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RESUMO 

Este trabalho busca compreender as dinamicas estabelecidas pelo Projeto Pacto 

Novo Cariri que fundamentaram o desenvolvimento economico dos Arranjos 

Produtivos Locais, especificamente o da Agricultura Familiar e Agroecologica do 

municipio de Monteiro - PB. O foco principal da pesquisa foi evidenciar as bases 

que constitui o projeto de desenvolvimento local do Cariri Paraibano e discutir a 

relacao do global com o local, no que diz respeito a maximizacao da geracao de 

renda. Posteriormente, analisou-se as dinamicas e o modelo de desenvolvimento 

fomentado pelas instituicoes parceiras, evidenciando as caracteristicas dos 

pactos territoriais e da formacao dos Arranjos Produtivos Locais. O trabalho tenta 

responder o seguinte questionamento: o projeto incorporou ideias de reverter o 

quadro da pobreza presente na regiao atraves da ativacao dos setores produtivos 

empobrecidos, gerando emprego e renda ou se desenvolveu uma politica local 

assistencialista dos segmentos socioeconomicos marginalizados? Buscando 

analisar como as familias agricultoras do municipio de Monteiro se 

desenvolveram apos a insercao do projeto, o principio investigativo de cunho 

qualitativo se estruturou no procedimento chamado estudo de caso. O mesmo 

revelou a existencia de um processo bem acentuado de alienacao que ajuda a 

promover uma politica assistencialista, rompendo a autonomia dos agricultores 

envolvidos e realizando um controle sutil que compromete a realizacao de 

solidariedade e autogestao da associacao. Identificou-se que o projeto nao 

oportunizou a construcao de um empreendimento solidario que estabelecesse o 

bem estar de todos os agricultores envolvidos promovendo, em contrario, a 

heterogestao e a competicao entre os mesmos. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Desenvolvimento; Arranjo Produtivo Local. 
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1 INTRODUCAO 

As profundas transformacoes do capitalismo nas ultimas duas decadas do 

seculo passado tern levantado inumeros debates sobre o tema do 

desenvolvimento economico e seus efeitos sobre Estados Nacionais, empresas e 

trabalhadores. 

Com a crise estabelecida neste periodo surgiram importantes reacoes 

contra os efeitos nefastos do sistema capitalista. Nesse sentido, o aumento da 

pobreza e as desigualdades socials afetam especialmente a populacao vulneravel 

gerando a exclusao, o desemprego e o subemprego, o que em contrapartida 

fomentou o surgimento de uma serie de iniciativas que buscavam instituir 

oportunidades para os excluidos (DANTAS, 2003). 

Essas experiencias se organizaram em formas de cooperativas e se 

tomaram meios importantes para ativacao economica de pobres, como via de 

combate as desigualdades, o que ocasionou o crescimento de empreendimentos 

coletivos em todo pais. A partir desse contexto o estudo identificou que paralelo 

ao crescimento de cooperativas autenticas (de cunho da economia solidaria) 

surgiu tambem as cooperativas de fachada caracterizadas pelo forte controle 

hierarquico e pela subordinagao. 

Desta forma, detectou-se que as organizacdes surgidas por iniciativas de 

carater assistencialista sao os mais suscepttveis ao dualismo que cemem os 

empreendimentos coletivos, decorrente da postura ideologica engendrada pelas 

ins t i tu tes de apoio que podera desenvolver principios da cooperacao e da 

autogestao como tambem competicao e rivalidade (a heterogestao) (SINGER, 

2002). 

Constatada a dualidade que cercam as organizacoes coletivas, o estudo 

buscou identificar o carater constitutivo dos empreendimentos dos agricultores 

familiares que por intermedio do apoio de instituicdes parceiras obtiveram um 

projeto voltado para potencializacao da producao de alimentos organicos. 

Nao obstante, atraves da analise do processo historico e das acoes 

realizadas durante a trajetoria do projeto, procurou-se responder ao seguinte 

questionamento: o projeto contemplou agoes para reverter o quadra de pobreza 

presente na regiao atraves da recuperagao dos setores produtivos, gerando 
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emprego e renda, alem da reeducagao da sociedade para a preservacao cultural 

e social, ou se desenvolveu apenas uma politica local assistencialista dos 

segmentos socioeconomicos marginalizados? 

Em sintese, o trabalho identificou que por tras da politica de 

desenvolvimento estabelecida pelas instituicdes parceiras existe um processo 

bem acentuado de alienacao, que ajuda a promover uma politica assistencialista 

quebrando a autonomia das familias agricultoras envolvidas, realizando um 

controle sutil e comprometendo a sustentabilidade de todos os empreendimentos. 

Para chegar a tal conclusao, o estudo buscou compreender a relacao do 

global com o local, enfattzando uma discussao sobre o modelo de 

desenvolvimento regional integrado, chamado de Pacto Novo Cariri, mais 

precisamente no que se refere ao Projeto de Gestao Estrategica Orientada para 

Resultados PAIS, como tambem identificou as dinamicas constituidas pelos 

atores envolvidos e os modos de producao dos empreendimentos. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo teve como 

base a perspectiva qualitativa, na qual se contemplou como procedimento 

metodologico o estudo de caso. 

Vale ressaltar que os registros realizados no trabalho de campo foram 

imprescindiveis para a apreensao da realidade vivida pelos agricultores. As 

entrevistas, os questionarios e a convivencia diaria com os sujeitos da pesquisa 

subsidiaram a criticidade e o embasamento teorico do estudo que esta dividido 

em tres capitulos. 

O estudo buscou analisar a partir das abordagens sobre desenvolvimento 

local a implantacao do APL da Agricultura Organica e Familiar do municipio de 

Monteiro, identificar as dinamicas que norteiam o desenvolvimento local nas 

formas e modos de producao dos arranjos produtivos locais e analisar a 

implantacao das agoes e estrategias no processo inovativo e tecnoiogico que se 

estabelece na promocao do arranjo produtivo local; 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A R E L A C A O E N T R E O G L O B A L E O L O C A L NO 

DESENVOLVIMENTO ECON6MICO TERRITORIAL 

O processo de globalizacao e um fenomeno de fusoes e concentragoes 

oriundas do capitalismo contemporaneo. Dado da realidade, a globalizacao 

provoca repercussoes em toda a vida social, resultando em um conjunto de 

fendmenos novos na economia e na sociedade (COSTA, 2008). 

Esta fase nova de internacionalizagao do capital com conotagdes muito 

especificas sucedem de dois fatores essenciais: a natureza e intensidade da 

revolugao cientifica e tecnologica, e a liberalizagio e integragao dos mercados de 

bens e servicos. incluindo tecnologia, informagao e capital. O primeiro transforma 

as bases da competitividade internacional, com reducao das distances fisicas e 

quebra das barreiras e fronteiras territoriais. O segundo contribui para a formacao 

de megablocos economico-comerciais (BUARQUE, 1999). 

Dentro desse contexto, Dantas (2003), afirma que o termo globalizagao tern 

sido usado para designar o crescente processo de integragao dos mercados 

mundiais Os atores hegemonicos sao representados pelas corporagoes 

transnacionais, nao importando o Estado-nagao a que pertence, mas sim, as 

possibilidades de acumulagao que se mostram favoraveis as mesmas nos varios 

pontos do planeta. 

O processo mundial de integragao econdmica e cultural e percebido a partir 

da regionalizagao das relacoes comerciais e do capital produtivo. Nessa 

perspectiva a consolidagao de blocos regionais como o Mercado Comum do 

Cone Sul (MERCOSUL), o Acordo de Livre Comercio da America do Norte 

(NAFTA) e a Uniao Europeia (UE) sao prova de que o movimento globalizante 

exige um intenso crescimento dos mercados financeiros e das redes de 

informagoes, como tambem, ampla abertura do comercio extemo para maior 

circulagao de capitals (SEBRAE, 2003). 

Como tentativa de sintese, Costa (2008, p. 11) sinaliza que a globalizacao 

e um processo: 
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D e m u d a n g a s que es tao i m p a c t a n d o fo r temen te a pol i t ica mund ia l , a 

economia , o m u n d o d o t raba lho e a s t rad ig f ies cu l tura is e m todas as 

par tes do p laneta , quer in f luenc iadas pe los me ios de comun icacao , quer 

pe lo poder econ f im ico- f inance i ro das g randes co rporagoes 

t ransnac iona is . A g loba l izagao incorporou inovagoes tecno log icas 

rad ica ls que p ropo rc iona ram ao cap i ta l i smo u m e n o r m e 

desenvo lv imen to , m a s o s i s tema g lobal de p rodugao n a o possu i 

cond igoes de se desenvo lve r p lenamente e m fungao de s u a s propr ias 

con t rad icoes e, espec ia lmen te , da insuf ic ienc ia mund ia l de d e m a n d a 

so lvave l . Q u a n t o m a i s s e desenvo lve , m a i s tern d i f i cu ldades de fechar a 

equagao p rodugao -demanda ( C O S T A , 2008 , p. 21) . 

