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RESUMO 

Este trabalho e resultado de uma pesquisa em urn assentamento rural - a Fazenda Sao Bento-, 

loealizado no municipio de Mirante do Paranapanema, regiiio oeste do Estado de Sao Paulo. 0 

objetivo principal foi estudar os diversos sistemas de produviio existentes e correlaciona-los aos 

servi.yos publicos de assistencia tecnica e extensao rural (ATER) prestados aos trabalhadores 

rurais assentados. 0 trabalho tomou como base os principios do metodo do Diagn6stico de 

Sistemas Agrarios, buscando-se, dessa maneira, observar a evolm;ao e a diniimica dos sistemas 

encontrados. A partir das informao;:oes obtidas atraves da aplicao;:iio de questionarios, foram 

definidas 23 variaveis para a caracterizao;:ao e tipificao;:ao dos sistemas produtivos. Para esse 

grupo de variaveis, dois metodos estatisticos multivariados foram aplicados: a Analise de 

Componentes Principais (ACP) e Classificao;:ao Hierarquica Direta, por meio do software SP AD 

3,5@ Como resultado foram encontrados quatro grupos: Tipo 1 - Pequenos Produtores de Leite; 

Tipo 2 - Familias com Baixo Dinamismo Produtivo; Tipo 3 - Medios Produtores de Leite e Tipo 

4 - Produtores Diversificados. Em seguida, foi realizada uma entrevista aprofundada com urn 

representante de cada tipo, para, entiio, proceder-se as correla<;:oes com os servi<;:os de ATER. Foi 

possivel notar que, em bora os tecnicos responsaveis pela A TER percebecem as diferen<;:as entre 

os grupos que se formaram, niio havia formas diferenciadas de atuao;:iio em raziio dessas 

diferen<;:as. 

Palavras-chave: Extensiio rural, assentamentos rurais, sistemas de produo;:iio e agricultura 

familiar. 
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APRESENT A(:AO 

As inquietac;oes que serviram de incentivo para iniciar este trabalho surgtram em 

1998, quando comecei a participar do projeto 
1 

"Os impactos regionais dos assentamentos 

rurais: dimens6es econ6micas, politicas e sociais". Desde entiio, com as discuss6es com a 

outros membros da equipe (formada por urn soci61ogo, uma tambem engenheira agr6noma e 

urn estudante de Engenharia Agricola) e orientao;:oes para uma boa leitura sobre o lema 

reforma a~o,'Taria e assentamentos rurais, pude ampliar a forma de observar as quest6es acerca 

do projeto; mais que isso, foi o passo para enxergar as transformac;6es desencadeadas em 

raziio dos assentamentos rurais presentes nas diversas regioes do estado. Em algumas delas, 

destacaram-se as mudanc;as politicas; em outras, as sociais, as econ6micas e as produtivas. 

Nesse senti do, sem duvida, ao juntar todas essas situac;oes, pude observar o impacto causado 

pelos assentamentos rurais: a melhoria nas condic;oes de vida da maioria dos assentados 

(quando comparados a situac;iio anterior ao assentamento) e perceber, tam bern, a dinamizac;iio 

da economia de varios municipios visitados, sobretudo daqueles de menor porte. 

Vinculado ao projeto citado, desenvolvi minha dissertac;ao de mestrado intitulada "Os 

impactos locais de urn assentamento rural: uma avaliac;iio s6cio-econ6mica a partir da 

produc;iio leiteira". Atraves deJa foi possivel notar que os impactos observados niio eram fiutos 

de urn "modelo de desenvolvimento encontrado em cada lote dos respectivos assentamentos". 

Ao contrario, erarn frutos das distintas estrategias adotadas na gestao dos respectivos lotes. 

Verificou-se que nos lotes dos assentamentos havia uma serie de combinac;oes possiveis a 
gerac;ao de renda e manuten((iio da familia que, no conjunto dos assentamentos sim, geravam 

os impactos. E isso ficou em meu pensarnento: se os resultados dos sistemas de produc;ao dos 

lotes foram tao distintos, quais seriam as observao;:oes cabiveis a essas diferentes estrategias 

adotadas? Como seriam trabalhados ou vistos os diversos sistemas produtivos pelo tecnico que 

presta servio;:o de assistencia tecnica e extensao rural? Sera que as difereno;:as encontradas eram 

percebidas e consideradas na ao;:ao dos tecnicos? Se nao eram deveriam ser! Pois, nao 

considera-las contribuiria para o sucesso de uns e provavelmente, por "desconsiderac;ao", para 

1 Pesquisa realizada atraves do convenio CDP A/FINEP!UFRRJ, coordenada nacionalmente pelos professores 
Leonilde S. de Medeiros e Sergio Leite. do CPDA/UFRRJ; e. no Estado de Sao Paulo. pela Profa. Sonia M.P. P. 
Bergamasco, da FEAGRIIUNJCAMP. 



insucessos de outros. Assim, com o passar do tempo a manuten<;:iio de muitas familias estaria 

comprometida. 

Foi no inicio do curso de doutorado que passei a compreender melhor essas quest6es. 

Ainda no primeiro ano do curso trabalhei na Funda<;:iio lnstituto de Terras do Estado de Sao 

Paulo (ltesp ), 6rgao responsavel pelos assentamentos rurais paulistas. Lembro-me de que, logo 

que cheguei por Ia, nos primeiros dois ou tres dias de trabalho, alem de conhecer as pessoas 

que la trabalhavam e verificar as possibilidades de atua<;:ao, perguntei a mim mesmo o que 

farei exatamente aqui? Logo em seguida, poucos dias depois ja pensava: como e que vou fazer 

para trabalhar aqui? 0 que vou fazer? A cada dia, a cada semana surgia uma nova demanda. 

Subordinado a Gerencia de Produ<;:ao e Renda, no Grupo Tecnico de Agroneg6cios, 

percebi, entao, o ritmo intenso gerado por uma infinidade de demandas naquela Institui<;:iio. 

Notei que o desafio de trabalhar com e para os assentados rurais exigiria grande 

comprometimento, esfor<;:o, dedica<;:ao, e, claro, era isso que sentia nos colegas. 

Foi, entao, que fui assessorar, com outros tecnicos, grupos de mulheres que 

trabalhavam em agroindustrias. Percebi, naquele momento, o envolvimento dos tecnicos e 

suas preocupa<;:6es em criar caminhos para o desenvolvimento desse segmento social que 

estava imbuido de muita coragem e vontade de levar em frente seus projetos. Parecia "questao 

de honra" que aquelas organiza<;:6es dessem certo. E de fato era. Logo vi que por tras do 

interesse dos tecnicos, ou melhor, devo dizer que a frente deles haviam aquelas mulheres: 

simbolos da determinayao, da vontade de veneer e de dar urn futuro melhor a elas mesmas, aos 

seus filhos, e mostrar a sociedade a possibilidade de uma vida digna, de perfeitas cidadas. 

Numa outra situa<;iio me envolvi, juntamente com outros colegas, na elaborayiio do 

"Plano de Desenvolvimento da Cultura da Mandioca no Pontal do Paranapanema". A cultura 

era considerada alternativa de renda perfeitamente cabivel as condi96es dos assentamentos 

daquela regiao. E ainda acho que seja. Porem, tal atividade me colocou novamente diante das 

minhas inquieta96es, quanto a diversidade produtiva nos assentamentos rurais e a forma como 

ela era vista e, ou, trabalhada. 

Como tecnico, confirmei a hip6tese de que ba diversos sistemas produtivos 

empregados nos assentamentos rurais, mas queria saber ainda como e que os tecnicos viam e, 

ou, trabalhavam tais observa96es. Na verdade, tratava-se de uma contraposi<;ao necessaria il 

compreensiio de tres aspectos acentuadamente presentes na extensiio rural brasileira: 1) A 
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sociedade ser vista como urn sistema homogeneo, estitvel, sem conflitos; 2) A tecnologia ser o 

principal fator para o desenvolvimento rural; 3) A "missao" modernizadora do extensionista 

ser, portanto persuadir o agricultor a adotar as modernas tecnologias. 

Born, nos trabalhos de campo desenvolvidos na regiao do Pontal do Paranapanema, 

tive, entao, a oportunidade de conhecer diversos tecnicos e respectivas fonnas de trabalhar; 

conhecer tambem, corn mais detalhes, as ricas experiencias vividas pelos agricultores 

familiares assentados e, tambem, os desafios impastos it conduc;:ao de urn programa que 

envolveria cerca de mil familias, numa atividade que, para obter sucesso, dependeria da 

interac;:ao com outras instituic;:oes. 

Por motivos alheios a minha vontade, desliguei-me da Instituic;:ao, mas nao 

totalmente, pois !a tive a oportunidade de desenvolver novos trabalhos, atraves de servic;:os 

contratados para capacitac;:ao de pessoal com vistas a elaborac;:ao de Diagn6sticos Rapidos 

Participativos (metodologia prevista institucionalmente it atuac;:ao dos tecnicos), agora, porem, 

em outra regiao: no Vale do Ribeira. 

Nesse interim dava andamento ao meu curso de doutorado e as inquietac;:oes 

aumentavam e com elas o desejo de aprofundar tais questionamentos. Eis que fui trabalhar na 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sui (UERGS), no municipio de Sananduva, no curso 

de Desenvolvimento Rural e Gestao Agroindustrial. Ainda que distante do Estado de Sao 

Paulo, Ia, felizmente, tive a oportunidade de conhecer distintos sistemas produtivos e tambem, 

agora oficialmente na academia, conhecer outros profissionais dedicados aos estudos dos 

sistemas agnirios. 

F oi quando me dei conta do potencial dessa metodologia para tratar os meus 

questionamentos acerca da diversidade produtiva. Na UERGS, tive contato com vasta 

bibliografia a respeito do tema e pude, entao, por ironia, ver que ela era amplamente utilizada 

em outros estados, inclusive em Sao Paulo, minha origem. 

Bern, mais uma vez, agora por motivos de meu interesse, mudei de instituic;:ao. Voltei 

para Sao Paulo, tambem oficialmente ligado a academia, agora na Universidade Estadual 

Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), na cidade de Tupa. 0 curso? Administrac;:ao de 

Empresas e Agroneg6cios. Sem duvida, cabe aqui uma pausa - para ressaltar urn momenta 

muito feliz. Foi a oportunidade de rever velhos amigos, nao por ironia, mas por afinidade, 
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ligados ao estudo do rural, tao importante e tao gratificante e, aJem disso, a oportunidade de 

conquistar novos amigos. 

Todas essas passagens foram importantissimas e, das mms distintas formas 

contribuiram para a defini.;:ao do tema deste trabalho, qual seja, o estudo da atua.;:ao dos 

tecnicos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - Ater nos assentamentos na regiao do 

Pontal do Paranapanema. Ora, e por que no Pontal? 

A maioria dos assentaJnentos rurais paulistas encontra-se la. Trata-se de urn local 

adequadoinecessario a percep.;:ao dessas diversidades aqui tratadas. Uma regiao que passou 

por profundas transforma.;:oes ao Iongo da hist6ria, tanto que despertou o interesse de muitos 

trabalhadores rurais e urbanos em ir ate l:i. Muitos que se estabeleceraJn, criaraJn raizes e de 

varias maneiras contribuiram, e contribuem, para a ocupa<;ao desse espa<;o. 

0 espa<;o reservado ao Pontal do Paranapanema guarda, ainda, muitos 

questionaJnentos. Este estudo passa ta1nbem pela vontade de contribuir, ainda que 

humildemente, ao desenvolvimento e a reconstru<;ao dessa regiao, na busca de processos mais 

democn\.ticos e de alcance da cidadania. 

