoio dos 

Programas Govemamentais, mesmo quando estezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e determinado nos contratos. A citagdo 

de um dos avaliadores (MIRANDA, 1990:122), fundamenta essa seria questdo: 

• A escassez de recursos para o credito rural gerou um descontentamento 
permanente quanto ao desempenho do Programa. Enquanto os recursos 
para aplicac&o em infra-estrutura, sernpre chegavam, ainda que com 
atraso, os recursos para credito rural, alem do atraso, chegavam 
apenas parcialmente. Esta escassez de recursos para credito , junto com 
outros fatores, refletiu-se na constatagSo de que o POLONORDESTE 
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registrou maior ex/to na area de infra-estnitura que no apoio ao pequeno 
produtor". 

Observa-se que quanto ao credito rural, o desempenho de todos os demais 

programas foi similar: sernpre administrados com verbas incompletas ou atrasadas. 

Pergunta-se, por que o descaso em relacdo ao crddito rural, em detrimento de 

maior atengdo as obras de infra-estrutura (construcdo de estradas vicinais, postos de 

saude, eletrificacdo rural, por exemplo, entre outros), sabendo-se que estes, por si sd, ndo 

resolvem os problemas e as necessidades do pequeno produtor ? Por que o deslnteresse 

em apoiar as atividades de subsistdncia, assim como, os problemas fundidrios e de 

comerciafizagdo, que sdo vitals ao pequeno produtor ? 

Consideram-se essas questdes como pontes bdsicos para reflexdo. 

Por outro lado, vdrias pesquisas indicam que os excedentes produzidos pelo 

pequeno produtor rural sdo responsaveis pela alimentacao da populacao urbana do Pais. 

Por que, entdo, ndo se concretizam os incenfjvos para incrementar esses excedentes ? 

Apesar das diretrizes dos Programas Govemamentais evidenciarem a prioridade 

para os pequenos produtores, os dados tern comprovado que quern mais se beneficia com 

os Programas, sdo os donos dos meios de producdo, com a produgdo de mais excedente 

para o mercado, efetuados pelo pequeno produtor. Diante dessas constatagdes, percebe-

se ainda, uma contradigdo entre a propria filosofia dos programas, com a pratica dirigida 

aos pequenos produtores. Referente ao numero de beneficiados, quase todos os extratos 

sociais foram beneficiados pelo POLONORDESTE, embora dentro de cada extrato, sd um 

pequeno percentual foi atingido; de fato, as necessidades da populagdo sernpre foram 

muito maiores do que as conquistas auferidas. Por outro lado, constata-se que alguns 

segmentos foram mais beneficiados do que outros. Percebe-se que os proprietdrios terdo 
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os precos de sua terra valorizados com a abertura de estradas vicinais ou a inauguragao de 

uma linha de eletrificacdo. Semelhantes resultados se repetem no desempenho dos 

demais Programas Govemamentais para o Nordeste. 

Quanto d participagdo dos pequenos produtores nas decisdes dos Projetos, mais 

especrficamente pelo publico-meta, as diretrizes destacam esta parte, enfatizando sua 

importdncia. Porem, na prdtica, ocorrem profundas contradigdes, pois os beneficidrios ndo 

sdo consultados, normalmente, e nem tern a oportunidade de se manifestar antes que 

uma decisdo a respeito deles seja tomada. E mesmo quando sdo consultados, suas 

sugestdes ndo sdo aplicadas. Isto significa que o Estado atraves de seus agentes sociais 

centraliza em demasia o poder e que o planejamento e a programacdo se tornaram 

extremamente verticalizados. Assim, hd um enorme hiato entre o " discurso" e a " praxis". 

Outra constatagdo dos avaliadores destes programas, diz respeito d influencia do 

Poder Federal Executivo Nacional, base das origens, sendo dMdido, por escala, entre a 

SUDENE e os Estados, pois a tenddncia, a nlvel do Poder Central,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e de reforgar 

progressivamente os Estados, no momento em que os interesses locals estdo sendo 

negociados e defendidos e onde os grupos dominantes influenciam decisivamente em 

certos subprojetos, preservando e reforcando os seus interesses. Constata-se, por outro 

lado, que o poder local, a nlvel de Municipios, interfere muito pouco nas decisdes e 

orientagdes dos Programas. 

Mesmo com essa descentralizagdo, hd uma tenddncia crescente na burocratJzagdo 

dos Programas, fato que causou atraso na liberagdo dos recursos, de uma maneira 

sistemdfjca, algumas vezes atrasando por mais de seis meses, trazendo como 

consequdncia a inseguranga e instabilidade dos Programas. Este fato tern se repetido em 

todos os Programas Govemamentais para o Nordeste rural, inclusive no programa "GAT". 

Analisando as avaliacdes, ndo se encontra nenhuma decisao, a nlvel dos 

Programas, para solucionar essa questdo. As constatagdes se repetem, os insucessos 
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dos programas ocorrem, quase sernpre peias mesmas causas; os Programas sdo 

suspenses ( ds vezes, ate prematuramente), mas depois criam-se outros, com objetivos 

semeihantes, mas, implantados repetem-se as mesmas falhas, inviabilizando assim, os 

resultados. Portanto, esse clrculo improdutivo tern se repetido. Um Programa apds outro, 

enquanto o Nordeste continua com os mesmos problemas, que alids vdm atd se 

agravando nos ultimos anos, conforme estatisticas divulgadas. 

Alem desses aspectos, a grande soma de recursos aplicados, atraves de vdrios 

Programas Govemamentais para o Nordeste, mas liberados de forma improdutiva, como se 

vd, tern elevado os custos operacionais e prejudicado o pessoal tdcnico envoMdo e a 

populacdo rural. 

Diante da falta de continuidade da liberacdo dos recursos, muitas vezes, o pessoal 

contratado foi obrigado d ociosidade e ficou prejudicado com a interferdncia polltica na 

selegdo dos Projetos que seriam beneficiados com fmanciamentos. 

A populacdo rural desacredita na acdo governamental, pois apesar de ver muitos 

investimentos, com instalacdo de escritdrios, pessoal tdcnico, aquisicdo de equipamentos, 

treinamento de pessoal, no final, observa sernpre, que hd apenas um pequeno percentual 

de agricultores inscrito e realmente beneficiado. Alem disso, sabe-se que, o modo 

assistencialista desses beneflcios, ndo soluciona definitivamente a pobreza 

rural.Semelhante situagao ocorreu, por exemplo, quando dos primeiros Programas criados: 

no final da implantagao do Projeto Sertanejo, a populacdo viu apenas 6.851 dos 52 mil 

agricultores inscritos, ou seja 0,7% dos agricultores serem beneficiados com o Programa. 

Este fato tern se repetido no desenvoMmento dos demais programas, embora se continue 

prometendo, demagogicamente, solucionar a pobreza no Nordeste, atraves destes. 

Assim, ndo houve recursos para cumprir a assistencia proposta pelo Projeto 

Sertanejo, frustrando as expectativas da populacdo meta, sendo extinto em 1984, com a 

criacdo do Projeto Nordeste (MIRANDA: 1990). Por que entdo criar novo Programa, se o 

anterior foi extinto por falta de recursos ? Assim, os caros investimentos, aplicados na 
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estrutura tecnica dos programas, ficam obsoletos. Onde detectar a racionalizagSo desses 

Programas ? 

Em andlise efetuada por CHALOULT ( 1985 ) referente aos diversos Programas, 

ele considera que tern havido muitas politicas publicas de legitimacdo, tentando amenizar 

os problemas do Nordeste, porem estas ndo apresentaram os resultados esperados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Atraves de suas politicas de acumulag&o, que sdo as mais 
importantes, o Estado defende as demandas sdcio-econdmicas e 
politicas de classes dominantes: utilizando as suas politicas de 
legitimagSo, defende algumas demandas das classes dominadas atraves 
de intervengdes de programas de cunho social e de recompenses 
simbdlicas que permitem que as normas e crengas do bloco do poder 
sejam "aceitas" e toleradas pela maior parte do povo, propiciando assim a 
manutengSoereprodugSodo sistema social". (CHALOULT, 1988:84) 

Em slntese, o interesse dos dominantes d aumentar o capital, os anseios da 

populacdo sdo " premiados" por alguns paliativos, apenas para "rnanter a ordem" e assim 

preserver o ambiente proplcio d continuidade da expropriacdo. 

Observa-se, entretanto, que o Estado constitui o elemento que articula a 

economie dos palses subdesenvolvidos ao sistema produlivo mundiel. Portanto, nesses 

palses, a dnfase da intervengSo estatal nos setores produtivos, infra-estrutural e de 

servigos, tern o objetivo de adapter o pals d drvisao internacional do trabaiho, atraves do 

controle de atividades de pouco lucro, porem necessdrias d reprodugSo ampliada do 

capital. Dessa forma, d efetuada a intervengSo direta, conforme afirma RONALDO 

AGUIAR (1986: 119 ), ao que ele identifica o Estado como "caprtalista coletivo ideal ", 

justificando que: 

" o Estado age, tambem no sentido de garantir espagos de valorizagSo 
ao capital. A forma de intervengSo que assume, nesses casoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e indireta. 
Manifesta-se, sobretudo, atraves de um vasto elenco de instruments de 
polltica econdmica ( subsldios, creditos, incentivos fiscais, programas 
especiais, etc), mediante os quais busca orientar o sentido e o ritmo da 
acumulagSo. O Estado com efeito, constitue uma instSncia que favorece e 
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organiza um modo particular de desenvoMmento capitalista. Direta ou 
indireta, intervengSo estatal e portanto, indissociavel do processo de 
acumulagSo. Ela e parte integrante desse processo, mas ao mesmo 
tempo, influGncia sua cadGncia. 

Portanto, observa-se que os Programas Govemamentais ( especiais) estdo 

inseridos no contexto da acumulacdo de capital, tendo neste seu objetivo maior embora 

seus pianos sernpre sejam justificados pela necessidade de levar " ajuda aos pequenos 

produtores, visando melhorar o paddo de vida do campo." 

Assim e, que mesmo durante o periodo autoritdrio, instalado com o golpe de 64, o 

Estado continuou a intervir para promover o desenvoMmento do Nordeste. Contou para 

isto com recursos internos e externos. Vdrios projetos foram implantados contemplando os 

pequenos produtores rurais ( NOVAES, 1994 : 35). 

Entretanto, verifica-se que o quadro de pobreza na regido permaneceu inalterado, 

e ao contrdrio do esperado, as disparidades Nordeste/Sudeste aumentaram e a miseria se 

agrava a cada dia na regido nordestina paripasso a concentracdo de terra e capital, renda 

e lucro monopolizados por uma minoria prMlegiada. 

Os projetos especiais que contemplavam os pequenos produtores rurais, foram 

considerados entdo, ineficazes, tanto pelo movimento sindical de trabalhadores rurais 

(MSTR), quanto pelos grupos de igreja. Esses grupos criticaram a falta de participagSo da 

legitimes instdncias de representagdo dos trabalhadores ( NOVAES, Id.) 

Observa-se que neste ponto, foi constatado um fator de profunda relevdncia na 

implantacdo dos projetos rurais; a questdo da partjdpacdo, porem sd denunciada por 

parte do segmento usudrio - o pequeno produtor. 

Diante desses aspectos, CHALOULT ( 1985: 273) sintetizou as principals 

consequdncias desses programas para o Nordeste rural: 
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" Essas intervengdes do Estado contribulram para reforgar as relagdes de 
produgSo ja existentes na regiSo e beneficiam pouco os trabalhadores 
rurais, notadamente os sem terras, por diversos mot'rvos, entre os quais: a) 
o publico-meta destes programas e os pequenos produtores ndo 
participaram efetivamente do planejamento.elaboragSo e execugSo destas 
intervengdes; b)dois grandes problemas estruturais-a posse e uso da 
terra e o acesso aos recursos hldrlcos - nunca foram profundamente 
atacados; e c) fattou uma verdadeira articulagSo e integragSo entre os 
multiplos programas e acdes do Estado e entre as instHuigdes 
executoras. Alguns programas foram ate danosos aos trabalhadores 
rurais, pois contribulram para o agravamento da tensSo social, aumentando 
a concentragSo de terras e de renda e elevando os Indices de pobreza, de 
assalariamento sazonal, de proletarizagSo e de 6xodo rural forgado". 

Tais constatacdes repercutem nas instdncias govemamentais, fazendo surgir 

inquietacdes que conduzem a novas reformulacoes dos pianos para as atividades agrlcolas 

dos pequenos produtores. 

Posteriormente, observa o mesmo autor: 

" No final de 1981, o Banco Mundial, percebendo as contradig6es de 
diversas intervengdes que ele prdprio financiava e assessorava, manteve 
contatos com diversos Ministerios a nlvel federal e com a 
Superintendence do DesenvoMmento do Nordeste (SUDENE), 
questionando a superposigSo das acdes do Estado na regiSo e surergindo 
que fosse discutida a possibilidade de implantar um unico programa de 
desenvoMmento rural que o banco teria interesse em financiar ". 
(CHALOULT, 1985: 274 ) 

De acordo com essa perspectiva, foram promovidos muitos debates e elaborados 

diversos documentos decorrentes desses debates, envofvendo vdrios segmentos que 

participaram das discussdes, componentes da sociedade civil e dos pequenos produtores. 

Esses documentos tiaziam a insistente recomendacdo sobre a necessidade da 

participacdo dos pequenos produtores, desde ds atividades de planejamento dos 

programas para o campo, das consultas ds comunidades de base, representando os 
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interesses desse segmento, incluindo tambem a participacSo da classe polltica e de todos 

ossegmentos da sociedade civil envorvidos com o programa. (NOVAES, 1994) 

Entretanto, a autora afirma ainda que o projeto Nordeste, criado em 1g de abril de 

1985 como consequencia dessa nova perspectiva, constou de uma profunda contradicdo : 

foi assinado no inicio da Nova Republica sem constar da prometida participacao. 

Portanto, nem mesmo o principel programa desse novo projeto - o PAPP -

(Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural) criado na mesma data, conseguiu 

implantar seu objetivo que, como os demais programas, visava promover a melhoria do 

nlvel de vida no campo, " compreendendo sete segmentos: acSo fundiaria, recursos 

hidricos, crddito rural, pesquisa adaptada, assistdncia tdcnica e extensdo rural, 

comercializacdo e apoio ds pequenas comunidades rurais, sendo, consequentemente, um 

programa essencialmente produtivo e ndo social" (CHALOULT: 1985: 276) 

E evidente, portanto, que sem a implantagSo dos objetivos, conforme foram 

propostos, mais contradicdes surgem no desenvolvimento dos programas, causando 

descredrto nas acdes govemamentais, pois ndo atende ds necessidade do publico-meta, 

os pequenos produtores. 

Assim constata CHALOULT (Id. 276): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... na opiniSo dos trabalhadores rurais e da maioria da Sociedade Civil, o 
PAPP esta desacreditado porque representa o continulsmo, tendo 
apenas 
mudado o nome das intervengdes do Estado, sem um real 
redirecionamento qualitativo do seu conteudo. O que e pior, o PAPP 
estaria enganando e manipulando os trabalhadores porque fala 
constantemente em planejamento participative desde 1982, sem 
entretanto isto ocorrer." 
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Mesmo assim, permanecem as duvidas diante das contradicdes das elites: querem 

produtos para mercado, mas ndo apoiam o pequeno produtor, na pratica. Por que ? 

CHALOULT (1985) afirma, ainda, que o prdprio PAPP defende que" ndo se pode 

fazer nada duradouro para o pequeno produtor sem atacar os problemas da terra 

ressaltando que a concentracdo fundidria impede o aumento da producdo e produtividade, 

uma maior geracdo de empregos e o avanco da modernizacdo e do desenvoMmento 

sdcio-cultural". (CHALOULT, 1985: 276) 

Em que pese a andlise de CHALOULT, REGINA NOVAES, MIRANDA, LEITE, 

WILKINSON tomando como base, tambem, alguns indicadores sociais, as demais 

avaliacdes sobre o desempenho dos Programas Govemamentais para o Nordeste , em 

geral, prMlegiam as andlises tecnico-economicistas. em detiimento das avaliacdes e 

distorcdes responsdvels pela ndo obtencdo dos resultados que se espera. Avaliacdes 

essas que ndo levam em consideracdo o fator humano do "pequeno produtor", entretanto, 

estes sernpre aparecem como o principal responsavel pelo insucesso des politicas publicas 

dirigidas para esse segmento. Se os acusam de limitados, por que ndo priorizam a 

educacdo para melhorar o nlvel desse segmento ? 

Em seu estudo sobre a pobreza no Nordeste, RAMALHO ( 1992 ) propde o 

abandono da concepcdo tecnicista, em favor de uma visdo ampla do problema, a qual 

incluiria ndo sd os indicadores econdmicos, mas tambem, uma discusdo das condicdes 

socio-politicas e ideoldgicas vigentes. Essas premissas dariam suporte ds propostas para 

superacdo da pobreza, partJcularmente, no que diz respeito d concepcdo e rendimento das 

politicas socials que deveriam superar o seu cardter assistencialista, de dependdncia 

unilateral, e abrir caminhos para a conquista da cidadania pelos pobres do campo. 

Entre as contradicdes praticadas pelos programas govemamentais cita-se as obras 

de infra-estrutura (conforme citadas anteriormente) que valorizam a terra, favorecendo ao 

grande capital. Essas prdticas excluem o pequeno produtor que se sente expulso para 

outras terras ainda desabitadas e, muitas vezes, claro, improdutivas, quando ndo 
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desterrados para as cidades, povoando as periferias urbanas e sujeitos d exclusdes 

sociais muito mais profundas. 

Avaliando-se os referidos programas, procura-se ainda identificar os aspectos 

positivos que estes tenham impiantado, junto aos pequenos produtores. Observa-se, 

entretanto, que durante a vigencia dos programas, alguns poucos grupos de pequenos 

produtores sdo beneficiados. Ao termino de cada programa, os beneficios-sempre 

aplicados a fundo perdido-desaparecem, voltando o pequeno produtor, quase sernpre, 

ao seu estdgio anterior, conforme dados constatados por diversos autores avaliadores 

destes programas, jd citados anteriormente. 

Entretanto, em que pese a observacdo de vdrios autores, no sentido de identificar 

esses programas como sem sucesso junto ao publico-meta - "pequeno produtor" sugere-

se que do ponto de vista dos interesses dominantes, esses programas tdm alcancado o 

exito esperado. Tal afirmativa diz respeito aos objetivos implicitos dos programas que 

apenas visam amenizar o quadro de pobreza implantando alguns meios paliativos, a fim de 

evitar consequencias que venham ameagar o poder hegemdnico. 

Observa-se, portanto, que de acordo com as vdrias experiencias jd efetuadas, 

atraves dos programas, a partir de 1974, cujos objetivos ndo foram atingidos, enquanto, 

contraditoriamente o quadro da seca e da pobreza sd tern se agravado e quase duplicado 

nos liltimos 20 anos (Censo de 1970 de 1990), urge repensar as politicas publicas dirigidas 

d populacdo do campo. 

Para resolver a pobreza no campo, recomenda-se entre outros fatores, que sejam 

removidos os entraves que impedem a expansdo do cooperativismo. Mas, que este tenha 

estrutura livre, independente, sem ingerdncia polltica, e que seja dotado de suporte 

educativo informal preparando o produtor, para um trabaiho interativo, com dnfase na 

producdo e na cooperacdo. 
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Sem considerar estes requisites, o cooperatMsmo continuard desacreditado, junto 

ao pequeno produtor rural, que, atualmente, o reconhece como mais um mecanismo de 

expropriagdo. 

Para erradicar a fome, deve-se, inicialmente, combater as causes que agravam e 

pei petuam essas condigdes sociais, inaceitaveis para os padrdes de riqueza que o Brasil 

insiste em ostentar. ' Uma legido de 32 milhdes de miseraveis d a conseqQencia mais 

dramdtica de um modelo de desenvoMmento exdudente, aetico e concentrador de renda" 

(FIOCRUZ: 1993: 03). 

O fator determinante para esse processo jd d conhecido por muitos: a vontade 

polltica para resolve-los, para implantar solugoes livres dos interesses pessoais e dos 

grupos dominantes. 

Enquanto prevalecer a mentelidade exclusMsta setvagem dos grupos econdmicos 

dominantes, ver-se-d a fome aumentar e todas as demais consequencias sociais que esta 

acarreta. 

Neste sentido, esses programas oficiais, que nada resolveram, sdo, portanto, 

desacreditados. Nem se quer hd beneficios para os Estados que os abrigam, de um 

modo geral, porque estes sd beneficiam alguns pequenos grupos que tdm acesso a esse 

grande capital. 

As secas sdo tempordrias, mas a fome, vergonhosamente, tern sido permanente, 

causando problemas, ndo sd para as vitimas diretas, mas tambem, para a regido e todo o 

pals. Por que ndo se constrdem os agudes, os pocos ? e a educagdo rural, por que ndo d 

providenciada ? As estatlsticas provam que os pequenos querem trabalhar. Durante a 

seca, o numero de pedintes aumenta nas metrdpoles, enquanto logo ds primeiras chuvas, 

este numero sofre significativa reducdo, pois eles jd partem para trabalhar a terra, visando 

d plantacdo. 
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1.5 - Resumo do Capitulo 

Neste capitulo, procurou-se demonstrar como o processo de modernizacao 

agrlcola no Pals tern, ao longo dos anos, sacrificado o "pequeno produtor", sernpre no 

sentido de explorara-lo, visando a acumulagao de capital. Mesmo assim, a agricuttura 

familiar tern sobr evivido, embora precariamente. 

Neste sentido, todos os pianejamentos inovadores para o campo, trazem a marca 

do objetivismo positivista, procedendo como sendo a perspectiva cientifica "adequada" a 

avaliagSo da realidade social, onde a agricuttura familiar d considerada "atrasada" e 

portanto, impedindo a penetracao do capitalismo no campo. Tais precedimentos visam, 

ainda, neutralizar as lutas camponesas emergentes. 

Assim, a medida que se pesquisa e se apreende os fatos, fica cada vez mais 

notdrio que as politicas de desenvoMmento rural tragadas via modernizacao da agriculture, 

agem sernpre no sentido de expropriar o trabalhador do campo, embora usando 

argumentos da tdcnica e da cidncia, visando atingir seus interesses implicitos, 

disfargadamente, cujos objetivos subjacentes e aumentar o poder dos dominantes e 

assegurar a continuidade do sistema capitalists vigente e excludente. 

Observa-se que as intengoes de tais programas explicitados nos discursos que Ihes 

servem de justificativas, sdo negados pelos resultados obtidos. Hd, contudo, exito na 

implantacSo da infra - estrutura necessdria d expansdo do capital em geral, em detrimento 

das necessidades bdsicas de reprodugSo social das unidades de exploragao familiar. 

Entretanto, ao analisar-se a trajetdria da pequena producSo agrlcola no Brasil, 

constata-se a eviddncia de sua importdncia econdmica e social, ao mesmo tempo, em 

que, contraditoriamente, este segmento ndo tern recebido as atencdes necessdrias para 

melhoria de suas condigdes de producdo e reprodugSo social como direito de cidadania. 
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Assim e, que ao contrdrio dos que supunham um possivel desaparecimento desta 

categoria, a pequena producdo transforma-se em uma das formas de produgdo 

dominantes no capitalismo moderno. (OLIVEIRA, 1993) Observa-se, no entanto, que a 

pequena producdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e alvo de profundos interesses do grande capital, usando-a para extrair 

sua produgdo com baixos custos e pregos, para negocia-la no mercado nacional e 

internacional. 

Por outro lado, o processo de concentracdo monopolista da terra em poder dos 

latifundiarios, tern tido consequencias danosas sobre a economia agrlcola regional e, mais 

especificamente ainda, sobre a pequena producdo, diante da economia especulativa de 

mercado imposts aos pequenos, pelos tipos de agricuttura condicionadas por aquele 

monopdlio. Tal argumentacdo defendida por Medeiros AGUIAR, (1985) deve-se ao fato 

de que tal tipo de agricuttura impediu o caminho d reforma agraria e a evolugdo do 

pequeno produtor, sendo este segmento, no entanto, mesmo diante destas profundas 

contradigdes, responsdvel pela produgdo da grande maioria dos alimentos consumidos no 

Nordeste. 

O pequeno produtor, principalmente no Nordeste, tern sido usado pelas politicas 

publicas - forma mais abrangente de legitimar o papel do Estado no setor rural - que, 

contraditoriamente, os expropria e evolui, ao mesmo tempo em que os faz presentes em 

seus planejamentos govemamentais de erradicagdo da pobreza e da miseria. (NOVAES, 

1994) 

Portanto, para atender aos interesses hegemdnicos, diversos programas foram 

criados, visando melhorar o padrdo de vida no campo. Cita-se o POLONORDESTE, o 

Projeto Sertanejo, o Projeto Nordeste, entre outros que tdm comprovado essa frustrante 

realidade: o fracasso dos programas govemamentais para o publico meta, os pequenos 

produtores rurais. 

Entende-se que tal fracasso deve-se ao modelo autoritdrio, especulativo desses 

programas que visam atender a interesses contrdrios d realidade da pequena produgdo no 
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campo, embora as justificativas contidas nos mesmos, estejam centradas em um discurso 

assistencialista, paternatista sobre as "carencias" desse segmento. 

Neste sentido, observa-se que o grande numero de programas govemamentais 

impiantados no campo, envolvendo vdrios drgdos ofidais, bilhdes de ddlares, custeando 

grande quantidade de recursos humanos e infra - estrutura, tiveram efeitos nefastos sobre 

a agricuttura regional, pois o homem do campo permanece pobre, alids, acentuando os 

padrdes de pobreza e exciusdo social no campo. 

Ndo hd participacao dos produtores rurais subaltemos do campo nas decisdes dos 

projetos, embora as politicas enfatizem a sua importdncia. Hd a infludncia dos grupos 

dominantes nos programas, preservando e reforcando os seus interesses. Sdo, na 

verdade, politicas de legitimacdo de tais grupos e seus interesses, tendo como resultante 

principal a privatizacdo dos investimentos pubiicos pelas elites que detdm o poder. 
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2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M&rco Tedrico: A Irraclonalldade da Racionalidade 

"Se quisermos verdadeiramerrte 

emancipar o homem do medo 

e da dor, ent9o a denuncia do 

que hoje se chama razdo e 

ciencia e o melhor servico que 

a razdo pode prestar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HORKHEIMER 

2.1) Conslderacoes Inlclals 

Este capitulo tern como referenda basica os tres grandes eixos temdtJcos da Escola 

de Frankfurt, como passou a ser designado o grupo de pensadores oriundos do Instituto 

de Pesquisa Social, fundado em 1923, em Frankfurt, Alemanha. Os eixos tematicos sdo: 

critica da razdo iluminista e da ciencia, questdo da dupla face da cultura e critica da 

Industria Cultural e discussdo do Estado e suas formas de legitimacdo no capitalismo 

tardio. Esta corrente do pensamento tern como seus mais destacados expoentes os 

seguintes pensadores: HORKHEIMER, ADORNO, MARCUSE e HABERMAS. 