Evidentemente, a globalizacao e um fenomeno que precariza a mao-de-

obra e exclui parcelas significativas da populacao mundial. Tais consequencias 

representam uma parte das mazelas impostas por este sistema excludente, que 

atraves da reproducao ampliada do capital em escala global, modifica as relacoes 

de produgao e, concomitantemente, promove a internacionalizagao do processo 

produtivo. 

A institucionalizagao da politica cientifica e tecnologica nos paises 

capitalistas decorrente das transformagoes no modo de produgao colaborou para 

o processo de globalizagao. O Estado passou a interferir como planejador, 

empresario e investidor. Um pequeno numero de grandes empresas estabeleceu 

sua hegemonia sobre outras empresas (CATANNI, 1997). 

Nesse contexto, ciencia e tecnologia tornaram-se, um instrumento 

produtivo, levando o Estado e a subvencionar pesquisas e a formular politicas 

cientificas. tecnologicas e economicas para o desenvolvimento dos modos de 

produgao que geram tecnologias em prol de maior eficiencia das dinamicas de 

mercado. Essas politicas, nas sociedades capitalistas centrais, visam a garantir, 

em nivel de infraestrutura, o aprimoramento dos meios de produgao e a 

qualificagao da forga de trabalho. 

Os paises perifericos, em geral, dependem da inovagao tecnologica 

produzida no centre capitalista. No circuito intemacional a invencao e a inovagao 

tendem a ser monopolizadas pelas sociedades desenvoh/idas, enquanto que os 

paises do sul limitam-se a copias e a adaptagoes tecnologicas. 

Com isso, as transformagoes nos processos produtivos e na organizagao 

economica "ocorrem numa vetoc/dade ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ritmo acelerado e inusitado que 

intensificam as disputas competitivas e o redenho da economia mundial, 
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obrigando as economias nacionais e locais a uma permanente atualizacao" 

(BUARQUE, 1999, p. 12). 

Essa cadeia de ocorrencias influencia diretamente a esfera local, pois o 

global se apoia na intengao de configura-la como parte de um todo, tornando-se, 

desta forma, intrinsecamente ligados, ou seja, a organizagao local toma-se 

componente estrutural de um processo de natureza global (DANTAS, 2003). 

Neste sentido, Albagli (1999) afirma que muitos autores divergem ao 

discutir a relagao local/global, pois da mesma forma que a globalizacao por um 

tado pode representar o fim da geografia ou a anulagao do espago, ocasionando a 

"desterritorializacao"1 das atividades humanas, bem como a "despersonalizagao"2 

do lugar enquanto singularidade, ela tambem, por outro lado, pode reafirmar a 

dimensao espacial, bem como revalorizar o local. 

A partir da relagao estabeiecida pelo global e local, pode-se definir que um 

piano de desenvolvimento local, 

"E u mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo endogeno reg is t rado e m pequenas un idades terr i tor ia ls 

e a g r u p a m e n t o s h u m a n o s capaz de p romover o dinamismo economico e 

a melhoria da qualidade de vtda da popu lacao . Represen ta u m a s ingu lar 

t r ans fo rmagao nas bases e c o n o m i c a s e na o rgan izagao soc ia l e m n ive l 

local , resul tante da mobilizagSo das energias da soc iedade , exp lo rando 

as suas capacidades e potencialidades espec i f i cas . Para ser u m 

p rocesso cons is ten te e sus ten tave l , o desenvo l v imen to deve elevar as 

opor tun idades soc ia is e a v iab i l idade e compet i t i v idade da economia 

local , a u m e n t a n d o a renda e as f o r m a s d e riqueza, ao m e s m o t e m p o e m 

que assegura a conservagao dos recursos naturais" ( B U A R Q U E , 1999, 

p. 09). 

Coelho (2001), ao tratar das dinamicas territorials, salienta que uma politica 

publica horizontal de desenvolvimento incorpora uma agao integrada e de 

cooperagao de atores sociais nos espagos excluidos pelas redes competitivas 

construida na globalizagao da economia, que opera por meio de uma politica 

vertical (de cima para baixo). 

1 A desterr i tor ia l izagao para Sar i ta Albagl i e u m processo q u e carac ter iza a pe rda ou o 

desapa rec imen to dos terr i tor ios, ocas ionado por u m a a g i o de deso rdem, de f r agmen tagao para 

buscar encont rar n o v o s sabe res q u e i rad s e ref let ir nas con f iguragoes e m o v i m e n t o s da soc i edade 

g loba l . 
2 O t e r m o "despersona l izagao" carac ter iza a perda da iden t idade cul tural , dos e l e m e n t o s q u e 

c o m p d e m a d inamica de u m lugar, ou se ja , q u a n d o o p rocesso d e g loba l i zacao al tera d e f o r m a 

agress iva a d inam ica do lugar. 
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A partir do Quadro 1, Coelho (2001) evidencia em termos territoriais os 

fluxos economicos que constitui a exclusao dos territorios que ocorrem atraves do 

processo de globalizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 1 - CONSTITUIQAO DE FLUXOS ECON6MICOS QUE EXCLUEM 

TERRITORIOS 

Movimento de desestruturacao e reestruturacao do tecido produtivo 

e empresarial preexistente, num processo de desinversao e 

reinversao de capitais; 

Mudangas na direcao de novas formas de produgao mais 

eficientes, que concretizam a atual re vol uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9a 0 tecnologica e 

organizational; 

Introducao da rricroeletronica, que abre a possibilidade de vincular 

as diferentes fases dos processos economicos; 

Alta volatilidade e mobilidade da produgao, ciclos produtivos cada 

vez mais curtos, que aumentam a vulnerabilidade das formas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

producao Iradicioriais; 

Existencia de mudangas radicals nos metodos de gestao 
empresarial; 

Importancia da qualidade e diferenciagao dos produtos como 
estrategias de competitividade dinamica; 

Integragao de grandes mercados; 

Fortalecimento do setor das pequenas e medias empresas 
vinculadas a grande empresa num esquema de "terceirizagao". 

F o n t e : Coe lho ( 2 0 0 1 , p.62) (Adap tado) 

Nao obstante, Coelho (2001), comenta que em concorrencia a este 

processo de vulnerabilidade que atingem os territorios, ha um contramovimento a 

fragmentagao que se constitui no renascimento das identidades culturais e 

politicas nos niveis regional e local. O territorio se configura em espago e sujeito 

dessa agao integrada de organizagdes economicas de base popular. 

Martins (2002), tambem ressalta que a participagao popular nos processos 

de construcao e realizagao de um piano estrategico de desenvolvimento ainda 

nao garante a valorizagao das pessoas em sua plenitude. Para o autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

desenvolvimento associado ao progresso material decorre de uma visao 

positivista, limitando-o a uma concepgao economicista, como tambem encontram-

se no progresso linear e tecnicista aspectos do modemismo. 
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N a d obs tan te , objet ivar as pessoas e propor a s u a p a r t i d p a g a o e m todo 

o p rocesso de desenvo l v imen to (do p lane jamento a acao) , m e s m o q u e 

resu l tem e m melhor ias efet ivas das c o n r j g d e s mater ia is de v ida, s a o 

i nsu f i den tes para assegu ra rem a con t inu idade do processo. O 

ve rdade i ro d i ferencia l do desenvo l v imen to local nao s e encon t ra e m s e u s 

ob je t ivos (bem-estar , qua l idade d e v ida, endogen ia , s inerg ias etc. ) , mas 

na postura que atr ibui e assegura a c o m u n i d a d e o papel de agen te e nao 

a p e n a s de bene f ida r ia d o desenvo lv imen to . Is to impt ica rever a ques tao 

da p a r t i a p a c a o ( M A R T I N S , 2002 , p.52). 