4 



I- INTRODU<;:AO E JUSTIFICA TIV AS 

Ao analisar o Brasil do seculo XX, identifica-se urn fato marcante que originou a 

transformac;:ao do processo de desenvo!vimento do pais - a crise de 1930. Ap6s uma revisao 

da situac;:ao dos desajustes macroecon6micos nacional, o modelo ate entao centrado no setor 

primario passou por uma reformulac;:ao. 0 estado adotou uma nova postura econ6mica 

produtiva tendo como base principal a industrializa<;:ao. Esse e o ponto de partida para a 

compreensao dos reflexos do papel/ac;ao do Estado no desenvolvimento, em especial ao tratar

se do desenvolvimento rural. 

Mas foi a partir da decada de 1950 que o modelo estrutural da agricultura brasileira 

sofreu mudanc;as acentuadas, era o inicio da chamada Revolw;iio Verdi. A concep<;ao das 

politicas publicas e econ6micas estabelecidas acompanhava a nova ordem de crescimento e 

desenvolvimento mundial direcionada para o setor industrial e cuja primeira medida foi a 

substituic;ao de importac;oes. Desde entao, foram colocadas em pn\tica mudanc;as nas 

principais diretrizes institucionais, principalmente aquelas voltadas ao setor primario 

(KAGEY AMA et al., 1986). Esse novo cenario se constituiu a partir da transic;ao dos 

complexos rurais3 para os complexos agroindustriais4 (GRAZIANO DASILVA, 1998). 

Essas mudan<;:as contaram com todo o aparato estatal. As ac;:oes empregadas em pro! 

do desenvolvimento, de maneira geral, tinham o suporte de instituic;oes de ensino, pesquisa, 

sistemas de credito e, principalmente, o servic;o de assistencia tecnica e extensao rural. Alem 

disso, ressalta-se que boa parte dessas ac;oes estava articulada ao capital estrangeiro. 

No periodo compreendido entre as decadas de 1960 e 70 foi adotado o modelo de 

desenvolvimento que privilegiou urn grupo de produtores detentores de medias e grandes 

empresas rurais. Esses produtores contaram com forte apoio do Estado, atraves da obtenc;ao de 

credito a baixo custo, incentivos fiscais e comerciais, assistencia tecnica e outras politicas que 

os favoreciam. Ao privilegiar apenas este segmento social atraves de urn modelo de 

desenvolvimento com vistas a modemizac;ao da agricultura, imp6s a produc;ao agricola urn 

2 Trata-se de urn modelo criado nos EUA que difundia tecnologias aos paises de Terceiro Mundo. Urn modo de 
prodw;ao amparado em maquinas e implementos agricolas, associados as necessidades de insumos extemos, 

como: fertilizantes sinteticos, agrot6xicos e sementes melhoradas. No Brasil, instituiy5es oficiais de extensao 

rural, durante muito tempo, foram responsaveis pela dissemina9ao desse .. pacote tecnol6glco", em decorrencia da 

necessidade de expandir a indUstria e criar mercado para os produtos gerados. 
3 Trata-se de propriedades rurais, na maioria auto-suficiente, mediante processes manuais e, ou, rudimentares. 
4 Integrayao que se estabelece entre a agricultura e a indUstria, a montante e a jusante, responsavel tambem pelas 

grandes transfonnayOes das relayOes sociais no campo. 
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padrao tecnol6gico baseado no uso intensivo de insumos quimicos e na mecanizac;ao de 

praticamente todo o processo produtivo. A chamada "modernizar;:ao conservadora" da 

agricultura brasileira ficou marcada pela exclusao social, pela explora.;ao dos assalariados 

rurms, pelo desemprego e precarizar;:ao das rela96es de trabalho (BERGAMASCO et al., 

1999). 

A "moderniza;;ao conservadora", ainda que tenha servido para aumentar a produr;:ao e 

gerar divisas ao pais, nao se desenvolveu por completo em todas as regioes brasileiras, muito 

menos em todas as propriedades. Como resultado, mais de 28 milhoes de pessoas deixaram o 

campo em direr;:ao as cidades entre 1960 e 1980. Tais fatos contribuiram para o surgimento de 

novas organizac;;oes em busca de solur;:oes para os problemas gerados, por exemplo o 

desemprego, que aumentou nestas cidades, e o fechamento da fronteira agricola para milhares 

de agricultores familiares. 

A partir deste periodo houve uma disputa de interesses entre proprietanos e 

trabalhadores rurais sem terra. De acordo com Bergamasco e Norder (1999), este foi urn 

momento marcado por intensas disputas por terra. Os trabalhadores rurais, mobilizados 

politicamente, partiam para a identificar;:ao de areas passiveis de reforma agrana e, contando 

com o apoio de segmentos sociais como a lgreja Cat6lica, alguns partidos politicos e mesmo 

de pessoas ligadas a entidades envolvidas com a questao, determinavam a capacidade 

estrategica de cada area para a constitui((ao de assentamentos. Assim, alem das disputas 

travadas resultarem em algumas conquistas de areas para a implanta<;ao de assentamentos 

rurais, toda essa mobiliza<;ao serviu para expandir os movimentos sociais e ampliar a 

discussao da questao. 

Foram os movimentos soCialS, mais especificamente caracterizados 
pel as ocupa<;oes de terras, que mantiveram acesa a questao ( ... ) de que 
o quadro de exclusao, caracterizado pela concentra<;ao de renda, 
aumento expressivo da miseria, do desemprego e do subemprego, 
precisa ser reconhecido e receber como resposta, nao apenas o 
assentamento das familias, mas uma politica voltada a RA e 
contemplando a agricultura familiar (MONTEIRO; P ANZUTTI, 
1998). 

No Estado de Sao Paulo, esse processo se deu de forma particular, e uma parte das 

disputas fundiarias ocorridas a partir dos anos de 1980 resultou nao apenas na conquista de 

areas isoladas para criar;:ao de assentamentos rurais e tambem na forma<;ao e expansao de 
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movimentos sociais que protagonizaram uma reinser<;:ao da reivindica<;ao de reforma agniria 

na agenda de debates politicos nacionais nos anos de 1990. 

A falta de uma clara defini<;ao e encaminhamento de uma politica agniria pelas 

agencias governamentais fez com que a implementa<;:ao de assentamentos rurais paulistas, na 

grande maioria dos casos, tenha sido uma decorrencia das contundentes ac;:oes politicas dos 

trabalhadores rurais sem-terra organizados pelos movimentos sociais. A existilncia de 

inumeras situac;:oes de conflito social nessas ayi'\es agrarias fez que se difundisse, nos 

movimentos sociais, a ideia de que qualquer iniciativa do Estado na estrutura fundiaria 

ocorria, principalmente, a reboque das situa<;:oes criadas pelos movimentos sociais. 

Dentre os acontecimentos na hist6ria da questao fundiaria paulista, viu-se que as 

maiores e mais significativas transforma<;oes ocorrerarn na regiao do Pontal do Paranapanema, 

localizada no extrema oeste do Estado de Sao Paulo, principalmente a partir dos anos de 1990. 

A "Revisao Agraria" dos anos de 1960, considerada a altemativa ao "avan<;:o 

comunista" no campo, obteve resultados pouco significativos, de acordo com Bergamasco 

( 1991 ). 0 sal do ficou limitado as 176 familias assentadas nos do is primeiros projetos criados 

em 1960. 

Nos anos de 1980, a partir das experiencias acumuladas desde a decada de 1960, dado 

o momenta de "abertura democnitica", atendendo a exigencias dos movimentos populares, o 

govemo paulista criou o "Plano de Valoriza<;ao de Terras Publicas", porem, ao considerar 

somente o planejamento agrario do govemo estadual, viu-se que os resultados tarnbem foram 

irrelevantes, sendo assentadas cerca de 50 familias. Desde as politicas de Revisao Agraria e o 

Plano de Valoriza<;ao de Terras Publicas, atraves de a<;:oes dos governos estadual e federal, 

varios assentamentos foram criados no Estado de Sao Paulo, totalizando aproximadarnente tres 

mil familias. Bergamasco e Norder (1999) apontararn que os assentamentos criados a partir 

desse periodo "foram precedidos pela atua<;:ao dos movimentos sociais, que passararn a 

procurar nas pr6prias contradi<;oes no interior do Estado as melhores alternativas institucionais 

para o encaminhamento de suas reivindica<;oes." 

Em decorrencia disso, em meados dos anos de 1990 estabeleciam-se novos 

programas estaduais de ocupa<;:ao de terras publicas, quando se tornou necessaria uma atua<;ao 

governamental mais sistematica na organiza<;:ao fundiaria, agora tendo como foco o Pontal do 

Paranapanema. Na regiao, havia cerca de urn milhao de hectares de terras pertencentes ao 
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estado (terras devolutas), ocupadas e demarcadas por medios e grandes pecuaristas, 

facilitando, em parte, a execuc;iio de uma politica fundiaria em Siio Paulo. 

0 Pontal do Paranapanema foi considerado urn verdadeiro "complexo grilento", com 

sobreposic;oes de documentos falsificados. Nos primeiros anos do seculo XX, 88 volumes de 

processos envolvendo varios grileiros divergindo entre si ja se amontoavam no Pontal -

litigios ainda hoje sem resoluc;iio, com excec;iio dos casos em que o estado chegou a urn acordo 

com os grileiros. 0 encaminhamento minimo das demandas sociais surgidas nas disputas de 

terra se deu atraves da capacidade de atuac;iio dos movimentos sociais, nesse caso o 

movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST), em conjunto com a estrutura estatal 

montada na regiiio do Pontal (FERNANDES, 1996). 

E importante destacar que Sao Paulo e urn dos poucos estados, talvez 0 unico, a ter 

urn 6rgiio especifico para trabalhar a questao fundiaria. Em raziio da demanda existente, em 

1983 foi criado o lnstituto de Assentamentos Fundianos (IAF). Ap6s uma serie de 

transformac;oes (em func;iio das diversas gest6es estaduais que se sucederam), inclusive 

gerando distintas visoes e envolvimento com a questao agraria, o antigo IAF pode ser 

considerado o embriiio do que se transformaria na Fundac;ao lnstituto de Terras do Estado de 

Siio Paulo (ltesp ), atuante em todo o territ6rio paulista, e claro, com a presenc;a marcante na 

regiao do Pontal do Paranapanema. Esse 6rgao atua em parceria com o govemo federal na 

execuc;iio da politica de reforma agrana; e responsavel pela regulariza<;ao fundiana paulista. 

Alem disso, mantem todo o servi<;o de assistencia tecnica e extensao rural (ATER) aos 

assentamentos, atraves de equipe propria. 

Por tudo isso foi lanc;ado, em 1996, o Plano de Ac;iio Govemamental para o Pontal do 

Paranapanema (PAGPP), considerado a primeira proposta efetiva do govemo estadual para a 

questiio fundiaria. 0 plano tinha como objetivos estrategicos: "a) reintrodw;iio de formas mais 

eficientes e sustentaveis de produ<;iio agropecuaria, atraves da promo<;iio de projetos de 

assentamentos; b) reinser<;iio do Pontal do Paranapanema enquanto regiiio de importiincia 

economica, atraves da regularizac;iio fundiaria e elimina<;iio das incertezas dominiais, com a 

conseqiiente dinamiza<;iio do seu mercado local e regional; c) recupera<;iio ambiental de areas 

hoje degradadas pela explora<;iio extensiva, atraves da recornposi<;iio florestal de areas de 

preserva<;iio permanente e de Reserva Legal Obrigat6ria nos assentamentos; d) distensiio 

social, gerando urn clirna propicio para urn novo ciclo de desenvolvirnento na regiiio e 
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promovendo a convivencia harmoniosa nas terras regularizadas" (MONTEIRO; PANZUTTI, 

1998). 