A aproximacdo tedrica das contr ibutes dos pensadores da Escola de Frankfurt 

com a realidade estudada, tendo em vista a sua compreensdo critica, terd como eixo 

principal a irracionalidade da racionalidade tecnica e instrumental, conforme explicita a 

Teoria Critica. Ou seja, no que se refere aqueles trds grandes eixos temdticos dessa 

escola de pensamento, isso significa dizer que: a razdo emancipatdria do pensamento 

iluminista se transformou em razdo instrumental, do positrvismo, no qual o saber, a 

ciencia e a tdcnica se transformaram em instrumentos de dominagdo da natureza e dos 

homens, em instrumentos de manipulacdo e degenerescdncia cultural, em fontes de 

repressdo irracional contraries a ndo autodeterminacdo e libertacdo do homem. A 
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instrumentalizacdo da cidncia e da tdcnica pelo capital, transformou-se em mecanismo de 

dominac3o de classe e de alienacao humana, em uma sociedade industrial e massificada. 

Assim, na sociedade capitalista modema, a cidncia e a tdcnica se manifestam como 

razdo instrumental repressive, contrariando as suas, promessas origindrias de libertagdo e 

emancipacdo humana; por sua vez, sob a Industria Cultural hd uma padronizacdo da 

cuitura uniformizando e deformando as consciencias, suprimindo a razdo critica, 

atrofiando a imaginacdo e a espontaneidade, reduzindo as possibilidades de mudanga 

social sob o imperio da des-razdo, da semi-cultura, da semMnformacdo como forma de 

consciencia na sociedade capitalista modema. 

Para conseguir a continuidade disso tudo, a industria cultural manipula tambem o 

prazer utilizando-o de forma estrategica, no sentido de anestesiar as consciencias diante da 

padronizagdo do trabaiho. Isto leva d fadiga, reproduzindo esse mesmo estilo no lazer 

procurado pela classe subordinada ( como o cinema, o radio, a televisao) onde tambem 

essa padronizacdo e massificacSo d encontrada, homogeneizando, portanto, trabaiho e 

lazer, fabricando a alienagdo cultural do trabalhador e assim fazendo com que este 

continue submisso e util ao sistema dominante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Fora isso, mesmo pelo criterio da ordem existente essa aparelhagem 
infiltrada do prazerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ndo tome a vida mais humana para os homens. A 
ideia de "esgotar " as possibilidades tecnicas dadas, a ideia da plena 
utilizagSo de capacidade em vista do consumo estetico massificado, e 
propria do sistema econdmico que recusa a utilizagSo de capacidades 
quando se trata da eliminagSo da fome. " (ADORNO E HORKHEINER, 
1985:130) 

Portanto, ndo hd preocupacdo nem atengdo com os problemas da fome, partindo 

do poder econdmico, embora tal justificative tenha sido usada para proceder a implantacdo 

dos programas govemamentais no campo, tipo GAT e semelhantes, conforme esse 

estudo constata, tendo, sernpre como objetivos impllcitos promover o controle social, 

aliados ao interesse de provocar o consumo atraves da difusdo de novas tecnologias 

industrials. 
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Finalmente, 6 conveniente acrescentar que a questdo de geracao e adaptacao de 

tecnologia remete a tematica da modernizacdo do campo, da vida rural, significando a 

extensdo do agir instrumental ( HABERMAS ) como mecanismo de expansdo do Capital, 

dominando todas as ester as da vida, que sob a promessa de reduzir a barbdrie da fome, da 

ignordncia e do atraso, institui uma outra barbdrie: os irracionalismos da semi-educagdo e 

da semi-cultura tecnico-burocrdtica que ampliam a fome pela concentracdo dos meios de 

producdo, domestica ds consciencias, tenta homogeneizar as dtferengas carnpo-cidade, 

negando outras formas de conhecimento e outros modos de vtver e transforrnar a 

realidade. Neste quadro, a modernizagdo d processo de dominagdo e controle social, que 

se efetive como ideologia onipresente e tern seu ponto de partida na exploragdo do homem 

do campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2) Ciencia, TecnicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Dominagao 

Sobre o tema do lluminismo ou Esclarecimento em " A Dialetica do 

Esclarecimento" ADORNO e HORKHEIMER, ( 1985 ) descreverem uma dialdtica da 

razdo que em sua trajetdria, a principio concebida como processo emancipatdrio que 

conduziria d autonomia, ao auto-esclarecimento, a auto-emancipagao, capacilando os 

indivlduos para conhecerem quais os seus verdadeiros interesses, libertando-os de um 

tipo de coercdo, pelo menos parcialmente auto-imposto, transforma-se no seu contrdrio: 

em um crescente processo de instrumentalizacdo para dominagdo e repressdo humana. 

"No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento 
tern prosseguido sernpre o objetivo de livrar os homens do medo e de 
investi-losnaposigSode senhores. (...) Sua meta era dissolveros mitos 
e substituir a imaginagSo pelo saber. (. . . ) A superioridade do homem 
esta no saber, d/sso nSo ha duvida. Neie muitas coisas estSo 
guardadas que os reis, com todos os seus tesouros, nSo pode comprar.'' 
(...) ADORNO e HORKHEIMER (1985:19) 

Entretanto, os estudos sobre essa questdo, conforme os autores informam, 

constataram que o saber produzido pelo lluminismo, ao inves de conduzir d emancipagao, 
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conduziu para dominacao atraves do uso da tecnica e da ciencia modema que se 

manifests como razdo instrumental, repressiva. Essa razdo instrumental que no inlcio era 

parte integrante da razdo iluminista, no decorrer do tempo se autonomizou, voltando-se 

contra as suas tendencias origindrias emancipatdrias. A denuncia do cardter alienado da 

cidncia e da tdcnica positivista, feita pelos frankfurtianos, se baseia assim, na sua razdo 

instrumental, que se expressa pelo controle totalitdrio da natureza e a dominacdo dos 

homens. Dai o irracionalismo da razdo instrumental, que a Teoria Critica denuncia, 

propondo o esclarecimento, a auto-reflexdo, um tipo de conhecimento produtor de 

emancipate humana. 

HABERMAS, ( 1987 ) em face a razdo instrumental, que naturaliza os fendmenos 

sociais como puros fatos calculaveis e fechados em si mesmos, com o interesse impllcito 

de expulsar os " fantasmas * dos conflitos sociais e da contradicdo social. Diante de tal 

constatacdo HABERMAS elabora a sua teoria da Acao Comunicativa. O novo conceito 

de racionalidade comunicativa desta teoria combina o conceito de mundo vivido com o de 

concepcdo sistemica que implica numa razdo subjetiva, autdnoma, capaz de conhecer o 

mundo e de dirigir o seu destino emancipatdrio. A razdo comunicativa passa a ser, 

assim, ao contrdrio da razdo instrumental, um processo de interacdo dialdgica, dos 

atores sociais, vivendo no quadro de uma mesma situacdo. Nesta interacdo dialdgica, o 

sujeito do ato de conhecer e transformar o mundo como mundo vivido, se pde de acordo 

com as questdes relacionadas com a emancipacdo, isto d, a verdade, a justica, a 

autencidade, a autoridade. Isto levaria, portanto, ao questionamento - tanto no didlogo da 

vida cotidiana (senso comum ) como no discurso pretensamente cientifico - de todas as 

verdades consideradas sagradas e inabaldveis de todas as normas e valores vigentes 

justificadas, confrontando atraves do pensamento critico as relacoes sociais de 

dominacdo que elas encobrem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3) Cultura Industria CulturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a Raz&o Decalda 

A Teoria Critica, entretanto, se faz notavel pela critica d cultura de massa, a semi-

formacdo. A racionalidade tdcnica se torna racionalidade da dominacdo, ao invds de 

libertar o homem da barbarie. Saber e conhecimento se tornam poder universal e 
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onipresente, totalitario. Neste sentido a industria culturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a manifestagao exemplar da 

Razdo Instrumental. Para HORKHEMER e ADORNO (1986:119) 

* A violSncia da Sociedade Industrial instalou-se nos homens de uma vez 
por todas. Os produtos da Industria Cultural podem ter a certeza de que 
ate mesmo os distraldos vdo consuml-los abertamente. Cada qual 6 um 
modelo da gigantesca maquinaria econdmica que, desde o inlcio, nSo dd 

folga a ningu6m, tanto no trabaiho quanto no descanso, que se 
assemelhaao trabaiho." 

Assim, os homens sdo forcados pela Razdo Instrumental a se submeter d Industria 

Cultural. A cultura transformada em mercadoria passa a ser meramente um valor de troca, 

se reproduzindo massivamente conforme as necessidades de acumulacdo. A Industria 

Cultural seria, portanto, a forma pela qual a produgdo artistica e cultural, a produgdo social 

do mundo cultural que postula a liberdade, a justiga, a felicidade, a realizagdo espiritual, 6 

organizada no quadro das relagoes capitalistas de producdo, apropriadas pelo capital para 

ser langada no mercado e consumida. A sociedade passa a ser, em todas as suas 

relagdes sociais, mediatizada pela mercadoria, tambem pelos bens cuiturais: as obras de 

arte, as ideias, valores espiiituais, manifestacdes cuiturais populares e eruditas que se 

transformam em mercadorias. A mercadoria mediatiza, tambem, as relagoes entre artistas, 

pensadores, intelectuais, cientlstas, escritores, cantores e tedlogos. Suas obras deixam de 

ter a marca do seu criador, o seu carater unico, singular e genial para se tornarem, pelo 

mercado, um bem coletfvo, avaliado segundo critdrios de lucratividade e ndo pelo seu valor 

estdtico, criativo, intrinseco. 

Nestes termos, como se viu na citacdo anterior de ADORNO e HORKHEIMER, a 

nova producdo cultural, a industria cultural ( producdo em seiie conforme as regras do 

mercado ) ndo e simplesmente, mais um ramo de producdo na diversificagao produtiva 

capitalista, eia e concebida para preencher as fungoes sociais. A Industria Cultural tern a 

funcdo de dominacdo, a medida em que ocupa os mlnimos espacos de lazer que 

restavam aos trabalhadores depois de longas e exaustivas jornadas de trabaiho, sem Ihes 

dar tregua para refletirem sobre a realidade miseravel e dura em que vivem. Cria, ainda, a 
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ilusdo de que a felicidade ndo precisa ser adiada para um futuro sonhado, por ester 

concretizado no presente na forma de mercadoria, a qual todos tdm acesso: igrejas 

eletrdnicas, telenovelas, loterias, "portas da esperanca "etc. Ao consumirem tais produtos 

como a felicidade ao seu alcance e diante das promessas da Industria Cultural, as massas 

esquecem-se de sua realidade. Dai sua funcdo alienante, anulando as possibilidades de 

emancipacdo e favorecendo a autoperpetuacdo da producdo capitalista, e os mecanismos 

de dominagdo e exploracdo que encerra (FREITAG, 1988) 

Desta forma, a Industria Cultural difunde por todos os meios nos espagos e esferas 

da vida cotidiana uma pseudo democracia de vendedor, do acesso fdcil a todos os bens 

simbdlicos enquanto mercadorias. Todos os homens sdo transformados em clientes e 

empregados preferenciais. A vida d modelada atd as ultimas consequencias pelo princlpio 

da racionalidade tdcnica que se esgota na reprodugSo de si mesmo ( HORKHEIMER e 

ADORNO, 1985)(PUCCI, 1994). 

A eliminacdo das diferengas, a homogeneizagdo cultural e a padronizegdo, 

implicam, portanto em uma "comodidade": o homem jd ndo pensa, algudm se dd ao 

trabaiho de pensar por ele: o especialista. O atrofiamento da imaginagdo, da 

espontaneidade, do poder de critica e de opcdo implica na domesticagSo, na coisificagSo, 

na adaptacdo, na acomodagao sob as interferdncias da Industria Cultural. Estar sob o 

predominio avassalador da Razdo Instrumental,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a expressdo do irracionalismo, do 

totalitarismo, que impde a barbdrie modema, que tolhe a critica, o esplrito de resistdncia, o 

ofuscamento do poder da conscidncia, impedindo a afirmagao da individualidade. 

Diante do progresso da barbdrie, a temdtica do irracionalismo moderno como 

expressdo da Industria Cultural seria uma semi-cultura, uma pseudo-formagao, uma forma 

dominante da conscidncia do homem contempordneo. A semi-formacdo adultera o seu 

esplrito, Impd-lhe o retrocesso de sua conscidncia, despojando a razdo de seu potencial 

crltico. Ante tais situacdes, a Teoria Critica se propde como forma de resistdncia. 

Resistdncia aos irracionalismos da barbdrie, do autoritarismo, da semi -cultura capitalista. 

(PUCCI, 1994). 
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Neste sentido, a Teoria Critica luta para que os homens ndo aceltem 

resignadamente a ordem totalitaria, e que a razdo humana como razdo critica, polSmica, 

despertada pela educacdo / formacdo, se oponha com afinco d razdo instrumental 

positivista, se expressando em auto - reflexdo, em autodeterminacao do homem, e 

portanto, a servigo de uma sociedade livre e autodeterminante. 

" . . . azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teoria critica ndo almeja de forma alguma apenas mera ampliagSo 
do saber. Ela intenciona emancipar o homem " ( HORKHEIMER,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1991:76). 

Para ADORNO em" Educacdo apds Auschwitz" a educacdo sd teria sentido como 

educacdo contra a barbdrie, como auto-refiexdo critica sobre a semi-cultura. Neste 

sentido, a educacdo seria antes de tudo, um esclarecimento, para que Auschwitz ndo se 

repita, barbdrie contra a qual deve ser dirigida toda a educacdo. Por qud ? Porque a 

barbdrie continuard existindo enquanto persistirem as condigdes que geram esta 

regressdo. Os irracionalismos para ADORNO estdo presentes como princlpio crvilizatdrio. 

A educacdo contra Auschwitz 6 combater a coisificacdo da conscidncia da razdo humana: 

" na relagSo atual com a tecnica existe algo de exagerado, irracional, 
patogenico. Os homens inciinam-se a considerar a tecnica como algo 
em si mesma, uma forga propria esquecendo-se de que ela d a extensdo 
do brago dos homens. Os meios e a tecnica e um conceito de meios 
dirigidos a autoconservagdo da especie humana - sSo fetichizados, porque 
os fins-uma vida humana digna-encontram-se encobertos e 
desconectados da conci€ncia das pessoas(...) No caso do tipo com 
tendencies a fetichizagSo da tecnica, trata-se simplesmente de pessoas 
incapazes de amar. (. . .) Elas sSo inteiramente fr/as e precisam 
negar tambem em seu Intimo a possibilidade do amor recusando de 
antem&o nas outras pessoas o seu amor antes que o mesmo se instate. 
(...) Seu amor era absorvido por coisas, mdquinas enquanto tais. O 
perturbador - porque desesperangoso atua contrariamente a isso - e que 
esta tendencia de desenvoMmento encontra-se vinculada ao conjunto da 
civilizagSo. (. . . ) A deficiencia de amar, repito, 6 uma deficiencia de 
todas as pessoas, sem excegSo, nos termos em que existe hoje. (. . . ) 
Por isto o primeiro passo seria ajudar a frieze adquirir consciencia de si 
propria, das razdes pelas quais foi gerada. ( ADORNO, 1995:119-139) 



60 

Assim, o conhecimento desses mecanismos opressoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma necessidade. E al, 

a educacdo terd que ser emancipadora, ter a que ser polltica. O centro de toda educacdo 

polltica para ADORNO ( 1995 ) deveria ser para que Auschwitz ndo se repita. E isto sd 

serd possivel se , a educacdo, se ocupar de uma das mais importantes das questdes, 

sem recuo de contrariar quaisquer potdncias, informando o jogo de forgas localizado por 

trds da superficie das formas politicas: tratar criticamente um conceito tdo suspeitdvel 

como o da razdo do Estado, para citar, segundo o autor, apenas um modelo, o terror jd 

passa a estar potencialmente presente. 

Assim estas formas sutis de violencia, de dominacdo, de barbarizacSo, de 

irracionaiidade totalitaria sdo permanentes, mas podem regredir da barbdrie. A 

desbarbarizacdo da humanidade d para ADORNO ( 1995 ) a condicdo e pressuposto 

imediato da sobrevivencia humana. 

Para HORKHEIMER ( 1991 ) caberia aos intelectuais, por exceldncia, o seu 

comprometimento por uma educagdo emancipadora ndo sd atraves da educagdo escolar 

(incluindo a Universidade ), mas tambdm, atravds de outras experidncias e processos 

formativos. 

Quanto ao campo, o processo de modernizagdo apds os anos 50, no Brasil em 

particular, sob o pressuposto de acabar com o atraso, com a barbdrie, criou outra 

barbdrie como produto ou resultado do agir racional estendido ds esferas crescentes da 

vida rural ( HABERMAS ) ou de Razdo Instrumental, com a extensdo do poder de 

dominacdo tdcnica - cientlfica ( HORKHEIMER e ADORNO) sobre o homem do campo. 

No Brasil, ONG'S ( Organizacdo Ndo-Governamentais ) movimentos sociais e 

outras organizagdes populares tdm produzido alternativas dialdgicas de educacdo que 

HABERMAS chamou de agir comunicativo. Esse trabaiho das ONG'S tern dimensdes 

emancipatdrias. Neie, intelectuais e agricultores, tdcnicos e produtores rurais confrontam 

testam experidncias a saberes, pralicas e conhecimentos, interesses e vontades 
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reciprocamente mediados por visoes de mundo diferentes no processo de vtver e 

transformar a realidade, como sujeitos que se reconhecem como tais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4) EstadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Dominagdo lecnocraiica 

Conhecida como de tradigao hegelianomarxista, a Escola de Frankfurt, 

principalmente em termos das contribuicdes de HABERMAS e MARCUSE, vd o Estado 

como uma mistificacSo, uma instituigSo que serve aos interesses da classe dominante, 

porem que tenta retratar-se como servindo ao conjunto da nacdo, encobiindo o 

antagonismo de classe. Assim, o Estado represents uma universalidade, porem uma 

universalidade falsa, uma comunidade ilusdria (GOLD e LO, 1985). 

Nesta dtica, a principal tarefa dos estudiosos de Frankfurt seria examinar como se 

produz a mistificacdo. Dal a sua dnfase na sociologia, na conscidncia, na questdo da 

legitimidade e do papel mediador que desempenham as instituigdes e as iddias na 

manutencdo e sustentagao da ordem social, contribuindo significativamente como 

pensamento politico e social. 

Os pensadores MARCUSE e HABERMAS se ativeram, precisamente, na questdo 

do Estado e sua dominacdo tdcnica, cujo instrumento principal de manipulacdo das crises 

econdmicas e de controle socialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o planejamento econdmico e social. 

O Estado tecnicoburocrdtico interfere diretamente na economia; controla crises, 

protege os mercados nacionais, controla a importacdo e exportagao de produtos; foments, 

incentiva e investe na infra-estrutura econdmica necessdria d acumulacdo do capital, faz o 

saneamento de empresas e incentiva o surgimento de outras. O Estado moderno do 

capitalismo tardio investe, sobretudo, no controle social; interfere no mercado de trabaiho 

estabelecendo politicas de controle do desemprego e suas sequelas sociais, reforca 

politicas compensatdrias e sociais de saude, educacdo, lazer, etc. que de certa forma, 
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desativa ou enfraquece as lutas sociais, reduzindo os conflitos entre capital e trabaiho em 

nome do bem estar de todos (FREITAG, 1988). 

Segundo MARCUSE, o Estado atraves do seu intervencionismo, ao reforcar a 

mecanizacdo e a automacSo do trabaiho, d tenddncia da equiperacdo entre trabalhadores 

das fdbricas e os funciondrios do setor tercidrio e ao servir de principal esteio d mudanca 

do cardter do trabaiho e dos instrumentos produtivos, estaria enfraquecendo o poder da 

critica e capacidade de luta das classes trabalhadoras atraves da segregacdo e da 

manipulate O Estado moderno se expressa assim, como razdo instrumental (ver 

FREITAG, 1988). 

MARCUSE, segundo HABERMAS (1987) considers WEBER o pioneiro na 

aplicagdo do conceito de racionalidade instrumental d analise do moderno Estado 

capitalista, dando um passo decisivo da razdo tedrica d razdo pratica. WEBER postula 

como racional toda a acao baseada no cdlculo, na adequacao de meios a fins, obtendo 

com um mlnimo de dispdndio, o mdximo de efeltos esperados, eliminando efeitos ou 

fatores indesejdveis. Assim, a racionalidade instrumental permeando as sociedades 

modernas, encontra-se institucionalizada na vida cotidiana, de forma que se traduz no 

piano da economia na acdo calculadora dos agentes econdmicos (empresdrios) na 

atuacdo competente da administracdo estatal (burocratas). Neste quadro, a razdo 

instrumental, transformando-se em dominagdo calculada e calculdvel sobre a natureza e os 

homens, traduz a prdpria razdo capitalista: a racionalidade do lucro e da expropriagao da 

mais-valia. 

Entretanto, para MARCUSE (citado por FREITAG, 1988) por razdes ideoldgicas, 

ao mesmo tempo que WEBER defende a neutralidade da cidncia, isto e, uma "razdo 

neutra " ou "meramente tdcnica " estaria fazendo, na verdade, a apologia da razdo 

capitalista. Isto para MARCUSE ndo reduziria entretanto, o mdrito de WEBER em ter 

mostrado que a razdo econdmica penetrou em outras esferas para aldm da producdo e do 

mercado, permeando a esfera polltica e impondo-se como a " razdo do Estado " 

(tecnoburocracia). Aldm disto, WEBER teria mostrado a dialdtlca inerente do processo de 
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modernizacSo ou racionalizacdo das concepcdes religiosas do mundo que se tornaram 

praticas econdmicas alienadas dos valores religiosos que governam a conduta cotidiana. 

Assim, a racionalidade instrumental do piano da economia, principalmente considerada a 

expressdo da liberdade do homem em competir numa economia de mercado, transforma-

se em sua camisa-de-forga que o aprisiona, revelando-se como irracionalidade do sistema 

como um todo. 

Observa-se, ainda, que o processo de racionalidade tecnoldgica d um processo 
politico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Origlnalmente concebida e acionada para emancfpar os homens, a 
moderna cidncia esta hoje a servigo do capital contribuindo para a 
manutengdo das relagdes de classe. A ciencia a tecnica na mdo dos 
poderosos (que controlam o Estado) controlam a vida dos homens, 
subjuga-os ao interesse do capital, escravizando-os ds maquinas. (....) A 
sua dimensdo emancipadora, critica, negadora, foi sufocada, abafada, 
desviada. (...) se tornam a base legitimadora do sistema capitalista, 
desativando o conflito de classes (...) Desta forma, a ciencia e a tecnica 
se transformaram em uma ideologia tecnocratica" (FREITAG, 1986:94) 

Como processo politico sob a racionalidade tecnoldgica, o homem e a natureza sdo 

submetidos a organizac3o, inclusive do Estado que no capitalismo moderno investe e 

incentiva o desenvoMmento deste processo de racionalidade tdcnica. 

"vela os interesses particulars que organizam o aparato. Em outras 
palavras, a tecnologia se tornou o grande nucleo de espoliag&o -
espoliagdo em sua forma mais madura e eficaz. (...) O mundo tende a 
tomar-se o material da administragSo total, que absorvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ate os 
administradores. A teia da dominagdo tomou-se a teia da propria Razdo e 
esta sociedade estd fatalmente emaranhada nela " (MARCUSE, 1982: 
162). 

Eis a irracionalidade da racionalidade. O barbarismo da sociedade capitalista 

moderna, a racionalidade totalitaria da sociedade unidimensional. HABERMAS em 'Tdcnica 

e Cidncia Enquanto Ideologia" ( 1983 ) de certa forma relatMza a posicao de MARCUSE. 

Considers a crescente intervencdo do Estado e a transformacSo da cidncia e da tecnologia 

como forcas produtivas e ideologia, alterando, substancialmente, as formas de legitimacdo 
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necessdrias a repiodugao social do sistema como um todo. Para ele, a cidncia e a 

tecnologia passaram a ser a base de legitimacao do Estado moderno. 

HABERMAS em Tdcnica e Cidncia enquanto "Ideologia" (1983) de certa forma 

relativiza a posicdo de MARCUSE. Considers a crescente intervengdo do Estado e a 

transformacdo da cidncia e da tecnologia como forces produtivas e ideologia, atterando 

substancialmente as formas de legitimacao necessdria a reprodugSo social do sistema 

como um todo. Para ele a cidncia e a tecnologia passaram a ser a base de legitimagdo do 

Estado moderno. 

Entretanto essa relatrvizag3o esta apoiada no fato de que, embora a razdo 

instrumental represente um modo de conhecer que se apropria dos objetos de 

conhecimento (o homem e a natureza) unicamente com a fmalidade de domina-los e 

utilizd-los para fins instrumentais, ndo pode ser absolutizada no sentido de, ciiticamente, 

abdicar da razdo ndo pode ser assimilada imediatamente d dominacdo como conceberam 

outros frankfurtianos como MARCUSE. Ele considers que a razdo do tipo "instrumental" 

d apenas uma das formas posslveis de egSo, mas ndo a unica. isto signifies dizer que 

existe outra forma de razdo critica, libertadora, dialdgica, emancipatdria. Se a razdo no 

sentido lato pode ser utilizada, tanto para subjugar, dominar e explorar a natureza e os 

homens, pode tambem servir para criticar, aproximd-los, se colocar a servigo da 

libertagdo. Assim para HABERMAS esta razdo critica a seivigo da emancipacdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a 

razdo do tipo "comunicativa", se contrapondo dquela domesticadora, dominante. 

" Enquanto na razdo instrumental, a relagdo de conhecimento e ag&o se faz 

nos moldes da filosofia da conscidncia, entre um sujeilo que conhece e 

um objeto apreendido, mesmo que esse objeto seja um sujeito, isto 6, 

numa relagdo monoldgica, solitdria, e autorit&ria na razdo comunicativa 

ela 6 intermediada pela linguagem, o que significa que serd realizada entre 

sujeitos, todos igualmente capacilados, atribuindo-lhe um carater 

dialdgico, que Ihe pennite escapar da logica da subjetivisagdo reificante da 

filosofia da conscidncia". (ARAGAO, 1992:60) 
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A Teoria do Agir Comunicativo de HABERMAS 6 de maxima importdncia para 

introduzir-se no estudo de suas contr ibutes sobre o Estado e seu papel na sociedade da 

capitalismo tardio, principalmente a partir da nocdo por ele introduzida e concebida de 

mundo - da - vida, para escapar a recusa da razdo assimilada como razdo = dominagdo e 

pensar numa razdo emancipatdria - razdo (tambem ) = libertacdo, jd que existem formas 

de vida que ndo se sujeitam ao autoritaiismo da razdo ' instrumental". Estas formas de 

vida sugerem para ele uma estrutura de racionalidade imanente d pratica comunicativa 

soliddria , heterogdnea, dialdgica. Uma racionalidade comunicativa em oposicdo ou 

antagdnica d razdo instrumental. 