Dantas (2003), ao citar John Bryden (1998), descreve como a integragao 

local/global pode abrir espagos a partir dos nichos de mercado para o 

desenvolvimento de areas rurais, direcionando as novas ameagas e 

oportunidades que a globalizagao representa ao local. Essa integragao se da 

atraves de respostas concretas que funcionam como estrategias para dar suporte 

aos medios e pequenos empreendimentos. Dentre os fatores que estao na base 

destas respostas locais, a autora menciona: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 0 DESENVOLVIMENTO L O C A L E O FOMENTO D O S P A C T O S 

T E R R I T O R I A L 

Ao responder as demandas, o local se estrutura nas bases de um modelo 

economico de desenvolvimento no qual este pode ser materializado frente a um 

movimento que visa a globalizagao da economia e amplia espagos de 

colonialismo cultural. Nesse contexto, observa-se o surgimento de "uma nova 

dinamica local que acaba provocando a disputa entre os projetos de reforma de 

Estado e de novas formas de regulagao, que consequentemente ocasiona um 

novo desenho da relagao Estado, mercado e sociedade" (COELHO, 2001, p. 61). 

Este desenho por formar e deformar espagos e contextualizado a partir de 

uma abordagem geografica, pois com as mudangas que ocorrem mundialmente e 

com a forte tendencia a homogeneizagao capitalista vem constituindo-se nas 

A reatua l izacao da ana l i se d o con tex to loca l ; o reforgo d a s parcenas 

locais, a max im izagad local d o va lo r ag regado de bens e serv igos; o 

pos ic ionamento nos n ichos de mercado ; o re forco das l i gacdes ent re o 

" local" e o "g lobal " , o melhor uso das tecno log ias de i n fo rmagoes e 

c o m u n i c a c a o ; a rees t ru turacao d o setor pr imar io e a d ivers i f icagao dos 

rend imentos agr ico las; a exp lo racao de n o v a s f i leiras tur is t icas; o 

desenvo l v imen to de a t iv idades ambien ta is ; a mudanga nos 

c o m p o r t a m e n t o s ( D A N T A S , 2003 , p. 26) . 
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ultimas decadas a formacao de aglomerados (concentracoes de grandes 

industries de elevado potencial) o que leva a dinamica de suas relacoes para a 

concepgao de territorio, ja que o mesmo, 

e fon te de recursos e s o ass im pode ser c o m p r e e n d i d o q u a n d o en focado 

e m sua re lagao c o m a soc iedade e suas re lacSes de produgao, o q u e 

pode ser ident i f i cado pela industna, pe ia agr icul tura, pe la m ineragao, 

pel a c i rcu lacao d e m e r c a d o ri as etc., ou se ja , pel as d i ferentes mane i ras 

que a soc iedade s e util iza para ser apropr iar e t rans formar a natureza 

( S P O S I T O , 2004 , p. 112-113) . 

Genericamente a ideia de territorio refere-se a parcela geografica 

apropriada por um grupo humano ou animal, ou por um individuo, visando 

assegurar sua reprodugao e a satisfacao de suas necessidades vitais. Ha varios 

sentidos figurados da palavra territorio, todos conservam a ideia de dominio 

pessoal ou coletivo, remetendo a diferentes contextos e escalas. Cada territorio e, 

portanto, moldado a partir da combinagao de condigoes e forgas internas e 

extemas, devendo ser compreendido como parte de uma totalidade espacial 

(ALBAGLI; BRITO, 2003). 

Isso implica dizer que o territorio nao se reduz a sua dimensao material ou 

concreta, apresentando uma variedade de dimensoes, tais como: 

(a) f i s i ca - tan to suas carac ter is t i cas e recursos "natura ls* (tais c o m o 

c l ima , so lo , re levo, vege tacao e subso lo ) , quan to aque las resu l tan tes d o s 

usos e pra t icas terr i tor ia ls por par te d o s g rupos socia is ; (b) e c o n d m i c a -

organ izagao espacia l dos p rocessos d e p rodugao e c o n d m i c a - o que, 

c o m o e quern ne le produz; (c) soc io-po l i t i ca - me io para in terag8es 

soc ia is e re lagdes d e dom inagao e poder - quern e c o m o o d o m i n a ou 

in f luencia. (d) s imbd l i ca - a s l igagoes afet ivas, cu l tura is e de ident idade 

d o ind i v iduo o u g r u p o sodaJ c o m seu espago geogra f ico ; ( A L B A G L I ; 

BR ITO, 2003 , p.26). 

A organizagao do territorio que objetiva o desenvolvimento local deve ter, 

como ponto de partida, segundo Coelho (2001, p. 63) "o pacto territorial que 

viabilize a associagao de interesse promovida entre os diversos atores regionais, 

que se conservam independentes, com vista a obtencao de determinados 

objetivos". 

Para Dowbor (2008) a dimensao territorial dos processos economicos e 

essencial na construgao de um projeto de desenvolvimento local. Nao obstante, o 

autor alerta que, 
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[...] a pa r t i apacao comuni ta r ia , o seu envo lv imen to d i re to nos assun tos 

d a ges tao rac iona l d o s recursos l oca lmen te d ispon ive is , apa rece c o m o 

u m m e c a n i s m o regu lador comp lementa r , ac rescen tando-se ao m e r c a d o 

que const i tu i o m e c a n i s m o regu lador dominan te do setor empresar ia l , e 

ao d r e i t o publ ico admmist ra t ivo q u e rege a acao dos o rgaos do E s t a d o 

( D O W B O R , 2008 , p. 61 ) . 

A articulagao das iniciativas do desenvolvimento para nivel local pressupoe 

a indicacao de uma estaitura organizacional que de conta da constituigao de um 

espago de interagao dos diversos atores e da construgao de uma entidade 

responsavel pelo desenvolvimento e implementagao das diversas agoes 

propostas. 

A construgao dos pactos territorials requer alguns elementos comuns dos 

formatos institucionais, mesmo sabendo que cada territorio apresenta 

especificidades locais que geram configuragdes distintas. No Quadro 2, observa-

se o desenho basico tragado por Coelho (2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO 
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QUADRO 2 - REQUISITOS PARA OS PACTOS TERRITORIAIS 

• Identificacao e mobilizacao de diversos atores, em tomo de 

proowmas wrtnrturantey 
Necessidade de um alto nivel de acordo entre as instituicdes, 

empresas e sociedade civil organizada, para evitar qualquer tipo de 

intervencao que comprometa a finalidade publica. 

Definigao de um projeto que seja orientado ao desenvolvimento das 

atividades produtivas de um territorio; 

Desenvolvimento partindo "de baixo' baseado em iniciativas 

idealizadas e gerenciadas em nivel local, com prazo de execugao 

definido; 

"criacao* de agentes gerenciadores que expressem o acordo e a 

uniao entre os atores envolvidos e que coordenem as agoes de modo 

a to ma-las efjomaas; 

Necessidade de uma boa base estatistica informativa. 
F o n t e : Coe lho ( 2 0 0 1 , p.63). (Adap tado ) 

Partindo desta premissa, e importante considerar que o modelo de 

desenvolvimento inserido na regiao supracitada parte do principio de que o 

desenvolvimento economico local e uma estrategia organizacional fundamentada 

em uma visao empresarial. Muitos sao os teoricos que discutem o seu conceito e 

as suas principals abordagens. Para Zapata et al. (2004), trata-se de um processo 
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que vem ganhando relevancia, suscitando discussoes, reflexoes, novas praticas e 

posturas em diversas partes do mundo. 

Diante desse contexto, a Italia pode ser citada como um bom exemplo, ou 

seja, a partir dos anos noventa, em razao da estrategia europeia de reforgo dos 

programas de descentralizagao para as regioes, do acirramento da competigao 

entre elas e das proprias dificuldades encontradas pelos sistemas economicos 

locais, foi criado um campo propicio para a implantacao de politicas de 

desenvolvimento local e das politicas descentralizadas, conforme destaca Tapia 

(2005, p. 135): 

Na Itaha, a d i scussao e a adocao de es t ra teg ias de desenvo l v imen to 

local s o b a f o r m a de pactos terr i tor ia ls e d e responsab i l i dade de a tores 

loca is oco r re ram na m e t a d e d o s a n o s 90 . M a i s p rec isamente , a part ir d e 

1995, c o m a lei n°. 341/95, o governo i ta l iano d e o i d u 'at ivar u m a ser ie de 

ins t rumen tos espec i f i cos d ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA programmazione negozita', para desenha r 

p rog ramas loca is que e n v d v e s s e m u m a mul t ip l ic idade de a to res 

p u d i c o s e pnvados e u m a ges tao uni tana dos recursos f inance i ros . Essa 

dec isao s ign i f i cou u m a m u d a n g a na or ien tagao d a po l i t i ca de 

desenvo l v imen to regional e loca l , cu ja caracter is t ica principal era o de ter 

u m cara ter d e a locagao de recursos au tomat ico e ass i s t enda l . M e s m o 

nos pro jetos f i nanc iados pe los f u n d o s europeus n a o hav ia a part tc ipagao 

de a tores soc ia i s se ja na f ase de fo rmu lagao dos pro jetos, se ja na d e 

e s c d h a d o s i ns t rumen tos de imp lemen tagao das po l i t i cas inovadoras 

(TAPIA, 2005 , p. 135). 