Para se ter uma ideia, ate junho de 2003 os dados da Fundac;ao ltesp apontavam a 

existencia de 153 assentamentos em Sao Paulo, sendo 95 Iocalizados na regiao do Pontal do 

Paranapanema, o que equivale a pouco mais de 60% do total estadual. Os assentamentos eram 

formados por 9.470 familias, estando 5.140, ou aproximadamente 54% do total, situadas nessa 

regiao. E importante ressaltar que a maioria desses assentamentos foi criada a partir de I 995. 

Nesse interim, a Fundayiio Itesp cresceu muito, ate mesmo para dar conta das 

demandas impostas aos encaminhamentos da questao agrii.ria paulista. 0 seu quadro de 

funcionarios aumentou, em especial aqueles ligados ao trabalho de assistencia tecnica e 

extensao rural (Ater). Portanto, importa saber, pensando em Ater, como sera realizado esse 

servic;o em urn assentamento rural da regiao do Pontal do Paranapanema? Ora, jii. que a 

maioria dos tecnicos que atuam na area da Agronomia ou das Ciencias Agranas, de maneira 

geral, "formou-se" sob a perspectiva do modelo de desenvolvimento adotado pelo pais nas 

decadas de 50 a 80, e possivel imaginar que eles, naturalmente, encontrem dificuldades para 

atuar em assentamentos rurais, pois, o novo publico necessita (certamente) de ac;oes bern 

diferentes daquelas realizadas na implantas;ao dos modelos propostos aos agricultores, num 

passado nao muito distante. 

Num ambiente tao ambiguo, porem, marcado pela contradis;ao da atuas;ao do 

profissional que em dado momento deve ser aquele companheiro, solidano aos desafios 

encontrados diante do desenvolvimento de urn assentamento e, no momento seguinte, ser o 

representante legal do Estado - o agente de fiscalizas;ao: como serii. trabalhar com essa 

realidade? 

Para tanto e prectso compreender que a presens;a dos assentamentos rurats 

desencadeia uma serie de transformas;oes em determinadas Iocalidades, podendo se estender a 

toda uma regiao - como o caso do Pontal do Paranapanema. Alem dos impactos demograficos 

e das mudans;as na estrutura fundiaria, as principais alteras;oes ocorrem em termos politicos, 

sociais e economicos, que sao responsaveis pelo desenvolvimento local. 

Percebe-se tambem uma mudans;a dos sistemas agrii.rios da regiao. Sistema Agrii.rio e 

o " ... modo de explorac;ao do meio ambiente historicamente criado e sustentado, urn sistema de 

produc;ao de forc;as adaptado para condic;oes bioclimaticas de urn dado espac;o e 
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correspondendo as condi<;oes sociais e necessidades do momento" (MAZOYER et al., 1988). 

Dessa maneira, certamente consideram-se as profundas transformac;:oes ocorridas na regiao. 

Mas niio e s6 isso a ser observado nos assentamentos rurais. Para compreende-los, e 

prec1so saber que "no cotidiano do assentamento, diferentes formas organizativas voltadas 

para a produc;:iio sao criadas e recriadas, numa dinil.mica rica de situac;:oes, impasses e 

enfrentamentos" (ZIMMERMANN, !994). Dessa maneira, e certo encontrar em urn 

assentamento diferentes estrategias empregadas na soluyiio dos desafios e objetivos 

estabelecidos. A disponibilidade de mao-de-obra, os recursos naturais disponiveis, a forma de 

administra<;ao do lote de cada familia, entre outros fatores que, colocados numa matriz, geram 

distintos sistemas produtivos. 

Para estudar urn assentamento rural, adota-se que "o sistema de produc;:ao pode ser 

definido como uma combinac;:ao (no tempo e no espa<;o) de recursos disponiveis para a 

obtenc;:ao das produc;;oes animais e vegetais propriamente ditas. Ele pode tambem ser 

concebido como uma combinac;:ao mms ou menos coerente de diversos subsistemas 

produtivos ... ". Mas a analise de "urn sistema de produ<;ao na esca!a dos assentamentos 

agricolas nao se resume somente em estudar cada urn de seus elementos constitutivos, mas 

consiste sobretudo em examinar com cuidado as interac;:oes e interferencias que se estabelecem 

entre eles" (MAZOYER et a!., 1988). 

Na concepc;:ao de a<;oes em pro! do desenvolvimento rural, a partir da abordagem 

sistemica, segundo Dufumier (1995), e preciso considerar a complexidade e a diversidade dos 

sistemas de produc;:ao praticados pelos agricultores e reconhecer a coerencia, a 16gica e a 

variabilidade de objetivos que estes definem para suas unidades de produc;:ao agricola. 0 

desconhecimento da realidade agraria tern levado ao fracasso inumeros projetos de 

desenvolvimento. Esse autor apontou dois principais erros cometidos: I) proposic;:ao de 

solu<;oes tecnicas sem levar em conta a complexidade dos sistemas de produc;:ao utilizados 

historicamente na explorac;:ao agricola e 2) ignorar os objetivos socioeconomicos preconizados 

pelos agricultores quando elegem e praticam seus sistemas de produo;:ao. Portanto, conhecer os 

diversos sistemas produtivos, concebidos a partir das multiplas possibilidades e, ou, desejos 

dos assentados, ganha relevil.ncia no intuito de saber como atuar, como verdadeiro agente de 

desenvolvimento, a partir da valoriza<;ao dos respectivos casos. 
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As diversidades intrinsecas nos sistemas de produ.;:ao dos assentamentos imprimem, 

conseqiientemente, resultados tambem diferenciados na possibilidade de reprodu.;:ao dos 

agricultores familiares assentados. Portanto, ah~m de compreender o contexto regional em que 

os assentamentos estao inseridos, e preciso pormenorizar os diversos sistemas produtivos 

existentes em urn assentamento rural. 

Diante do exposto, a hip6tese apresentada e de que ha uma diversidade nos sistemas 

produtivos encontrados nos assentamentos implantados na regiao do Pontal do Paranapanema, 

o que suscitaria formas diferenciadas de assistencia tecnica e extensao rural que, no entanto, 

nao sao registradas nos servi.;:os prestados pela equipe de assistencia tecnica e extensao rural 

(Ater) da Funda.;:ao Itesp. 

Com base nessa hip6tese, procurou-se com este trabalho fazer urn estudo comparative 

sobre a diversidade dos sistemas produtivos existentes na regiao, no assentamento rural 

estudado, bern como estabelecer as rela.;:oes entre os distintos resultados obtidos e os trabalhos 

realizados pela equipe de Ater da Funda.;:ao ltesp. 

A partir dos conceitos e pressupostos presentes nos estudos da diferencia.;:ao dos 

sistemas agnirios, tomando como base a regiao do Pontal do Paranapanema, estudou-se 

especificamente a diversidade entre os sistemas produtivos de urn assentamento rural, atraves 

da caracteriza.;:ao e tipifica.;:ao destes para, em seguida, verificar a rela.;:ao entre eles e a 

atua.;:ao dos tecnicos da equipe de Ater do ltesp. Dessa maneira, esta tese foi estruturada em 

quatro capitulos, alem dessa introdu.;:ao. 

0 capitulo II esta dividido em quatro subitens. No primeiro ha uma revisao sobre o 

hist6rico do surgimento da extensao rural - sua liga.;:ao ao capital estrangeiro; o apoio estatal 

utilizado na implanta.;:ao desse servi.;:o envolvendo universidades e centros de pesquisa; 

sistemas de credito; entre outros. Neste subitem sao apresentadas tambem as fases da extensao 

rural (Humanismo assistencialista, Difusionismo prod uti vista e Humanismo critico ), suas 

implica.;:5es e sinais de esgotamento. No subitem seguinte, apresentam-se alguns elementos 

sobre a abordagem de sistemas que serviram de base tanto para a orienta.;:ao metodol6gica do 

trabalho exposto quanto para subsidiar a compreensao sobre a proposta elaborada pela 

Funda.;:ao Itesp e os desdobramentos possiveis para a atua.;:ao dos tecnicos. No terceiro 

subitem estao os novos desafios impostos a extensao rural, ressaltando-se os entraves 

existentes, principalmente em rela.;:ao a a.;:ao dos tecnicos diante de urn novo paradigma. No 
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ultimo sub item desse capitulo, analisa-se a Fundao;:ao ltesp ( 6rgao responsavel pel a assistencia 

tecnica e extensao rural nos assentamentos rurais paulistas), os pressupostos e enfoques dados 

pela instituio;:ao como exemplo a ser seguido pelos tecnicos no campo, em que alguns pontos 

merecem destaque: a participao;:ao e o enfoque sistemico. Por fim, ainda que as diretrizes dessa 

fundao;:ao coincidam com as mesmas preocupa<;:oes de uma nova extensao rural, fica a duvida 

quanto a soluyao dos entraves existentes contra a efetivao;:ao do modelo proposto. 

No capitulo III, procurou-se, num primeiro momento, apresentar a regiao de estudo: 

o Pontal do Paranapanema. Para a compreensao da localizao;:ao do assentamento selecionado: a 

Fazenda Sao Bento, algumas informa<;:oes do municipio de Mirante do Paranapanema estao 

presentes. A seguir sao expostos alguns elementos da diversidade de urn assentamento rural, 

no caso o assentamento Fazenda Sao Bento. Sao dados levantados em pesquisas anteriores a 

elaborao;:ao desta tese que certamente contribuiram nao s6 para a compreensao da relevancia do 

tema: diversidade dos sistemas de produ<;:ao, mas para refor<;:ar a ideia de desenvolver o 

trabalho ora apresentado. Finalmente, ainda neste capitulo explicitam-se os metodos e as 

tecnicas utilizadas para a obteno;:ao dos dados quantitativos e qualitativos. No assentamento 

selecionado, aplicaram-se tecnicas adaptadas a partir do metodo de Diagn6stico de Sistemas 

Agril.rios, contemplando, dessa maneira, o enfoque sistemico preconizado para o trabalho e, 

tambem, uma tipologia de sistemas de prodw;ao, pela analise multivariada dos dados 

resultantes da aplicao;:ao de questionil.rios aos produtores. Paril.metros qualitativos foram 

obtidos atraves de entrevistas diretas com tecnicos e assentados. 

No quarto capitulo sao apresentados os resultados e a discussao da diversidade dos 

sistemas produtivos, sendo em seguida discutida a diversidade sob a perspectiva qualitativa 

captada nos depoimentos dos tecnicos e assentados. 

No ultimo capitulo estao as considerac;oes finais, em que se procurou ressaltar os 

principais pontos conflituosos na atividade de Ater no Assentamento Fazenda Sao Bento e as 

possiveis explicao;:oes para suas causas. 
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II - AS ANALISES E OS A VAN<;:OS DA NOVA EXTENSAO RUMO AO 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

1. OS ANTECEDENTES DA EXTENSAO RURAL NO BRASIL 

Neste capitulo sera possivel perceber que o modelo de extensao rural adotado no 

Brasil baseou-se concretamente nos moldes americanos. Por tras do discurso empregado, 

marcado acentuadamente pelos aspectos sociais e produtivos, na verdade, tratava-se da 

expansao do capitalismo no campo, sem a preocupa<;ao de incorporar as caracteristicas da 

realidade brasileira. Embora tenha obtido sucessos, como o aumento da produ<;ao e da 

produtividade de determinadas culturas e regioes, colaborou para as desigualdades sociais e 

econ6micas existentes naquela epoca. 