2.5 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resumo do Capitulo 

Neste capitulo, procurou-se tracar o quadro tedrico do presente trabaiho, 

convergindo para a problematica da irracionalidade da racionalidade da moderna 

sociedade capitalista. Subjacente d Teoria Critica exposta em seus tracos mais gerais e 

mais poldmicos, procurou-se detectar a sua posigdo na contribuicdo dos vdrios autores 

(Harkheimer, Adomo, Marcuse, Habermas) como guia para uma acdo humana 

emancipatdria, jd que esta corrente do pensamento social visa: a) produzir 

esclarecimento entre os agentes que as defendem, capacitando-os a estipular quais sdo 

seus verdadeiros interesses; b) libertar os agentes de um tipo de coercdo que d, pelo 

menos parcialmente auto-imposta, a autofrustracdo da acdo humana consclente. A Teoria 

Critica para reaiizar tais tarefas emancipatdrias tern conteudo cognitivo, que sdo formas de 

conhecimento "reflexfvas" colocando d disposicao dos agentes um tipo de conhecimento 

produtor de esclarecimento e emancipate 

De forma geral, na primeira parte do capitulo, abordou-se a problematica da 

autodestrulcdo da razdo. A Dialetica do Esclarecimento ( Horkheimer e Adomo) afirma 

que a razdo suscitava conhecer o mite o fetiche e terminou, no decorrer do percurso, ela 

prdpria um mite Em vez de promover a emancipacdo, ela assume o carater de controle 

tdcnico da natureza e dos homens, negando assim, a sua dimensdo critica e 

emancipatdria de seu inicio. 
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Por sua vez, em um num segundo momento, a critica da cidncia e da razdo feitas 

pelos autores frankfurtjanos jd assinalados, d seguida pela critica da cultura, inferindo a 

industria cultural o papel de manipulagdo das consciencias, gerando a irracionalidade 

contempordnea do capitalismo, podendo em certas circunstdncias regredir - como jd 

aconteceu - d batbarie totalitaria do tipo facista. Assim, a des-razdo d provocada pelo 

controle tdcnico da natureza e do homem que desemboca com a Industria Cultural nos 

irracionalismos da semi-educacdo, da semi-cultura que restringe a critica, embota as 

consciencias, homogeiniza as diferengas cuiturais, padroniza as consciencias pela 

padronizacdo da cultura, etc, traduzindo-se no capitalismo moderno. 

Em um terceiro momento, prindpalmente atraves das contribuicdes de MARCUSE 

e HABERMAS, trabalhou-se a questdo do Estado TecnocrdtJco e suas formas de 

legitimacdo no capitalismo tardio, que ao institucionalizar os conflitos sociais e ao 

enfraquecer as lutas antogdnicas entre es classes sociais, via mecanismo de legitimacdo 

tais como ampliagdo das comodidades da vida, como politicas de bem-estar social, ndo 

consegue, em momento de crises mais profundas, impedir processos de "deslegitimagdo," 

revelando a sua natureza de classe. 

Em tais circunstdncias, surgem os conflitos ndo instituicionais, fora dos pardmetros 

e formas politicas neocorporativas de organizagdo e intermediate de interesses. Estas 

crises revelam, sobretudo, o mundo-da-vida de forma diretamente associada d 

problematizagdo de alternatives e formas de organizagdo da vida cotidiana cada vez mais 

vastas, "fora" da ordem institucionalizada de controle e legitimacdo social, ou seja, fora do 

dominio do Estado. Expressdo cada vez mais ampla de grupos sociais que resgatam do 

antigo quadro institucional, a agdo comunicativa, dialdgica ou libertadora em novas bases. 

Estes grupos sociais "autdnomos" se colocam como membros de uma coletividade e se 

consideram pertecendo ao mundo-da-vida na primeira pessoa do plural e essa comunhdo 

se basela no conhecimento consensual, em um estoque de conhedmento cultural que os 

membros partilharn. Tais sujeitos coletivos agem progressivamente na ampliagdo do 

sentido da crise de legitimacdo e de motrvagdo, juntando, cada vez mais, adeptos e 

suscitando o surgimento de novos grupos autdnomos pela ampliagdo de seu raio de agdo, 

convencendo-os da irracionalidade do sistema vigente, cuja trajetdria tendencia a auto 

destruicdo da vida na terra. 
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Capitulo 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GAT, Modernizacao e Interesses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1) O Programa PDCT/NE - GAT: Concepg&o e Interesses 

A finalidade deste capitulo 6 efetuar uma andfise critica ao Programa PDCT / NE -

GAT, com base no documento - projeto initial - elaborado pelo CNPq / BID, 1983, usando 

como suporte tedrico para sustentar a discussao a teoria critica frankfurtiana, jd 

devidamente analisada no capitulo 2. 

O objetivo principal aquizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e desvendar a estrutura de interesses subjacentes a este 

Programa Governamental, sendo este um dos instrumentos de implantacdo da 

racionalizacdo no campo, ulilizando-se da cidncia e da tecnologia como forma de 

legitimacdo e, por essa via, atingir os objetivos finais, que tratam de inserir os pequenos 

produtores rurais na economia de mercado, mais do que mesmo melhorar suas condicdes 

de vida. 

Nesta analise considera-se tambem as avaliacdes que vdrios outros pesqursadores 

realizaram anteriormente, entre estes, alguns participantes do Sub-Progara GAT como: 

MADEIRA ( 1986 ), LIMA ( 1988 ), RAMALHO ( 1988) RAMALHO e SHULZE (1991), 

SCHULZE e RAMALHO (1991), MACHADO (1982), JORDAO (1993) e SOUZA (1993). 

O Programa PDCT / NE - GAT (initio, 1983 - tdrmino: 1988) estd dentro da polltica 

de intervencdo governamental voltada especificamente para o pequeno produtor o que sd 

ocorre no Brasil, como jd ressaltado anteriormente, a partir da ddcada de 1970, com o 

POLONORDESTE, o precursor dos programas govemamentais voltados para o 

atendimento ao pequeno produtor rural e do discurso partjtipativo, em empreendimento 
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dessa natureza. Este programa surge visando se enquadrar na perspective de modemizar 

o meio rural, utilizando praticas e tecnicas, justiiicando-se no sentido de solucionar 

problemas do Trdpico Semi-Arido ( TSA ), aumentando a capacidade produtiva do 

pequeno produtor, a renda e consequentemente, suas condicdes de vida, mesmo em 

situacdes climaticas desfavoraveis de seca. 

O PDCT / NE - GAT, elaborado pelo CNPq com o apoio do BID, registrou uma 

das principals caracterlsticas e problemas da regido Nordeste, e mais especificamente da 

Regido Semi-Arida, com o objetivo de situar o espago do Programa e justificar sua 

atuacdo, sobre definigdes as quais efetuamos algumas consideracdes criticas. 

Quanto d analise sobre a questdo da pobreza no Nordeste foi citado o seguinte: 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nordeste Bresileiro 6 considerado uma das regides de maior 
concentragdo de pobreza na America Latina. Em 1979 o PIB percapHa foi 
de Cr$ 18.444 ( US$ 434 ) que representavam 45,5% do produto 
nacional estimado em Cr$ 40.510 (USS 953). Recente estudo do 
BIRF indica que do total de 5,7 milhdes de families localizadas no 
Nordeste, cerca de 52% estSo abaixo do nlvel de pobreza Indice que 
sobe para 62% tomando sd o setor rural. A economia regional estd 
d'rretamente infludnciada pelos efeitos climatoldgicos e as flutuagdes 
que estas acarretam na produgdo agrlcola. (. . . ) No transcurso dos 
quatro Ciltimos anos agricolas (1979180,1980 / 81, 1981 / 82, 1982 / 83) 
a situagdo econdmica do Nordeste acusou um mercado em baixa devido 
a uma seca prolongada, cujo impacto foi perticularmente negativo para 
essa regido que depende do setor agrlcola. Consequentemente, a 
produgdo agrlcola do Nordeste vem declinando desde 1978 " (* ) 
PDCT/NE-1983:04) 

Entretanto, mesmo considerando a precisSo desses dados entende-se que a seca 

tern sido apenas uma parte do problems, pois existem vdrias solugdes para contornar a 

falta de chuvas regulares, porem ndo sdo adotadas, preferindo-se optar por decisdes 

paliativas, tempordrias e assistencialistas que ndo solucionam os problemas 

definitivamente, mas ao contrdrio, sd os tern agravado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( * ) FONTE: Programa Desarrollo Cientifico Y Tecnologlco Para El Tropfco Semi-Arido 

Del Nordeste-Brasil 1983 
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NSo se tern promovido o apoio bdsico e duradouro ao pequeno produtor, atraves 

da construcSo de agudes pubficos, educacSo integral, entre outros meios coerentes para 

dotd-los das condigdes sociais de desenvoMmento, conforme Indicagdes defendidas por 

estudiosos da questSo rural no Brasil, entre estes SORJ (1980). Medidas basicas e 

fundamentals como essas nSo se encontram nos refereridos programas. 

Discorda-se tambem da chamada " falta de tecnologias adequadas ", pois o 

pequeno produtor jd tern provado que realiza boa produgdo. quando a natureza IhezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

favordvel, conforme as estatlsticas de sua produgdo, identificadas no prdprio programa em 

analise. Entretanto, os aspectos desfavordveis que o impede de apresentar uma 

performance d attura do mercado, como almejam seus investidores, e justamente a falta 

de dgua e outros recursos e insumos produtivas. 

E para referendar soberbamente toda essa problematica, vem o motivo mais 

contundente justificando os vultosos investimentos: a seca. Conforme diz o programa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" O principal problems da regido 6 a suscetibilidade das contlnuas secas, 
confonrte mostra o Mapa anexo no_ 2 ( probabilidade de inciddncia de 
secas) ( . . . ) . A concentragdo e irregularidade de preclpitagdes 
constHuem maior problema que a propria quantidade de chuva. Ademais 
cerca de 95% da precipitag&o 6 consumida pelo fendmeno da 
evapotranspirag&o. ( . . . ) Apesar dos esforgos feitos etd agora.ndo se 
conseguiu criar na economia do sem'hdrido condigdes de efetiva 
resistdncia a seca e a suscetibilidade da populagdo a seus efe'itos estd 
d'iretemente relacionada com sua forma de insergdo no sistema produtivo. 
Com a ocorrdncia das secas os pequenos produtores vdem frustrada total 
ou significativamente sua produgdo, basicamenie orientada para a 
subsistdncia.' (PDCT/NE -1983:08) 

Sabe-se que na presenga de uma polltica bem diiigida, a seca poderia ser aceita 

como uma parte normal do clima e ndo como um evento extremo; 6 um grande erro 

atribujr as causes de "desastre politico" ao evento natural seca : A questdo d muito mais 

polltica do que climatica. Conforme afirmam diversos autores, entre estes GELFA 

AGUIAR ( 1 9 8 5 ) . 
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Porem, estes planejamentos ndo lograram exito em suas acSes para o pequeno 

produtor, porque so foram implantadas solucoes assistencialistas, portanto efemeras, 

nao atingindo as reais necessidades da regiao. Oulrossim, quando se afirma que a 

producSo do pequeno produtor e "apenas ' de subsistencia, os planejadores lancam o 

anatema para destrul-la impondo seus concertos inquestionaveis em nome da tecnologia 

e racionalizacao. destruindo a cuitura traditional do agricultor com os ilusdrios resuttados 

passageiros. Mais uma prova dessa contradicfio esta no insucesso do prbprio Sub-

Programa GAT tambem, pois nSo conseguiu fixar resuttados significativos para o 

desenvotvimento da regiSo. 

HABERMAS (1983: 313 )esclareceu essa questfio com a seguinte afirmativa: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na medida em que a tecnica e a c/enc/a penetram os setores institucionais 

da sociedade, transfonvando por este meio as proprias instituigoes, as 

antigas legittmagdes se desmontam ". (... )A superioridade do modo de 

producSo capitalists sobre os modos de produg&o do passado tern um 

dupto fundamento: a instalagSo de um mecanismo econdmico que 

assegure a iongo prazo a propagagSo dos subsistemas do agir racional-

com-respeito-a-fins e a criagSo de uma legrtimagdo econdmica, em nome 

da qual o sistema de dominag&o pode ser adaptado a novas exigencies 

da racionalizag&o desses subsistemas em progresso. Esse processo que 

Max Weber concebe como " racionalizagSo ". 

E neste aspecto que reside o fundamental prejuizo, ( a Iongo prazo ), para o 

pequeno produtor. Quando selecionado pelos programas governamentais. toda enfase e 

dada a agricultura para o mercado sem a participacSo decisoria do agricultor, muito embora 

a incorporagSo no GAT do discurso de participacSo de produtores rurais na sua gestdo, 

esteja definida como parte de seus objetivos. Irnpedido de optar por produzir culturas que 

venham satisfazer suas necessidades basicas, ao mesmo tempo, se ve obrigado a aceitar 

os pacotes tecnoldgicos, acompanhados dos insumos cujos adubos quimicos s§o 

forcados a comprar em grande quantidade: Isto vem criar a dependencia externa, ao 

mesmo tempo induzindo a inviabilidade das culturas tradicionais. 
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Observa-se, pois, que a necessidade de participacao do pequeno produtor e 

conhecida pelos responsaveis na elaboracSo do SubPrograma GAT, vez que a plena 

participacao do pequeno produtor vai sendo tecida ao Iongo do documento, abrindo 

espaco para uma nova postulacao de papeis. 

Assim, parece que o SubPrograma GAT, apesar de querer inovar apresenta 

continuidade em relagSo aos projetos anteriores, pois ele repete o velho modelo 

difusionista de efeito demonstrac3o e assistencialismo, cuja concepc3o parece 

contraditdria com a estrategia participativista que sua retbrica diz incorporar. 

E s s a ambiguidade vai marcar todo o desenvoMmento do discurso do projeto. 

Na alocac&o dos recursos envoMdos, novas conttadicGes que incidem 

negativamente sobre o pequeno produtor, estao presentes. 

O programa de DesenvoMmento Cientlfico e tecnologico para o Nordeste ( P D C T / 

Nordeste) foi concebido de forma que os seus objetivos seriam alcancados atraves de dois 

Sub-programas: 

a) O Sub-Programa de DesenvoMmento de Pesquisas Relativas ao Semi-Arido, em 

Universidades do Nordeste (Sub-Programa Pesquisas); e 

b) O Sub-Programa de GeracSo e Adaptacdo de Tecnologia para o Produtor de Baixa 

Renda (Sub-Programa GAT) 

Embora estes dois Sub-programas tratem de problemas do produtor rural do 

Semi-Arido nordestino, eles se diferenciavam nas formas de atuacdo. 

Inicialmente, identifica-se um ponto contraditorio no planejatnento de ambos os 

Sub-programas; e referente ao volume de investimento financeiro destinado a cada um 

dos Sub-programas. Enquanto ao Sub-Programa Pesquisa foi destinado 49,6% do 
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montante ( U S $ 22.300 d6lares) ao Sub-Programa GAT coube apenas 18,2% (US$ 8.200 

d6lares) evidenciando, portanto, que a enfase do Programa PDCT / Nordeste nao foi o 

pequeno produtor em si, mas sim, as pesquisas realizadas que tinham o objetivo impiiciio 

de fortalecer a infra-estrutura fisica das Univetsidades envoMdas, atraves da construcao 

de laboratories e aquisicfio de novos equipamentos. Mais uma vez, o pequeno produtor 

parece ter sido "usado " para juslificar tais investimentos, ainda que, para este caso, 

houvesse um motwo relevante: fortalecer as pesquisas cientltlcas na Univeisidade. 

O custo total do Programa foi de US$ 45,0 milhoes. O BID deveria financiar 

US$22,5 minifies, atraves de dois emprestimos: um de US$ 18,0 milhoes em divisas 

(40% ) com encargos dos recursos de capital ordindrio, e outro, equivalente a US$ 4,5 

milhoes, em moeda local ( 10%), com encargos dos recursos do Fundo de Operacfies 

Especiais. O saldo, equivalente a US$ 22,5 milhoes ( 50% ), seria financiado com 

recursos de contrapai tida local. O quadro da pagina seguinte , detalha, por categories de 

investimento, como deveriam ser alocados os recursos. ( * ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2- O GAT eaDlfus&o de Tecnologla 

No Sub-Programa GAT seriam testadas e adaptadas tecnologias de exploracSo 

agropecuaria em pequenas propriedades do Tropico Semi-Arido, com o objetivo de 

determinar a viabilidade tecnica e econ6mica dos mesmos, para sua posterior drfusdo, via 

credito e extensao rural, pelos programas especiais de desenvoMmento que operavam na 

regiao. (**) Projeto Sertanejo e o Programa P O L O N O R D E S T E , principalmente. 

( * ) - FONTE: Programa de Desarrolo Clentffico para El Trdplco Semi-Arido del Nordeste - Brasll -1983 

(") - FONTE: PDCT/NE/CNPq/BID-UFPB/SUEP-Regulamento Operettvo do Programa - Vol. l-Setembro:1983. 
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Entretanto, observa-se que e nesta perspectiva de difusSo de tecnologias que e 

posslvel detectar, com maior profundidade, a ideologia da dominacao, via modernlzacao 

no campo, fato tambem ja colocado e analisado por diversos autores, entre eles, 

PADILHA (1984 ), HABERMAS ( 1971 ), F IGUEIREDO ( 1984 ), ALGMANY,( 1988 ) 

alem de outros. 

Constata-se porem, lamentavelmente, que tecnica e economicamente o 

Subprogama GAT tornou-se, em parte, inviavel, diante dos altos custos e poucos 

resuttados. 

Entretanto, supunha-se que as experiencias bem sucedidas do Sub-Programa 

GAT seriam transferidas aos demais agricultores das propriedades circunvizinhas 

interessadas, atraves da estrategia de efeito demonstracSo, utilizando-se de programas 

especiais de credito e assistencia tecnica que ja operavam na regiao, tais como os 

prqjetos Sertanejo e P O L O N O R D E S T E e os Programas dos respectivos Estados, 

levados a cabo pelas Empresas de Assistencia Tecnica e ExtensSo Rural - EMATERs. 

Porem, entre todas as informacoes colhidas sobre a difusdo, quer nos demais 

relatdrios de avaliacSo sobre o GAT e nas pesquisas " in-loco ", constatou-se que 

esta difusdo ndo ocorreu no Estado da Paralba, pois embora os agricultores vizinhos 

demonstrassem interessados, foram bloqueados, vez que o credito rural que seria 

efetuado atraves de articulacoes com os demais programas existentes na regi§o, na 

verdade, nunca foi conquistado pelos pequenos produtores de areas vizinhas. 

Mais uma vez constatam-se as contfadicoes entre o planejamento e a pratica das 

acSes. Ve-se que os posslveis vizinhos imitadores das tecnologias testadas nSo 

conseguiram o credito para sua implantacdo, embora demonstrassem interesse em 

faz§-lo. Por que nao foram programados recursos destinados a esse credito, para 

difusSo ? Este aspecto nSo era prioritario do Programa ? 
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Por que atreiar o credito, a disponibilidade de outros programas similares ja 

existentes na regiSo ? 

Procurou-se identificar no Sub-Programa GAT, alguns pontos basicos para 

responder a estas questoes. Parte-se do pressuposto de que a filosofia dos projetos de 

modernizacSo agricola - apesar de usar uma ret6rica completamente controvertida que 

aparenta prestar ajuda aos agricultores - ndo demonstra esta dirigida no sentido de 

solucionar, efetivamente, os problemas dos pequenos produtores: a atuacSo da 

Universidade foi positiva para os chamados pequenos produtores? E s s e " novo " e 

significative ou n9o? Este programa e novo por quS ? Por que o interesse do Banco 

Mundial nesta questao ? 

De acordo com a crenca dos tecnicos, a pequena produgao so e viavel quando 

utiliza tecnologia para maior barganha no mercado, conciuindo-se que: os interesses 

explicitos e impllcitos no projeto nSo s5o os mesmos do pequeno produtor. Porem, 

existe todo um aparato tecnico para convence-lo e justificar atraves do consumo de 

novos produtos ( como geladeira e fogSo a gas, por exemplo ) a aparente melhoria do 

seu nivel de vida. 

Parece claro, a utilizacSo de ofertas ilusdrias para incentivar o pequeno produtor a 

atender aos interesses governamentais, em troca de alguns poucos bens embora 

pereefveis pela acao do tempo. Nao ha planejarnento para ensinar-lhe o exerclcio da 

cidadania e a consequente libertacao da dependencia econdmica. Portanto," presentes " 

dessa natureza que n3o resolvem a base dos seus problemas, parece mais um exerclcio 

de dominacao. 

MARCUSE (1956:) Esclarece, com muita evidencia, essa questSo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( )"A legitimagSo da dominagSo assume um novo caraler. qua! seja, o da 

referenda a sempre crescente produtividade e domlnio da natureza, que 

ao mesmo tempo prove o sustento dos indivtduos, dando-lhes uma vida 

cada vez mais confortavel". ( citado por HABERMAS, 1983:314) 
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Deve ficar claro que nao se trata de negar o carater posilivo da ciencia e da 

tecnologia como meio de promover o progresso da humanidade ( PORTO: 1992). Porem 

observa-se que sua implantacSo deve fazer parte de um processo sistemico no qual sejam 

consideradas, tambem, as culturas das partes envoMdas, suas aspiragoes e reais 

necessidades. Concomitantemente, e preciso que sejam implantados os componentes 

estruturais essenciais para o desenvoMmento da comunidade; a infra-estrutura fundteria, a 

educacdo e os meios especificos para a produgSo. Assim, sugere-se que haja um 

complete sistema, verdadeiramente integrado de acoes, que resulte na real melhoria da 

qualidade de vida no campo, com amplas repercussdes tambem nas cidades. 

Observa-se, no entente, que os planejadores n8o inovaram tenham inovado neste 

sentido, quando dos pianos para o PDCT / NE - GAT pois a opcSo por treinamento, 

utilizada por estes programas, por exemplo, ja tern sido bastante adoteda pelos demais 

programas anteriores que, igualmente, nao obtiverarn sucesso junto aos pequenos 

produtores. 

Por outro lado, o modelo das agoes extensionistas no Brasil, consideradas por 

PADILHA (1984 ), identifica que alem de querer inserir a pequena producao agricola com 

fortes tracos camponeses em esquema de reprodugSo capitalista cada vez mais 

moneterizados e mercantis, pretendem metamorfosear a grave questiio agraria, em 

simples problema tecnologico a ser resoMdo numa dimensdo essencialmente indMdualista. 

Neste caso, o credito rural surgiu como uma forca compressora, mais interessado nos 

excedentes comercializaveis e no consumo de produtos e insumos industrials, provocando 

uma progressiva padronizagao noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servigos de assistencia tecnica, deixando de lado, tanto 

no discurso como na pratica, as suas conotag5es mais sociais e cooperativas. Passou 

entSo o sistema Brasileiro de Extensao Rural a executar um trabalho concentrador, 

imediatista, anti - ecoldgico, elitista e tecnicista. Nesse quadrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que ja no governo Geisel, 

pressionado pelo aprofundamento da questdo social, realizou-se uma descompressfio 

politica, e pensou-se, consequentemente, em legitimagao social. Assim, seguramente, o 

Banco Mundial,neste perfodo, preocupado com as ameagas ao sistema dominante, 

contribuiu para uma guinada distributivista da politica agricola. Passou-se a enfatizar a 



77 

preferencia pelos pequenos e medios produtores e a se enfatizar as chamadas 

tecnologias adaptadas. 

Embora isto tenha sido a tdnica nos anos 70, a essentia do modelo em nada 

mudou. Tudo se passava como se a difusSo de tecnologias resotvesse as questdes sociais 

de pobreza e exclusSo no estrito campo da ciencia e da tecnologia. 

Assim, no sentido de HABERMAS, a difusflo e a adaptac9o de tecnologias se 

expressaram em um processo cada vez mais aprofundado de racionalizacSo dos setores 

"traditionais " ainda nSo atingidos pelo processo modernizante: os chamados pequenos 

produtores rurais. 

Assim, nesta 6tica, as inovacoes redentoras, podem ao inves de melhorar a 

situacSo dos pequenos produtores, produzir o seu contrario, como tern ocorrido, embora 

atenda a interesses industrials, produtores de insumos e maquinas agricolas modernas. 

Entretanto, tais impactos contraTios ao que preve o discurso dos difusionistas de 

tecnologias nSo foram sufitientes para evidenciar a essentia capitalists autoritaria e 

excludente da modernizacSo agricola. E com base nesta mesma problematica que 

PORTO ( 1990) escreveu: 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo de modemizac&o e industrializagSo da agriculture, 

verificado nas ultimas decadas nSo tern como variavel explicativa chave 

a busca de uma racionalidade para o setor agricola em si; explicando-se 

ao contrario, pela busca de uma racionalidade agricola que seja 

adequada a" racionalidade do sistema econdmico como um todo " 

(PORTO, 1990:101) 

Aqui remete-se novamente a questSo da educacdo; como conseguir essa almejada 

mudanca, sem fundamentar um processo educational no campo? Entende-se que sem 
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este principio, as decisSes superficiais adotadas por esses programas sao contraditdrias, 

elementares e autoritarias. 

Pode-se afirmar, que em geral, portadores das praticas de geracao, adaptacSo e 

difusfio de tecnol6gias nSo tern compreendido, conforme afirma PADILHA (1984) a 

tecnologia como produto de um modo de producao e como suportes de reiagdes sociais 

determinadas. A sua prdpria formacflo escolar mistifica o conhecimento cientifico-

tecnoldgico como algo subsistente, socialmente neutro, eticamente bom. Dal a crenca 

sedimentada de que ciencia, tecnologia, desenvoMmento e produtMdade sSo 

necessariamente instrumentos de bem estar social. 

Assim, essa ideologia de difusao de tecnologia e defmida por BORDENAVE (1988) 

como crenca de que o desenvoMmento acontece quando se introduzem, entre os 

agricultores, novas ideias de maior eficiencia produtiva, de maneira que as inovacSes, 

sejam difundidas e os agricultores efetivamente as adotem. Os mais aptos ao adotarem 

rapidamente as inovagSes , serSo imitados por outros, de modo que seu exemplo pode 

gerar uma reacao em cadeia, ate chegar aos agricultores mais resistentes. O modelo 

supde assim, um fendmeno de adogdo em cadeia que exige vinculacoes efetivas entre 

pesquisadores, extencionistas e informadores, entre "agentes de mudanga " e 

agricultores. Tudo isto e planejado de tal forma, ate a conquista de adogSo pelos 

retardatarios. 