Desta forma e importante salientar que os pactos territorials na Italia se 

definem como uma politica de desenvolvimento endogeno, que visa a promogao 

de estrategias de desenvolvimento local nas areas economicamente 

desfavorecidas. Em contrapartida, na maioria das vezes percebe-se que essa 

politica baseia-se no assistencialismo como forma de incentivar a constituigao de 

uma coalizao politica e econdmica na esfera local. 

Nesse contexto, Zapata et. al. (2004) acrescentam que o local (re)surge 

impulsionado pela globalizagao e que esta nutre-se das especificidades locais, 

apontando para um novo papel a ser desempenhado pelos territorios a partir de 

suas potencialidades e identidades. Sendo assim, a hegemonizagao das politicas 

neoliberais e a emergencia de um novo paradigma de acumulagao encontram na 

escala local a flexibilidade necessaria para a sua reprodugao. 
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2.3 O DESENVOLVIMENTO L O C A L NO 8 R A S I L E A C R I A C A O DO 

P A C T O NOVO CARIRI 

No Brasil, o desenvolvimento local como tematica de estudo ganhou maior 

significado na segunda metade da decada de oitenta. No entanto, o local (visto 

sob a perspectiva de um novo enfoque de construgao do desenvolvimento ou 

como base de uma nova visao de desenvolvimento) somente surge na decada de 

noventa, quando sao exercitadas diversas experiencias de desenvolvimento local 

apoiadas por organismos intemacionais, governamentais e nao govemamentais 

(ZAPATAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al., 2004). Segundo Coelho: 

A nocSo de desenvo l v imen to local e posta c o m o u m a agad coo rdenada , 

descent ra l i zada e foca l i zada que v isa at ivar e melhorar , d e mane i ra 

s u s t e n t a v d , as c o n d g o e s d e v ida dos hab i tan tes de u m a loca l idade. Por 

sua vez , o desenvo lv imen to es t imu la a amp la pa r t i apac ao d o s a to res 

re levantes des te processo. O d e s e n v d v i m e n t o e c o n d m i c o local f u n d o n a 

c o m o const i tu igao de u m a amb ienc ia produt iva inovadora , na qual se 

d e s e n v o l v e m e se i ns t i t udona l i zam f o r m a s de cooperagao e in tegragao 

das cade ias produt ivas e redes economicas e soc ia is , de tal m o d o que 

ele ampl ie as opor tun idades loca is , g e r e t raba lho e renda, atra ia novos 

negdc ios e cr ie c o n d g o e s para u m desenvo l v imen to h u m a n o s u s t e n t a v d 

( C O E L H O , 2 0 0 1 , p. 57) . 

Como forma de garantir a eficiencia dos circuitos de produgao, circulagao e 

comercializagao, as instituigdes vao buscar em um determinado espaco 

vantagens competitivas. Esse espago e instituido a partir do conjunto de fixos e 

fluxos tao bem definido por Santos, ao certifica que: 

O s e lemen tos f ixos, f i xados e m cada lugar, pe rm i tem ag6es que 

mod i f i cam o propr io lugar, fluxos n o v o s ou renovados quern recr iam as 

cond igdes amb ien ta i s e as c o n d g o e s s o d a i s , e rede fmem cada lugar. Os 

f luxos s a o u m resul tado d i reto o u ind i re to das acoes e a t ravessam ou se 

ins ta lam nos f ixos, modr f i cando a sua s ign i f i cagao e o s e u valor , ao 

m e s m o t e m p o e m que , t a m b e m , s e m o d f i c a m ( S A N T O S , 2002 , p . 6 1 -

62) . 

Nesse sentido, o concerto de territorio esta relacionado a ideia de dominio 

ou de gestao de uma determinada area. Assim, e possivel falar do poder das 

instituigdes govemamentais ou do poder das grandes corporagoes capitalistas 

que estendem os seus tentaculos por vastas areas territoriais, ignorando as 

fronteiras politicas. 
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Com efeito, torna-se relevante salientar que o desenvotvimento local surge 

nos territorios como uma forma de oportunizar a formagao de cadeias produtivas, 

tomando-as economicamente viaveis. Tal observagao justifica o processo de 

construgao do Pacto Novo Cariri que, segundo OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), ocorreu 

devido a decadencia estruturai das atividades produtivas regionais, por causas 

extemas (substituicao dos produtos naturais, a exemplo do algodao por materias-

primas de base sintetica) e intemas (disseminacao de pragas e doengas nas 

lavouras do algodao, perda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compet it ividade provocada pelo atraso tecnologico. 

dentre outros). 

Consequentemente, tais deficiencias ocasionaram endividamento, pobreza, 

exodo rural e exclusao social. Como resultado, a regiao teve que conviver por 

varias decadas com estruturas economicas estagnadas, o que contribuiu para a 

perda de posigoes importantes no cenario regional e estadual. 

Mediante os dados expostos, observa-se que a promogao de projetos ou 

politicas voltadas para realidade local e um meio de potencializar atividades locais 

em mercadorias que insira o local em uma relagao direta com o global. 

Desta forma, e importante salientar que existem dois modelos de agao, 

distintos entre si como proposta de intervengao, mas ambos direcionados a 

ativagao das capacidades produtivas dos setores economicamente 

desfavorecidos. 

D e u m lado, o s p rog ramas convenc iona is de apo io ao 

e m p r e e n d e d o n s m o d e pequeno por te, d i rec ionados ao desenvo lv imen to 

de c o m p e t e n c i a s indiv iduals, no contex to de pequenos negoc ios . De 

ou t ro lado, a v ia ma is recente rep resen tada pe la e c o n o m i a so l idar ia , c o m 

o su rg imen to d e empreend imen tos assoc ia t i ve* e dos respec t ivos 

p rog ramas d e apo io , ident i f icados c o m a metodo tog ia das tecno log ias 

soc ia is ( G A I G E R et a l . , 2 0 0 8 , p.01). 

A partir deste contexto, nota-se que algumas instituigdes adotam como 

metodo as metodologias pertencentes ao movimento da Economia Solidaria, 

sendo que as finalidades de suas medidas estao orientadas por melhonas na 

capacidade de consume 

A partir da importancia de compreender este movimento de dinamicas 

intemas que segue em diregao a uma economia global, o proximo item 
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evidenciara o Projeto Pacto Novo Cariri, o modelo de desenvolvimento economico 

implantado pelas instituigdes assessoras no territorio do Cariri Paraibano. 

Podendo observar tambem, se o mesmo constitui uma politica de 

independencia e autonomia aos empreendimentos acerca do Arranjo Produtivo da 

Agricultura Familiar (objeto de nosso estudo) ou uma agio assistencialista que 

fragmenta, flexibiliza, desregulamenta e precariza o mundo do trabalho dos 

agricultores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 O P R O J E T O PACTO NOVO CARIRI E A FORMACAO DOS 

A R R A N J O S PRODUTIVOS L O C A I S 

As profundas transformagoes do capitalismo neste inicio de seculo traz a 

tona, a discussao sobre o tema do desenvolvimento economico e seus efeitos 

sobre Estados Nacionais, empresas, economias e trabalhadores. 

Faz-se necessario reftetir a respeito da repartigao do trabalho no mundo 

diante do aprofundamento da liberalizagao comercial, da desregulamentagao 

financeira e do mercado de trabalho, bem como a reformulagao do papel do 

Estado, da revolugao tecnologica e das novas formas de organizagao da 

produgao propiciadas pelas instituigoes govemamentais. 

Apesar de encontrar-se subordinado ao desenvolvimento das atividades 

produtivas, a capacidade de absorver uma maior ou menor quantidade de 

trabalhadores nao depende exclusivamente do grau de expansao de cada pais, 

mas do padrao de desenvolvimento nacional e de sua forma de insergao. 

Segundo Lemos e Barros (2007, p. 03), "o Brasil dispoem 

aproximadamente de 5,1 milhdes de empresas. Desse total, 98% sao de micro e 

pequenas empresas (MPE) [...]". 

Entre os Estados do Nordeste, a Paraiba foi um dos que apresentou pouco 

destaque no cenario economico nacional e nordestino, no periodo de 1970 a 

1990, conseguindo destacar-se apenas por indicadores sociais e qualidade de 

vida bastante negativa frente aos indices aceitaveis de desenvolvimento humano. 