A introdu<;ao do servi<;o de extensao rural no Brasil contou com o suporte de 

universidades e centros de pesquisa. Alias, a propria forma<;ao universitana, direcionada ao 

modelo estabelecido, criou urn tipo de pro fissional que assumia o compromisso de modernizar 

uma agricultura considerada atrasada. Ironicamente se vera tambem que esse tecnico 

encontrara serios problemas para enxergar ou atuar diante de novos paradigmas de 

desenvolvimento, agora pautados na percep<;ao da importiincia da participar;:ao, da 

sustentabilidade e do enfoque sistemico. 

Tambem estao presentes neste capitulo informa.;oes quanto a Fundar;:ao Itesp, com 

urn breve hist6rico do seu surgimento e suas principais orientac;oes para a atuac;ao da equipe 

de Ater. Sera possivel notar a existencia do profissional de assistencia tecnica e extensao rural 

que, pela sua formac;ao, tern dificuldades em "atender" seu publico-alvo: os agricultores 

familiares assentados. Embora, pelas ricas experiencias acumuladas, demonstre avanc;os nos 

servic;os oferecidos, havera tambem a certeza de que ha urn Iongo caminho a ser percorrido. 

1.1 A implantac;iio da Extensiio Rural no Brasil 

0 modelo classico de Extensao Rural foi criado nos EUA ap6s a Guerra de Secessao, 

com o prop6sito de elevar o nivel de vida da populac;ao rural. 0 modelo consistia na difusao 

de conhecimentos pniticos, uteis, relacionados a agricultura, a pecuaria e a economia 

domestica; buscava-se a adoc;ao de novos habitos e atitudes que levassem a modos mais 

eficientes de administra<;ao da propriedade rural, adequando-a a estrutura mercantil e 

capitalista em forma<;ao (FONSECA, 1985): 
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"A palavra 'extensao' nasceu nos Estados Unidos, e, desde o Smith 
Lever Act de 1914, os extensionistas vern trabalhando como 
professores 'extramuros' das Universidades Estaduais, estando, ao 
mesmo tempo, a servi<;o do Departamento Federal de Agricultura dos 
Estados Unidos. A expressao foi desde entao colocada em vanos 
idiomas e exprime urn conceito que nao se pode definir facilmente; 
mas como se refere a todos os meios e medidas para elevar o nivel de 
vida rural, e obvio que o agricultor e que sera nosso proprio objetivo. 
Assim, todos os ramos da ciencia agricola que se interessam pelo 
homem, na agricultura, serao aproveitados na extensao agricola. 
Consequentemente, a extensao agricola poderia ser denominada 
'agronomia social aplicada'" (Timer apud FONSECA, 1985). 

No Brasil, no final da decada de 1940 e inicio dos anos de 1950, a Extensao Rural foi 

instituida como urn instrumento de politica de interesse do Estado. Sua implanta<;ao estava 

relacionada ao processo de modemiza<;ao capitalista do meio rural. Nessa epoca, duas 

questoes centrais sustentavam a adapta<;ao do extensionismo norte-americano ao sui Iatino. 

Por urn !ado, grupos de intelectuais defendiam a necessidade de o Estado favorecer a 

implanta<;ao de mecanismos de educa<;ao para a popu1a<;ao rural, por outro, e nao menos 

importantes, estavam as teses que apostavam que a solu<;ao de problemas, como o atraso do 

campo em rela<;ao ao meio urbano, dar-se-ia por intermedio da ado<;ao acelerada de 

tecnologias modemas (CAPORAL, 1993). 

Desde o inicio nao houve a preocupa.yao com as realidades, tao heterogeneas, 

existentes no meio rural brasileiro. Maior ainda foi o descaso em rela.yao as experiencias 

vivenciadas pelos agricultores ate entao, fundamentais a compreensao dos sistemas produtivos 

por eles empregados. Essa postura, ainda em busca do "novo" da maneira que foi feita, causou 

perdas, talvez irreparaveis. No intuito de ensinar "novas formulas de sucesso", deve-se ter 

perdido grandes oportunidades de aprender. 

Com a implanta.yao da Extensao Rural, a ideia era combater problemas diretamente 

ligados a realidade rural brasileira - sejam as mas condi.yoes de vida no campo, sejam as 

baixas produtividades. Os problemas foram tratados de forma alheia a essa realidade, atraves 

de urn encantamento teorico com os modelos classicos difusionistas da extensiio rural que 

acabaram sendo implantados no Brasil niio como fruto das reivindica.yoes dos agricultores 

(como se deu no pais de origem), mas, sim, por urn consentimento das classes detentoras do 

poder interessadas em aumentar os lucros do setor agricola. Nesse sentido, a dinamica do 

processo extensionista se fez evolutivamente pela elabora.yao de esquemas mais sofisticados 

14 



em tennos de difusao, atraves dos lideres das comunidades rurais, da visao empresarial - que 

neste periodo tomava corpo com os medios produtores e ja come<;ava a excluir os pequenos 

(FONSECA, 1985). Portanto, "buscava-se combater a pobreza atuando diretamente nas 

unidades familiares, na tentativa de persuadi-las a mudar seu tradicional e 'atrasado' modo de 

vida com a ado<;i'io de 'modemos' metodos cientificos na prodw;ao e melhorias de habitac;ao e 

na administrac;ao do Jar" (PINTO, 1998). Para tanto, o povo rural deveria se comunicar -

atraves da extensao - com a nova tecnologia que era gerada nos centros de pesquisa. A 

extensi'io tinha o prop6sito de transmitir ou estender os conhecimentos adquiridos nos campos 

experimentais e levar os problemas do povo rural as fontes de pesquisa (FONSECA, 1985). A 

atuac;ao dos tecnicos foi decisiva para que ocorressem mudanc;as nos sistemas produtivos. Os 

tecnicos foram os interlocutores entre as "novas" tecnologias "oferecidas" e os agricultores. 

Esse periodo foi marcado por intensas transfonna<;oes no setor agropecuario. 

Segundo Kageyama eta!. ( 1986), a cham ada "modemiza<;1io do1orosa" da agricultura chegou a 

atingir urn patamar irreversivel, sendo chamada de "industria1iza<;1io da agricultura" e sua 

completa ou parcial subordina<;i'io aos complexos agroindustriais (CA!s). 

A racionalidade da modemiza<;1io, segundo Almeida (1999), estava amparada em dois 

pontos: a) na dinamiza<;1io dos setores improdutivos atraves de politicas que nao alteraram o 

sistema de posse e b) na abertura do comercio ao fluxo da economia intemacional a custa da 

transnacionaliza<;1io da economia geral. Com o intuito de resolver problemas de produtividade 

da terra e da forc;a de trabalho, a intervenc;ao estatal passou a operar sobre a produ<;i'io agricola 

atraves de instrumentos como o credito subvencionado e na massifica<;1io de tecnologias 

"modernas", com preferencia ao setor de insumos industriais, a jusante ou a montante da 

agricultura - maquinas, implementos, fertilizantes, agrot6xicos etc. Paralelamente, o governo 

promoveu a abertura ao comercio intemacional. 

Enfim, com a moderniza<;1io da agricultura e sua "industrializac;ao" e, ou, 

"caificac;1io", ao exigirem o aperfei<;oamento capitalista das relac;oes tecnicas e sociais como 

condic;ao de sua sustenta<;1io, passaram a gerar ondas migrat6rias, fortes correntes de exodo 

rural e urn drastico processo de diferencia<;1io social, de dimensao nunca vista na hist6ria da 

agricultura brasileira (CAPORAL, 1993): 

A partir da analise sobre o papel da extens1io rural nota-se que este 
servi<;o caminhou juntamente com a moderniza<;1io da agricultura, 
amparado em seu principal instrumento, o cn\dito rural. Por isso, a 
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extensao rural tambem foi considerada responsiivel pela implanta<;ao 
do modelo de desenvolvimento autoritiirio e excludente. Se por urn 
!ado a extensao rural colaborou com o aumento da produ<;ao e da 
produtividade de alguns produtos, por outro, nao atingiu a proposta 
inicial de seus prOb'famas, ou seja, nao contribuiu para melhoria do 
nivel das familias. Reafirmou apenas o cariiter conservador da 
moderniza<;ao, pois, ainda que nao fosse explicitado em seu discurso, 
os servi<;os oferecidos privilegiaram aqueles produtores proprietiirios 
de terra que se dedicavam principalmente aos produtos comerciais. 
Excluira grande parte dos agricultores que detinham propriedades 
menores, ou que apresentavam outras rela<;oes de produ<;ao com a 
terra, como o caso dos parceiros e arrendatiirios, alem de um grande 
numero de produtores assalariados (BERGAMASCO, 1993). 

1.1.1 As fases da extensiio rural no Brasil 

0 servi<;o de extensao rural brasileiro apresenta tres gran des fases: l) Humanismo 

Assistencialista, 2) Difusionismo Produtivista e 3) Humanismo Critico. Tais fases, sintetizadas 

na Tabela I, anteriores ao modelo de extensao rural preconizado atualmente, sao importantes e 

merecem ser estudadas para possibilitar a compreensao das caracteristicas arraigadas em 

muitas instituit;oes que oferecem esses servit;os, bern como nos profissionais que atuam nessa 

area. 

De acordo com Rodrigues (1997), o modelo adotado no inicio da implanta<;ao da 

Extensao Rural no Brasil foi denominado "Humanismo Assistencialista". As melhorias das 

condit;oes de vida eram o marco do periodo. 0 assistencialismo estava presente no cariiter 

tutelar que a Extensao Rural estabeleceu com a comunidade. Freire (1987) atentou para a falsa 

generosidade presente nesse cariiter, que tornava as pessoas objetos do humanitarismo, 

mantendo, dessa forma, a opressao da populat;ao rural e impedindo a sua humaniza<;ao, isto e, 

sua desaliena<;ao e afirma<;ao como pessoas. Essa foi considerada a primeira fase da Extensao 

Rural no Brasil. 
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Tabela I - Caracterizas:iio sumaria dos tres periodos que marcam o processo evolutivo da 
Extensiio Rural no Brasil 

Especificayao Humanismo Difusionismo Humanismo 

Assistencialista Produtivista Critico 

Preval en cia 1948-1962 1963- 1984 !985- 1989 

Publico preferencial Pequenos agricultores Grandes e rnedios Pequenos e 
agri cui tores rnedios 

agricultores 

Unidade de Trabalho Familia Rural Produtor Rural Familia Rural 

Orienta<;:iio "Ensinar e fazer Difusionista Dial6gica, 

Pedag6~ica fazendo" problernatizadora 

Papel do agente de lndutor de mudans:as Elaborador de Catalisador de 
extensiio de comportamento projetos de credito processes sociais 

rural 

Tipo de planejarnento Vertical ascendente Vertical Circular 
descendente 

Papel da tecnologia Apenas subjacente; Finalistico: Essencial, mas 
instrumento para modemizaro dentro dos padroes 

melhorar as condi<;:6es processo de de equilibria 
de vida da familia rural produ.;;iio ecol6gico, 

aurnentando a energetico e social 

produtividade da 
terra e do trabalho 

Tipo e uso do credito Supervisionado; cobre Orientado; voltado Orientado; voltado 

rural investimentos no Jar e para produtos corn preferencialrnente 

na propriedade o fim de viabilizar para viabilizar 
(produtivos ou niio) tecnologias de uso tecnologias 

intensive de capital "apropriadas" 

Organiza.;;iio da Cria grupos de Nao se preocupa Estirnula a 

popula.;;ao agricultores, donas de com este tipo de organizas:ao e o 
casa e jovens rurais a<;:iio associativisrno 

rural autonomos 
Fonte: RODRIGUES (1997). 