Dai a estrategia de efeitos demonstiacao, com a qual o GAT quis promover 

mudangas em cadeia, a partir de experimentos de adogSo e tecnologias adotadas. 

Neste contexto, a ideologia que fundamenta tal estrategia, esta baseada na 

conviccSo de que a adocao de tecnologia e adocSo de uma nova mentalidade, 

instrumentalizada por * pacotes tecnologicos ", que garantem a neutralidade quanto aos 

impactos sociais e as estruturas agr3rias intoc3veis e superlotadas de conflitos sociais. 
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Assim, a tecnologia se reveste em sujeito da mudanca e, os adotantes em objeto, 

instrumentos dessa mudanca. 

Neste sentido HABERMAS (1971) afirma, que, na sociedade nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha em nenhum 

sentido um jogo mutuo de interesses, ha sim, uma moldura institutional que conforma a 

sociedade que e, de fato, composta por atores distintos, com diferentes interesses e 

obietivos conflitantes. Diante da realidade social conflitante, a dominacSo conduzida pelo 

Estado autorrtario da lugar as praticas manipulativas da administragSo tecnico-operacional. 

Este car6ter de manipulacSo, conforme explicita HABERMAS, pode se traduzir 

numa crenga largamente difundida pelos portadores da modernizagSo agricola, de que um 

projeto de adocSo de novas tecnologias, conhecimentos e habilidades pelos agricultores, 

ensinados por tecnicos e instituigoes descomprometidas com as lutas e os interesses 

concretes daqueles que trabalham no campo, pode superar a pobreza. 

Assim, se desmistifica a ideia de que a sociedade, mantendo as suas relagOes 

sociais de produgao intocadas, poderia ser transformada por meras adaptagoes tecnicas. 

Desmistifica-se a neutralidade dos tecnicos, a fantasia da harmonia social e um Estado 

com sua estrutura institutional acima dos grupos sociais e seus interesses conflitantes. 

Neste sentido, a organizagSo social dos produtores seria o fator basico da mudanca e a 

adocSo de tecnologia, o resultado desta mudanga e nao o contrario. A tecnologia seria 

instrumento e nao sujeito. A organizagSo dos produtores pressupde dispute de politicas 

publicas que atendam aos seus reais interesses, pautados numa visSo de sociedade 

composta de varias classes sociais com interesses conflitivos e ate antagdnicos, e por um 

reconhecimento de que o Estado como campo de dispute e de intermediagao de 

interesses reflete estas instencias sociais e a correlagSo das forgas existentes. 

Neste sentido, F IGUEIREDO (1984) afirma, que enquanto a natureza da tecnologia 

adotada n3o for revelada naquilo que implica dominagao, n§o sera possivel propor 

alternativas viaveis a politica tecnologica vigente. Assim, a politica tecnologica no ambito 
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da agriculture pode se apresentar com diversas faces, ja que nela se condensa diversos 

interesses em jogo. E nesta dtica, segundo FIGUEIREDO, que ela nSo pode se colocar 

neutra e racionalmente acima das classes e grupos nela envoMdos, mas reflete, 

essencialmente a articulagdo de interesses e a natureza do sistema politico que a define. 

Desta forma, a questdo tecnologica so se resolve com sua politizagdo. Esta politizagao 

porem, n3o se envotve a nivel de decisoes individuals, mas resutta de uma serie de 

circunstSncias, entre elas a posse da terra como reivindicacSo primeira dos trabalhadores 

rurais, quando o governo, no sentido de neutralizar o poder politico dos trabalhadores que 

retomam as suas iniciativas de lutas atraves de suas organizacoes de classe, tern adotado 

medidas de despolitizagSo da questdo agraria. 

Assim, de acordo com a autora, enquanto o governo se esforga para despolitizar a 

luta pela terra e a medida em que os trabalhadores rurais expressam em suas lutas os 

interesses por melhores condigdes de vida e de trabalho, e de se esperar uma politizagao 

do problema tecnoldgico na agricultura, responsavel central pelos problemas que atingem 

na atualidade, os trabalhadores do campo. Tal politizagao, assim, nao devera implicar no 

abandono da luta pela reforma agraria, ao contrario, permitira especifica-la e organiza-la 

como um projeto politico alternativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3) Mddulos: A ContradicSo entre Planejamento e Ag&o 

"Em cada fazenda ou propriedade rural participante seriam implantados 

de 2 a 4 tipos de explorac&o agropecuaria aqui denominados ' mddulos ", 

que utilizaham uma parte da area total da propriedade. As caracteristicas 

particulares da propriedade determinariam quais dos sete "modulos 

"seriam implantados e aprovados em cada caso. Em todas as 

propriedades se incluiria pelo menos um mddulo de agricultura imgada e 

um de agricultura de sequeiro, alem de um ou dois dos cinco mddulos 

restantes. Os demais cinco mddulos eram os seguintes: Mddulo de 

Apiculture - Mddulo Caprinocultura - Mddulo Pisciculture - Mddulo 

Reflorestamento - Mddulo Biodegestor." (PDCT/NE -1983:09) 

Durante a execug3o do programa , verificou-se que a organizagSo e 

participagdo aparecem como atividades de responsabilidade direta de instituigoes 
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executoras do Programa GAT, ou seja as atividades de organizacSo e participacSo dos 

pequenos produtores ficaram sob a responsabilidade direta dos tecnicos da Universidade. 

Assim e que os tecnicos foram orientados para determinar quais mddulos deveriam ser 

implantados, enquanto que os agricultores deveriam aceitar, sem opcao de 

questionamento, sobre suas necessidades primordiais. 

Tal determinacSo evidencia a contradicdo entre o planejamento e a ac§o, cuja 

participacao e colocada nos pianos como algo "novo " nos Programas governamentais 

porem na pratica, a implantacSo ocorre da mesma forma autoritaria como nos demais 

programas anteriores. 

Quanta ao mddulo reflorestamento, por exemplo, que diante de sua fundamental 

importdncia deveria ser priorizado para uma implantacao, embora citado no GAT, n§o se 

encontra aplicagSo em nenhuma das propriedades pesquisadas, e nem constando dos 

projetos para implantacao. 

Observa-se porem, que o reflorestamento programado refere-se, apenas, a 

producSo de madeiras para utilizacao como lenha, a fim de ser empregada nas atividades 

de sobrevivencia imediata, como alimentacao, por exemplo. 

Por que, entao. n3o priorizar, tambem, o reflorestamento que contribuiria 

fundamentalmente para a solucSo definitiva da seca ? Por que n3o ha real interesse no 

reflorestamento? 

Outrossim, e necessario conhecer. o que plantava o pequeno produtor antes do 

GAT e o que passou a plantar com a introducao do Sub-Programa? 

Constatou-se que plantava feijao, mandioca e milho principalmente, visando a sua 

subsistSncia, e algum excedente que conseguia produzir, trocava no mercado por 
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produtos que nSo conseguia produzir na sua gleba. Com a introducSo do Sub-Programa, 

passou a utilizer nova tecnologia e assim a produzir culturas viaveis para o mercado tais 

como: coco, banana, laranja e palmas, marginalizando, entretanto, a produgao de 

subsistencia. Porem, apds o termino do Sub-Programa voitaram a produzir para 

subsistencia, abandonando as caras tecnologias, pois o uso destas ficou inviavel, pelo alto 

custo que envotve, entre outros fatores. 

Esta foi possivelmente uma das constatacOes mais contraditdrias que se encontrou 

nos resuttados do GAT. 

Por outro lado, ocorreram ainda alguns efeitos negatives, em algumas 

propriedades testadas, em consequencia do uso dos adubos quimicos que acompanham 

as novas tecnologias como: empobrecimento do solo, ( morte de algumas especies) 

desenvoMmento de resistencias ( pelo uso continuado de inseticida), alem de algumas 

ervas daninhas introduzidas por adubos externos, que empestaram o solo e ate o 

momento desta pesquisa permanecem. 

Com relacSo a irrigacSo, parte forte do programa, a nivel de projeto, era colocado 

o seguinte: 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mddulo de im'gagSo sera implantado numa area de aproximadamente 

um a quatro hectares, dependendo da disponibilidade de agua na 

propriedade, e do metodo de irrigagSo utilizado. Foram projetados cinco 

modelos de agricultura irrigada que, de acordo com experiGncias 

previas,resultam apropriados para as diferentes caracteristicas e 

necessidades das pequenas fazendas do Semi-Arido. O modulo de 

irrigagSo requer a utilizagSo de uma fonte de energia para levar a agua 

desde a fonte ( nSo perenizada, reservatdrio ou pogo)ate lotes irrigados. 

Nos casos onde nSo houvesse energia eletrica acesslvel, seriam usadas 

basicamente bombas acionadas por motores diesel. O Programa pretendia 

continuar experimentando e aperfeigoando o uso de fontes energeticas 

alternatives, como moinhos de vento, paineis fotovoltaicos 

gaseificadores a carvSo, biodegestores, etc.. " ( PDCT/NE-1983:09) 
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Observa-se que o mddulo de irrigagao foi implantado nas propriedades 

selecionadas, porem sempre em uma area minima estabelecida de um hectare apenas, 

mesmo nas propriedades situadas a jusante do grande manancial" Acude de Boqueirao ". 

Inclusive, esta foi uma reivindicagao efetuada pelos agricultores, quando responderam a 

esta pesquisa: sugeriram que a area irrigada fosse um pouco maior para alcancar 

resuttados compativeis com todo o investimento. 

Quanto a fonte de energia necessaria a irrigacfio constatou-se que foram utilizados 

os motores a diesel 

Entretanto, os agricultores participantes do GAT informaram que o custo pelo uso 

do motor diesel e bastante caro, pois consome muito combustlvel. Assim, os motores 

entraram em desuso, apds o fim do Programa, ja que os agricultores nao podiam comprar 

o 6leo. Por outro lado, a potencia dos motores diesel utilizados pelo GAT, era de pequena 

capacidade, conforme informaram os proprietaries, tornando-se ineficientes para bombear 

a agua do agude que baixou o nivel apds a seca, exigindo assim, um motor de maior 

potencia, alem de maior quantidade de tubulagdes para alcancar a agua reduzida. 

Alem destes aspectos, as demais fontes energeticas atternativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \a citadas nSo 

foram implantadas. 

Constata-se assim, que a nSo implantagSo das fontes de energia programadas 

(como moinhos de ventos, biodigestores, etc.) contribulram para inviabilizar a 

continuidade independente do GAT, apds o encemamento do Programa, ja que estas 

fontes atternativas poderiam ser utilizadas com baixo custo de produgao, ao contrario do 

que ocorre com o motor diesel. 

Por que a preferencia por motores diesel, se as fontes atternativas envoMam 

recursos locals, mais simples e portanto, com maior perspectiva de uso ? e por que nSo o 

motor movido a eletricidade, \a que esta estava a poucos metros de muitas propriedades? 
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Sao essas ingerencias administratrvas que, muftas vezes, levam ao fracasso os projetos. 

Simplesmente justificar o nSo uso do motor eletrico, porque este tipo de atividade nSo era 

contemplado no programa, deixa perceber o nivel de irracionalidade a que sSo submetidas 

muitas das acoes do programa. 

Mddulo Biodigestor 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mddulo Biodigestor seria instalado em algumas propriedades das 

Areas que n8o disp&em de energia eietrica. a fim de se obter melhores 

condigdes de vida para a famllia do agricultor mediante a produgSo de gas 

metano como uso para o combustlvel dom6stico. O Biodigestor utilize 

esterco de gado como materia prima, e pode cobrir as necessidades de 

HuminagSo e cozinha de uma propriedade que disponha de animais 

suficientes. O conjunto de dois a quatro modulos em uma 

determinada propriedade constituiria o que passa-se a denominar 

"sistema de produgSo " de 95 agricultores e, portanto, a implantagSo de 

95 " sistema de produgSo " ( com 1 a 4 mddulos cada um), para a 

referida prova e experimentagSo de tecnologias, a nivel de pequenas 

propriedades." ( PDCT/NE -1983:11) 

O modulo Biodigestor nSo foi implantado pelo GAT no Estado da Paralba. 

Segundo a informacao de alguns tecnicos entrevistados, esse projeto ficou inviavel, diante 

dos altos custos que exigia, assim como tambem ocorreu com o Mddulo Psicultura. 

Pergunta-se: por que seus custos nSo foram estimados, quando da elaboracSo do 

Programa? Por que, entSo, constou da programacSo? 

Quanto ao numero de mddulos previstos para cada propriedade selecionada variou 

entre 3 e 4 em cada uma, sendo de tipos variados, mas constando mddulo de irrigacao 

para todas. 

Sobre o numero do "sistema de produgao foi previsto e implantado a quantidade 

em 95 sistemas distribuldos entre as cinco Universidades participantes do Programa. Na 

Paralba, foram implantados 20 sistemas. 
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Finalmente, diante de todas estas observagdes, em que , entre outras, comparar a 

racionalizacao tecnologica e sua implantacao junto ao pequeno produtor rural, verifica-se, 

durante a execugao do programa, conforme aflrmam CAVALCANTI (1986 ) e S C H U L Z E e 

RAMALHO (1991) que os agricultores, embora possuindo sua prdpria racionalidade 

tecnoldgica, concordaram e aplicaram as tecnologias recomendadas pelo GAT. Houve 

ainda o consenso entre os agricultores pesquisados, que o GAT trouxe vantagens para 

sua roga, principalmente, elegendo a irrigagdo como a tecnica de maior vantagem do GAT. 

Entretanto, a maior dificuldade apontada pelos agricultores e a falta de recursos e 

de poder de decisSo para enfrentar riscos nas praticas mais audazes, como a 

comercializagSo de seus produtos em cidades mais distantes. 

E neste aspecto, eles relacionaram sua situag3o de pobreza, principalmente, a 

inflagao e ao governo, aplicando-os pela suspensSo do credito subsidiado, conforme 

afirma S C H L Z E e RAMALHO (1991) Acusam, ainda, os pollticos de nSo darem a 

agricultura a importSncia que ela merece. 

Paitindo daf , pode-se inferir que a racionalidade tecnoldgica na agricultura nao 

depende apenas da mudanga de mentalidade do homem do campo, conforme observou 

S C H U L Z E , mas tambem, pela consecugSo de recursos econdmicos para realizar essa 

concretizagdo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4- A AvallagSo Institutional do GAT; A Aus&ncla da Critica 

"A orientagSo e assessoria tecnica ao Sub-programa GAT serSo 

proporcionadas pela SUDENE, que destina para este fim uma equipe de 

30 t6cnicos pertencentes a CoordenagSo de Pesquisa do Trdpico Semi-

Arido - SUDENE/TSA, que por sua vez e parte integrante da Assessoria 

Especial de DesenvoMmento Rural dessa entidade (essa mesma equipe 

foi responsavel pela execugao do projeto de Conservag&o de Agua e 

Sistemas de Irrigag&o - CASI, da Cooperag8o Tecnica ATN-TF -1603/BR-

1).(... ) A assessoria da SUDENE seria efetuada em todas as etapas 

do projeto, inclusive na : a) selegSo de pessoal para integrar as 
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equipes tecnicas dos niicleos; b) elaboragao dos pianos anuais de 

trabalho; c) diaqnostico e selegSo das propriedades rurais onde seriam 

implantados os sistemas de produgSo; d) elaboragSo de projetos 

executivos para a implantagSo dos mddulos de produgSo a nivel de 

propriedade; e) selegSo de experiments de pesquisa vinculados ao GAT; 

e f) apoioas Subunidades Executorasna: 1) supervisSodedesempenho 

dos mddulos implantados e do desempenho dos mddulos tdcnicos do 

GAT, assim como: 2)a HscalizagSo tdcnica dos sistemas de produgSo." 

(PDCT/NE-1983:13) 

Para cumprir essas funcdes, a equipe tecnica da SUDENE/TSA estava 

organizada nos seguintes grupos: 

Grupo de Irrigacao 10 tecnicos 

Grupo de Agronomia 10 tecnicos 

Grupo de Zootecnia 03 tecnicos 

Grupo de Fontes Energeticas Alternativas 03 tecnicos 

Grupo de Planejamento 05 tecnicos 

( P D C T / N E - 1 9 8 3 : 13) 

Entretanto, em que pese a compet§ncia da equipe tecnica da SUDENE, observa-

se que varias das intencdes citadas nao foram cumpridas, quando da execucdo do Sub

Programa GAT. 

Por exemplo, um dos principals pianos n§o concretizados pela equipe tecnica, 

gerando dificuldades diversas. logo no infcio, foi a falta do diagndstico das propriedades 

rurais o que dificultou a selecao das unidades agricolas onde seriam implantados os 

sistemas de produgao. 

Assim, refere-se LIMA ( 1 9 8 8 ) no Relatdrio Final de Avaliac3o sobre o GAT: 
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Na ausencia de uma metodologia definida de selecao, esta fase tornou-se bastante 

problemdtjca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A primeira grande dificuldade para a execugSo do Sub-Programa foi a 

selegSo de propriedades. Desde o inlcio, diversas criticas foram feitas a 

forma como as propriedades eram selecionadas. A faita de uma 

metodologia clara de selegSo, dificultou no inlcio a sua reaHzagSo. 

Somente em 1985,quando algumas propriedades ja haviam sido 

selecionadas e que a SUDENE veio elaborar uma metodologia de 

selegSo,que reduziu as difiuAdades da execugSo do Sub-Programa, dando 

maior respaldo S sua realizagSo. Todavia, o retardona elaboragSo da 

metodologia levou a que a execugSo do Sub-Programa fosse iniciada com 

propriedades selecionadas sem criterios claros. (. . . ) o Sub-Programa 

nSo contou com um numero significative de propriedades selecionadas e 

beneficiadas no primeiro ano de implantagSo. Ocorreram varias 

substituig&es durante o periodo de atuagSo. Isto significa uma 

descontinuidade na execugSo do Sub-rogaram e graus diferenciados de 

absorgSo de tecnologias assim como de sua difusSo. * 

Percebe-se assim, que vdrios custos efetuados na seiegSo das propriedades cujos 
proprietaries desistiram posteriormente, poderiam ter sido evitados se todas as partes 
comprometidas tivessem cumprido o seu papel. 

Surpreende tambem tais omissdes, ja que as despesas referentes a essa 

assessoria estavam previstas no Programa. 

Monitoria e AvaliacSo do GAT 

" O desenvoMmento do Sub-Programa GAT deveria ser 

acompanhado desde o inlcio por um sistema de avaliagSo contlnuo, 

baseado em registros das quantidades e valores de insumos e de 

produgSo de cada mddulo. A avaliagSo seria realizada por um grupo 

independente e deveria compreender a analise de dados gerados pelo 

Programa, atraves de informagdes das Universidades, agricultores e 

outras entidades envoMdas nos programas de desenvoMmento da 

regiSo. O objetivo seria verificar os resuttados tecnicos, sociais e 

econdmicos. " (PDCT/NE/CNPq) -1983: 86) 
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Entretanto, constata-se pelos registros encontrados, que esta avaliagSo foi 

sensivelmente prejudicada, conforme c'rtacdes do " Relatdrio Final de AvaliagSo sobre o 

GAT (1989 :08 ) : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o modelo de Relatdrio prevlsto pelo CNPq nSo pode ser seguido, (...) 

sobretudo, pela forma assistematlca com que foi implantado" o Programa 

e pela inexist€ncia de uma equipe permanente de avaliagSo que cuidasse 

da coleta e sistematizagSo dos dados." 

Este relatdrio consta, ainda, das seguintes informacdes: 

" O presente relatdrio e uma tentativa de aproximagSo de um Estudo 

Intensivo. Infelizmente a falta de uma verdadeira pesquisa do tipo de " ex-

ante" e seu consequente relatdrio levou a que a equipe utilizasse, como 

par&metro analltico, os dados colhidos na fase de selegSo das 

propriedades. Desta sorte, o quadro da realidade, antes da implantagSo do 

Programa, foi reconstituldo a partir de dados coletados por um questionSrio 

incompleto e mal preenchido, utilizado como elemento, quase subjetivo, 

para selegSo das propriedades. (. . . ) Por outro lado, salienta-se a 

indefinigSo da SUEP quanto S constituigSo da equipe de avaliagSo. As ' 

demarches ' para a presente avaliagSo iniciaram em tlnais de 1987 

somente sendo concluldas em final de 1988. Quer dizer, um tempo 

precioso foi perdido, a/em de o processo inflacionario haver reduzido os 

recursos disponlveis para esta atividadea quase nada."(Id. ibdi- 07.) 

Parece evidente que ocorreram muttas falhas, meramente por falta de prepare-

administrative dos participantes do Programa, somando-se as demais falhas existentes a 

nivel dos interesses maiores nos pianos governamentais que implicaram em contradigdes 

e, consequentemente, comprometeram os seus resuttados. 

Alem disso, tambem ocorreu a falta de papeis definidos, ou seja, falha na estrutura 

rational, pois nao basta apenas tracar um organograma para se conseguir um 

funcionamento eficiente. E necessdrio, sobretudo, a capatidade de organizagSo e 

articulagSo para se atingir os objetivos. 

Alias, parece estranho o fato de que apesar de tantos orgaos envolvidos 

(SUDENE, EMBRAPA, EMATER, Universidade e CNPq ), tantas lacunas e falhas 
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elementares tenham acontecido, contribuindo assim, para o insucesso do programa, no 

tocante ao chamado pequeno produtor. 

Outra preocupacao referente ao programa para o Nordeste Rural, e relativa ao 

desperdlcio de recursos humanos, uma vez, que o investimento em treinamento com 

equipe de pessoal tecnico, em cada Programa implantado, e muito alto, sendo contratadas 

sempre pessoas diferentes, onerando os custos, diante das altas cifras empregadas para 

esse fim. 

Alem destas, as despesas com todo o pessoal de apoio como motoristas, 

combustlvel, secretaries, auxiliares d'rversos, automdveis, dnibus, camionetas, telefones, 

diarias, alem dos demais componentes que formam a estrutura organizational, fazem com 

que os recursos disponfveis para esses Programas Governamentais, sejam diluidos de tal 

forma no meio do caminho que quase nada chega ao seu destino final. 

Por outro lado, os diferentes nlveis de estrutura empregados para implantar os 

programas, acarretam pesados investimentos e problemas com excesso de burocracia. 

Quanto a paiticipagao do pequeno produtor como parte da politica e gestdo do 

Programa, detectou-se que tais aspectos sd aparecem nas Idgicas formais, sem levar em 

conta os tipos de estrategias que se coadunem com os reais interesses dos chamados 

pequenos produtores. 

Entende-se a necessidade de romper com o paradigma economicista, pois esses 

sao parametros importantes para planificadores e conceptores de programas que se 

utilizam da metodologia dos dados mensuraveis. E necessario estudar-se essa questao a 

paitir de um paradigma que permite sair das aparencias sabiamente alimentadas pelas 

elites modernizadoras. 
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Entende-se assim, que este foi mais um Programa autocrata, pois as premissas 

dos pequenos produtores nao foram consideradas. 

3.5 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Avallacoes Instftuclonals do GAT: Uma VlsSo Critica 

Em 1988, o CNPq realizou a avaliagSo do GAT, consolidando aquelas feitas em 

anos anteriores. Avaliou-se todas as instituicdes participantes do PDCT. No relatdrio 

publicado no Informativo da S U E P , convenio UFPB/CNPq/BID, junho de 1989-Semi-Arido 

no 07, os resuttados foram avaliados englobando os seguintes aspectos: a qualidade 

cientiftca dos projetos, as possibilidades de transferencia imediata dos produtos 

tecnoldgicos das pesquisas aos usuarios; a potencialidade de utilidade pelos usuarios e a 

dificuldade de adogSo Foram utilizados, nesta avaliacdo, 21 consultores " ad-hoc", 

pertencentes a varias instituigoes de pesquisas do pals. No ambito da UFPB foram 

avaliados 28 projetos nas areas de recursos eddficos, recursos hldricos, energia nSo-

convencional, agro-industrial, produgSo animal e plantas xerdftlas. 

Resuttados: apenas 1 projeto atingiu o indice maximo de eficdcia, e 10 projetos 

foram classificados como de boa qualidade. Com relagSo a 86, a avaliagSo considerou 

que a UFPB obteve uma melhoria nos indices de eficacia de 27 projetos em 11% (52% em 

1986, contra 63% em 1987). Isto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gragas a recuperagSo de 04 projetos que ate 86 nSo 

tinham apresentado nenhum resultado. Sd os apresentados em 87, foram considerados 

de boa qualidade. Fala-se de interrupgSo de atividades e atraso na elaboragSo de 

relatdrios, atrasos nas liberagdes de recursos, falta de interesse da maioria dos 

pesquisadores e omissSo de dados nos relatdrios. Apresenta-se uma relagSo de bens e de 

Bolsistas de FormagSo de recursos humanos, aprovados com recursos do programa, 

alem de uma listagem de projetos de pesquisa. Apresenta-se ainda, a listagem de 

equipamentos adquiridos na primeira fase do GAT e setor beneficiado pela UFPB, 

inclusive vefculos alem de Quadros demonstratives de recursos previstos e aplicados ate 

dezembro de 1988. 
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Encerra-se a avaliagSo com expressdes attrufsticas como por exemplo, que a 

U F P B nunca esteve tSo presente em todo o Estado da Paralba, desenvotvendo estudos 

para superagSo das dificuldades que enfrenta o homem do Semi-Arido e atuando como 

agente de mudanca. O PDCT/NE, segundo o relatdrio tecnico de acompanhamento e 

controle, chamado de avaliagSo, " possibilitou a reencontro da Universidade com a 

realidade de sua regiao'. 

Fala-se ainda: do compromisso multicampi da U F P B em fase de consolidagSo, do 

trabalho de difusSo controlada de tecnologias junto ao pequeno produtor em 13 Municipios 

da Paralba, nas microregides do Curimatau, Carirfs, Seridd, Depressao do Alto Piranhas, 

SertSo de Cajazeiras e de Catole do Rocha. O relato fala da maior conscientizagSo dos 

pesquisadores em busca de solugdes para a regiSo seca, engajamento dos alunos de 

graduagSo e pds-graduagSo, desenvclvimento de tecnologias e aumento de produgao 

cientlfica. 