Apesar de suas caracteristicas focais de desenvolvimento, sena bastante 

dificil perceber a sua evolucao sem uma relagao direta com a conjuntura nacional, 

especialmente com o resultado dos Pianos Nacionais de Desenvolvimento 
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(PND's) elaborados no ambito do poder executivo e assumidos pela 

Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) como politica 

regional-global. (CARVALHO, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Cariri Paraibano, regiao semiarida que apresenta um grande deficit de 

emprego e geragao de renda, construiu-se tragos fundamentals para o 

desenvolvimento economico e social da regiao. 

Os agentes institucionais da regiao junto com a sociedade civil elaboraram 

o Projeto Pacto Novo Cariri: modelo de desenvolvimento regional sustentavel. O 

Projeto identificou as vocagoes e dificuldades a serem vencidas, baseando-se nas 

potencialidades ja existentes. E diante deste processo, criaram-se os Arranjos 

Produtivos Locais com o propdsito de estabelecer formas compativeis de 

convivencia no semiarido, considerando as condicoes de sua biodiversidade o 

fendmeno ciciico das secas, a pobreza com exclusao social. 

Na atualidade existe uma grande preocupacao em escala nacional sobre 

as questdes socioeconbmicas, politicas e culturais no que tange aos espagos 

territorials urbanos, rurais e ambientais. 

Sendo assim, no conjunto das transformagoes que marcaram a passagem 

do milenio, renasceu o interesse sobre o papel dos Arranjos Produtivos Locais 

(APL's) nos setores que apresentam uma potencialidade econdmica que possa 

restaurar a capacidade produtiva e o desenvolvimento regional das comunidades 

envolvidas. 

Nessa perspectiva, compreender a relagao do global com o local, 

enfatizando uma discussao sobre a politica de ativacao dos setores empobrecidos 

do territorio do Cariri Paraibano, como tambem os eixos que norteiam o modelo 

de desenvolvimento e fundamental para construir uma analise critica e essencial. 

O chamado "Pacto Novo Cariri' representa um Projeto de Desenvolvimento 

Regional Integrado e Sustentavel, que entre os seus atores, contemplou os 

agricultores de cunho familiar atraves do Projeto PAIS3. 

A partir do processo histdrico e das agoes realizadas entre 2006 e 2008, 

procura-se responder ao seguinte questionamento: o projeto contemplou agoes 

3 O pro je to de Produgao Agroeco log jca In tegrada e Sustentave l - PA IS e u m a tecno log ja soda ) 

que v isa apo iar e f inancier a imp lan tacao de hortas e m f o r m a t o c i rcular e m pequenas p rop r iedades 

rurais, s e m o uso de agro tox icos ou a d u b o s qu im icos , e segu indo o s pr inc ip les agroeco log icos d e 

p roducad sustentave l 
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para reverter o quadra de pobreza presente na regiao atraves da recuperagao dos 

setores produtivos, gerando emprego e renda, alem da reeducagao da sociedade 

para a preservacao cultural, social e ambiental, ou se desenvolveu apenas uma 

politica local assistencialista dos segmentos socioeconomicos marginalizados? 

Devido a essas circunstancias, os agentes politicos locais procuraram 

alternativas capazes de mudar este cenario desestruturado, alternativas essas 

que passaram a integrar-se num modelo de desenvolvimento que desencadeou a 

soma de esforgos entre instituigdes publicas e privadas em parceria com a 

sociedade civil organizada e com as pessoas da propria comunidade, que 

enxergaram possibilidades de um desenvolvimento mais digno humanizado para 

os empreendedores da regiao a partir de vocagdes e potencialidades ja 

existentes, a exemplo da caprinocultura. da ovinocultura e do artesanato. 

Desta forma, OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005) relatam que: 

O Pac to N o v o Car i r i surg iu de modo in fo rmal , s e m car ta escr i ta, 

es t ru turagao, d i r igentes, sede . E u m aco rdo de c idadan ia , ce lebrado 

ent re a soc iedade d v i l , a m iaa t i va pr ivada e o governo e m seus t res 

n ive is (Federa l , Es tadua l e M u n i d p a l ) , para estruturar u m a nova 

governanca , c o m a ges tao compar t i l hada das agoes e a t iv idades para o 

desenvo l v imen to sus ten tave l do terr i tor io (Ol ivei ra ef al., 2005 , p. 09) 

A autora Albagli (1999, p. 196) lembra ainda que: 

O local representa, nesse contexto , u m a f rontet ra exper imenta l para o 

e x e r c i d o de novas pra t i cas (Becker , 1997) e para o e s t a b d e c i m e n t o de 

redes soc ia is f u n d a d a s e m novas terr i tor ia l idades, f rente as ex igenc ias 

co locadas por p rob lemas d e a m d t o g loba l , cu jo en f ren tamen to depende 

e m g rande med ida de in tervengSes que se rea l izem e m nivel do local . O 

local const i tu i -se ass im e m espago de a r t i c d a g a d - ou de s in tese - ent re 

o mode rno e o t r a d i d o n a l , s ina l izando a p o s s i d l i d a d e d e ges ta rem-se , a 

part i r das s inerg ias p roduz idas por essas in teragoes, s d u g d e s 

inovadoras para mu i tos dos p rob lemas t l d c o s da soc i edade 

con temporanea . 

Nessa concepgao, pode-se observar que para constituir medidas de 

intervengdes que gerem sinergias e interagoes, o modelo de desenvolvimento 

economico precisa estar embasado em um foco estrategico de desenvolvimento 

local, que segundo Coelho (2001), e fomentado a partir de uma especificidade e 

uma intencionalidade. 
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U m a e s p e c i f i d d a d e na med ida que o desenvo l v imen to e c o n o m i c o 

s e m p r e fo i pensando a part i r de u m a agad macro , cen t rada e m pol i t icas 

e c o n o m i c a s da esfera federa l . Co loca r a c o n s t i t d c i o de u m a amb ienc ia 

e c o n d m i c a loca l stgnrf ica repensar t o d a teo r ia de desenvo lv imen to e 

re lac iona- la c o m sua d i m e n s a o terr i tor ial . C o m o in tenso p rocesso de 

geragao de in tera t iv idade e u m a ve loc idade exponenc ia l c rescen te e m 

te rmos de comerc io , f inancas e in fo rmacao, e c o m as m u d a n g a s po l i t i cas 

assoc iadas a modt f i cacoes rad ica ls d e ar ran jos mst i tuc ionais ( C O E L H O , 

2 0 0 1 , p. 57-58) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 A FORMAQAO D O S A R R A N J O S PRODUTIVOS L O C A I S 

O Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentavel do Cariri 

Paraibano possui uma acao macro que se revela na organizagao da conjungao de 

potencialidades. O mesmo estimula o trabalho coletivo por meio de associagoes, 

cooperativas e consorcios que possibilitam o desenvolvimento economico 

regional. 

Os programas voltados para o desenvolvimento da caprinocultura e 

ovinocultura sao considerados um bom exemplo dessa estrategia. Os 

proprietaries rurais recebem o apoio local por meio de capacitagoes, 

financiamentos e acompanhamento tecnico; o Estado juntamente com o govemo 

federal propicia a infraestrutura para tais beneficiamentos atraves das instalagoes 

das usinas de leite, produzindo derivados e comercializando a producao com os 

programas govemamentais e com o mercado livre. Essa cadeia de agoes nos 

mostra o quanto o local esta intedigado com o macro, dando enfase a relagao 

local/global. 

Em relagao a intencionalidade Coelho (2001) escreveu o seguinte: 

In tenc iona l idade, e m segundo lugar, po rque o desenvo l v imen to local 

apa rece nesse deba te c o m o u m a n o c a d re lat iva d ian te do g loba l , c o m o 

u m a respos ta da soc iedade a essas m u d a n c a s avassa lado ras e c o m o a 

const i tu icao de suje i tos soc ia is loca is c o m capac idade de in te rvencad . 

Par t indo de u m a c o n c e p c a d in tegra l e in tegradora de desenvo lv imen to , 

a f i rmando o s ingu lar e as s ingu la r idades est rutura is n u m cenar io de 

in tensa f r agmen tagao terr i tor ial , a p romogao do desenvo l v imen to f ica 

en t regue ao es forgo dos atores loca is ( C O E L H O , 2 0 0 1 , p. 58) 

E notavel que o Pacto Novo Cariri tenha como especificidade ampliar, 

atraves de suas potencialidades, a maximizacao local do valor agregado de bens 
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e servigos, ou seja, demanda e oferta dos produtos gerados localmente. Tendo 

em vista que a producao de tais etementos esta ancorada no territorio, este 

assume uma importancia sem igual, uma vez que funciona como palco para a 

atuagao dos agentes sociais e como fomecedor dos recursos naturais 

indispensaveis ao trabalho humano. 