Na operacionaliza.;;iio dos servic;:os de extensiio e na busca de uma pre-disposic;:iio dos 

a6rricultores as mudan.;;as pretendidas, Masselli (1998) ressaltou a presens:a de dois elementos 

- que instrumentalizararn as as:oes - e foram rnarcantes: o desenvolvirnento/organizac;:iio das 

comunidades e as praticas pedag6gicas. 

0 primeiro deles, de carater comunitario, levava o extensionista a procurar apoio nas 

lideranc,:as locais. Foi a maneira de reconhecer perante os agricultores sua legitimidade e, a 

partir disso, realizar o papel intelectual das classes dominantes rurais. "Ao recorrer a 

solidariedade e coopera.;;iio de todas as classes, o extensionista passava a desfrutar do respeito 
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das autoridades constituidas. Ao se formalizar gmpos e formar Jideres, pretendia-se tambem 

quebrar o isolamento campones e disseminar ideais democraticos. Tratava-se, pois, de urn 

enfoque a-hist6rico e acritico do processo social, onde os aspectos estmturais e as rela<;6es 

sociais de prodw;iio que vigoravam no meio rural niio eram questionados" (MASSELLI, 

1998). 

0 segundo elemento - a ac;iio educativa - seria complementar e indispensavel ao 

alcance do que se pretendia; possibilitaria, entiio, a substituic;iio dos conhecimentos 

tradicionais das populac;oes mrais por procedimentos e equipamentos considerados modemos. 

A definic;:iio de educac;iio, apresentada por Fonseca (1985), permite uma melhor 

compreensiio desse elemento: 

A educac;iio e definida como uma instituic;iio social cuja especificidade 

reside no carater pedag6gico que lhe e inerente, ou seja, na sua 

capacidade de transmitir modelos sociais e fazer cumprir normas e 

valores tidos como validos para o perfeito funcionamento da vida 

coletiva. Nesta perspectiva, a educa<;iio e entendida como fator de 

sociabilizac;iio, cuja func;:iio primordial e veicular no interior da 

sociedade mensagens que permitam a perpetuac;iio ou a recriao;iio de 

suas condio;oes de existencia (FONSECA, 1985). 

Diante disso, pode-se notar que oculto na proposta de democratiza<;:iio do 

conhecimento e dos beneficios gerados pela e para a sociedade havia o objetivo politico de 

utilizar educa<;:iio como instmmento de controle social (MASSELLI, 1998). 

E foi nesse contexto que a tambem chamada "modemizao;iio conservadora da 

agricultura" nao somente acelerou o desenvolvimento capitalista no campo, privilegiando as 

culturas diniimicas, mas tambem ocasionou o virtual fechamento da fronteira para os pequenos 

produtores. De fato, a valorizao;iio e a concentrao;iio da terra provocadas pelas novas politicas 

de credito subsidiado e de investimento publico em infra-estmtura relegaram a produo;iio de 

alguns alimentos a urn segundo plano e, simultaneamente, incentivaram a apropriac;iio das 

areas novas por grandes empresas e latifundios (MARTINE; GARCIA, 1987). 

Em 1948, como resultado das relac;:oes mantidas entre Brasil e Estados Unidos, 

institucionalizou-se oficialmente o servio;o de extensiio mral caracterizadamente norte

americano5 0 caso e que, ap6s a crise mundial do final dos anos de 1920 ("crise de 1929"), 

5 
Nesse periodo, a hegemonia econ6mica e politica sabre os paises latino-americanos j3. era plenamente exercida 

pelos Estados Unidos. o que leva a crer que o inicio da Extensi'io Rural no Brasil tenha raizes profundas na 

experiencia desenvolvida naquele pais. Desde fins da d6cada de 1920, "o capitalismo" monopolista americana ja 
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muitas fazendas de cafe se tomaram insustentaveis economicamente e foram divididas em 

minirundios: buscavam-se, entao, novas formas ou altemativas produtivas. Tratava-se de uma 

mudanc;;a radical, que encontrou ressoniincia no municipio paulista de Santa Rita de Passa 

Quatro, pois este detinha extensa area cafeeira, onde foi implantado urn programa-piloto de 

extensao. Alem disso, a partir da aproximac;;ao com o Estado de Minas Gerais era fundada a 

Associac;;ao de Credito e Assisti'mcia Rural de Minas Gerais (ACAR-MG). Como destaque, o 

principal interlocutor nessas operac;;oes enviado especialmente ao Brasil foi o Sr. Nelson 

Rockfeller (FONSECA, 1985). 

Como presidente da International Association for Economic and Social Development 

- AlA\ o Sr. Rockfeller, a epoca da implantac;;ao da Extensao Rural no Brasil, mantinha 

liga<;oes com varios ramos da industria norte-americana. Ha descric;:ao de suas visitas ao 

Brasil, relatada por seus assessores, em Fonseca (1985) e em Karavaev apud Caporal (1998), 

em que se registra que o govemo brasileiro, em 1947, implantou uma comissao que tratava de 

assuntos relativos ao petroleo, da qual fazia parte "o presidente da Gas-Esso", filial brasileira 

da Santard Oil Co, de propriedade dos Rockfeller. Ainda nesse mesmo texto, Brum apud 

Caporal (1998) apontou que o dirigente do poderoso grupo da familia Rockfeller - Nelson 

Rockfeller - visitou o Brasil e fundou empresas vinculadas ao seu grupo: a CARGILL - no 

ramo da comercializa<;:ao intemacional de cereais e fabricantes de ra<;:ao; a AGROCERES- no 

setor de pesquisa genetica com milho e produ<;:ao de sementes hibridas; e a EMA - empresa 

destinada a produ<;:ao de equipamentos para a agricultura. Tal fato colocava em cheque o 

citado carater filantropico presente nas negocia<;:oes e concretizava a ideia da extensao rural a 

servi<;:o do capital estrangeiro. 

havia descoberto o veio da coopera10iio tecnica na agricultura brasileira" (FIGUEIREDO apud BERGAMASCO. 
1983). 

6 A AlA - International Association for Economic and Social Develpment foi criada em 1939, pela familia 

Rockfeller, com o objetivo de coordenar a ajuda econ6mica americana ao Brasil, com papel de grande expressiio 

na hist6ria da extensiio rural brasileira. "A AlA, ao iniciar sua atuac;ao no Brasil, teve dif1culdades para o 

estabelecimento de urn programa como govemo do estado de Sao Paulo, e dirigiu-se a uma prefeitura municipal: 

a de Santa Rita do Passa Quatro. Tratava-se de urn municipio em decadencia, pois, 'possuindo 28 milhoes de 
cafeeiros, estes estavam reduzidos a urn milhiio. 0 municipio passava de cafeeiro a produtor de Ieite. No entanto 

era precise racionalizar a produyao leiteira e, se possivel, restaurar para das lavouras de cafe, e melhorar, de 

modo geral, as condiy6es de vida dos habitantes rurais. Para isso, foram desenvolvidas inU.meras atividades ( ... )a 

experiencia funcionou com exito ate 1956, quando as partes contratantes deram por atingidos seus objetivos" 

(LUPPl apud BERGAMASCO, 1993). 
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Voltando it questao das fases da extensao rural, associadas ao modelo de 

desenvolvimento adotado, nota-se que foi a partir do momento em que o Estado passou a 

priorizar o processo de modernizac,;ao tecno!6gica da agricultura que se constituiu a segunda 

fase da Extensao Rural brasileira, a qual privilegiava grandes e medios agricultores, atraves de 

urn amplo programa de cn\dito rural orientado. De acordo com Rodrigues (! 997), essa fase foi 

marcada como o modelo do Difusionismo Produtivista. No ano de 1963, o enfoque 

produtivista superou o enfoque humanista, pois nesse ano o nfunero de contratos de credito 

rural orientado ( destinado it modernizao;:ao da base tecnica da agricultura) superou o numero de 

operao;:oes com o credito rural supervisionado - criado na fase inicial da Extensao Rural 

destinado, en tao, a melhoria das unidades familiares. 

Em decorrencia disso, Galleta (1996) chegou a afirmar que, no bojo dessa politica 

agricola praticada nos anos de 1960 e 70, a propria extensao rural contribuiu expressivamente 

com o processo de di ferencia.;:ao crescente entre os produtores rurais, favorecendo a 

concentrao;:ao da posse da terra, a expropriao;:ao de milhoes de pequenos produtores e o 

estabelecimento de fortes vinculos entre segmentos pr6speros da produo;:ao familiar e a 

industria. 

A teoria difusionista, que sustentou a extensao rural nesse periodo, apostava na 

hip6tese da mudano;:a de urn sistema social atraves da ado<;:iio de inova.;:oes, em que difusao e 

alocayao de ideias novas significavam a transferencia de alguns tra9os culturais de "areas 

civilizadas a outras nao-civilizadas". Partia-se do pressuposto que, "a capacidade individual de 

inovar" seria o processo mental por que passa o individuo desde quando toma conhecimento 

da inova9ao ate a decisao de adota-la ou rejeita-la. 0 processo apresentava quatro funo;:oes: a) 

conhecer; b) persuadir; c) decidir e d) confirmar. A adoo;:ao seria o uso pleno da nova ideia 

como melhor op.;:ao (ROGER apud FONSECA, 1985): 

Em essencia, o paradigma de Rogers fornecia uma proposta te6rico
metodol6gica para se conseguir, em menor prazo, que os habitantes de 
'areas tradicionais ou subdesenvolvidas' modificassem seus 
comportamentos pela ado<;:iio de pniticas consideradas cientificamente 
validas para a soluo;:ao de seus problemas e, conseqi.ientemente, o 
alcance do desenvolvimento economico-social 

(FONSECA, 1985). 

Nota-se que a partir de entao, com a intensificao;:ao da modernizao;:ao, a extensao rural 

passou a utilizar-se da adapta.;:ao do modelo classico de extensao rural norte-americana it 
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realidade dos paises subdesenvolvidos. A adaptac;:ao feita por Everett Rogers, que resultou no 

modelo difusionista-inovador, !eve como base o "difusionismo" e a sintese da "teoria 

funcionalista" de Talcott Parsons (FONSECA, 1985). 

0 surgimento do difusionismo se deu como uma corrente etnoc€mtrica que vm o 

desenvolvimento cultural - nas rela<;:oes entre metr6poles e coliinias - como urn processo de 

difusao dos padroes e valores das nac;:oes dominadoras e negava as caracteristicas end6genas 

das culturas locais (MOURA apud FONSECA, 1985). 

De acordo com a teoria funcionalista, o sistema social era entendido a partir dos 

papeis desempenhados pelos diferentes segmentos do sistema. Considerava que todos 

buscavam objetivos comuns, desprezando a importiincia dos conflitos no processo de 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o sistema social "e uma coletividade de unidades com diferenc;:as 
funcionais, dedicadas a resolver conjuntamente os problemas e destinadas a uma meta 
comum" (ROGERS; SHOEMAKER, 1971). Dessa forma, as mudanc;:as sociais senam urn 
processo ... 