Observa-se, entretanto, que nenhuma referenda sequer foi efetuada sobre a 

difusSo e adogSo pelos produtores de tais tecnologias; dos resuttados palpaveis e 

passiveis de melhoria das condigoes de vida ou pelo menos de viabilidade tecnica de tais 

projetos a nivel de execugSo e resuttados. NSo se fala nos problemas da relagao tecnico e 

produtor inerentes a este tipo de projeto que pressupfie uma relagSo social de dominagSo 

/imposigSo de conhecimento ou seu contrario. Fala-se, porem, em eficacia e eficiencia, 

termos que sSo bSsicos do chamado " tecnicismo " que nutrem um agir racional com 

respeito a fins, que por sua vez, informa mais a preocupagSo com a legitimidade das 

instituigdes e seus agentes, quanto aos interesses dos quais sSo os portadores, do que 

com os beneficiarios dos discursos que os justificam: os pequenos produtores rurais, 

objetos de agoes supervalorizados pelo poder da tecnologia e da modernizagSo. 

Observa-se, porem, uma relagSo de violdncia simbdlica e prdtica de exclusSo dos 

ineficientes, dos inaptos, dos incompetentes. 
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Assim, para um significative) numero destes pequenos produtores, diante de tais 

programas como o GAT, a conseqQencia imediata foi a expropriacSo, conforme afirma 

PORTO ( 1992 ) que em muitos casos, vem acompanhadas da pratica de violencia. 

E s s a s expropriates acontecem diante da necessidade deste trabalhador abdicar de suas 

praticas tradicionais para adotar as tecnicas convenientes da agro-industria dita 

modernizada, como unica condicSo em que pode permanecer como produtor. 

Dessa forma, pode-se detectar diversas maneiras de se praticar a violencia 

simbdlica no processo de dominacao, entre outras por exemplo, pela imobilizagdo da 

forca de trabalho em atividades ditas inovadoras em detrimento das lavouras de 

subsistencia. 

Entretanto, entre todas as formas praticadas por esse tipo de violencia, se da 

atraves da desqualificacSo fisica e cognoscitiva do trabalhador, conforme constata a 

autora, afirmando ainda que esse efeito concrete permanece velado, nao explicitado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Assim, toma-se tambem relevante analisar e denunciar como decorre de 

tais processos uma reelaboragSo da nogSo de corpo, fruto de uma 

invdrsSo discursive, onde, em nome da rez&o tecnologica o corpo passa a 

ser priorizado como instrumentalizador de trabalho. Descaracteriza-se 

sua unidade flsico-espiritual: reduz-se o flsico a condigSo de instrumento, 

maquina. E esvazia-se o esplrito ao desqualificar o saber que informa-va 

ate entSo este produtor sobre seu processo de organizagSo do trabalho. 

Violincia fisica e simbdlica se fundem (...) "(PORTO, 1992:21) 

Diante de tais aspectos de dominacao que percorrem sempre o caminho entre o 

simbdlico e o concrete, a autora detecta, ainda, instauracao legitimada do "discurso oficial 

da modernizagao, ao mesmo tempo em que encobre sua fungao de dominagdo". 

A autora defende ainda, que ndo se trata de considerar apenas o aspecto negativo 

da tecnologia, no que se entende que e completamente juste, pois que esta poderd trazer 

ate bastante beneficio para os trabalhadores. O que se procura destacar d a necessidade 

de estender os beneflcios dessa tecnologia moderna aos trabalhadores; levando-se em 
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consideragSo a sociedade e os interesses nela dominantes e como pensam fazer com os 

homens e com as coisas. Tal fim de dominacao e " material" e, neste sentido pertence a 

prdpria forma de razSo tecnica (MARCUSE, 1965:46) 

Mas, a dominagSo tambem e simbdlica, espiritual, ao difundir atraves de tecnicas 

de efeito demonstragSo uma concepcao de mundo como superior sobre um mundo rural 

considerado " atrasado ", " traditional" composto de " inaptos ", conforme se viu 

anteriormente. 

Neste caso, como considera CHALOULT ( 1988 ) a avaliagSo nSo e considerada 

um instrumento pedagdgico, dialdgico e participative de confronto de experiencias e 

conhecimentos entre os agentes sociais envoMdos nos projetos, de superagSo de nSo 

conhetimentos entre tecnicos e produtores. Entretanto, o contrario, o que se chamou e 

se fez de avaliagSo no Smbito do GAT, foi uma pratica de veiilicacao de metas, 

cumpridas ou nao, foi um controle burocratico para fins administrativos, determinados pelo 

prdprio discurso fundamentado em principios de eficiencia e eficacia. 

Diante de todos estes aspectos, ha necessidade, portanto de desmascarar-se a 

forga do estranho, conforme afirma SOUZA MARTINS ( 1994 ), de desencantar a forga 

da dominagSo, da racionalizagao, traduzidas nos projetos governamentais para o 

Nordeste rural como modernizacSo agricola, que converge com o sistema de valores, 

crengas e imagens dominantes, reforgando e pondo em pratica a exclusao secular do 

campesinato da cidadania. I la necessidade de se refletir acerca do interesse que guia o 

conhecimento e sua aplicabilidade na produgSo do social, de se refletir sobre a conexSo 

entre conhecimento e interesse, jd que o conhecimento se torna principal materia prima 

da expansSo capitalista, tendo como finalidade a dominagSo de todas as esferas da vida, e 

na qual os imperativos tecnicos subestimam a reflexSo e a discussSo de principios e 

propostas eticas. 
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3.6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resumo do Capltulo 

Neste capltulo tentou-se efetuar uma analise critica ao Programa PDCT/NE-GAT, 

com base no documento - projeto initial - elaborado pela CNPq / BID. 

O objetivo principal da analise foi desvendar a estrutura de interesses subjacente a 

esse Programa Governamental, sendo este, um dos instrumentos utilizados pela cientia e 

tecnologia, para implantar a racionalizagao no campo e por essa via legitimar os objetivos 

finais pretendidos, que trata de inserir os pequenos produtores rurais na economia de 

mercado, mais do que mesmo melhorar suas condigdes de vida. 

Nesta analise considerou-se, tambem, as avaliagdes que varios outros 

pesquisadores realizaram anteriormente, entre estes, alguns paiticipantes do Sub

Programa GAT como: MADEIRA (1986) LIMA (1988), RAMALHO (1988) RAMALHO e 

S C H U L Z E , (1991), S C H U L Z E e RAMALHO, (1991)MACHADO, (1992) SOUZA, (1993) 

JORDAO(1993). 

Analisando o projeto initial, verifica-se que a seca tern sido apenas uma parte do 

problema que a regiao Semi-Aiida tern enfrentado, uma vez que existem varias solugdes 

para superar a falta de chuvas regulares, poremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao sSo adotadas, preferindo-se optar por 

detisdes paliativas e assistencialistas que nSo solucionam definitivamente, a situagSo, 

mas ao contrdrio, sd a tern agravado. 

NSo se tern promovido o apoio basico e duradouro ao pequeno produtor, atraves 

da construgSo de agudes publicos. educagSo integral, entre outros meios para dotd-los 

das condigdes sociais. E s s a s medidas basicas e fundamentals, ficaram longe dos 

objetivos, metas e estrategias emancipatdrias de programas como o PDCT/NE - GAT. 
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Observa-se que a chamada "falta de tecnologias adequadas" nao tern impedido o 

pequeno agricultor de realizar uma boa produgSo, quando a natureza Ihe e favordvel, ja 

que as estatisticas de sua produgSo identificadas no prdprio programa em analise, 

demonstra exatamente o inverso: a pequena produgSo e responsavel por 

aproximadamente 90% dos alimentos produzidos na regiSo Nordeste.O 

Sabe-se entretanto que a seca poderia ser superada por decisdes politicas bem 

dirigidas, pois a questSo e muito mais politica do que climatica ( G E L F A AGUIAR, 1985) 

Por outro lado, a tflo preconizada partidpacSo do pequeno produtor por parte dos 

programas governamentais, inclusive o " G A T , nSo tern acontecido, e neste aspecto, o 

fato "novo" que este programa pretendia impiementar, foi substituido pela continuidade 

em relagSo aos programas anteriores, pois d e repete o velho modelo drfusionista de efeito 

demonstragSo e assistencialismo, sendo, portanto, contraditdrio com a estrategia 

participativista. 

Constatou-se, tambem, outro ponto contraditdrio no planejamento de ambos os 

sub-Programas, ou seja, entre o Sub-Programa Pesquisa e o Sub-Programa GAT, 

quando o maior volume de investimento ( 49,6%) do montante foi dedicado as pesquisas 

que, tinham o objetivo implicito de fortalecer a infra-estrutura fisica das Unrversidades 

envoMdas, atraves da construgSo de laboratories e aquisigSo de novos equipamentos, 

enquanto que apenas 18,2% foi destinado ao Sub-Programa GAT que atuou diretamente 

junto ao pequeno produtor, (17,84% foram destinados a custos gerais + 14,4% para 

custos financeiros) - conforme QUADRO 1- pagina 73). 

(*) FONTE: Programa de Desarrolo Clenttflco para El Troplco Semi-Arido do Nordeste - Brasil -1983 
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Evidencia-se, portanto, que mais uma vez o pequeno produtor foi "usado" para 

justificar tais investimentos, mesmo considerando a relevdncia destes, no sentido de 

fortalecer as pesquisas cientificas na Universidade. 

Constatou-se ainda, que lamentavelmente, nenhum dos objetivos pretendidos, foi 

alcancado, uma vez que o Sub-Programa GAT tornou-se inviavel, diante dos altos custos 

e poucos resuttados. 

Observou-se ainda, que embora a tecnologia seja utilizada por estes programas 

com a finalidade de difundir a modernizacdo no campo, fica claro que ndo se trata de 

negar o cardter positivo da ciencia e da tecnologia como meio de promover o progresso da 

humanidade (PORTO, 1992). Porem, a sua implantacao deve considerar as culturas das 

partes envoMdas, e, concomitantemente, os componentes essenciais para o 

desenvoMmento da comunidade: a infra-estrutura fundidria, e a educagSo 

principalmente. Assim, haverd um sistema integrado de agoes, sugerindo-se que 

resuttariam na melhoria da vida no campo, com amplas repercussdes nas dreas urbanas, 

naturalmente. 

Entretanto, ficou evidente, que sem considerar a cuttura das partes envoMdas, os 

programas governamentais, como o "GAT" , situam-se, na pratica, da mesma forma 

autoritdria como os demais programas anteriores. 

Entende-se ainda que tais formas de intervengSo autoritdrias, dominadoras e 

economicistas, visando ao processo de dominacao, sao maneiras de praticar a violencia 

simbdlica sobre a populagao subordinada, tornando o trabalho escravo pela forca da 

imobilizacao. 

Hd, portanto, necessidade de se refletir sobre o interesse que guia o 

conhecimento e sua aplicabilidade na produgao do social, ja que o conhecimento se torna 

materia-prima da expansao capitalists, tendo como finalidade a dominagSo de todas as 

esferas da vida, subestimando a redexao e as propostas eticas. 
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Capltulo 4 - As Des-razdes do GAT: A Fala dos Atores e Outras Falas 

"Na constituicSo da racionalidade tecnoldgica, 

nSo ha ordem cientifica puramente rational, o 

processo de racionalizagSo tecnoldgica e um 

processo politico'' 

MARCUSE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 - Conslderag&es Prellminares 

As des-razdes ou irracionalidades do PDCT/NE - GAT, neste capltulo, se referem 

ao desvelamento da razao instrumental, informada pelas falas dos agentes entrevistados e 

diretamente engajados neste programa de geractio e adaptagSo de tecnologias. 

Assim, jargdes tecnicos, (superposigdes e paralelismo de agdes, etc.) bem como 

outras expressdes que apreendem os fendmenos na aparencia, como" falta de educagSo 

do pequeno produtor", "atraso de recursos", "nSo receptividade a tecnologia" , entre 

outros, serao considerados enquanto reveladores de praticas, conteudos e situagdes 

submetidas a racionalidade econdmica e tecnica, racionalidade meios / fins, que 

Horkheimer considerou como "razao formal". Tambem para THIOLLENT (1980:66): 

" A racionalidade formal ou tecnica e utilizada para justrficar 

racionalizag&es sociais em conformidade com interesses particulares, o 

que, muitas vezes, ocorre sem levar em conta uma visSo do conjunto 

superior desses interesses. A discussSo sobre tecnologia, ou mesmo a 

definigSo desta como modo de agSo social, nSo basta para constituir-se 
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em orientagSo crltica. De fato, quando essas considerag&es estSo 

desligadas de uma crltica da racionalidade, o carater social da tecnologia, 

explicitamente, reconhecido, toma-se mais um aspecto a ser dominado ou 

racionalizado de um modo unico que seria racional uma vez por todas." 

Esta razSo tecnica ou formal, supostamente livre de valores, remete a necessidade 

de jargdes tecnicos, isto e, encarna uma Idgica formal que reconhece apenas 

exterioridades e as evidencias dos fatos e das srtuacoes. Tais expressoes, como sinais da 

racionalizagSo tecnica ou formal, nSo evidenciam as contradicoes sociais, apresentando-

se como visdes parciais e fragmentarias da realidade como coisa, incluindo ai a 

coisrficacao do homem submetido as normas tecnicas. Nestes termos, o predominio da 

RazSo Instrumental pode ser considerado como racionalidade dos meios para chegar a 

qualquer fim que se desse a um sujeito, independentemente de uma avaliagSo dos fins e 

sem consideragSo do todo objetivo, seria um dos elementos comprometidos com a 

desumanizagSo, a manipulagSo das massas e o autoritarismo ( THIOLLENT, 1980). E 

nestes termos que devem ser consideradas as des-razdes do GAT. 

Submeter o GAT a uma reflexSo crltica 6 tentar ir aos subterrSneos das falas dos 

entrevistados para apreender o pensamento no seu todo e nSo apenas a racionalidade 

tecnica ou formal que as preside. Tais falas podem revelar o que MARCUSE (1969) 

chamou positivizacSo da RazSo, que destituida de sua dimensSo crltica e emancipatdria se 

afirma no capitalismo, principalmente na sua fase monopolists e contemporSnea, como 

RazSo Instrumental. 

A razSo instrumental deixou de lado a exigencia de pensar o pensamento, 

transformando-o em coisa, em ferramenta a servigo do progresso, em instrumento 

operacional dirigido a fins ( HORKEIMER e ADORNO, 1991). E a razao do processo 

tecnico, reificando-se para coisificar os homens como objetos de manipulagSo tecnica. A 

sua unidimensionalidade ( MARCUSE, 1969) se traduz e se afirma como unica 

racionalidade possivel, ja que fora dela, tudo e considerado especulagSo, pre-conceitos, 

ideologias, atitudes e praticas "irrationals". Incluem-se neste quadro, aquelas visdes que 

consideram as atitudes e praticas do homem rural como "irracionais", apegadas a 
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tradicSo, a ignorSncia, as supercedes, praticas " irrationals" de cultivos e de 

relacionamento com o mercado. 

Tais visdes impdem um agir instrumental sobre um agir comunicativo, 

(HABERMAS, 1987) prdprio de um outro modo rational, de uma outra racionalidade com 

relagSo a valores que consiste em formas de condutas em conformidade com valores 

eticos, morals ou religiosos. que se traduzem em prescribes e obrigagdes relacionais e 

solidarios, entre sujeitos que reciprocamente se reconhecem com tais e como iguais. No 

caso dos chamados * pequenos produtores rurais", tais prescrigdes se transformam em 

imperatives e estariam fundadas em principios de honra, patrimdnio, famllia e autonomia 

(WOORTMANN, 1990). A terra nSo e mercadoria; 6 patrimdnio da famllia. Por sua vez, 

tal patrimdnio e espago de realizagSo e asseguridade da autonomia, da liberdade de 

agSo, a razSo de ser de grupo domestico e de sua reproducao social. 

A positivizagSo da RazSo destrdi a sua dimensSo critica obscurecendo a falsidade 

do presente para tiansforma-la em instrumento de aparato econdmico, abrangente de 

todas as esferas da vida em uma sociedade administrada. Nela, a racionalidade tecnica 

se torna racionalidade da dominagSo, subordinando os proprios administradores, 

tecnocratas e tecnicos. Esta subordinagSo pode ser pensada a partir da escola, do 

ensino superior, da Universidade, dos quais sSo produtos treinados, ultra- especializados, 

mutilados pela de-formagSo, pela semi-educagSo, pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irracionalidade de destituir a RazSo 

de sua dimensSo critica, criativa, dialdgica, interativa. Neste quadro, atua tambem outros 

canais, como o da Industrie Cultural que termina satvaguardando a Universidade de toda 

crltica ou ampliando a deformagSo da razSo em outros espagos, transformando os agentes 

em meros executantes de algo que se encontra objetivamente programado e que the e 

estranho, que Ihe e exterior. O fetiche mercantil se instala como agir instrumental no 

mundo das coisas. 



4.2 - PDCT/NE-GAT: Quando os fins se tornam os melos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

100 

Sem deixar de se levar em consideracao os meritos e a meritocracia* daqueles 

que articularam um "poderoso" lobby institucional de mobilizacao de recursos financeiros 

para dotar universidades nordestinas de infra-estrutura tecnica e cientifica e de recursos 

humanos, necessdrios a compatibiliza-las com as demandas potenciais do 

desenvoMmento regional, assentados no desenvoMmento tecnico e cientlfico, ndo se 

pode deixar, tambem, de contextualizd-los no dmbito dos padroes modernizantes exigidos 

a acumulacdo do capital. 

Alem disso, deve-se levar em consideracdo a mobilizacdo de recursos financeiros 

para incrementar uma base cientifica e tecnoldgica universitaria voltada para o interior 

semi-drido. 

"... atraves de um empnbstimo de 45 milh6es de ddlares, dos quais uma 

parte era com contrapartida local (...) conseguir recursos para treinar 

professores, equipar laboratdrios, enfim dar uma dnfase d questSo do 

semi-drido nas universidades do Nordeste (...) era preciso investir mais 

nas Universidades do Nordeste que tinham mais problemas com o semi-

arido. (...) a ideia, digo, a preocupagSo era enfatizar fortemente a atuagSo 

das Univesidades no Semi-drido. Os objetivos eram esses, forger com 

direcionamento de recursos humanos, materials, equipar laboratdrios que 

se preocupassem com a quest ao do semAdncfo. (L.C.A.) T&cnico 

Entrevistado) 

Isto se reveste de maior importdncia, se for levado em consideracao a tendencia d 

concentracdo de recursos para o desenvoMmento cientifico e tecnoldgico vinculados mais 

diretamente aos setores mais dindmicos da economia com epicentro no Centra - Sul do 

Pais. Isto, de certa forma, estd diretamente associado d concentracao de recursos 

estatais e privados nas universidades e institutes de pesquisa naquela regido. 

( ' ) Meritocracia - posicdo nos altos escalSes segulndo criterlos de meritos Institucionalizados e sancionados 

como quoliflcecao, tftulacao e o merito. 
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" ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa esbarrou em fatores que ja se esperava, de 100% das 

pesquisas, se foram aproveitadas 30% 6 muito... por varios fatores, entre 

eles a burocracia. A grande burocracia inviabiliza as praticas da pesquisa. 

Era muita morosidade. As arandes queixas era a falta de recursos. Entre 

a pesquisa e a aplicagao pratica ha um Iongo caminho a pcrcorrer que 

requerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rnuffos anos tfe apn'rnorarnenfo We.T![£n(rsy;5(scfoj 

Neste sentido, a burocracia que devia ser um meio para "rationalizer" em termos 

de "eficiencia" a gestao dos recursos, se tornou ela mesma um fim, mas tambem os 

recursos financeiros que deviam ser um meio, se tornaram um fim em termos de 

especulacdo financeira embutida nos emprestimos externos. 

' A revista VEJA publicou, ha dois meses atras, uma entrevista (nas 

paginas amaretas) com um professor da USP, criticando os emprestimos 

internacionais. Efe concluiu que essas divides s5o muito caras - com grandes 

prejulzos - e seria melhor que nSo se contralsse esses empr6stimos, mas sim a 

Bancos Nacionais. (H. P. G)(Entrevistado) 

Entretanto, 

"e preciso cuidado com o que os jomais de SSo Paulo falam sobre o 

Nordeste. Esta politica negativa para com o Nordeste as vezes inibe os 

programas. O PDCT/NE trouxe vantagens. Varias infra-instruturas foram 

criadas dentro da Universidade; blocos (construgSo) motores etc. Idem 

(Entrevistado) 

Mas, o pragmatismo na busca dos meios como fins em si mesmo levou a criacdo 

da S U E P 

" para desburocratizar, porem depois ela ficou muito pior" M.G.B. 

(Entrevistado) (...) pois o prioritSrio era correr com o documento em busca de 

recursos para adquirir equipamentos, nSo tinhamos tempo para aprofundar 

um objeto de pesquisa mais adequado. VSrios projetos (Ss vezes eram feitos 

S queima- roupa ". S.G.(Entrevistado) 
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Tais falas revelam o pre-condicionamento dos indtviduos como objetos de 

administragSo transformando as energias dos pesquisadores envolvidos no programa, 

numa participagSo passiva diante de uma burocracia impessoalizada e incontrolavel que 

se reproduz como um fim em si mesmo, acobertando outros fins - alguem ganha na 

especulacSo dos meios (recursos) financeiros para obter os fins (juros e lucros), 

conforme entrevista anterior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Comparando com outros programas, vemos que o GAT mesmo com 

restrig6es mas conseguiu os resuttados pro post os. O GAT era um 

programa Umido, seu objetivo era titer conc/usdes e nSo melhorar a vida 

em geral. Satisfez seus objetivos. H.P.G" (Entrevistado) 

"NSo me entusiasmei ainda com o PEASA*. ( subistftuto da SUEP)** S6 

quando eu ver o desenrolar burocratico. Se for como a SUEP. . . nSo 

espero resuftado melhor. Se a verba vier, vai ser atraves da ReKoria. S6 

da certo se a verba vier direto pela Universidade, sem orgSo de 

intennediagSo. Os objetivos do programa nSo foram atingidos. Muitos 

projetos paravam por falta, digo, diante de varios problemas". Idem 

Entrevistado). 

Na escala hierarquica da burocracia, que muitos entrevistados denunciaram, a 

gerencia administrativa da S U E P agiu na prefixagSo de normas, nos padrdes de 

atividades e criterios de acessos de interesses, no carreirismo profissional e na 

sobrevivencia de tecnicos. As normas tecnicas ao inves de dinamizarem as 

empenaram, e parecem ter feito da S U E P e do Programa em aprego um depdsito de 

parasitismos alicergados no poder tecnico e na crenca da indispensabilidade tecnico -

administrativa fundada na meritocracia. A tecnica nestes termos, se torna mito. A 

racionalidade, sua razdo de ser, mesmo "irracionalmente", inviabilizou o Programa ja 

que: 

"A superestrutura desnecessaria criada para administrar o programa, 

consumiu muito dinheiro em velculos, combustlveis, diarias, motoristas, 

tudo isso nas estradas diariamente, para la e para ca, consumindo demais. 

Eram muitos velculos, cujos motoristas tinham mais valor que os 

pesquisadores e coordenadores do Nucleo. 

( * ) PEASA - Programas e Estudos e Ac&es do Semi - Arldo 
( " ) SUEP - Sub - Unidade de Execucao de Projeto 
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Tais absurdos praticados foi desgastando os pesquisadores e muitos 

desistiram no meio do caminho. Esse PEASA que agora vem, nSo me 

entusiasma, nSo consigo acreditar nele, depois de tudo que vi: ele esta 

comegando pelo avesso, ou seja, a SUEP, digo, o PDCT/NE comegou 

com os recursos na frente, os pesquisadores apresentavam seus projetos 

e assim conseguiram os equipamentos e meios necessaries para 

desenvotver as pesquisas. Muitos projetos apareceram. Muitos eram 

bons, embora outros fossem vazios, feitos apenas para atrair 

dinheiro, mas para quase nada serviam" P. V.A. (Entrevistado) 

Mas por tras da racionalidade tecnico - burocratica esta a irracionalidade de 

desvios e desperdlcios de recursos publicos, quando os meios se tornam fins para 

atender interesses de uma estrutura de poder centralizada. 

"Os pesquisadores / coordenadores de Nucleo quase nao warn os 

resuttados financeiros, pois todo o dinheiro ficava com os coordenadores 

gerais. (... ) Solicitamos a compra de uma Kombi em nosso projeto (...) 

para efetuar experimentos de pesquisa de solo em varios locais. A Kombi 

foi comprada, (...) quando finalmente nos entregaram, ja haviam 

passados 3 anos e a Kombi estava uma sucata. (...)melhor fazer pesquisa 

independente. Sou pesquisador do CNPq. Posso enviar meus projetos 

diretamente. Para que me integrar a essa estrutura que sd fez complicar e 

absorver recursos ? 

Essa estrutura toda para gerar pesquisa, nSo funciona na Universidade. 

Todos os Nucleos criados estSo desativados e se algum estiver 

funcionando, nSo esfa pesquisndo, esta sim so mantendo o pessoal, mas 

ocioso. Idem (Entrevistado) 

Mas, as acusacdes ao burocratismo do PDCT/NE supde a perda de sua perspective de 

projeto, de criatividade, de agilidade em corresponder ao fluxo das demandas e tomar 

iniciativas que repercutissem numa maior des-regidez de sua estrutura administrativa. 

Mas, o problema nSo esta em tomar o programa mats rational, esta na sua 

transparencia politica-administrativa. Al busca-se resposta a indagacSo: a quern serve a 

burocracia e sua racionalidade operante, em funcao da reproducao do "status quo" e 

quern se beneficia dela? E claro, que isto tern que ser visto como uma forma de 

exerclcio do poder por intermedio de um quadro administrative A burocracia nSo tern 

como objetivo o aumento da eficacia administrativa e redimensionamento de recursos 

materials e humanos em termos de rendimentos, mas a reproducao das relacdes de 
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poder inerentes a sociedade em que o sistema socio-econdmico e politico se funda na 

desigualdade, na qual, entre outras coisas, os que se apropriam dos meios determinam 

os fins: forma de dominagSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Comegando petes pesquisas de "cima para baixo" de maneira 

obrigatdria. (...) NSo existe interagSo entre os tecnicos de gabinete com os 

tecnicos de campo e os pequenos produtores. Acho que e por isso que 

estes programas nSo avangam. Existem outras dificuldades de apoio flsico 

e material da Universidade, cuja estrutura nSo e adequada nem apropriada 

para pesquisa. F.M.S.S. (Entrevistado) 

Desta forma, a estrutura burocratica estabelece a incomunlcacdo como forma de 

comunicagdo. A estrutura do PDCT/NE - GAT parece reproduzir a prdpria dominagSo 

tecnocratica da universidade ja que 

"A Universidade nSo tern uma politica de envotvimento com a comunidade. 