Em relagao a intencionalidade, o Pacto Novo Cariri almeja demarcar o seu 

territorio como potencia econdmica representativa do Estado da Paraiba, 

tomando-se um espaco significativo no desenvolvimento economico estadual, 

regional e nacional, alimentando ainda as redes que se integram ao global. 

OliveirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2005), ressaltam que o foco estrategico do Pacto Novo 

Cariri esta norteado por decisdes plurais, constituindo uma demanda cujas 

prioridades sao o interesse social, a quantidade de familias participantes, a 

capacidade de geragao de ocupagao e renda, o resgate as praticas de 

convivencia com o semiarido e o dimension a men to territorial. 

Com o intuito de atingir os trinta e um municipios que formam a regiao do 

Cariri Paraibano, o Pacto Novo Cariri ordenou a demanda social em um Programa 

de Desenvolvimento denominado PROCARIRI. O mesmo apresenta varios 

projetos direcionados aos seguintes enfoques: caprinocultura e ovinocultura; 

diversificagao da base agricola; desenvolvimento de micro e pequenas empresas; 

mobilizagao e capacitagoes das comunidades; modernizagao gerencial e 

fortaiecimento institucional da admimstracao piiblica; preservacao e gestao 

ambiental; artesanato, turismo e cultura. Vale ressaltar que todos esses 

empreendimentos apresentam agoes de inclusao social (Oliveira et al., 2005, 

p.10) destacam ainda que o PROCARIRI: 

Permi te a o rgan izagao da gestao espac ia l e p r o p o r d o n a a f o r m a g a d e 

desenvo l v imen to de bases a s s o d a t i v a s , t r aba lho c o m fami l i as rurais e 

u rbanas . Es t imu la o e m p r e e n d e d o r i s m o , da u m a nova f d g a o a ve lhos 

p r o d e m a s , in t roduz n o v a s agoes e m u m a regiao que precisa reordenar 

s e u s honzontes . reconquis tar pos igdes, avanga no s e u des t ino h is tdr ico 

c o m s inerg ia e m m o d e l o g lobal izado, compet i t ivo, mas que p r o p o r d o n a 

opor tun idades para que os que s a o compe ten tes , d f e r e n d a d o s . O N o v o 

Car i r i ap resen ta p o t e n d a l i d a d e , d i regoes f i rmes, para t r i lhar pe lo 

c a m i n h o dos bem s u c e d d o s ( O L I V E I R A et al., 2005 , p.10). 

Todos os projetos contidos no Pacto Novo Cariri tiveram como principal 

executor o Servigo Brasileiro de Apoio como Micro e Pequenas 
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Empresas (SEBRAE) que adotou como planejamento estrategico a atuagao em 

acoes coletivas, especialmente aquelas focadas nos Arranjos Produtivos Locais. 

Tendo esse olhar voltado para as esferas que cerne a sustentabilidade, 

conforme a definigao proposta pela RedeSist, arranjos produtivos locais sao 

aglomeragoes territoriais de agentes economicos, politicos e sociais - com foco 

em um conjunto especifico de atividades economicas - que apresentam vinculos 

mesmo que incipientes. (CASSIOLATO E LASTRES, 2003). 

A proposta de se entender sistemas e arranjos produtivos locais 

fundamentam-se na visao evolucionista sobre a inovagao e mudanga tecnologica, 

a qual destaca (CASSIOLATO E LASTRES, 1999): 
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Arranjo Produtivo Local 

O reconhec imen to de que i novacao e 

conhec imen to co locam-se c a d a v e z ma is 

v is ive lmente c o m o e lemen tos centra is da 

d inamica e d o c resc imen to de n a c o e s , 

e g i d e s , s e t o r e s , o rgan izacSes e inst i tu icoe: 

e m v e z de p o d e r e m ser c o n s i d e r a d o s come 

f e n o m e n o s marg ina is , c o n f o r m e c o l o c a d o 

por t eo r i as ma is t rad ic iona is ) ; 

A c o m p r e e n s a o d e que a i n o v a c a o o 

aprend izado enquan to p r o c e s s o s 

dependen tes de in te racdes s a o fo r temente 

in fk ienc iados por con tex tos e c o n d m i c o s , 

s o c i a i s . ins t i tuc iona is e po l i t i cos e s p e c i f i c o s ; 

A ideia de q u e e x i s t e m m a r c a n t e s d i fe rencas 

en t re o s agen tes e suas c a p a c i d a d e s de 

aprender , a s qua is re f ie tem e d e p e n d e m de 

aprend izados an te r io res . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 1 - Fa to res ineren tes aos Ar ran jos Produ t i vos Loca is ( C A S S I O L A T O E L A S T R E S 1999) 

E laborado pe lo autor. 

Diante da definicao e das propostas vinculadas aos APL's, o Pacto Novo 

Cariri buscou associar os arranjos produtivos com o desenvolvimento sustentavel. 

No Relatorio "Nosso Future Comunf, publicado em 1987 pela Comissao 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nacoes Unidas conhecido 

mundialmente como RelatoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brundtiand, foi elaborado uma nova forma de 

producao, no qual o nucleo principal do pensamento se apresenta em tres 

dimensdes ligadas ao termo sustentabilidade: as ambientais, as sociais e as 

economicas. 
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O RelatoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brundtiand definiu que "o desenvolvimento sustentavel como 

aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das geraooes futuras atenderem as suas proprias necessidades". 

Essa maxima com o passar dos anos evolui e tomou proporgoes mais 

consistentes incorporando novos significados. 

Segundo Portilho (2005), o Relatorio Brundtiand estimula inportante virada 

no discurso politico dominante fazendo surgir, embora de forma inicial, um 

reconhecimento formal da desigual contribuicao dos diferentes estilos de vida na 

degradagao ambiental. 

A teoria do "Desenvolvimento sustentavel" apresenta algumas falhas em 

sua construgao. Diante deste fato, o ato de decodificar as informagoes sobre o 

tema sera instrumento de analise e reflexao deste trabalho, no qual evidenciara 

os concertos e estrategias, como tambem a sua importancia para assegurar a 

acao conjuntural de forma concisa e coerente, a fim de que possa garantir a sua 

sustentabilidade e a continuidade do processo de transformacao da realidade. 

Desta forma, a pesquisa analisa especificamente a importancia do Arranjo 

Produtivo Local da agricultura familiar do municipio de Monteiro, como tambem 

tenta compreender como os processos de mudanga e de elevagao das 

oportunidades sociais, compatibilizando no tempo e no espago: eficiencia 

econdmica, conservacao ambiental e qualidade de vida proporcionam a 

sustentabilidade dos grupos envolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 O A R R A N J O PRODUTIVO L O C A L DA A G R I C U L T U R A ORGANICA E 

FAMILIAR DO MUNICIPIO DE MONTEIRO 

O Arranjo Produtivo Local da Agricultura Familiar do Cariri Paraibano se 

constituiu no ano de 2008, oriundo das primeiras parcerias entre o Servigo 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fundagao Banco 

do Brasil (FBB) e o Ministerio da Integragao. 

Com a insergao da Tecnologia Social PAIS (Produgao Agroecologica 

Integrada e Sustentavel) nas propriedades rurais das familias agricultoras nos 

municipios caririzeiros, o arranjo se tomou um projeto de desenvolvimento 

economico, no qual o SEBRAE era o parceiro responsavel. 
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O planejamento das agoes que desenvoiveria o APL da Agricultura Familiar 

foi organizado no projeto Gestao Estrategica Orientada para Resultados (GEOR), 

o qual era monitorado e acompanhado pelo Comite Gestor do projeto (tecnicos do 

SEBRAE, Banco do Brasil e Projeto Dom Helder Camara). Nesse momento, 

nota-se que a pactuagao territorial em tomo do projeto colaborou para a insergao 

de novos parceiros, como ja citado Projeto Dom Helder Camara, as prefeituras de 

Sume, Monteiro, Taperoa, Prata, Gurjao, Cabaceiras, Amparo, Congo entre 

outros (SEBRAE, 2003). 

Todo o processo de planejamento era realizado por meio do Sistema de 

Informagao da Gestao Estrategica Orientada para Resultados (SIGEOR), 

ferramenta de apoio a tomada de decisao utilizada na metodologia de 

estruturacao de projetos GEOR. 