( ... ) por meio do qual se produzem modifica<;:oes na estrutura e no 
funcionamento de urn sistema social. Sugerimos tres etapas sucessivas 
no processo de mudan<;a social: 1) Invenc;:ao, processo de criar ou 
desenvolver ideias novas. 2) Difusao, o processo em que as ideias 
novas sao comunicadas aos membros do sistema social. 3) 
Conseqiiencias: as mudan<;as que ocorrem dentro do sistema social 
como resultado da adoc;:ao ou rejei<;ao da inova<;ao 

(ROGERS; SHOEMAKER, 1971). 

Rogers destacou o importante papel da comunicac;:ao no processo Ode mudano;:a social. 

Note-se o carater unidirecional da comunica<;iio, a negao;:ao do dialogo: 

A comunicac;:ao e urn processo pe1o qual mensagens sao transferidas 
desde uma fonte ate o receptor. Os elementos centrais no processo de 
comunicao;:ao sao a fonte, a mensagem, os canais e os receptores. A 
difusao e urn tipo especial de comunica<;ao que consiste em estender 
mensagens, que sao ideias novas( ... ) 
Os elementos principais na difusao de novas ideias sao: I) a 
inova<;iio, 2) que e comunicada por meio de certos canais, 3) num 
tempo estipulado, 4) entre os membros do sistema social. Uma 
inovac;lio e uma ideia, uma pratica ou urn objeto percebido como 
novo pelo individuo. 

(ROGERS; SHOEMAKER, 1971). 
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A concepc;:iio rogeriana trouxe ainda uma func;:iio persuasiVa ao extensionista no 

processo de difusiio: "urn agente de mudan«;a e urn profissional que tentara influenciar nas 

decisoes de inovac;:ao, na dire<;:iio que ele considere desejavel" (ROGERS; SHOEMAKER, 

1971). 

A Extensiio Rural brasileira incorporou fortemente Ires aspectos do pensamento 

rogeriano: l) A sociedade vista como urn sistema homogeneo, estavel, sem conflitos; 2) A 

tecnologia como o principal fator para o desenvolvimento rural; e 3) A "missao" 

modemizadora do extensionista. Portanto, persuadir o agricultor a adotar as modemas 

tecnologias passou a sera principal meta da Extensiio Rural. 

Convem ressaltar que desde a criac;:iio da extensiio rural no Brasil, a partir da 

constituic;:iio da ABCAR7 (Associac;:iio Brasileira de Credito e Assistencia Rural), as exigencias 

da economia para o setor agricola foram marcantes: era preciso a qualquer custo aumentar a 

produtividade, visando ao lucro. lsso fez gerar no interior do processo extensionista a 

explicitac;:ao de uma contradic;:ao que se deu entre as propostas do modelo educacional 

extensionista e as exigencias do sistema econ6mico, resultados das contradic;:oes inerentes ao 

avanc;:o do capital no campo, que tinha em seu verso a reproduc;:iio de elos perifericos que 

garantiam a expropria<;iio econ6mica e a exclusiio da participac;:ao politico-social das camadas 

populares rurais. A persistencia de urn programa cujo publico final era o pequeno e niio o 

grande produtor, mesmo que ilus6rio, niio seria urn estimulo, mas urn entrave ao processo de 

modemiza<;iio agricola. Nesse interim nasceu a EMBRATER8 
- Empresa Brasileira de 

Assistencia Tecnica e Extensiio Rural (FONSECA, 1985). 

Ao mesmo tempo (durante o inicio do processo de uma nova possibilidade de 

democratiza<;iio da sociedade), a fra<;iio mais "humanista" do corpo tecnico da organiza<;iio, a 

EMBRA TER, passou a se confrontar com o direcionamento "produtivista", ate entiio 

dominante na empresa. Foram organizados semimirios e debates que, em linhas gerais, 

buscavam resgatar o papel social que a Extensiio Rural poderia desempenhar. 

7 
A partir do aumento do nU.rnero de associar;Oes estaduais que tinham os mesmos principios e objetivos de 

atuavao na extensao rural, a ideia de uniformizac;ao e coordenar;ao do sistema de extensao rural tomou corpo. Foi 

entiio que em 1956. por decisao do Presidente Juscelino Kubitschek, criou-se a Associa<;ao Brasileira de Credito e 
Extensao Rural (ABCAR) (BERGAMASCO, 1993). 
' A ABCAR foi absorvida pela EM BRA TER, que passou a explicitar o trabalho conjugado das linhas 

produtivista e humanista. "Assim, por um !ado define como seu objetivo central a difusao de tecnologia -
'transferencia de tecnologia agropecu8ria e gerencial' - e, por outro, 'a promor;ao de produtores rurais de baixa 

renda'" (BERGAMASCO, 1993). 
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E importante ressaltar que a EMBRA TER participou de todo o esfor<;:o de gera<;:ao, 

adapta<;:ao e difusao de tecnologia moderna, cuja produ<;:ao em escala comercial passava, em 

ultima instancia, pelos complexos agroindustriais (DELGADO, 1985). Porem, o desafio era 

tambem colocar a Extensao Rural em "sintonia com o sentimento popular de mudan-;:as 

profundas, com a orienta<;ao de conceder it questao social e de, ao nivel operacional, traduzir 

tais sentimentos e politicas em realiza<;6es concretas junto e ao !ado dos pequenos agricultores 

c de suas famHias, de maneira a melhorar sua renda Jiquida e sua influencia na sociedade" 

(FIGUEIREDO apud PINTO, 1998). 

Numa terceira fase, a extensao rural ficou conhecida como Humanismo Critico, pois 

retomava a familia rural como prioridade, porem com uma dimensao menos assistencialista. 

Nessa fase, procurava-se estimular a organiza<;ao autonoma dos pequenos agricultores e 

trabalhadores rurais, de modo a elevar o seu poder de barganha e viabiliza-los economica e 

tecnologicamente (RODRIGUES, 1997). 

Na revisao do paradigma produtivista, por exemplo, atraves do documento da 

EMBRA TER intitulado "A comunica<;ao na Extensao Rural: fundamenta<;ao e diretrizes 

operacionais" de 1987, foi proposta uma pedagogia problematizadora que significava o 

"repensar" da Extensao Rural
9

, aproximando-se, entiio, de uma nova postura comunicativa, em 

que os meios de comunica<;ao deviam ser utilizados para atividades conscientizadoras. 0 

extensionista foi apontado como urn animador/comunicador e, por isso, passaria a atuar 

atraves de uma forma dial6gica e problematizadora. Os extensionistas deveriam corresponder 

its mudan<;as que o momento hist6rico impunha buscando uma comunica<;ao humanista, 

dial6gica e participativa. Urn dos itens do documento colocava a necessidade dos 

extensionistas em conhecer em profundidade as teorias relativas it pedagogia da comunica<;iio 

(AMARAL; FIALHO, 1991; OLIVEIRA, 1988). 

"De acordo com CAPORAL (1998), na 1" Reuniao Tecnica de Professores de Extensilo Rural, em 1977, "Diaz 

Bordenave utilizava pel a primeira vez o termo re-pensar a extensao", no intuito de dar uma contribuiyao te6rica 

refletindo quanta a pr<itica extensionista, podendo, entao, tratar dos ''verdadeiros problemas da realidade agricola 

e rural dos paises subdesenvolvidos''. 
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1.1.2 A extensao "como priitica da liberdade" 

Essas transfonnat;;oes caracteristicas da terceira fase da extensao, que tern reflexos ate 

os dias de hoje, surgiram principalmente a partir das contribui9oes de Paulo Freire. No 

classico "Extensao ou Comunicac;:ao?", o autor desta tese fez uma analise critica do tenno 

"extensao", demonstrando claramente que esse tenno seria designado erroneamente aos 

agronomos, pois estes deveriam ser considerados educadores. 

0 autor, ao analisar o sentido semantico da palavra "extensao", revelou que este 

estaria indicando o ato de "estender algo a alguem" e, no caso de urn agronomo extensionista, 

significaria estender seus conhecimentos ou tecnicas a alguem, por exemplo, no nosso caso, 

aos agricultores familiares assentados. 

Freire {1977), ao resgatar conhecimentos na teoria dos campos lingiiisticos, atraves de 

estudos realizados por Saussure, no campo associativo de significat;;ao, encontrou outros 

significados para "Extensao": 

"Extensiio...................... Transmissiio; 

Extensiio........................ Sujeito ativo (o que estende) 

Extensiio....................... Conteudo (que e escolhido par que estende) 

Extensiio........................ Recipiente (do conteitdo) 

Extensiio........................ Entrega (de alga que e levado par um sujeito que se 

encontra 'atras do muro ' aqueles que se encontram 'alem 

do muro ', 'fora do muro '. Dai que se fale em atividades 

extra-muros) 

Extensiio........................ Messianismo {par parte de quem estende) 

Extensiio........................ Superioridade (do conteitdo de quem entrega) 

Extensiio........................ Inferioridade (dos que recebem) 

Extensiio........................ Mecanicismo (na at;iio de quem estende) 

Extensiio.... ........ .... .. .. .. .. !nvasiio cultural ( atraves do conteitdo levado, que rejlete a 

visiio do mundo daqueles que levam, que se superpi5e a 

daqueles que passivamente recebem)" (FREIRE, 1977). 

As observa9oes feitas pelo autor sao de fundamental importiincia para a reflexao 

quanto aos moldes que detenninaram a atua91io de urn tecnico tradicionalmente conhecido no 

processo de modernizavao da agricultura. Por tnis das palavras citadas ha uma concep91io de 
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educa<;ao em que o Homem (enquanto sujeito) foi tratado como uma coisa, urn objeto: sem 

condi<;oes de pensar, sentir, saber, participar. 

Nesse sentido, para Masselli (1998), durante a modemiza<;ao da agricultura a pnitica 

extensionista referia-se ao processo de mudan<;a que o extensionista tinha como fun<;ii.o 

promover. "Ao identificar o tecnico como agente de mudan<;a, o ideano extensionista 

caracterizava o proprio tecnico como sujeito da transforma<;ao pretendida no outro - o 

agricultor. Sendo assim, a modemiza<;ii.o da agricultura deixa de decorrer de urn processo de 

desenvolvimento em que o sujeito e o proprio agricultor; ao contnirio, o fato da decisao de 

modemizar encontrar-se fora da estrutura que se transforma caracteriza como autoritaria a 

pn\tica extensionista". 

Paulo Freire 0 977), ass1m contribuiu para a compreensao de que o conceito de 

extensao nao correspondia a urn que-fazer, uma a<;ao ou urn trabalho educativo, que tivesse 

senti do libertador ( capaz de livrar o hom em da rela<;ao submissa e toma-lo tam bern urn sujeito 

transformador da realidade). A extensao, como apontado anteriormente, foi considerada urn 

trabalho para persuadir as comunidades rurais e fazer com que aceitassem os conhecimentos 

que os agronomos possuiam, desvalorizando o conhecimento dos agricultores. Portanto, 

persuadir, em hip6tese alguma, poderia ser considerado como educa<;ii.o e, Slm, uma 

domestifica<;ii.o, urn adestramento. 

Em sua obra "Extensao ou Comunica<;ao?", Freire (1977) abordou ainda outros 

aspectos, relacionados a teoria do desenvolvimento, para continuar o questionamento do termo 

Extensao. Preocupou-se em apontar a existencia de uma rela<;ao educativa, uma situa<;ao 

educativa equivocada, aparente. Assim, o educador (agronomo) estaria ensinando atraves da 

extensao e o agricultor estaria aprendendo. Mas, tudo isso, de fato nao acontecia, nao era 

verdadeiro. Afirmou que por tnis do trabalho do extensionista havia o objetivo de substituir o 

conhecimento dos agricultores, a forma que estes lidavam com a natureza, pelos 

conhecimentos do tecnicos, que os agronomos detinham. 