Existem outras dificuldades de apoio flsico e material da Universidade, cuja 

estrutura nSo e adequada nem apropriada para pesquisa. Outro problems da 

Universidade 6 certo cartorialismo: e proibido fazer outras experi€ncias quando o 

professor e RETIDE na Universidade. A Universidade nSo deve ter medo de 

soltar os professores e nem seus alunos Idem (Entrevistado) 

Outras falas expressam as estruturas operacionais, prdprias de RazSo 

Instrumental, como anti-democrdticas. 

"A maioria dos coordenadores de pesquisa desistiram. As causas foram: 

a falta de habilidade da diregSo da SUEP, falta de ambiente mais 

democratico para discutir as coisas. Exemplo: os consultores da area de 

irrigagSo nSo conheciam os conceitos basicos tecnicos das pesquisas. 

Eram inabilitados para a fungSo. A falta de recursos perturbava os 

trabalhos, mas a falta de motivagSo para superar obstSculos era ainda 

mais forte. Se houvesse motivagSo, nds poderlamos ate adiantar os 

trabalhos usando dinheiro do nosso prdprio bolso, enquanto os recursos 

chegavam" F.M.S.S. (Entrevistado) 
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Em tal contexto, o PDCT/NE nSo podia ser de outra forma; reproduzir a prdpria 

dominagSo totalitaria operante na Universidade, da qual faz parte ativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3-0 PDCT/NE-GAT: Projeto Inconcluso 

Se "a grande burocracia invibializou as prdticas das pesquisas" conforme um 

entrevistado, o pensamento dos tecnoburocrdtas que criaram o PDCT / NE - GAT era 

que ele fosse um projeto de pelo menos 10 anos, de forma a se consolidar de modo 

sustentdvel, e prevendo-se, inclusive, reduzir-los os excessos de trdnmites 

burocrdticos. 

"Este foi um passo adiante. O primeiro projeto deveria ter sido renovado 

por mais um perlodo, quer dizer, era para o Governo brasileiro ter tentado 

fazer um novo credito para o PDCT II. S6 que os recursos terminaram. 

O CNPq chegou a discutir a elaboragSo de um segundo Projeto, mas ai 

muito mais aberto sobre as ci6ncias agrarias, sobre a agricultura (...) mas 

este projeto nSo foi adiante porque o Governo achou que nSo era prioritSrio 

(. . . ) e morreu prematuramente, pois deveria ter durado pelo menos 10 

anos. Depois os Reitores todos se comprometeram na epoca com o 

CNPq para dar segmento ao Programa. Mesmo acabando os Projetos as 

Universidades deveriam manteras SUEPs'. Deveriam continuar para se 

transformarem numa especie de InstKuto Interdisciplinar do Semi-Arido, 

sendo desmembrado na Paralba e no Ceara, etc (. . . ) As instituig&es 

sSo muito sujeitas S mudanga dos dirigentes, muda Rekor, o Prefeito, o 

Chefe do Departamento e sempre ignoram os compromissos assumidos 

pelos anteriores. As universidades nSo cumpriram os compromissos com 

o CNPq. O problema e que as Universidades alem de nSo cumprirem 

isso, simplesmentetiraramocorpo fora(...)aquimesmo(...)a SUEP 

ficou anos e anos el, depois que acabou o dinheiro do BID, ficou um pouco 

do CNPq e quando acabou o dinheiro do CNPq, entSo o prdprio atual 

Vice - Reitor da UFPB queria desmantelar e praticamente dispersar tudo 

que tinha, isto 6, a memdria, os recursos, a infra-estrutura ( . . . ) pelos 

departamentos e isto e uma miopia muito grande. NSo e brincadeira, foram 

45 milh&es de ddlares ( . . . ) sd a Paralba recebeu 10 milhdes, daria 

perfeitamente para ter uma especie de instrumento, nucieo ou uma pessoa 

juridica nova ".LC.A - T6cnico (Entrevistado) 

NSo se indaga a quern serviu o Programa, nao se faz uma avaliagSo critica de seus 

pressupostos, de sua verticalidade, de seu buiocratismo, da malversagSo dos recursos, 
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de sua gestao anti-democratica. N3o se esclarece os diferentes interesses 

comprometidos com os seus reais resultados e a estrutura de poder que inviabilizou os 

projetos daqueles bem intencionados. Ao contrario se reMndlca uma "pessoa jurldica 

nova", uma estrutura autonomizada", juridicamente necessaria a reproduc§o ex-post" 

do "ex-ante". 

Muito mais que isto, nSo se questiona a quern serve a propria Universidade e qual 

o seu lugar na reproducao do social. Tal programa nSo pode ser pensado isolado da 

Universidade que o criou e nem a Universidade pode ser pensada fora da sociedade e do 

Estado que Ihe sustem. Por sua vez, isto ndo pode ser refletido sem os recursos de uma 

teoria critica de sociedade para se pensar em um projeto coletivo e consciente, 

inerentemente emancipatdrio, capacrtando os seus agentes a explicitarem 

transparentemente seus interesses. A interdisciplinaridade no dmbito do PDCT / NE -

GAT se nSo aconteceu, se expressou nos moldes bancarios. O PDCT/ NE - GAT n§o 

foi um projeto interdisciplinar na essSncia do termo, foi o "Banco" repassador de 

recursos para diferentes projetos encaixados em linhas de pesquisas pre-definidas que 

se assemelhavam a linhas de credito, de financiamentos de um banco. E claro, que 

para se ter acesso aos recursos, se tinha uma burocracia e suas malhas de coergdo 

atraves de um corpo de normas tecnicas pre-definidas. 

" OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA projeto foi elaborado para sua atuagSo interdisciplinar. Portanto, alem 

de envolver o pessoal das ciGncias agrarias, deveria confer, tambem, 

pessoas de outras areas, como economia, engenharia e todas as demais 

para realizagSo do projeto. Aqui mesmo na Paralba, teve muitos projetos 

elaborados por pessoas de diversos departamentos" H.M.A. (Entrevistado) 

Mas esta interdisciplinariaridade, tambem nSo funciona a nivel dos experimentos 

de campo: 

" E da maior importdncia a participagSo da area humanlstica em projetos 

como esse, pois envolve varias areas do conhecimento quando da 

implantagSo e requer a participagSo de professionals de diversas areas 

(...) Houve equivoco, na forma da avaliagSo do nosso trabalho. Ha 

necessidade que o pessoal da area de humanas viabilize o nosso 

discurso tecnico para o agricultor. A falta de organizagSo do agricultor nSo 

e problema nosso. Depois de detectado deve ser trabalhado pela area de 
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humanas e nSo por nds. NSo acho justo atribuir a nds esses problemas jS 

existences com esses pequenos produtores que sSo do campo humano e 

social e que nds nSo somos culpados. (. . . ) ja da muito trabalho para 

detectar todos os problemas tecnicos, digo, tecnologicos neste campo. 

Dal precisamos da area de humanas para nos ajudar. Acabou-se dizendo 

que nSo houve sucesso do programa porque nSo tinhamos um bom 

discurso com o agricultor. Acho que isso nSo e justo. Quern deve 

viabilizar o nosso discurso e a area de humanas ( . . . ) H.M.A. 

(Entrevistado) 

A fala, entre outras questdes - que serSo tratadas mais adiante - expressa o 

domlnlo da RazSo Instrumental que reproduz a seml-educacSo, a semi-formacSo 

produzida pela Universidade. 

"Como podemos notar, nSo basta uma crltica humanista ou humanitaria 

ao dellrio democrata, pois esse e apenas um efeito de superficie de um 

processo obscuro no quel conhecer e poder encontram sua forma 

particular de articulagSo na sociedade contemporSnea. (. . . ) O homem 

passa a relacionar-se com a vida, com seu corpo, com a natureza e com 

os demais seres humanos atraves de mil pequenos modelos cientlficos 

nos quais a dimensSo propriamente humana da experiencia 

desapareceu. Em seu lugar surgem milhares de artiflcios mediadores e 

promotores de conhecimento que constrangem cada um e todos, a se 

submeterem S linguagem do especialista que detem os segredos da 

racionalidade vivida e que indulgentemente, permite ao nSo-especialista a 

HusSo de participar do saber. Este discurso competente nSo exige uma 

submissSo qualquer, mas a/go profundo e sinistro: exige a InteriorizagSo 

de suas regras, pois aqueles que nSo os interioriza corre o risco de ver-

se a si mesmo como incompetente. ( CHAUi, 1993:12) 

"Essa politica negativa para com o Nordeste, as vezes ate inibe 

Programas" H.G.P.(Entrevistado) 

Tambem nSo foi sd por fatores politicos: como ausencia de Estados com forte 

expressao politica, como a Bahia e o Maranhao, que a Proposta do PDCT - II nSo foi 

aprovada.. O projeto foi considerado nSo prioritdrio pelo Governo, em uma conjuntura de 

recursos escassos e de rolamento de uma enorme divida interna e externa. 
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S e as metas estrategicas do PDCT - NE -1 e por extensSo do PDCT/NE - II nSo 

foram alcangadas, se sua racionalidade com respeito a fins estrategicos nSo ocorreram por 

fatores intervenlentes nSo prevtstos, e de se esperar que o P E A S A seja resultado de 

consertos e de consenso de uma muitipiicidade de interesses, mesmo que organizados 

pela hegemonia de alguns, conquanto que sejam esclarecidos e transparentes. 

Em suma, o que fazer, como fazer e para quern fazer e com que intengSo fazer, em 

termos de geragao, adaptagSo, difusSo e consumo de tecnologia. Isto deve ser resultado, 

por um lado, dos diferentes sujeitos sociais envotvidos e, por outro lado, do conhecimento 

cientifico exlstente, incluindo todas as formas de conhecimento, Inclusive, dos 

"consumidores" que deverao ser considerados, tambem, sujeitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 - O Problems 6 a Falta de Educagao 

Cerca de 70% dos entrevistados, no Smbrto do Sub-Programa GeragSo e 

AdaptagSo, de Tecnologia (GAT), Incluindo coordenadores, supervisores e tecnicos de 

campo dos nucleos instalados no Municipio de Boqueirao (PB), consideram a "falta de 

educagSo" dos produtores como um dos principals fatores que levou os projetos ao 

fracasso ou a resuttados negativos. E claro que a escolarizagSo como resultado de um 

processo educativo emancipador mais amplo, deve ser um processo de descoberta e ao 

mesmo tempo, uma arma dos "pequenos produtores" rurais em uma sociedade letrada. 

Entretanto, as falas dos tecnicos carregam, alem de uma visSo esteriotipada sobre 

o ' pequeno produtor rural", uma concepcSo fragmentada da realidade, produzlda por 

uma educacSo universitaria unidimensional, a- critica e tecnicista, mas mistificada como 

competente e especializada. Esta des-razSo, se interioriza e se muttiplica em todas as 

falas e em todas as suas praticas como autoritaria, anti-dialdgica. A comegar pelo fato de 

nSo conceberem os "pequenos produtores " como sujeitos do ato de conhecer e 

transformar a realidade, mas como objetos passivos de um agir instrumental, desconhece 

suas reals necessidades e interesses. NSo levam em consideragSo suas praticas e sua 
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cultura como conhecimento na construgSo e reconstrugSo permanentes de sua realidade, 

em condigdes cada vez mais adversas. Como diz COHN (1986:45): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"EducagSo / formagSo cultural pela auto reflexSo crltica signified para 

ADORNO a busca de autonomia, de auto-determinagSo Kantiana, do 

homem enquanto sSbio fazendo uso publico de sua razSo superando os 

limites da liberdade trazidos pela barbarie, pela seml-cultura. O homem 

enquanto sSbio se torna cidadSo do mundo, supera a dimensSo do 

privado, do dom€stico, do paroquial, das nonvas e imposigoes mil! E isso 

e plenamente educative, formative Existe pois um potencial pedagdgico 

InestimSvel no esclarecimento. Para ADORNO as medidas educativas, por 

mais abrangentes que sejam, diflcilmente poderSo evitar o aparecimento 

dos construtores e ideologos da barbarie. Mas a educagSo pelo 

esclarecimento pode fazer alguma coisa no sentido de modificar a atitude 

dos que praticam os atos bSrbaros". 

Ou seja, a partir daqueles que estSo na escola, na Universidade. £ desta 

educagSo que o campo precisa para transformagSo da propria acao costumeira. Tambem 

de um agir emancipatdrio que ao incorporar o agir rational com relacSo aos fins, recusa a 

sua tentagSo unidimensional, fragmentada, totalitaria dos produtores da barbarie 

capitalista. Portanto, recusa a tentagSo da barbarie que se impde pelo vies da difusSo de 

"pacotes tecnoldgicos" imposto por um paternalismo, face mesma da dominagSo, que 

pode produzir entre outras coisas, a deformacSo das consciencias, deformagSo do espirito 

criador e inovador que os pequenos produtores tdm mostrado ao construirem diversas 

for mas e estrategias de reproducao social do grupo domestico em situagSo adversa, tanto 

na sua relagSo com a natureza hostil como em relagSo a sociedade envotvente. 

Mas, como disse um dos tecnicos entrevistados: 

"Ha necessidade de educa-los para facilitar o entendimento deles, pois hS 

prejulzos no trabalho por causa desta falta". (F.M.S.S.) 

Outro entrevistado acredita que: 

" Outra dificuldade e grande necessidade do homem do campo, e a 

educagSo. A falta de instrugSo prejudica muito eles e os deixa atrasados ou 

com dificuldades de entender novas ideias. NSo vl nem uma prioridade 

para a educagSo no meio ruraf. (P.V.A.) 
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Um dos coordenadores entrevistados achou que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"as deficiencies de entendimento, o despreparo deles quanto ao nivel de 

informegSo, prejudicava muito''. (H.M.A.) 

Tal coordenador entrevistado ate apresentou uma visSo unilateral para 

comparar os agricultores do centro-sul e os do Nordeste. 

" quando participamos de reunites com agricultores do Sul, ate ficamos 

com inveja deles, por seu superior nivel de informac6es. Isso se deve a 

uma game de infbrmag&es que eles tern recebido de seus antecessors 

que vieram da Europa com multas informacb'es sobre agricultura. Ao 

Iongo do tempo, o agricultor do Nordeste nao teve oportunidade de 

agregar as informagces geradas nos diversos campos do conhecimento. A 

deficiencia que ele tern em suas funq&es basicas, impossibilita-o de ter 

uma informagSo melhor do mundo desenvolvido de hoje, e isso somado a 

comunicagSo do pessoal que vai trabalhar com ele, isso dificutta a 

absorgSo deles para nova tecnologia." 

Acredita-se que estas falas em termos qualitativos, ja sejam suficientes para 

exemplificar as visdes de mando dos tecnicos sobre o "pequeno produtor". 

E interessante frlsar que a concepgao dualista moderno atrasado, prdpria da 

ideologia da modernizacSo conservadora da agricultura, que tais entrevistados 

expressaram em suas falas, ndo comporta a crenca de que a "falta de educagSo" seja, 

necessariamente, um requisite que impede o processo de adogao de tecnologias 

agropecudrias. 

Neste sentido, A L V E S (1988: 32) considera que a: 

" caracterlstica que marcou o Servigo de ExtensSo Rural como distinto de 

fomento foi a Teoria de ComunicagSo que orientou a sua agSo - Os pontos 

principals sSo: 

1 - Os agricultores sSo capazes de aprender mesmo quando sSo 

analfabetos; 
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2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A mensagem tecnica necessita ajustar-se as exigincias do publico a 

que se dirige; 

3 - A difusSo de nova ideia e tanto mais repide quanto mais intense e 

diversificada pela bateria de metodos usados, sejam eles de alcance 

individual, sejam grupais ou de massa; 

4-0 ensinar - fazendo constituir a maneira mais efetiva de motivar e de 

convencer os agricultores. Por forga do oflcio, eles acreditam mais no que 

ve6m do que no que fedm ou ouvem; 

5 - Afinal de contas, para o agricultor e indiferente a tecnologia moderna ou 

costumeira. O que importa © o lucro; 

6 - Os agricultores como ocorre com todo mundo, aprendem por partes. 

Tern sua atengSo despertada pela nova ideia. Adquirem interesses. 

Depois o deseio de conhecS-lo melhor. Tomam-se conhecidos de suas 

vantagens. Poe-ne em prStica. ou seja, experimentam-na e a adotam ou a 

rejeitam (grifos do autor). Esta d a cartilha" da ExtensSo Rural no Brasil 

desde sua criagSo e expansSo a pertir dos anos 50. £ conhecida ao "p6 

da letra" porqualquertecnico extensionista da EMATER. Como disse um 

dos tecnicos entrevistados, parece mesmo que: 

"A Universidade esta muito dissociada da comunidade. A comunidade 

precise tanto dele e a burocrecie, o cartorialismo impedem essa 

aproximegSo. A Universidade e conservadora e todo mundo sabe disso. E 

preconceituosa, nSo desce ao menor. Ache todos vegebundos." 

Tais concepcdes, das quais os tecnicos entrevistados sSo portadores, com seus 

desvios, com ausencia de uma visao mais critico - histdrica da realidade sobre a qual se 

impdem, tern sua Idgica propria e obedecem a mecanismos determinaveis da 

racionalidade tecnica, positivista, sob a qual a producao da ciencia e da tecnologia e 

ideologicamente comprometida e destorcida. 

A desbarbarizacSo do homem do campo, segundo ADORNO, no texto "A 

EducagSo apds Auschwitz", nSo se coaduna com o sistema escolar existente. Suas 

formalidades e estruturas nSo atendem adequadamente ao homem do campo, mesmo 

sendo uma escola informal. Neste sentido sSo necessarias outras atternativas como 

organizacSo de grupos educacionais, de equipes de voluntarios que percorram as areas 

rurais, informando, ensinando, atravds de discussdes, cursos, atternativas de formacSo 

cultural suplementares. (BUCCI, 1984) 
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Convergindo, o trabalho empreendido por Ana Llgia Barbosa (UFPB - 1984), 

intitulado "Em Busca do Trabalho", estudo sobre os egressos do Ensino Tecnico 

Agropecuario da Paralba, tambem conclui sobre a dissociagdo do ensino rural com a 

realidade do campo, mostrando que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"em nenhum periodo de nossa evolugSo histdrica, os cursos agrlcolas 

tiveram importSncia significative para a formagSo de mSo-de-obra 

qualificada destinada a produgSo egropecuerie e, que tenha contribuido 

signlficativamente favorecendo o desenvoMmento da acropecuaria, pois 

na forma que se apresentaram e que continuam sendo minlstrados, tais 

cursos t6m se mostrado irrelevantes ( . . . ) Por outro lado, e tambem 

inegSvel que a forma predominante da produgSo agropecuaria ne base da 

grande propriedade tamb6m repercute negetlvemente pere o problema (...) 

nosso Estado mostrou ques os CTAs (Colegio Tecnico Agricola) estSo em 

crise particularmente no que se refere S formagSo profissional oferecida 

e sua vinculagSo ao mercado de trabalho. Por isso, precisam ser 

repensados e transformedos, levando-se em consideragSo a estrutura 

sdcio-econdmica, onde eles estSo inseridos. A escola formadore da forga 

de trabelho especielizada, apresenta-se ate certo ponto, artificial e , 

tambem, distanciada da realidade social concrete e, consequentemente, 

do mercedo de trabalho" (A. BARBOSA, 1984:142) 

Assim, tambem Medeiros de AGUIAR (I984:183) expressou: 

"a educagSo alienante induz processos de migragSo campo-cidade para 

aquele populagSo eperentemente meis apta e que, mesmo alfabetizeda, 

ocupa posig&es altamente desqualificadas no mercado de trabalho, por 

eusSncie de quaisquer nogdes e praticas de um processo de 

emenuelizegSo conforme explica a filosofie de existSncie". 

Nesse mesmo sentido, constatou CHALOULT (1980: 29) 

" O Plenejemento, progremegSo e execugSo dos PDRIs (Progreme de 

DesenvoMmento de Areas Integradas do Nordeste) nSo respeitam a 

realidade dos agricultores e sSo assim um fator a mais de alienagSo das 

masses. Um exemplo deste desrespeito S realidede dos egricultores e o 

celendSrio escolar que nSo estS adeptedo eo eno agricola dos produtores. 

A nSo participagSo faz com que os problemas vitais dos produtores nSo 

estejem atacedos pelas intervengdes previstes pelo Estedo (...) 
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Fica evidente que a escola do meio rural, bem como outros processos e estrategias 

ou projetos de formagSo educative e cultural, devem ter o compromisso com a educacao 

integral de sujeitos capazes de romper de forma soliddria, dialdgica e participativa, com 

uma racionalidade mistificadora que desumaniza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 - As Satisfag&es e Insatisfacdes de Pesquisadores e Tecnicos 

Condicionodos pela Razao Instrumental, a satisfacSo e , principalmente as 

insatisfacdes dos tecnicos revelam um desencantamento do mundo frente a burocracia da 

Universidade e do Programa em apreco. Tais insatisfacdes, por outro lado, expressam a 

crltica formal a estes fatos, redundando em resignacdo e "escapismos" individualistas: 

"Este programa tinha tudo para dar certo. NSo alcangou maiores resuttados 

porque foi mat administrado. A superestrutura desnecessaria criada para 

administrar o programa consumiu muito dinheiro. ( . . . )Tais absurdos 

praticados foi desgastando os pesquisadores e muitos desistiram no meio 

do caminho(.. ) Essa estrutura toda para gerar pesquisa n8o funciona na 

Universidade. Todos os Nucleos criados estSo desativados (...) Acho 

methor fazer pesquisa independente. Sou pesquisador do CNPq. Posso 

enviar meus projetos diretamente. P'ra, que me integrar a essa estrutura 

que so faz compiicar e absorver todos os recursos ? (P. V. A. -) 

(Entrevistado) 

Mas, 

"O GATcumpriu seus objetivos (idem ) " 

Alem do horizonte de apreensao dos transtornos 

burocraticos do GAT, os entrevistados, num misto de recusa e resignacSo, escapam para 
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solucdes imediatistas e individualistas, cujo "autonominismo" 6 produto do prdprio 

instrumentalismo tecnico - cientifico que os aprisiona. Tal instrumentalismo encarna-se nos 

agentes como um meio para maxImlzacSo de interesses partlculares: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Acho que o GAT atingiu seus objetivos. Para mim foi vantajoso, tambem 

principalmente pela experiencia" (P.D.) (Entrevistado) 

"Os problemas que ocorreram foram causados pelas tongas demoras nos 

recursos. Trabalhei com o Projeto Sertanejo antes. Este projeto era bem 

mais ampfo, com bem mais recursos. NSo dS para comparer porque o 

Sertanejo era bem mais rico. Para mim foi vantegem, trabalhar o GAT. 

Foi uma experiencia vSlida para um inlcio profissional. (J. D. N. 

Entrevistado) 

"As falhes que ocorreram foram devido fundamentamente, S falta de 

liberecSo de recursos em tempo hSbil. Muitas vezes, diente do atraso des 

verbes, es cultures recem plentedes ou eguerdando pare plenter morriem 

todes, eiem de vSrios outros prejulzos ceusedos peles longes esperas. 

Pare mim foi vantegen trabelhar com o GAT, por vSrios motivos: fui 

etreldo para a UFPB e melhorou meu salSrio" (A.D.B.) (Entrevistado) 

"Participei do programa desde a sua criegSo. Desisti de continuar por falta 

de motivagSo, logo nos primeiros anos. Anteriormente, jS fazia pesquisas 

para CNPq. Tenho muita crltice eo GAT comegendo peles pesquises de 

cima para baixo (...) Existe uma desintegragSo entre a area humanistica 

e tecnoldgica, tanto nos pequenos quanto nos grandes grupos. Deve-se 

estimular os professores a criar suas pequenas empresas; fazer disso 

aqui um mercado perse. E ume grende potencialidade que se 

desenvolve e fica escondide equidentro" (F.M.S.S.) (Entrevistedo) 

"Aconselhei-o a nSo eceitar o cargo, pois ele iria receber muitas pancadas 

mas ele aceitou. Havie uma boa gretificegSo e ele nSo quis perde-la" 

Idem (Entrevistado) 

Nas falas, expressam-se os interesses individuals dos tecnicos entrevistados. As 

vantaqens. Nem de longe aparece uma visdo mais interativa, de um projeto mais acima 

dos interesses individuals, um projeto institutional de uma Universidade que se quer 

vocacionada para os problemas da Regido Semi-Arida. Isto tern como custo a propria 

irracionalidade utilitaria dos meios, a recusa de formas mais solidarias e democraticas de 



115 

trabalho, interagSo de conhecimentos e Interesses para consecugSo de metas previstas, 

necessdria a prdpria preservagSo da imagem do Programa e da Universidade, dos 

prdprios pesquisadores e sua prdpria projegSo na comunidade cientifica nacional, senSo a 

prdpria preservagSo das vantagens e interesses individuals. Instala-se, ao contrario, um 

confronto de todos contra todos na concorrencia para tirar vantagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6-AFala dos "PequenosProdutores" Sorteados 

A nivel dos "pequenos produtores rurais" sorteados pelos mecanismos 

seletivos dos mais aptos (os inovadores potenciais) e por extensao, 

estrategicamente os demais, o PDCT - GAT revela a RazSo Instrumental ao 

conceber tais agricultores como objeto de um instrumentalismo tecnico-cientifico 

que racionaliza os meios para maximalizacSo de interesses particulares. 

Fundamentada no individualismo utilitdrio, ao racionalizar os meios, a razSo 

tecnica impde sobre as comunidades rurais e os agricultores selecionados a 

condigSo unica de serem usados instrumentalmente, jd que: 

"de uma vez que o agricultor concordava em participar do projeto e a 

parte da terra era separada para este trabalho, ele deveria obedecer a 

nossa orientagSo. Se ele querla fazer do seu modo, ele tinha todo o 

restante de suas terras para fazer de outro jeito. Mas, com aquele 

pedaco em experimento ele tinha que obedecer" (H.M.A) (Entrevistado) 

" Participei de algumas reunites com os tecnicos. Gostava das reunites. 

Ensinavam a gente trabalhar. Perguntavam a opiniSo da gente mas 

explicavam a deles que era melhor" (F.B.L.) (Agricultor Entrevistado) 

Mas, longe de ser concebido como processo educativo dialdgico de interagSo de 

conhecimento e trabalho no processo de conhecer e transformar a realidade, no GAT 
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"NSo existe interagSo e integragSo entre os tecnicos de gabinete com os 

tecnicos de campo e dos pequenos produtores. Acho que e por isto que 

estes programas nSo avangam (F.M.S.S.) (Entrevistado) 

" A intengSo fundamental do GAT era difundir um modelo. Era montar um 

modelo para ele ser copiado. £ a maneira de enxergar a coisa" (Idem 

Entrevistado) 

Neste caso, o GAT devla ensinar ao homem do campo , os mais aptos a 

buscarem seus prdprios fins. A isto tudo devem ser subordinados os valores, a familia, as 

praticas, as crencas, os modos de vtver e de transformer de uma comunidade de vida e de 

trabalho. A acao costumeira ou tradicional deve ser expurgada como "atraso" . E 

agricultores vistos como agentes desse "atraso", devem se limitar a imitar o agir 

instrumental dos tecnicos. Adaptarem-se, ja que os tecnicos pensam por eles. 