Segundo a instituigao SEBRAE, o SIGEOR e um ambiente de gestao e 

colaboragao que foi concebido visando agilizar e apoiar as decisoes estrategicas 

de cada projeto atraves do gerenciamento e monitoramento dos mesmos pelas 

instituigdes parceiras. Permite que os beneficiarios de cada projeto e a sociedade 

em geral possam acompanhar as agoes em desenvolvimento e os resultados 

alcangados, o que contribui para a qualidade dos projetos desenvolvidos, em que 

este fomentava o desenvolvimento da agricultura familiar do Cariri Paraibano e 

ganhou o nome da tecnologia que deu base para o seu desenvolvimento, o 

projeto PAIS. 

O foco estrategico do projeto se baseava no fortalecimento dos pequenos 

empreendimentos, advindos da implantagao do Sistema Produgao Agroecologica 

Integrada e Sustentavel - PAIS, no Fortalecimento da Cultura Empreendedora, no 

oferecimento de suporte logistico e tecnico as unidades produtivas advindas da 

implantagao do sistema PAIS, na organizagao e fortalecimento das estruturas de 

comercializagao e na construgao de empreendimentos com bases em premissas 

guiadas pelo associativismo e cooperativismo. 

O projeto atendia um publico de 74 beneficiados e tinha como objetivo 

geral, melhorar da geracao de trabalho e renda atraves do aproveitamento das 

oportunidades produtivas existentes, valorizando a agricultura organica, a 

permacultura e o meio ambiente como forma de convivencia com o semiarido. 
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A partir deste ponto, o trabalho focara em cinco familias agricultoras que 

foram beneficiadas pelo projeto no municipio de Monteiro, para analisar ate que 

ponto o projeto promoveu o desenvolvimento local e respeitou as especificidades 

do publico beneficiado durante a execugao das agoes entre 2008 a 2010. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Buscando analisar como as familias agricultoras do municipio de Monteiro 

se desenvolveram apos a insergao dos agricultores no Arranjo Produtivo Local da 

Agricultura Familiar, o estudo se estruturou no procedimento chamado estudo de 

caso. 

"O estudo de caso valoriza o conhecimento experiencial e enfatiza o papel 

importante do leitor na geragao desse conhecimento" (ANDRE, 1984, pp. 52-53). 

Nesse sentido a parte pratica do estudo ocorreu em um periodo de vinte dias, 

desenvolvendo atividades especificas como observagoes dos agricultores nas 

feiras livres e idas a campo nas propriedades rurais. A amostra do estudo foi 

constituida de cinco familias agricultoras que possuem suas propriedades 

localizadas nos sitios Espirito Santo e Tingui. 

Desta forma, o primeiro passo do estudo foi pesquisar e coletar dados 

sobre o tema. Em seguida, realizou-se a selegao dos textos que foram parte da 

construgao teorica. Feita a selegao, construiu-se o fichamento dos textos de forma 

critica e analitica. 

O segundo passo foi ir a campo para observar o cotidiano dos agricultores 

em suas propriedades e nas feiras livres. Durante o trabalho de campo, utilizou-se 

de tecnicas essenciais para obtengao de informagoes relevantes, como os tipos 

de dificuldades, o processo historico do projeto, as formas das quais eles se 

organizam e decidiam as agoes do projeto, alem do questionano semiaberto, da 

observagao participante e do registro por meio do diario de bordo que foram 

alguns dos instrumentos que constituiram o pratico da pesquisa. 

O terceiro passo foi analisar os dados coletados e dialogar a pratica com as 

obras fichadas, considerando possiveis solucoes para o problema. 
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4 R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O 

Os agricultores participantes da pesquisa antes do projeto cultivavam a 

terra de forma desorganizada e pouco produtiva. O uso do agrotoxico nas 

plantagoes era algo comum, como tambem a criagao de animais de grande porte 

(pecuaria), medio porte (ovinos, caprinos e suinos) e pequeno porte (avicultura). 

Tres das cinco familias entrevistada ja vendiam na feira e complementava a oferta 

de seus produtos comprando de outros lugares onde o uso dos agrotoxicos se 

fazia presente. 

Com a insergao das familias no projeto, mudancas na forma de produzir, 

de planejar e de comercializar aconteceram de maneira a valorizar a Ibgica 

familiar, as condigoes de vida na roga e a produgao de alimentos saudaveis para 

os consumidores Porem, antes de realizar esta passagem da agricultura quimica 

para a agricultura de base ecologica, foi preciso reconhecer a situagao na qual se 

encontravam os agricultores, tendo em vista que: 

• A terra que usavam estava contaminada por adubos quimicos e pelo uso de 

venenos. 

• As sementes "melboradas" pelas empresas muttinacionais sao viciadas pelo 

pacote quimico e substitui-los completamente e um processo demorado. 

• O meio ambiente, especialmente o solo, estava desequilibrado e os insetos, 

fungos e plantas concorrentes, indicadoras (ditas "daninhas"), estavam fora 

de controle. 

• Ha falta de recursos financeiros para arcar com a transigao de uma agricultura 

para outra bancando eventuais prejuizos. 

• Nao ha nao disposigao de conhecimentos suficientes para enfrentar os 

problemas e desafios que surgiam no dia-a-dia. 

• Falta assistencia tecnica e pesquisa suficiente na area agroecoiogica para 

acompanhar os pequenos agricultores. 

Essas eram algumas das problematicas que faziam parte da realidade das 

familias beneficiadas. Por isso que, das familias que foram acompanhadas, todas 

implantaram o Sistema Produgao Agroecoiogica Integrada e Sustentavel (Sistema 

PAIS) em areas nas quais nao se realizava a agricultura quimica e aos poucos 

foram recuperando as areas contaminadas 
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Para os agricultores, a mudanca mais importante apos a insergao do projeto 

foi assistencia tecnica A escolha e preparagao do terreno seguiu a logica da 

propriedade que possui um desenho proprio, tendo os espagos selecionados que 

possuir as seguintes caracteristicas: 

• Os terrenos das hortas circuiares e do galinheiro central devem ser pianos. 

• Presenga de luz solar na maior parte do dia. 

• Area em tomo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5.000 metros quadrados ou 0,5 hectare. 

• Espago para a expansao dos canteiros circuiares, alem dos tres iniciais. 

• Fonte de agua proxima, que tern de oferecer condigdes para encher a caixa 

d'agua a fim de fazer funcionar por gravidade o sistema de irrigacao por 

gotejamento (Figuras 1 a 2) 

Toda a implantagao de uma unidade da Tecnologia Social PAIS, era 

acompanhada por um tecnico encarregado de orientar os agricultores (Figuras 3 a 

6). Posteriormente, a escolha e preparacao do terreno e outras etapas se 

constituiram, a exempio da escolha dos cultivos, da demarcagao do galinheiro e 

dos canteiros circuiares, das medidas da unidade familiar de producao 

agroecoiogica da construgao do galinheiro, da preparacao dos canteiros, do uso 

de energia, do sistema de irrigacao por gotejamento e compostagem (produgao 

de adubos naturais), quintal agroecologico, associativismo e comercializagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G U R A 2 - P l a n e j a m e n t o Arqu i te ton ico d a F I G U R A 3 - Mode lo d o P A I S 

p ropr iedade 





35 

Realizado o processo de instalagao da tecnologia Social PAIS, iniciaram-se 

as discussoes entre os parceiros e os agricultores beneficiados sobre as duas 

ultimas etapas do projeto: associativismo e comercializagao. 

Os agricultores do municipio de Monteiro formaram a Associagao 

Agroecoiogica dos Agricultores de Monteiro. De acordo com os relates proferidos 

pelos agricultores, essa instituicao fomentada pelo SEBRAE e Projeto Dom 

Helder Camara nao se constituiu para incentivar o associativismo com base nos 

preceitos da economia solidaria, mas com a finalidade de cumprir as metas 

planejadas pelo projeto GEOR. 

Na fala dos agricultores, nota-se um discurso que nao e proprio deles, 

sendo o processo de alienagao acentuado. Apenas um dos participates mostrou 

certa consciencia dos modos em que o projeto era administrado. Ele comenta que 

as decisoes entre os parceiros e agricultores ja vinham prontas pelos primeiros e, 

caso os agricultores fizessem outra sugestao, os parceiros convenciam de que a 

deles era a melhor opgao. 

A implantacao da feira agroecoiogica ocasionou uma ruptura no 

relacionamento entre os agricultores devido a exigencia dos parceiros na 

realizagao de duas feiras semanais (uma nas quartas-feiras e a outra aos 

sabados). Eles alegaram que as feiras das quartas dariam umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maior destaque 

para eles, por serem agricultores agroecologicos. 