Torna-se imprescindivel, portanto, perceber a diferen<;a estabelecida por Paulo Freire 

(1977) quanto ao trabalho do extensionista. No sentido tradicional, equivocado, seria visto 

como uma priitica de domestifica<;ao, especialmente presentes nas duas primeiras fases da 

extensao. Em seguida, a extensao seria uma priitica educativa libertadora, fundamental a 
compreensiio das proposi<;oes presentes na terceira fase, justamente quando o processo de 
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cornunica<;iio hurnanista, dial6gica e participativa passou a ser evidenciado como altemativa 

da condu<;iio dos trabalhos de extensao. 

Nesse sentido, a extensao como pnitica educativa assurniria a fun<;iio de prorno.;ao do 

conhecimento, nurna rela<;ao genuina de aprendizagern, atraves da qual o sujeito que ensina e 

o que aprende se revezam nesses papeis (de educador e educando). Ambos, agr6nomos e 

agricultores, sao considerados capazes de aprender. Mais que isso, eles tern papel ativo na 

situa<;1io de ensino e aprendizagem, tomam-se sujeitos responsaveis, envolvidos com a 

mudan<;a, ou seja, pessoas (seres humanos) capazes de interferir nas suas realidades, 

transformando seu mundo e, conseqiientemente, transformando-se como pessoas. 

Para Freire (1977), esse seria o caminho para os agricultores superarem a domina<;ao 

efetivada atraves do autoritarismo presente nas rela<;oes verticais de difusao de tecnologia que 

constituiram os objetos de politicas publicas. Somente atraves da educa<;iio que restabele<;a a 

comunica<;iio entre os agricultores e os extensionistas haveria condi<;oes para a tomada de 

consciencia e constitui<;iio de sujeitos transformadores da realidade. 

Isso s6 e possivel a partir do dialogo e da problematiza<;iio. Mais que isso, tais 
processos conscientizam: 

Na dialogicidade, na problematiza<;:iio, educador-educando e 
educando-educador vao ambos desenvolvendo uma postura critica da 
qual resulta a percep<;iio de que este conjunto de saber se concentra 
em intera<;iio. Saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e 
com ele, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na 
sua transforrna<;:iio (FREIRE, I 977). 

Para Masselli (1998), urn tecnico, ao se comprometer com o desenvolvimento 

permanente dos agricultores, deve-se preocupar com o processo de constituis:ao do saber e 

nao, simplesmente, com a transmissao de urn achado cientifico. Assim, o conhecimento 

adquirido pela troca de saberes esta associado a realidade, para tanto deve balizar-se, atraves 

da problematizas:ao, no seu significado, na sua dimensao hist6rica, sua inser<;ao no tempo. 0 

surgimento desse conhecimento - ainda que parcial ira situar-se na totalidade. Dai a 

importiincia do tecnico buscar conhecer, sempre, qual a visao de mundo dos agricultores, ja 

que a alteras:iio na forma de produzir nao esta relacionada unicamente it esfera tecnol6gica, 

mas tern repercussoes em outras dimensoes da existencia dos homens: 

Assumir a problematiza<;ao como forma de comunicas:ao implica 
necessariamente urn compromisso, pois e impassive! problematizar e 
permanecer como mero espectador. Ao problematizar, o tecnico 
repensa urn conteudo ou urn ato atraves dos agricultores, e sua nova 
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maneira de pensar com eles condiciona sua a<;:ao comprometida com a 
transforma<;:ao da realidade. A postura problematizadora depende da 
op<;:ao ideol6gica dos tecnicos; aquele que se diz neutro, certamente 
(mas nem sempre conscientemente) concorda e trabalha pela 
reprodu<;:ao das rela<;:oes de domina;;ao (MASSELLJ, 1998). 

De acordo com Bordenave apud Masselli (1998), tal processo exige do tecnico 

educador o compromisso da defesa incondicional da participa<;:ao enquanto pratica politica em 

busca da cidadania. Bern diferente do discurso extensionista tradicional que, num primeiro 

momento, buscava estabelecer a promo<;:ao da organiza9ao da comunidade por grupos de 

interesse - que criava uma participa9ao politica e social ilus6ria e, em seguida, por falta de 

sustenta;;ao, levava a decep;;ao de agricultores e tecnicos. A educa9ao libertaria refon;a as 

organiza96es autenticas. "Assim, sendo urn processo comunicativo, fundado na 

problematiza;;ao, no dialogo e na horizontalidade, ela esta comprometida com o desvelamento 

das contradi;;oes das rela;;oes de dominayiio e com a conscientiza<;:ao das rela<;:oes dos 

individuos na e com a realidade. Os sujeitos dessa relayao, vigilantes quanto a reprodu9ao de 

valores que lhes foram inculcados, ap6iam a participa9iio e organiza9ao em busca da 

autonomia e cidadania" (MASSELLI, 1998). 

Estes ultimos comentarios demonstram, atraves das profundas mudan9as existentes 

nas distintas fases da extensao rural, como a forma do relacionamento entre tecnicos e 

agricultores sao caracteristicas importantes de serem observadas a apreensao da realidade que 

os cerca. A valoriza9ao da comunicayao, estabelecida a partir de uma via de mao dupla no 

relacionamento entre tecnicos e agricultores, esta, ate hoje, presente na busca de uma extensao 

rural capaz de se comprometer e dar conta dos anseios da comunidade, com vistas ao 

desenvolvimento de seres humanos e, conseqiientemente, pelas suas comunidades que venham 

a formar um mundo melhor. Porem, a comunica9iio na extensao rural tem sido aplicada de 

uma forma deficiente perante os desafios da realidade. 0 problema e que a maioria dos 

extensionistas nao conhece as concep96es te6ricas que deram origem it extensao. 

Simplesmente eles foram reproduzindo algumas praticas sem grandes questionamentos 

(AMARAL; FIALHO, 1991). Pode-se afirmar que tal forma de extensao subestima os 

sistemas agrarios tradicionais e os saberes Jocais, nao Jevando em conta as racionalidades dos 

agricultores e seus padroes de tomada de decisao, e acabam freqiientemente por ignorar os 

riscos e as incertezas associadas as praticas agricolas empregadas. Conseqiientemente, 

aspectos relativos as diversidades existentes nos sistemas produtivos e suas caracteristicas 
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particulares deixam de ser considerados, perdendo nao s6 o conhecimento acumulado - que 

seria aproveitado no manejo desses sistemas-, mas a chance de a partir desses conhecimentos 

novos arranjos e situa<;:5es serem criados. 

Apesar de se diferenciarem significativamente, a forrna de interven<;:ao, o que se faz, 

tanto nas institui.;:5es de extensao como nas institui<;:5es de educa<;:ao de nivel superior (que 

estao forrnando os futuros extensionistas), nada mais e do que reproduzir o que foi instituido a 

partir dos modelos norte-americanos. Apesar das criticas formuladas desde a decada de 1960 e 

do esfor<;:o de alguns professores universitarios, que na decada de 1970 propunham o 

"repensar" da extensao e programas curriculares altemativos para a disciplina nos cursos de 

ciencias rurais, o "paradigma" difusionistalinovador, por mais que seja ocultado, esta sempre 

presente. Proximo do final do seculo XX muito pouco, ou quase nada, mudou na pnitica do 

ensino e da atividade extensionista (CAPORAL, 1993). 

Como exemplo, o estudo realizado por Silva (2005) comparou o projeto pedag6gico 

do curso de agronomia em uma universidade da regiao Centro-Oeste do pais, ao mesmo tempo 

em que se discutia urn redirecionamento da politica nacional de Ater. Os dados deste trabalho 

apontaram que nao ha coerencia entre a forrna<;:ao do engenheiro agronomo - nos moldes 

difusionistas- e as necessidades apontadas pela nova proposta de Ater em implementao;ao, por 

exemplo, quanto a atuao;:ao nas comunidades remanescentes de quilombos analisadas. 

Sob a perspectiva do paradigma do desenvolvimento sustentavel, que se consolida em 

diversos segmentos da sociedade e passa a ser uma das principais exigencias dos 6rgaos 

financiadores de projetos relacionados a extensao rural, idealiza-se uma nova agricultura, 

voltada nao somente a prodw;:ao, mas para a importiincia ambiental e social sob urn mesmo 

patamar, garantindo, dessa forrna, a existencia e qualidade dos recursos naturais para as 

futuras gera<;:5es. Portanto, apresenta-se com prop6sitos e exigencia de postura bern diferentes 

daqueles contidos no paradigma da modemizao;ao da agricultura. 

Na agricultura, a sustentabilidade, segundo o Centro de Aconselhamento do Grupo 

Consultivo de Pesquisa Agricola Intemacional (CG!AR), citado por Reijntjes et al (1994), 

significa "o manejo bern sucedido de recursos para a agricultura de modo a satisfazer as 

necessidades humanas em transforrna<;:ao, mantendo ou melhorando ao mesmo tempo a 

qualidade do ambiente e conservando os recursos naturais". Ou seja: ser ecologicamente 

correta; economicamente viavel; passive) de adapta<;ao e socialmente justa. 

28 



Enfim, uma nova extensao rural, sintonizada com a perspectiva do desenvolvimento 

rural sustentavel, dentre os seus val ores fundamentais, deve possuir s6lidas bases filos6ficas e 

compromisso com os excluidos; com a conserva<;:ao ambiental e com a constru-;:ao de espa<;:os 

democniticos (PINTO, 1998). 

Partindo do exposto, alguns aspectos ganham for-;:a na constru<;:ao de uma nova 

proposta de atua<;:ao da Ater, dentre eles a participa<;:ao e o enfoque sistemico em busca do 

desenvolvimento sustentavel, o que certamente poe em cheque o interesse e a disponibilidade 

dos extensionistas de o absorverem nao somente por eles, mas, inclusive, do ponto de vista 

instituciona110
. 

Sem duvida, esses serao os desafios a serem perseguidos pelos atores envolvidos com 

a constru<;:ao de uma nova extensao rural - aquela com efetiva capacidade de transformar a 

sociedade. 

10 Urn estudo que apresenta aspectos relacionados a questao da participa91io, do enfoque sistemico, da 
problemiltica em absorver o novo paradigma (do desenvolvimento sustent<lvel) por uma instituiy3o de ATER 

pode ser vista ern Pinto ( 1998). 
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2. SISTEMAS E CONCEITOS PRESENTES NA A<;:AO DOS TJ\:CNICOS E NA 

PESQUISA 

2.1 Origens teoricas e conceitos: uma op~iio de apreensiio da realidade? 

Sistema e conceito origim!rio da palavra grega Synhistanay - com o significado de 

colocar junto. E urn conceito abrangente que contribuiu para o surgimento de uma nova forma 

de pensar que passou a se destacar a partir da decada de 1950, em decorrencia da chamada 

Crise da Ciencia. Alguns aspectos marcaram o periodo. Havia certa inquieta<yao dos cientistas 

quanto as dificuldades de comunica<;iio entre as varias areas da ciencia. Outro ponto foi o 

esgotamento do modelo convencional de interpreta<yao e analise da realidade, baseado nas 

fi!osofias de cientistas como Arist6teles, Galileu, Descartes e Newton (PINHEIRO, 2000). E, 

nesse mesmo periodo, a abordagem sistemica, num sentido dialetico, holistico, expansionista e 

multidisciplinar, passou a influenciar a ciencia. Bonnevialle e Marshall apud Calcanhotto 

(200 I) mencionam que essa abordagem surgiu a partir de quatro correntes cientificas: 

• 

• 

Os estudos de sistemas de regula<;ao e de controle em maquinas e organismos 

vivos, a partir da Cibemetica. 