" Os tecnicos vinham toda semana. A gente fazia tudo o que eles diziam. 

(F.B.L)(Agricultor) 

"Tudo que os tecnicos me ensinaram, eu fazia. NSo houve dificuldades. 

(J.V.A) (Agricultor) 

A perspectiva tecnico - manipulatoria do mundo rural que o GAT deteve 

racionalizando os meios com vista a individualism© dos fins, teria como "custos" o 

rompimento da tradicSo, do "atraso", da acSo costumeira, que, entretanto, n§o se 

realizou. 

" Ndo continuo mais com as tecnicas da Universidade, por vdrios 

motivos tecnicos. A banana ficou diflcil de comercializar, a seca deixou a 

agua muito longe e assim nSo dd para usar o motor da Universidade que 

e muito pequeno para puxar a agua de longe. Antes precisava de 36 

metros de cano, agora preciso de 80 metros. Voltamos a produzir 

piment&o como faziamos antes" (R.L.S.) (Agricultor) 
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"Gostei de trabalhar com o Programa. NSo deu para continuar com as 

outras plantagdes. A cana nunca prestou, arrastava no chSo. £ a fatta 

d'agua que prejudica. A terra que veio com o Projeto trouxe muita 

"tiririca".* NSo conseguimos acabar com ela, prejudica muito a 

plantagSo. Desgraga a terra. Das tecnicas que os tecnicos ensinaram, 

ficamos com algumas, mas outras nao. Por exemplo, no preparo da 

terra, voltamos para o uso do quadrado, pois com o sulco, gastava muita 

terra" (N.G.O.) (Agricultor) 

Como se ve, os agricultores nSo deixam de adotar as novas tecnicas pela "fatta 

de educac5o". 

A adocdo das novas praticas expressa pelas falas dos agricultores, esteve 

associada a maior ou menor sobrecarga de trabalho e possibilidades de mercado. Na fala 

anterior, viu-se que um agricultor entrevistado nao adotou a pratica do RUICO. porque esta 

pratica gastava murta terra, ou seja, exige maior sobrecarga de trabalho, alem de consumir 

mais agua que a fator limitante na regiao. Por sua vez, isto significa maior dispendio 

com combustfvel, onerando os custos de producao. O abandono da pratica ensinada 

pelos tecnicos e racional, segundo o calculo do agricultor, certamente tambem em termos 

de diferenciais de produtividade entre uma pratica e outra pouco significativa, tornando-se 

mais compensador ficar com as tacnicas anteriores ao Projeto. Ja o abandono de 

culturas, traduz, entre outras coisas, uma sobrecarga de trabalho sem retorno, nem 

tacnico e nem economico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( * ) Tiririca - especime vegetal, parecida com uma graminea, mas e da famllia botanica das ciperaclas. Com 

grande capacldade de reproducao, se torna uma invasora de dificil combate. 
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Entretanto, entende-se que a maior capacidade de discemimento adquirida no 

processo educacional, a anaJise crltica consci£nte dos conhecimentos auferidos, caso Ihes 

fosse proporclonada essa capacidade, tudo Isso faria aumentar as chances de 

desenvolvimento pleno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A cana nunca prestou, arrest av a no chSo" (N.G.O.) (Agricultor) 

Ou expressa a oneragSo dos fatores de produgSo e / ou as dificuldades de 

comercializagao do produto: 

"Perguntavam a opiniSo da genre, mas explicavam a deles, que era melhor; 

voltamos para o sistema antigo, ja hd 3 anos. Voltamos a nossa t&cnica 

que e mais barata. (F.B.L) (Agricultor) 

"Os equipamentos deram problemas. (...) A bananeira produziu muito bem. 

Mas o com6rcio dela era muito ruim. A banana nanica n8o presta para o 

com6rcio. A pacovan sim". Idem (Agricultor) 

Como se pode deduzir das falas dos agricultores, a ndo adocSo das tecnicas novas 

nada tern de "atraso", de apego a valores. Por outro lado, o GAT se revela como um 

projeto tecnico fechado em si mesmo, pragmatico e ao mesmo tempo voluntarista, n§o 

levando em consideragao alem das experiencias e cultura dos produtores, o proprio 

contexto social abrangente. NSo se previu, por exemplo, os fatores de mercado, a 

oneragao dos custos de produgSo, o aumento da sobrecarga do trabalho familiar, os 

fatores locais limitantes como a questao da agua, a falta de energia eletrica, etc. Se houve 

irracionalidade no projeto, ndo foi relacionada a sua adocao, mas a sua propria difusao, 

nSo se racionalizando e harmonizando os diversos fatores de producSo, incluindo o 

desperdfcio da forga de trabalho. 

Foi gragas aos valores do tipo tradicional, que a atividade dos agentes 

modernizadores n3o foi inocua, (SOUSA MARTINS, 1975) \a que para os agricultores foi 

uma experi§ncia que aumentou seus "estoques" de conhecimento: 
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" Voltaria ao projeto se ele voltasse. O equipamento ainda esta ajudando 

a gente, se nSo a gente jS tinha parado de produzir. O projeto trouxe 

vantagens para a gente. Como sugestSo seria ampliar a Area do Projeto. 

Ainda conservamos a laranja. S6 ela. A laranja por aspersSo seria 

melhor. Os vizinhos tinham medo de perder a terra para o projeto. Mas 

depois queriam participar tamb6m, quando viram os resultados. A 

irrigagSo por aspersSo seria melhor para S produgSo. O gasto com diesel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e muito grande. A m6dia de gasto era 200 a 300 litros por m6s." 

E claro, que a aspersSo gasta mais agua (fator limitante) e portanto, mais energia 

(oneragSo dos custos). Mas, tal fala parece revelar o fascinio pelo novo, pela nova 

experiencia, o fetiche da tecnologia oportunizado em parte, pelo projeto em pauta. 

Entretanto, esses fatos produzem, na populagSo, a imagem de um estranho que nSo 

atende as suas expectativas, que dela se distancia e cujos ensinamentos sSo destituldos 

de valor. A interdepend§ncia paternalist^ com relagSo aos tecnicos leva o produtor a 

adotar meios que Ihe sSo de pouca utilidade e nenhuma rentabilidade. Isto acontece pelo 

menos enquanto os tecnicos e o programa estSo presentes nas areas rurais. Acabando-

se o projeto, nSo e raro, os agricultores em geral voltam Ss praticas anteriores. NSo e 

raro, encontrarem-se, nos sitios, equipamentos subutilizados ou nSo utilizados, 

representando um capital fixo sem remuneragSo e, a longo prazo, perecivel devldo a 

corrosSo, quebra de pegas, etc. Foram adquiridos pelo paternalismo dos projetos, ndo sSo 

devidamente utilizados pela oneragSo de seu uso (ver SOUSA MARTINS, 1976). Como 

bem denotam as falas, a seguir transcritas: 

7\/nda tenho o motor. Mas com a seca 6 mais complicado usar motor. E 

preciso mais cano para puxar a agua, pois o motor tern que ficar perto da 

agua. As vezes, nSo dS para puxar a agua, pois jS vem com lama. A 

energia seria a melhor coisa. O dleo diesel fica muito caro". (N.G.O.) 

(Agricultor) 

"A Srea do projeto foi pequena. O motor era a diesel e ficava caro. Se fosse 

uma Srea maior, tinha sido melhor. Entraria novamente no projeto, mas s6 

com bomba el&rica (R.LS.) (Agricultor) 

"Na epoca do projeto, melhorou bastante nossa vida. A gente nSo gastava 

nada com essa produgSo. Mas agora parou. So ficamos com a laranja, 

mas sem usar a t&cnica da Universidade, sem irrigagSo, pois agora 

usamos a agua de terceiros. NSo temos mais agua aqui, depois da seca 

(...) como sugestSo, digo que as t€cnicas do Projeto eram muitos boas, 
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mas a irrigagSo para bananeiras, precisa de bastante agua e por xique 

xique nSo dS. E melhor com tubo janelado". Idem (Agricultor) 

"Esse projeto trouxe muita coisa boa para a gente. Infelizmente nSo teve 

mais. Melhorou a vida de nds. Voltei para a tecnica de antes . Para 

melhorar aqui, a gente precisa de Sgua e recursos. (A.F.S.) (Agricultor) 

Tars falas mostram que a modernizagSo do GAT, expressando-se na racionalizagSo 

tecnico-cientlfica nao produziu adotantes de tecnologia no sentido de inovadores de fato, 

de abandono de tecnicas tradicionais ou costumeiras. Por outro lado, a persistencia dos 

padroes costumeiras dos agricultores na utilizagSo dos fatores de produgSo nSo significa 

aversSo ao novo, ao moderno, quando os meios mobilizados e orientados para 

rentabilidade dos fatores de produgSo (terra, trabalho e capital) sSo remunerados em 

termos de mercado, em outras termos, obtengSo de rentabilidade do capital empregado. 

Como disseram dois agricultores: 

"A bananeira nSo prestou. A comercializagSo e ruim para a banana nanica. 

A banana me deu prejulzo, mas outros foi bom. Se fosse banana 

pacovan, ainda continuava". (N.G.O) (Agricultor) 

"Como sugestSo seria ampliar a Srea do Projeto. Poderla ampliar a Srea do 

cdco. SSo 192 pes por hectSre. Anotei todo o acompanhamento da 

produgSo no caderno. Se tivesse energia a produgSo era muita, pois o 

motor a diesel fica muito caro (...) Tudo que ganho na produgSo reinvisto 

na propriedade. Daria para sobreviver so da plantagSo destes 192 pes de 

cdco". (J.V.A.) (Agricultor) 

Fica claro, pelo exposto, que so e possivel adotar tecnologia, quando nao 

se faz necessSrio absorver os custos de produgSo, para tornar posslveis a venda 

dos produtos agrfcolas pelos limites de pregos que o mercado pode pagar. Neste 

caso, tais afirmagdes sobre " resistencia a mudanga", "falta de educagSo"e nocoes 

similares sSo precarias, dada a existencia de fatores econdmicos, e nao 

tecnolbgicos, que estimulam ou geram essas resistSncias nas areas rurais; ( Ver 

SOUSA MARTINS, 1976) Neste caso, a instrumentalidade tecnica do GAT, 

despossulda de uma visSo de uma teoria da sociedade, de uma percepgSo da 
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totalidade, ao nao levar em conta as varias dimensdes sociais, econdmicas e 

culturais, da questao de adogao de tecnoiogias, termina operando uma 

irracionalidade. Tal Irracionalidade de uma concepcSo unidimensional da realidade 

supervaloriza, para os agricultores, a tecnica como boa, como uma coisa neutra, 

fascinante, agregada do prbprio discurso competente dos tecnicos, permitindo as 

transferSncias "negativas" do Projeto para os produtores, para sua "falta de 

educacSo e outros atributos semelhantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7-AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pedagogla da Imposicio 

Nesse quadra, a instrumentalidade tecnica se torna dominacSo. A tecnica se 

trasmuta em uma pratica tecnicista e descontextualizada, da des-razao: o modelo de 

efe'rto-demonstracao. 

A sua forca esta no " ver para crer": 

" O efeito demonstraga'o funciona. Todos os vizinhos querem, ponbm falta o 

cnidito para eles". (P.D.) (Entrevistado) 

"O efeito-demonstragSo 6 wave/, por6m, sem dinheiro, a imposslvel copiar. 

Os vizinhos sempre querem participar, depois de verem os resultados, 

mas ficam impedidos por falta de cr6dito. (J.D.N.) ( Entrevistado) 

"Como o programa nSo implantava exatamente o que o pequeno produtor 

queria, ele n&o se interessava totalmente". (F.M.S.S.) (Entrevistado) 

Tal modelo de difusdo ja foi objetivo de ensaios e estudos crlticos. Ressalta-se o 

trabalho de THIOLLENT (1984) que piivilegia a sua dimensao pedagbgica, ou seja, de 

instrumento de difusSo do saber tecnico, de adestramento tecnico. O autor questiona o 

efeito-demonstracao pelo privilegiamento da persuasao e recepcao do uso de tacnicas e 

n8o a problematizacao de sua criacSo e uso. Para ele, a ideologia difusionista ja n3o e 
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mera ilusSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j a que ela acompanha a extensao das praticas capitalistas no campo e e 

divulgada por agentes especializados e treinados com este objetlvo. Nesta concepcSo 

difusionista, o mundo rural e visto como um mundo composto de indivlduos 

estatisticamente distribuidos em cinco categorias: os inovadores, adodantes adiantados, 

a maioria adiantada, maioria atrasada e retardatarios . Tal distribuigao remete a uma 

posicSo generica entre os indivlduos modemos (adiantados) e os tradicionais 

(atrasados). Trata-se de uma representacSo de um mundo rural sem classes, e por tanto 

sem conflrtos. O unico conflito reconhecido e uma oposicSo entre o moderno versus o 

atrasado, que, aos poucos, pode ser superado pela difusfio do modernismo por 

intermedio de diferentes canais de comunicacSo. A ideologia da modernizacSo entende 

promover valores e atrtudes posltlvas, associadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a modernizacao tecnolbgica. 

Para o autor, pelo mecanismo de efeito demonstracSo, a tecnologia aparenta-se 

neutra, a respeito dos efertos negativos de certas tacnicas, poram, as inovacSes s8o tidas 

como coisas novas, sem uma problematizacao do real. As analises cientfficas reduzem-

se em analises fundamentadas e calcadas em normas tacnicas e valores que compdem 

uma determinada visSo do mundo. Repousando na crenca de manipulacao meramente 

tecnica do mundo, tais normas acabam sendo uma escala de preferencia ou julgamento 

de pessoas e das situacSes investigadas. A difusao de tecnologia se torna, assim, uma 

relacdo social de dominacao, impondo-se a racionalidade tacnica como destino 

irrecusavel aos agricultores. 

Uma fala dos agricultores entrevistados no Municlpio de BoqueirSo, parece ser 

magistral para ilustrar tal questao: 

"Participei de algumas reunides com os t6cnicos. Gostava das reunidcs. 

Ensinavam como a gente trabalhar. Perguntavam a opiniSo da gente mas 

explicavam a deles que era melhor. Voltamos para o slstema antlgo, jd na 

uns 3 anos. Voltamos a nossa tecnica que 6 mais barata". (F.B.L..) 

(Agricultor) 

Portanto, as diferencas entre "agriculturas modernas" e agricultures atrasadas" 

n9o se reduzem ao tempo tecnol6gico e n3o depende meramente de uma 
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instrumentalidade tecnica que, atraves de "pacotes tecnologicos" ou "m6dulos", 

resolvam tais defasagens com solucoes praticas, por mais que os efeitos didaticos do 

efelto-demonstracao tenham sido aprovados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"NSo houve dificuldade para pratica, o que os tecnicos diziam, agente 

cumpria" (F.B.L) (Agricultor) 

"Nunca houve dificuldade entre n6s e os tecnicos da Universidade. 

Agente procurava fazer tudo como eles diziam para aprender mais com 

eles. Com essas tecnicas ficava mais fdcil, produzir. Entregava banana 

direto na industria. Mas depois passou a dar problemas para ela receber. 

Al paramos de produzir". (R.LS.) (Agricultor) 

Como pode ser visto, tambem nSo foi o anaifabetismo e nem ignorSncia dos 

agricultores que impediram a viabilidade dos projetos, cujos "mbdulos" continham a 

banana nos seus sistemas de producSo e comercializacSo. Por que, tal culpabilidade 

aos "pequenos produtores" pelos insucessos de projetos agrlcolas do GAT ? Ora, 

numa relagao social de dominagao "o pau se quebra sempre nas costas do mais fraco" 

, como expressa um certo drtado popular, ou seja, a tecnica e coisa sempre boa, neutra, 

e entende-se como tecnica todo o apoio montado para se chegar ao produto final: "o 

pequeno produtor modernizado". Portanto, a tecnica, a sua impessoalidade, nSo cabe 

nenhuma mancha de culpa pelo seu prbprio insucesso. Ela esta isenta pela sua propiia 

neutralidade de valor. Remeter a culpa dos insucessos do GAT ao tecnico, seria decretar 

a propria falencia da Razao Instrumental, seria desmfstificar o discurso tecnico cientffico 

e sua pratica seria decretar a falencia da propiia instituigSo cientlfica, portanto, a quern 

cabe a culpa? Aos "pequenos produtores" deseducados, analfabetos, ignorantes e 

outros esteridtipos. 

Aqui a pedagogia da imposicSo da des raz3o, apresenta a sua face mais 

autoritaria. NSo e na relagao cotidiana tecnico agricultor, na in comunicagSo entre sujeito-

tacnico versus objeto-pequeno produtor que ela mais se revela. Nem na imposigao de um 

saber que se afirma o seu lado mais autoritario E exatamente no momento da resposta, dos 

resultados que o seu lado mais cruel, mais cinico, mais totalitario, mais irracional se 

desnuda, ao decretar a "incompetancia" dos agricultores. 
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Mas, com isto, com os insucessos de programas como o GAT atribuldos 

"cientrficamente" aos agricultores, se atinge os objetivos inconfessaveis: se produz 

material " emplricamente comprovados" que permlte alargar as barrelrtas materials e 

simbblicas, impostas secularmente pelas elites poderosas economico e polfticamente, que 

tSm impedido as p o p u l a t e s pobres do campo de participar da polltica, de gozar os 

beneflcios das politicas publicas e lutar por elas como direito de cidadania. Tais pollticas 

quando chegam a estas populagdes, chegam "de graca," sSo " paternalistas", visam 

tirar resuttados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OGAT foi um programa tlmido . Seu objetivo era tirar conclus6es e nSo 

melhorar a vida em geral. Satisfez seus objetivos". (H.P.G.) (Entrevistado) 

E claro que, tambem os objetivos a serem atingidos n§o previram o imprevisslvel, 

dada a sua formalidade tecnica cega, dada a sua visao a-historica e fragmentada da 

realidade, ja que: 

"a falta de educacSo no campo complicou muito" (P.D.) (Entrevistado) 

E evidente que tais resultados, portanto, j6 estavam dados antes do inlcio do 

Programa, \a que o "ajuste dos meios adequados aos fins" opera no horizonte "tentativa 

erro-acerto" prbprio de um ensaio experimental. Nesta perspectiva, se tais resultados 

fossem positivos era porque, finalmente, o GAT conseguira quebrar as barretras que 

impediam a adogao de fatores modernos no campo (ignordncia, desinteresse, 

acomodacfio, crenca, apego a tradicSo e as praticas ultrapassadas por parte dos 

agricultores) e se fossem negativos, era porque, a teoria estava coberta de razfio: o campo 

e atrasado, o agricultor e ignorante e analfabeto, nao tern condicdes de adotar fatores e 

praticas modernas e, mudar sua vida. Esta e a "ladainha" embutida em todos os 

projetos dos programas chamados de desenvoMmento rural. E o GAT incorpora o 

mesmo ideario modernizante daqueles. 
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Afinal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" de uma vez que o agricultor concordava em participar do projeto e a parte 

da terra era separada para este trabalho, ele deveria obedecer a nossa 

orientagSo. Se ele queria fazer de seu modo, ele tinha todo o restante de 

suas terras para fazer de outro jeito. Mas com aquele pedago em 

expenmento, ele tinha que obedecer. (H.M.A.) (Entrevistado) 

Mas, 

"o pequeno produtor estava muito influenciado pelas vantagens financeiras 

do programa. Isto dificultou muito o trabalho. Aqueles que procederam 

dessa maneira leviana, foram justamente os que desistiram. Mas existiam 

grupos bons que ajudavam. Entretanto, as defici€ncias de entendimento, o 

despreparo deles, quanto ao nlvel de intbrmagdo prejudicou muito" Idem 

(Entrevistado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ja n9o a mais o atraso de recursos financeiros e o despreparo dos tacnicos, os 

fatores responsaveis pelos insucessos do GAT: 

" A experiencia dependia muito dos recursos humanos, tlnhamos certeza 

das dificuldades com recursos humanos" Idem (Entrevistado) 

Ou a 

"grande burocracia inviabilizando a piatica das pesquisas".(F .M.S.S.) 

(Entrevistado) 

Dentro deste quadra, os prbprios tacnicos, os donos do poder tacnico, tornam-se 

eles propiios, pela semi-educacSo, manipulados. No jogo da dinamica butoctatica da 

organizac§o, perseguem a filosofia da eficacia, sem consciancia de que estfio 

reproduzindo a trama social da dominacao. Isto a nlvel de programas de difusao e 

adaptacSo de tecnologia como o GAT, e uma simples miniatura de uma realidade bem 

mais ampla, pois a condicao historica das sociedades capitalistas contemporaneas e a in-

comunicagao, a semi-formagao, a semi-educac§o, a des-razao. 
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De certa forma, pode-se considerar que de alguma maneira, se reproduz em 

programas como o GAT, a pedagogia que treinou, habilitou, qualificou, instruiu os 

proprios tecnicos, atrav6s de processos acrlticos e a-hlst6i1cos prdprios da razao 

formalizada: seriacSo e fragmentac9o do conhecimento, organtzacao dos curriculos 

privilegiando o enfoque positivista ou seja, os cursos e os conhecimentos trabalhados 

pela Universidade, para nao falar da escola em geral, perderam seu vinculo com as 

exigencias das necessidades sociais e atrelaram-se a interesses de grupos que detem o 

poder, revelando a logica da dominacao. 

Os tecnicos engajados no GAT, que e o caso em estudo, sao produtos desta 

racionalidade instrumental da Universidade, como e nosso caso particular. 

Impde-se assim a dominacao, cujas raizes mais profundas e mais abrangentes da 

Razao Instrumental, se reproduz numa escala mais particular, atraves de programas 

como o PDCT/NE - GAT. A Razao Instrumental como se viu ate agora, se apresenta 

como um controle totalitario da natureza e com a tentativa de dominacao incondicional do 

homem na sociedade contemporaries, impedindo a formacao de indivlduos autdnomos, 

independentes, capazes de julgar, de decidir conscientemente. A Teoria Crltica coloca as 

exigencias de uma pedagogia emancipatbria frente a sociedade capitalists moderna que, 

atraves da RazSo Instrumental, reproduz ampliada e unrversalmente os interesses 

dominantes. 

Com essa pedagogia emancipatoria se faz necessSria a luta pelo resgate da 

formacao cultural atraves da intransigSncia da raz§o. (PUCCI, 1994) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Por Uma Pedagogia Emancipatoria 

Como pode ate agora ser visualizado, o PDCT/NE-GAT se afirmou como Raz8o 

Instrumental, que em ultima instancia, reproduz os interesses das classes dominantes. 

Com a promessa de ajudar os "pequenos produtores" a mudarem suas praticas de 
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cultivo e por consequencia, os valores que as orientam, terminou sendo um processo de 

reprodugSo das tramas sociais de dominacao. 

Mas, para que haja uma transformagSo no campo, partindo dos que lutam para 

viabilizar a promogSo socio-economica e cultural dos que trabalham na agricuttura, e 

importante, segundo ROMEU PADILHA (1984) que os trabalhadores do campo se 

mobilizem, se organizem e se conscientizem em torno de seus interesses, sues 

reivindicacdes, suas necessldades e seus esforcos concretes em prol da superagao das 

condigoes objetivas e subjetivas em que se encontram. A isto o autor chama de educagSo 

libertadora, e acha que o extensionlsta encontra-se em uma situagSo privilegiada para 

participar deste processo, ja que ele foi preparado para agir no campo da tecnologia da 

produgSo, e e justamente al no processo produtivo, que se definem e se reproduzem as 

relagbes sociais de produgSo. 

Alem disto, ROMEU PADILHA propfie a polrtizagSo dos extensionistas para 

enxergar e agir na realidade, desmistificando a ciSncia e a tecnica, atraves de uma 

extensSo rural comprometida com a democratlzagSo da sociedade e dando primazia aos 

segmentos populacionais majoritarios entretanto, mais excluldos do campo. 

Ao contrSrio do PDCT/NE-GAT, uma prStica emancipatoria na GeragSo e DifusSo 

de Tecnologia, e antes de tudo, um processo educativo, e por ser educativo deve ser 

interativo, participativo, dialbgico. Neste processo, as decisSes sSo coletivas e ao mesmo 

tempo, geradoras de uma prSxis inovadora capaz de abrir caminhos de democratizagSo 

mais amplos. 

Tal processo educativo, permite aos agricultores, tomar a sua palavra como sujeitos 

do ato de conhecer e transformar sua realidade histerico-cultural. O homem e um ser de 

relagdes e nao so de contatos, nSo estS apenas no mundo, mas com o mundo. Sem 

comunicagSo, sem diSlogo nSo hS relagSes efetivas, nSo ha envoMmento, nSo hS lagos 

de solidariedade, nSo hS compromisso, e o ser humano emudece e se petrifica. 
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Como se pode ver, numa comunidade solidaria de sujeitos falantes, atuantes e 

conscientes, como reinvidica Habermas e incompativel com a ag§o instrumental, t6cnica, 

monolbgica, autoiitaria, que recusa a crltica, a criatividade, as capacidades de 

conhecimento dos sujeitos de cooperagSo. 

Ndo se trata, no entanto, do manuseio meramente instrumental do conhecimento 

tecnico cientlfico, cheio de "boas intengdes" e de sua imposicSo as comunidades 

camponesas com outros valores, tentando convence-los, inclusive apelando para o 

individualismo utilitario (o pequeno produtor). Signlfica, antes, um processo interativo, 

relacional, solidario, de superacSo de Ignorfinclas e conhecimentos, tanto dos tecnicos 

educadores quanto dos agricultores na tranformagSo da realidade, resgatando-se a 

dimensSo plural, negativa, inovadora, e criativa da razao. 

Finalmente, em um processo dialbgico que os sujeitos atuantes se conhecem e se 

fazem ser reconhecidos em suas dtferencas, em seus interesses, em seus 

conhecimentos, e aprendizado para conhecer mais na transformagSo da realidade. S6 

nesta btica um programa de geragdo de tecnologia pode se tornar emancipador. Assim, a 

tecnologia e a ciencia, vulgarizadas, questionadas, desmistificadas, se destituira de suas 

pretensSes irracionais de racionalidade unica, e deixarSo de ser fim, para ser meio no 

processo de descoberta das potencialidades humanas proprias, que vao sendo 

atualizadas, colocadas em agdo e desenvolvidas como processo educativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.9 - Resumo do Capftulo 

Neste capltulo, tentou-se mostrar que as des-raz6es ou irracionalidades do 

PDCT/NE - GAT revelam a RazSo Instrumental. A racionalidade tecnica, formal, ao se 

afirmar como a unica racionalidade possivel, se impoe autoritariamente, destituindo a ciencia 

e a tecnologia de seu potencial crltico e emancipador. 
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Tal racionalidade pdde ser apreendida atraves da reflexSo das falas dos atores 

sociais que estiveram engajados no PDCT/NE - GAT. Observam-se, com o suporte da 

reflexSo crltica, como a racionalidade dos meios para chegar a qualquer fim, independente 

de uma avaliacao dos fins e sem considerar o todo objetivo, seria um dos elementos 

comprometidos com a desumanizacao, a manipulacao e o adesti amento dos indivlduos. 