As feiras da quarta como relataram tres familias participantes, resultaram 

em prejuizo, pois a venda nao cobria e nao cobre os custos e o trabalho na 

propriedade se toma mais intenso. Alguns por questionarem a continuidade desta 

feira, tiveram suas participagoes nas reunioes cortadas, nao sendo mais 

convocados e ate mesmo estigmatizados por terem opinioes contrarias a dos 

parceiros, o que ocasionou um mal estar entre esses e os outros que apoiam as 

decisoes dos tecnicos envolvidos. 

Atualmente, os agricultores comercializam seus produtos na feira popular 

(Figuras 7 e 8) e os remanescentes da feira da quarta expoem seus produtos para 

nao desagradar o parceiro "Projeto Dom Helder Camara". Outra forma de 

comercializar que esta sendo bastante significativa para os agricultores e a venda 
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de seus produtos para o Programa Nacional de Alimentagao Escolar (PNAE) e 

para o Programa Mais Educacao4. 

O Programa Nacional de Alimentagao Escolar (PNAE), implantado em 1955, 

garante, por meio da transference de recursos financeiros, a alimentagao escolar 

dos alunos de toda a educacao basica (educacao infantil, ensino fundamental, 

ensino medio e educacao de jovens e adultos) matriculados em escolas publicas 

e filantropicas. Seu objetivo e atender as necessidades nutricionais dos alunos 

durante sua permanencia em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem 

como promovera formacao de habitos alimentares saudaveis (FNDE, 2013). 

Todos os entrevistados comentam com satisfagao que esta politica de 

incentivo e muito importante para os agricultores, mas caso ela nao exista, eles 

estarao com o bem estar familiar assegurado pela comercializagao da feira livre e 

popular. 

Com o termino do projeto GEOR em 2010, os agricultores tiveram os 

acompanhamentos tecnicos encerrados pelo SEBRAE. Porem, o Projeto Dom 

Helder Camara continua monitorando os processos de produgao e dos 

rendimentos gerados pelo trabalho familiar. 

As familias nao evidenciaram o rendimento men sal adquirido com a 

comercializagao da feira e para os programas educacionais mencionados, 

comentando apenas que o que ganham da para manter o bem estar familiar. 

Entretanto, notou-se que quatro dos entrevistados compraram outros pedagos de 

terra e ja estao produzindo, e um deles, recentemente, comprou um carro novo e 

esta construindo um pogo com infraestrutura de construgao empresarial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 O Programa Mais Educacao, cnado pela Portana Interministenal n° 17/2007, aumenta a oferta educaiiva 

nas escolas publicas por meio de atividades optatrvas que foram agrupadas em macrocampos como 

acompanhamento pedagogico, meio ambiente, esporte e lazer, dreitos humanos, cultura e artes, cultura 

digital, prevencao e promocao da saude, educomunicacao, educacao cientifica e educacao economics.O 

programa visa fomentar atividades para melhorar o ambente escolar, tendo como base estudos 

desenvolvidos pelo Fundo das Nacoes Urudas para a Infancia (UNICEF), utilizando os resultados da Prova 

Brasil de 2005. Nesses estudos destacou-se o uso do "indice de Eferto Escota - IEE", indicador do impacto 

que a escola pode ter na vida e no aprendizado do estudante cruzando-se informacoes socioecondmlcas do 

municipio no qual a escola esta tocalizada (MEC, 2013). 
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F I G U R A S 8 e 9 - F e i r a popular d o m u n i c i p i o d e Monteiro (bar racas dos a l imen tos Organ icos ) 

Sendo assim, concluiu-se que o modelo de desenvolvimento local 

fomentado para os agricultores familiares do municipio de Monteiro nao obteve 

todas as suas etapas concretizadas, pois a partir das falas construidas pelos 

agricultores percebeu-se que este projeto serviu para captar verbas e com elas 

promover o assistencialismo e o jogo politico territorial, tomando o Arranjo 

Produtivo da Agricultura Familiar um espago de reproducao da exploracao 

econdmica e da desigualdade social, tendo em vista que nao se estabeleceu a 

equidade entre os agricultores. 
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5 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A partir dos objetivos propostos neste trabalho, estabeleceu-se uma 

compreensao dos processos que constituem a validagao de um empreendimento 

soiidario, como tambem a relagao do global com o local com base na discussao 

sobre o Projeto GEOR - Produgao Agroecoiogica Integrada e Sustentavel, 

identificando as dinamicas constituidas pelos atores envolvidos e os modos de 

produgao dos agricultores famjliares. 

Durante a praxis estabelecida no trabalho, notou-se que o desenvolvimento 

local e um produto do capitahsmo contemporaneo. Nesse sentido, o estudo 

revelou que o modelo de desenvolvimento caracterizou-se numa politica 

assistencialista de exploracao atraves de um perigoso processo de alienacao 

Com efeito, o modelo de desenvolvimento estabelecido pelo Pacto Novo Cariri 

tornou o Arranjo Produtivo supracitado em um territorio economico vulneravel, 

tendo em vista o controle sutil reaiizado pelas instituigdes parceiras. 

Em relagao aos modos de produgao dos agricultores, e perceptive! que as 

relacoes que engendraram as dinamicas de mercado dificilmente podera se 

converter em uma associagao que tome o trabalho soiidario, pois ao mesmo 

tempo em que foram estabelecidas formas de organizagao autogestionarias, 

promoveu-se competitividade e rivalidade entre os envolvidos, estabelecendo a 

heterogestao entre eles. 

Constatou-se, tambem, uma exploracao da forga de trabalho dos 

agricultores, que se submetem a precarizagao para poder satisfazer as exigencias 

dos parceiros, como tambem garantir a sobrevivencia ou a renda cornplementar 

imprescindivel as suas familias. 

O contato com os agricultores revelou que o processo de alienagao e algo 

acentuado e que dificilmente podera ocorrer uma autonomia para a tomada de 

decisoes e autogestao dos mesmos por meio de premissas solidarias. Isso 

porque o capitalismo acaba com toda forma de solidariedade possivel entre as 

partes, como tambem a equidade e o respeito ao proximo. 

Contudo, acredita-se que a possibilidade de desenvolvimento tanto pessoal 

quanto profissional e de um espago para a formacao de um coletivo transforms dor 

so sera possivel atraves da discussao conjunta de solugoes para tal situagao. 
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Sendo assim, uma saida possivel para reverter o atual quadro de submissao e 

vulnerabilidade passa pela construgao de uma politica autogestionaria 

desenvolvida a partir de um processo pedagogico pautado na cooperacao, na 

solidariedade, na igualdade, no respeito e no resgate dos valores morais que 

permeiam todos os individuos - homens e mulheres. 
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A P E N D I C E S 



TERMO DE CONSENTIMENTO L IVRE E E S C L A R E C I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e 

Adultos com Enfase em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano da 

Universidade Federal de Campina Grande. Estou realizando uma pesquisa sob 

supervisao do(a) professor(a) 

, cujo objetivo e 

Sua participacao envolve uma entrevista e sera voluntaria. Se voce 

decidir nao participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tern 

absoluta liberdade de faze-lo. 

Na publicacao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera 

mantida no mais rigoroso sigilo. SerSo omitidas todas as informagSes que 

permitam identifica-lo (a). 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar, indiretamente voce 

estara contribuindo para a compreensao do fendmeno estudado e para a 

produgao de conhecimento cientifico. 

Quaisquer duvidas relativas a pesquisa poderao ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es). 

Atenciosamente 

Nome e assinatura do(a) estudante Local e data 

Matricula: 

Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma 

copia deste termo de consentimento. 

Nome e assinatura do participante Local e data 



Roteiro da Entre vista 

Nome do entrevistado: 

1. Que mudangas aconteceram apos a insergao de sua familia no projeto? 

2. Como eram as decisoes tomadas entre os parceiros do projeto e os participantes (agricultores)? 

3. Voce teve assessoria tecnica em sua propriedade rural para verificar se a sua propriedade se 

adequava 

para producao de alimentos organicos? Voce ainda e recebe acompanhamento? 

4. Como voce trabalha com os outros participantes do projeto? (trabalho soiidario ou competitivo). 
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CO 

5. A producao familiar e vendida na feira ou na vizinhanga? (identificar se existe atravessadores) 

6. Caso a produgao seja vendida na feira, o rendimento da para marrter o bem estar da familia, ou 

ainda se passa por necessidades? 