A positivizacao da Razao destrbi a sua dimensao crltica obscurecendo a falsidade 

do presente, para transforma-la em instrumento do aparato econdmico, abrangente de todas 

as esferas da vida, em uma sociedade administrada, calculada, 

Nela, a racionalidade tecnica se torna racionalidade da dominacao, subordinando 

os pr oprios administradores, tecnocratas e tacnicos. Esta subordinacao pode ser pensada a 

partir da escola, da Universidade, das quais os agentes, os tacnicos sdo produtos treinados, 

ultra - especializados, e de - formados em sua capacidade crltica inerentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a razao, pela 

semi-educacjio. Tal de - formacSo a irracional ao destituir a Raz3o de sua dimensao crltica, 

negativa, criativa, dial6gica, interativa. 

No mundo das coisas, da mercadoria, a Universidade a reprodutora e produto deste 

processo de mistificac8o da razao tacnica, mas tambam pode e deve se tornar espaco de 

seu desvelamento. Pode contra-atuar contra a des - razSo. 

Por outro lado, se mostrou que, no ambito do PDCT/NE-GAT, os meios se 

tornaram fins submetidos a Razdo Instrumental, como imagem e semelhanca da 

Universidade que Ihe gestou e Ihe deu conteudo e forma para a acao. A Universidade ao se 

adequar a fase contemporenea do capitalismo, teve que responder as suas exigencias, 

adotando os mecanismos de racionalidade dos meios adequados para serem produtos finais 

que sSo meios adaptados (produtos tecnolbgicos e recursos humanos) a uma Ibgica de 

mercado. Em tal srtuacao, a dominacao tacnica e autoritaria vigente na Universidade 

imp6e-se pela assimilacao mecanica e pragmatica dos meios adequados aos fins, em que 

os fins se assemelham aos meios. 
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Mostrou-se que a "falta de educacSo dos produtores" considerada pela maioria 

dos entrevistados, como, responsavel pelos resultados negativos do projeto, escondia, de 

certa forma, a realidade e reproduzia os termos vlgentes da dominacao. As falas dos 

tacnicos foram anaiisadas em seus esteribtipos, prdprios de uma concepcSo fragmentada 

do mundo da vida, produto de uma educagSo acrftica. Concepgao esta mistificada como 

competence, autorizada, porem, irracional, autoritaria. 

Observou-se como as Irracionalidades atribuldas ao "pequeno produtor", eram 

expressSo mesma da irracionalidade das tacnicas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j a que os unicos agentes engajados no 

Programa que se mostraram mais racionais foram os "pequenos produtores". Estes 

munidos de outra racionalidade, sustentada em outros valores e em outras Ibgicas de agir, 

nao adotaram as tecnologias porque as suas praticas tecnolbgicas costumeiras, eram mais 

racionais, mais baratas, frente a um mercado que inviabilizou as tacnicas do GAT, com 

base em fatores produtivos oneradores dos custos de producSo nSo correspondente a 

preco de mercado remuneradores de tais fatores e insumos produtivos modernos, aiam da 

mao-de-obra. Some-se a tal aspiracao, a falta de uma alternativa de cradito adequado as 

condigSes reais de sobrevivencia dos grupos familiares de produgao agrfcola e a falta de 

alternativas de realizacSo de seu valor da produgSo agrfcola. 

Em seguida, se analisou a pedagogia impositora utilizada pelo PDCT/NE-GAT, 

ou seja, os conteudos e as praticas difusionistas de efeito - demonstracSo, como relagao 

social de dominacao. ExpressSo mesma da semi - formacSo, da des - razSo, e da 

incomunicacSo entre tacnicos e agricultores, que se afirmam monologicamente sugerindo 

a nulidade da pessoa, dos indivlduos que deveriam protagonizar o processo de geracSo, 

adaptacSo e adogao de tecnologia. Com isso, se atinge a objetivos determinados, j a 

implicitos em programas como o GAT: a desqualificacSo dos agricultores engajados em 

tais programas. Afinal, nas falas dos tacnicos, em ultima estSncia, nSo foi a "grande 

burocracia que inviabilizou a pratica das pesquisas" ? Os responsaveis pela ausencia do 

sucesso do GAT, entretanto sSo os "pequenos produtores". Com isto, sSo 

reproduzidas "materia-ptima" que alarga e alimenta a concepcSo dominante de anular 

todas as formas de vida que nao se adequam ao quadro do agir instrumental. Desta 

forma, entre outras questoes, tais programas cumprem a funcSo ideolbgica de ampliar e 
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reforgar a desvalorizagSo do conhecimento popular e a desqualificacSo do campesinato e 

de seu patrimdnio cultural, de aprofundar a discriminacSo que sobre ele exerce a sociedade 

envolvente e que sb v6 uma dimensSo: de produtores de mercadorlas. Isto nega aos 

agricultores o seu papel de sujeito do curso de suas proprias vidas, de protogonistas da 

mudanga social de sua propria realidade, de seus direitos elementares de cidadania. 

Em seguida, e fmalmente, se propfle uma pedagogia emancipatbria, conforme as 

contribuigSes dos autores frankfurtianos, com especial atengSo na teoria do agir 

comunicativo de Jurgem Habermas. Uma pedagogia da emancipagSo deve se contrapor 

aquela vtsSo das praticas de efeito-demonstragSo, fundamentadas numa concepgSo de 

que a adogSo de tecnologia deve ser um processo psicologico, essencialmente individual, 

pelo qual uma pessoa adere "Irvremente" a verdade de uma novagSo redentora. Ao 

contrario, se propoe uma pedagogia que desmistifique a razao instrumental, que questione, 

indague, reflita o processo e as condigoes histbrico-sociais de geragSo e adaptagSo de 

tecnologia, e nSo somente o seu uso. Sugere-se que o processo de geragSo, adaptagSo e 

difusSo de tecnologia deva ser um processo educativo, no qual interajam agricultores e 

tecnicos com seus reais sujeitos, confrontando conhecimentos, experiSncias, explicrtando 

interesses e divergSncias, problematizando a geragSo, adaptagSo e uso de tecnologias 

como pratica de produgSo do saber tecnico e ciSntrfico. Neste processo, agricultores e 

tecnicos devem analisar cada momento do processo, modificando-o, substituindo-o, 

experimentando-o como processo de agSo comunicativa, que resgate a fungSo crltica, 

inovadora, espontSnea e criativa da razao. 
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1 - Este trabalho oportunizou numa reflexao critica do Programa de 

DesenvoMmento Cientlfico e Tecnoldgico do Nordeste - Sub-programa GeracSo e 

AdaptacSo de Tecnologia (PDCT/NE-GAT) no Estado da Paraiba, a partir de uma 

analise do conteudo do prdprio projeto e entrevistas realizadas com tecnicos e 

"pequenos produtores rurais" engajados na experimentacSo de seus modules produtivos. 

especificamente no Municipio de BoqueirSo - Paraiba. Optou-se por uma analise 

respaldada nas contributes dos pensadores da Teoria Critica ou Escola de Frankfurt, 

notadamente Horkheimer, Marcuse, Adorno e principalmente Habermas. Essas 

contributes ajudaram a desvencilhar a irracionalidade operante da Razao Instrumental, 

ao se impor como racionalidade tecnica, formal, unidimensional, como unica forma de 

racionalidade possivel, destitulda de razao, sem poder critico, negative dialbgico, 

interativo, criador e transformador, a sua dimensao emancipatdria. Dal, a irracionalidade 

da racionalidade tecnica, que transforma os meios, o lucro, em seu prdprio fim, 

reproduzindo e ampliando as condicSes sociais de dominacao e exploracSo favordveis a 

reprodugSo ampliada do empreendimento capitalista, bem como os mecanismos de 

legitimacao favoraveis a classe dominante e proprieteria dos meios de produgao (inclusive 

os meios de producSo cultural). 

2 - A razao tecnica ou formal supostamente livre de valores, remete a necessidade 

de jargSes tecnicos na apreensSo dos fendmenos da realidade, isto e, encarna uma 

Idgica formal que reconhece apenas as exterioridades e as evidfincias dos fatos e das 

situacoes. Tais expressdes como racionalizagdo tecnica ou formal nao evidenciam as 

contradicOes sociais, apresentando-se como visoes parciais e fragmentarias da realidade 

como coisas, incluindo ai a coisificac§o do homem submetido a normas tecnicas. Nestes 

termos, o predomlnio da RazSo Instrumental, isto e, o fato de que a racionalidade seja 

considerada como racionalidade dos meios para chegar a qualquer fim que se desse a um 

sujeito, independentemente de uma avaliacSo dos fins e sem consideracSo do todo 

objetivo, seria um dos elementos comprometidos com a desumanizac§o, a manipulac§o 

das massas e o autoritarismo. (THIOLENT, 1980) Foi nestes termos que se considerou 

as des-raz6es do GAT. 
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3 - Submeter o GAT a uma reflexSo critica foi tentar chegar ao subterr§neo das 

falas dos entrevlstados, para apreender a racionalidade tecnica ou formal que as preside. 

Tals falas podem revelar o que MARCUSE (1969) chamou positMsacSo da Razao, que 

destftuida de sua dimensao critica ou emancipatoria se afirma no caprtalismo, 

principalmente na sua fase monopolista e contemporSnea como RazSo Instrumental. 

A Razao Instrumetal deixou de lado a exigencia de se pensar o pensamento, 

transformando-o em coisa, em ferramenta a servico do progresso, em instrumento 

operacional dirigido a fins (HORKHEIMER e ADORNO, 1991). E a raz§o do progresso 

tecnico sobrepondo-se para coisificar os homens como objetos de manipulacao tecnica. A 

sua unidimensionalidade (MARCUSE, 1969) se traduz e se afirma como unica 

racionalidade posslvel, ja que fora dela tudo e considerado especulagao, pre-conceito, 

ideologia, atitudes e praticas "irracionais"para des-racionalizar a Razao. Incluem-se neste 

quadro, aquelas visSes que consideram atitudes e praticas do homem rural como 

"irracionais", apegados a tradicao, a ignorancia, as superticSes, as praticas "irracionais" 

de cultivos e de relacionamento com o mercado. 

4 - No caso dos chamados pequenos produtores rurais, tais imperativos estartam 

fundados em principios de honra, patrimonio, familia e autonomia. (WOORTMANN, 1990) 

A terra nao 6 mercadoria, 6 patrimdnio da familia. Por sua vez, tal patrimdnio € o espaco 

de realizacdo e assegurador da autonomia, da liberdade de acdo, a razdo de ser do 

grupo domestico e de sua reproducdo social. Ligado ao patrimonio terra, se funda e se 

transmite outros patrimonios, por exemplo, o patrimonio moral e cultural como normas e 

prescribes de condutas, como conhecimentos herdados e transmrtidos daquilo que 

constitue a individuacao, que como socializaQ§o dos individuos, nesse quadro 

institucional, a contraditdrio ao individualismo prbprio do agir instrumental utilitario do 

caprtalismo moderno. 

5 - O agir Instrumental nao conseguindo apreender uma realidade cujas categorias 

culturais como terra, familia, honra, liberdade, hierarquia e trabalho expressam a agao 

comunicativa enquanto interagao simbolicamente mediada (intersubjetividade), submete-a 

a imperativos tecnicos, cuja dominacao a operada pela anulacao dos "pequenos 
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produtores" como sujeitos do curso de suas prdprias vidas e de seu agir nas esferas da 

vida cotidiana, do "mundo - da - vida" comodiz HABERMAS (1990). Nestecaso: 

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneidade da esperanga, a arte de assumir uma posig&o, a 
expertencia da relev&ncia ou ind'rferenga, e, acima de tudo, a resposta ao 
sofrimento e a opressSo, o desejo de autonomia adulta, a vontade de 
emancipagSo e a felicidade da descoberta de sua propria identidade -
tudo isso 6 eliminado para todo o sempre do interesse compulsdrio da 
razSo. (HABERMAS, 1990:46) 

6 - Esta positjvizacfio da Razao destrdi a sua dimensao critica, obscurecendo a 

faisidade do presente para transforma-la em instrumento do poder econdmico abrangente 

de todas as esferas da vida, em uma sociedade mecanizada, calculada. Nela, a 

racionalidade tecnica se toma racionalidade da dominacao, subordinando os proprios 

administradores, tecnocratas e tecnicos. Esta subordinacSo pode ser pensada a partjr da 

escola, do ensino superior, da Universidade, dos quais sao produtos treinados, ultra-

especializados, mutilados pela de - formacdo, pela semi-educacao, peia irracionalidade de 

destruir a raz3o de sua dimensao critica, criativa, dialogica, interacional. Neste quadro, 

atua tambem, outros canais, como os da industria cultural que termina salvaguaidando a 

Universidade de toda critica ou ampliando a deformagSo da RazSo em outros espacos, 

transformando os agentes em meros executantes de algo que se encontra objetivamente 

programado e que Ihe 6 estranho, que the a exterior. 

7 - Pela analise critica de tal projeto, percebe-se como uma "engenharia de 

alienacSo", reflete a semi-educacao universitaria, ja que a Universidade funciona como 

uma fabrica de profissionais liberals e de tecnocratas com pouco ou nenhum interesse de 

averiguar as reais causas da "pobreza e do atraso" do homem do campo. Suas falas 

focalizam apenas a superflcie dos problemas, nunca os substratos estruturais que 

sustentam a dominacao ao enfraquecerem a dimensao critica da razao, pelo predominio 

da razSo tecnica, que coincide com os fins em si mesmos. O PDCT/NE-GAT se apresenta 

como especie de extensdo universitaria, que como acSo instrumental, procurou oferecer 

aos agricultores envotvidos, os residuos mais frivolos daquilo que a Universidade pdde 

produzir, uma acdo assistencial e paternalista que toma tais agricultores objetos carentes 

e passivos, ao inves de uma acdo educativa, e portanto, interativa e dialdgica que 
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procurasse torna-los partJcipantes de um verdadeiro esforco comunitario de conhecer e 

transformar a realidade. 

8 - Os dados da pesquisa empirica analisados a luz da Teoria Critica de Frankfurt, 

revelam que a Universidade prepara uma elite de professores e tecnicos necessarios para 

a manutencSo dos privileges das classes e grupos sociais dominantes. Assim como para 

oferecer ao "povo", no caso, aos agricultores, uma semi-formacSo, um treinamento 

alienado que os incapacita para a acSo emancipatoria, ndo Ihes permitindo compreender a 

sua prdpria situac§o, a nflo ser interiorizando a condicSo de "ignorantes", de "rudes", de 

"carentes de informacoes e educacao", de "analfabetos". Entretanto, quando muito, Ihes 

oferecem o aprendizado de habilidades formalmente indispensaveis para a sua 

sobrevivSncia. Tais ac6es, ao inves de proporcionar um processo de saber e transformar a 

realidade, se expressam muito mais como instrumentos e formas de controle e dominacao 

social, sen3o de acomodacao, de forma que as elites possam se perpetuar no poder. 

9 - Nesta dtica, programas modernizantes tipo GAT, se impdem como unica 

racionalidade possfvel e base de legitimacao da prdpria dominacao. 

Sob a razao instrumental, os agricultores s3o objeto da ac3o tacnica que se impoe 

sobre eles atravds de agentes de uma pretendida modernizac3o. Os tacnicos, s3o 

tambam instrumentos, s8o capital humano, meio de um Estado tecnoburocratico 

fetichizado nas suas consciancias. Como produtos da semi-educacSo, nSo estao 

capacitados para usar a raz8o no sentido de um processo educativo capaz de promover a 

autodeterminacao humana, mediante um agir comunicativo como rervindica HABERMAS. 

Ou seja, um agir comunicativo mediante o qual se proceda a interacao dialdgica que 

confronte racionalidades diferentes, valores e normas diversas, conhecimentos e 

experiancias do mundo da vida, modos de ver e agir distintos na produc8o e transformac3o 

da realidade. Sd assim, possivelmente, tais agentes, no caso de projetos tipo "GAT", 

tacnicos e agricultores por exemplo, tornam-se sujeitos do ato de conhecer e transformar a 

realidade. Assim, na raz3o comunicativa, todos os conhecimentos e praticas sao 

questionados, todos os valores e normas s3o refletidos, todas as experiancias e vivancias 

s3o confrontados, afirmados ou negados, na busca do consenso e da reciprocidade. 
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10 - A ac§o comunicativa p6e em transparSncia as relacSes sociais e 

intersubjetividade de cada urn dos sujeitos nela envoMdos. A acSo comunicativa ao 

contrario daquela ac9o instrumental revelada pelo "GAT", pressupOe uma visSo e uma 

ac§o de dentro da realidade, permitindo compreende-la, a partir do cotidiano, do mundo 

vivido, das experiencias compartilhadas pelos sujeitos da acao. 

A razSo comunicativa esta, entretanto, pre-existente no mundo vivido, embora 

possa estar sufocada pela predominancia da acao instrumental. E a partir dela, resgatada 

e ampliada pelos sujeitos da ac§o, em uma determinada situacao, que se pode reorientar a 

propria acao instrumental, numa perspective emancipatdiia. 

Este processo se apresenta hoje, nos varios campos de manifestacSo da vida, nos 

movimentos sociais, nas ONG'S e outras expressSes coletivas organizadas. 

11 - Neste sentido, entende-se que, tambem a Universidade, com todo o potencial 

que dispSe em seus recursos humanos e materiais, tambem pode superar o carter 

reprodutor, proprio do agir instrumental em que se envolveu, tornando-se espaco do 

esclarecimento, proprio da acao comunicativa. Desta forma, ela poderia expandir seus 

conhecimentos cientlficos, atraves de agentes preparados para urn agir comunicativo com 

a comunidade, contribuindo assim, com determinacao, para o avanco da qualidade de 

vida na sociedade em geral. 

12 - No caso especlfico do campo, a propria Universidade, atraves de seu processo 

de extensao, intermediaria os meios adequados a proporcionar uma sobrevivencia 

humanizada a luz do agir comunicativo. 

13 - Assim e que, mesmo, n3o sendo objetivo direto deste trabalho apontar 

solucSes, e posslvel, porem codrficar urn conjunto de meios, conforme indicacSes 

defendidas por diversos estudiosos da questSo rural no Brasil, entre estes SORJ (1980): 

terras para o trabalhador - Reforma Agraria, educacdo rural basica para dote-los de 

discernimento necessario sobre a transformagSo de sua realidade, cooperativas 

independentes (auto-gestoras) exploragSo dos recursos hidiicos naturais, atraves de 

pogos, barragens e acudes publicos, alem do reflorestamento necessario para recuperar a 

desertificac§o danosa do solo. Para aplicar esses procedimentos, s§o necess^rias duas 
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condicSes fundamentals: vontade politica por parte dos que det§m o poder e 

principalmente, a vontade politica coletiva e organizada dos agricultores. 
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Entrevista com Tecnicos de CamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DO 

- Qua) era o objetivo principal do GAT ? 

- Voce" acha que os objetivos do GAT foram aicancados ? 

- Voce trabalhou em outro Programa voltado para a Agricultura ? Quais ? 

- Vocfi conhece o Projeto Sertanejo ? 

- Em sua optniSo, que diferenca havia entre o GAT e o Projeto Sertanejo ? Que 
comparacSo voce" faria entre o GAT e os outros programas que vocd ja participou 
anteriormente ? 

- Que vantagens monetarias o projeto trouxe para vocd ? ( gratificacGes com gasolina 
? mais salario ? que outras vantagens ? 

- Como as Instjtuicfles (EMATER, UNIVERSIDADES. etc) justificaram para vocd, a 
execucfio desse programa ? 

- O trabalho que vocd desenvolveu no Programa teve resuttado ? 

- Vocd sabe como foram seiecionados os produtores beneficiados pelo Programa GAT ? 

- Como foram seiecionados os tipos de cultura para implantacao ? quais os criterios ? 
quern selecionou ? 

- Vocd sabe informar se foi reaiizado urn diagnostico das areas onde se implantaram os 
projetos ? 

- Se foi reaiizado, quern fez, como fez, o que ajudou na selecSo dos projetos ? Vocd 
participou dessa etapa em que nlvel ? 

- Como a populacSo da area (ou propriedade selecionada) participou do GAT ? em que 
nlvel? 

- Como os agricultures paiticiparam do GAT ? 

- O que o GAT fez especificamente ? 

- Como ocorreu o planejamento e implantacao desses Programas, em que nlvel ? 

- No periodo de implantacSo, execucSo e acompanhamento desse projeto, surgiu algum 
tipo de problerna, dificuldade ? quais ? 

- Quais as principals falhas do GAT ? 
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- Que aspectos produtivos vocS identificou neste Programa ? 
- Que instrumento e metodologia foram usados para vertficar os resultados do GAT ? 
(fichas, acompanhamentos, reuniSes, visitas, seminaiios, relatorios, etc) 

-O que voce" entende por efeito demonstracSo ? 

- Vocd acredita que eferto demonstracSo funciona ? Por que? 

- Os produtores tiveram dificuldades em adotar a tecnologia recomendada pelo projeto? 

- Voce acha que a tecnologia recomendada era compativei com a situacflo do pequeno 
produtor? era o que eie estava precisando ? 

- Quais as principals dificuldades que voce encontrou neste projeto ? 

- Em que teoria se baseia este Programa, que treinamento participou para trabalhar com 
esses fatores n5o f avoraveis a adocSo ? 

- Os produtores que fizeram parte do programa adotaram as tecnologias recomendadas ? 

- Que resultados eram esperados do Programa e que resultados foram alcancados , a 
nlvel do selecionado e dos vizinhos? 

- Em que etapa da experiencia foram adotados ? 

- Por quais pessoas, o produtor diretamente envolvido e os vizinhos ? 

- O Programa foi adequado a realidade social, por que ? foi adequado ao Semi-Arido 
por que ? 

- Teve retorno econfimico ? quais ? e social ? 

- Voce acha que os resultados do GAT (tanto positivo e negativo) foram os mesmos do 
Projeto Sertanejo ? em que ? 

- Que orgflos foram envoMdos para que os resultados fossem alcancados ? 

- Como se deu a participagSo de cada urn, em que nlvel ? 
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Entrevista com o Pequeno Produtor 

- Como o Sr. entrou no Programa GAT ? 

- O que Ihe prometeram ? 

- Quais as motivates que o levaram a participar ? 

- De quais reunifies, encontros e cursos o Sr. participou e quais os assuntos ? 

- O que aprendeu nestas reunifies ? 

- Como foi selecionado ? 

- Que tipo de trabaiho os tecnicos do Programa desempenharam na sua propriedade 
(visrtas, dias de campo, etc) 

- O que os tecnicos diziam quando o Sr. nSo cumpria ou quando cometia falhas ? 

- Alem do Sr. (voce) quais membros da familia participaram do Programa ? 

- Quais as maiores dificuldades que o Sr. teve nas tarefas de execucSo do Programa ? 

- Quais foram as falhas da assistSncia tecnica ? 

- Como sua familia participou do projeto e em que partes ? 

- Descreva todas as eta pas do projeto 

- O que o Sr. achou de cada uma dessas etapas ? 

- O que deu certo e o que nSo deu ? por que? 

- O que os tecnicos Ihe ensinaram ? o que o sr. (vocfi) aprendeu ? e como ? 

- Que vantagens o Programa trouxe para o sr. (vocfi) ? por que ? 

- Que desvantagens ? por que ? 

- Quais os vizinhos que tambem participaram do Programa ? 

- O que seus vizinhos acharam do Programa ? 

- Algum vizinho adotou a experi&ncia ? por qufi ? 

- O Programa melhorou sua vida e do vizinho ? Por quft ? em que ? como ? onde ? 

- Como os tecnicos convenceram o vizinho para entrar no Programa ? o que disseram e 
o que prometeram ? 
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O Sr. aceitou participar do programa peias promessas ou porque via vantagens ? 
quais vantagens esperava? 

Por que o Sr. acha que foi selecionado ? porque era amigo do tecnico ? do Preferto ? 
do Vereador ? que outras pessoas ihe ajudaram a participar ? 

O Sr. (voce) mudou o jeito de trabalhar com a agricultura, mudou em que, por que, 
onde, em que fase ? 

O Sr. (voce) continua fazendo o que os tecnicos Ihe ensinaram ? se acha bom e deixou 
de fazer, por que deixou ? 

PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que o Sr. (voce) abandonou as tecnicas ? 

Que atencfles o Sr. recebeu dos tecnicos ? 

Para o Sr., (voce) houve alguma falha no GAT ? Quais ? 

O Sr. pode nos mostrar os resultados no local ? 

Que sugestfies o Sr. daria para melhorar outros futures programas ? 

O Sr. gostaria de participar novamente, se fosse convidado ? 



Entrevista com o Coordenador do GAT na Paraiba 

Como voce* escolheu os pesquisadores que trabalharam com voc£ no GAT ? 

Em sua equipe de pesquisa, havia uma Sociologa ? 

O que voce" tern a dizer da contribuicSo deia ? Como se deu isto ? 

Houve integtacao dos tecnicos das diferentes areas ? 

Qual o balanco final que voce" fez do GAT ? 

Para quern foi mais produtivo o GAT ? Agricultor - Tecnico - Pesquisador ? 

Se voce" fosse, hoje, coordenador de urn programa semelhante a este o que 
voce nao faria ? (em ratacao ao que foi feito) 

Para voce\ qual foi a falha maior do GAT ? 
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Entrevista com o Coordenador do PDCT / NE - PB 

- De onde partju a ideia do GAT ? 

- Quais resultados eram esperados ? 

- Uma das exigSncias dos PrgSos financiados do GAT (BID principalmente) era a 
avaliacfio do projeto O Sr. tinha conhecimento dessa exigSncia ? 

- Como foi ferta a avaliacSo ? 

- Como essa avaliacfio foi recomendada pelo BID ? 

- Quern coordenou o GAT na Paraiba ? 

- Como e por que* o Sr. escolheu o Coordenador ? 

- O Sr. como Coordenador do PDCT/NE-PB teve algum tipo de problema com as 
autoridades da Universidade (Reitor - Pro-Reitor), como isso aconteceu ? Como 
foi o relacionamento ? 

- Que principals problemas ocorreram no GAT ? 

- Que resultados foram alcancados ? 
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