0 estudo dos sistemas complexos da natureza, desenvolvidos por Bertalanffy a 

partir da Teoria de Sistemas. 

• Os estudos sobre a troca de signos em redes de comunica<;ao e os circuitos entre 

diferentes sistemas emissores/receptores de Shannon e Weaver. 

• As ciencias da modeliza<;iio, em especial aquelas voltadas para a tomada de 

decisiio. 

Para Capra apud Pinheiro (2000), mais importante do que a defini<;iio de sistema sao 

os principios nele presentes, dentre os quais se destacam: 

• Visao do todo: a abordagem sistemica visa ao estudo do desempenho total dos 

sistemas em vez de se concentrar isoladamente nas partes. 

• Intera<;iio e autonomia: sistemas sao sensiveis ao meio com o qual interagem, o 

qual e geralmente variavel, dinil.mico e imprevisivel. A fronteira do sistema 

estabelece os limites da autonomia intema, a intera<;iio entre os componentes do 

sistema e a rela<;iio deste com o ambiente. 
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• Organiza<;iio e objetivos: em urn sistema, mesmo que cada parte opere o melhor 

possivel em rela<;iio aos seus objetivos especificos, seus objetivos como urn todo 

dificilmente serao satisfeitos. 

• Complexidade: este enfoque parte do principio de que, devido a intera<;iies entre 

os componentes e entre o meio ambiente e o sistema como urn todo, este e bern 

mais complexo do que a soma das partes individuais. 

• Niveis: sistemas podem ser entendidos em diversos niveis, por exemplo uma 

celula, uma planta, urn animal, uma propriedade rural, uma regiao, o planeta, e 

assim por diante. Urn sistema em determinado nivel pode ser entendido como urn 

subsistema de outro nivel. 

De acordo com Souza (2001 ), esses estudos e principios propiciaram a contraposi<;ao 

ao rcducionismo analitico - que significava a decomposi<;ao dos objetos a seus elementos 

fundamentais para estuda-los e compreende-los e posterior recomposi<;iio do todo a partir da 

soma ou agrega<;ao de suas partes constituintes; e ao mecanicismo - que representava o 

estabelecimento simples e linear de rela<;iies de causa e efeito (a causa era considerada 

necessaria e suficiente para explicar o efeito ). 

Essa forma de pensar sustentou as discussoes que levaram, inclusive, a formula<;iio de 

uma teoria propria - geral. 0 surgimento da Teoria de Sistemas (TGS) amparou-se em novas 

formas de compreensao da realidade: 

(a) a realidade e complexa e integrada e nao se pode separar os 
fen6menos e as coisas entre si, nem do seu ambiente, para estuda-los, 
visto que todos os elementos estao interligados; 
(b) a compreensao correta da realidade, dado que ela e sistemica, 
somente pode ser alcan<;:ada por meio de uma abordagem nao 
disciplinar, pois os limites disciplinares produzem reducionismos 
inconsistentes com o mundo real, ao enfocar separadamente as suas 
diferentes dimensoes; e 
(c) os elementos que comp5em uma realidade concreta ou abstrata 
possuem uma sinergia, o que significa que eles operam 
simultaneamente para produzir algo maior do que a soma de suas 
individualidades; ou seja, a abordagem sistemica indica que "o todo e 
maior do que a soma das partes (SOUZA, 2001 ). 

A TGS desenvolvida pelo bi6logo alemao Ludwig Von Bertalanffy ganhou forc;;a no 

final da decada de 1960, amparada em tres premissas: a) os sistemas existem dentro de 

sistemas, b) sistemas sao abertos (caracterizados por urn interciimbio infinito com seu 
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ambiente) e c) as fun<;:oes de urn sistema dependem de sua estrutura (CHIA VENATTO, 

1987). E, por tratar-se de uma teoria geral, aplie<'tvel a qualquer sistema, passou a exercer 

influencia em diversos campos do conhecimento, inclusive na administra<;ao, economia e 

desenvolvimento rural. 

De maneira geral, o surgimento do chamado "pensamento sistemico" associa-se mais 

a uma evolu<;:ao natural que a uma revolu<;:ao eientifica: 

A percep<;:iio e de que a abordagem disciplinar ou reducionista se 
restringe a um pequeno grupo de problemas, os quais em sua maioria 
ja foram solucionados. Problemas mais complexes, por outro !ado, 
para serem solucionados precisariam de urn enfoque sistemico e 
multidisciplinar. Contudo, isto niio significa que esta perspectiva deva 
substituir integralmente a visiio disciplinar, mas sim que as 
caracteristicas positivas das duas abordagens sejam aproveitadas. A 
propria disciplinaridade faz parte e e pre-requisite para a 
multidisciplinaridade (PINHEIRO, 2000). 

2.2 Criticas a abordagem sistemica 

Ate mesmo pela busca da compreensiio da realidade (complexa) que o enfoque 

sistemico se propoe hit de se terem alguns cuidados. De acordo com Sardan apud Almeida 

(2003), para a supera<;:iio do enclausuramento
11 

que o enfoque possa causar, na busca de 

contextos mais amplos, toma-se preciso considerar diversos componentes: sociais, culturais, 

politicos, ambientais, eticos, simb6licos e econ6micos, entre outros. 

Esses elementos repousam de fato na propria crise da TGS, pois a partir dela criou-se 

uma expectativa, ambiciosa, de ser considerada uma "metanarrativa" - como a ciencia que 

originaria uma nova gera<;:iio de ciencias integradas- que pretendia dar conta de todos os tipos 

de sistemas: social ou natural; material ou abstrato; de um passado distante ou atual: 

que abrangesse desde uma celula ate o sistema solar, passando pelos 
sistemas sociais, pelas economias nacionais, o cerebra ou qualquer 
outra estrutura organizada que contivesse elementos constituintes 
relacionando-se para realizar um prop6sito, seja ele qual fosse". Uma 
ciencia que considere produtivo empregar as mesmas categorias 
analiticas das ciencias naturais para realizar estudos em situa.,:oes tao 
distintas quanto uma organiza<;:iio social, uma floresta, um molusco, 
ou o que for, "niio pode passar inc6lume pelo crivo critico da raziio. 
Portanto, pela ambi<;:iio de querer que tudo caiba em seu escopo 

11 0 au tor chama atenvao para o risco, mesmo a partir do enfoque sistemico, de se engessar ( ou enclausurar) a 

forma de compreensao da realidade. Trata-se de urn alerta a necessidade de observa96es mais amplas. As 
observay6es feitas a partir de metodologias~ mesmo com enfoque sistemico, se muito rigidas, podem levar ao 

reducionisrno. 
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te6rico, a teoria sistemica passa a sensac;:ao de que nada e capaz de 
explicar, ela oferece a estrutura, a Iinguagem, os conceitos, mas as 
explicac;:oes da realidade continuam e continuari'io sendo dadas por 
aquelas disciplinas e metodos que ela propria pretendia combater 
(SOUZA, 2001). 

0 conceito de Sistemaja vinha sendo empregado desde o seculo XIX, quando tratava 

da maquina a vapor como objeto de estudo da Termodini'imica. Ademais, o reconhecimento 

dos sistemas abertos e suas importfmcias - representados pelos sistemas bio16gicos, que se 

mantinham grac;:as as trocas de energia e materia pelas suas superficies limitrofes - deu-se 

mais recentemente. Foi somente ap6s o surgimento da TGS que o conceito de sistema ganhou 

mais formalidade. Para Bertalanffy apud Schlindwein e D' Agostini (1998), a TGS surgia 

"motivada pela necessidade de encontrar uma alternativa para abordar algumas questoes 

centrais da Biologia, como as manifestac;:oes de ordem e de totalidade em organismos vivos, 

questoes tradicionalmente excluidas dos programas da ciencia mecanicista classica". 

Para os problemas que a TGS se propunha a considerar- parecia querer (re )inaugurar 

as discussoes acerca da "complexidade". Contudo, verificou-se que ao reconhecer e delimitar 

em urn sistema as suas partes ( ou chamados subsistemas ), a TGS e "com ela o conceito de 

sistema, tornaram-se, de uma certa forma, instrumento de procedimento analitico, 

intrinsecamente reducionista do ideal determinista dos Programas de Pesquisa apoiados nas 

Teorias Classicas. Essa tendencia parece estar particularmente presente no esforc;:o que outras 

areas do conhecimento empreenderam para se apropriar dessa matriz te6rico-conceitual, entre 

as quais a Agronomia" (SCHLINDWEIN; D'AGOSTINI, 1998). 

Desse modo, segundo Marques (sd) citado por Schlindwein e D' Agostini (1998), a 

TGS revelou sua matriz reducionista, pois esses autores consideram mesmo inevitavel ao 

postular que "modelos de complexidade perfeita (sem elementos reducionistas) ni'io existem, e 

que os modelos verdadeiramente explicativos, Ionge de se alargarem numa complexidade 

perfeita, antes se afundam na procura de uma matriz tao simples quanto possivel". 

Sobre outro ponto de vista, Almeida (2003) salientou que muitos trabalhos realizados 

e, ou, experiencias sob o enfoque sistemico, ou supostamente sistemico, podem ni'io ocorrer 

de fato, pois a rea!idade e percebida de forma a-hist6rica, pouco dinamica e compartimentada. 

Acabam com recomendac;:oes que consideram poucas dimensoes da realidade social, por 

cxemplo aquelas associadas a uma restrita perspectiva "economicista" do desenvolvimento 

rural. A inda que por vezes fornecendo elementos metodol6gicos e de observa<;i'io empirica 
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uteis, permitindo o dialogo entre e com os agricultores, as pesquisas-sistema pouco tern 

tratado dos comportamentos dos agentes e de sua organiza<;i'io. "A analise sistemica deve se 

mostrar capaz de instrumentalizar o pesquisador, orientar os agentes sociais e as politicas 

publicas em ultima instancia na dire<;ao de 'novos saberes', incorporando a contribui<;ao de 

varias disciplinas, em um processo multi e interdisciplinar". 

Nesse sentido, corre-se o risco de "mascarar., ou nao perceber as multiplas 

estrategias dos agentes sociais em questao, os processos de tradu<;ao das mensagens tecnicas, 

as estrategias nao-agricolas e nao necessariamente "produtivas" que caracterizam uma gama 

de comportamentos dos agricultores (ALMEIDA, 2003). 

2.3 Ampliando as bases sisti~micas 

A partir da evolw;;ao do pensamento sistemico, atraves dos desdobramentos das 

teorias existentes, surgiram varias denomina96es sobre o assunto: analise de sistemas, 

analise sistemica, abordagem sistemica, diniimica de sistemas ... Para Santos (1994), os 

estudos de sistemas voltados a produ9ao agropecuaria foram muito mais que a simples 

adapta9ao e aplicayao da Teoria Geral de Sistemas nas organiza96es rurais. A no9ao de 

sistemas de produ9ao trouxe consigo a ideia de rela9ao entre estrutura e fun9ao, nao s6 a 

visao do que e, e como e, determinado fenomeno, mas tambem a rela9ao com sua fum;:ao, 

seu fim, seu objetivo e sua razao de existir (SANTOS, 1994). 

Para Miguel apud Calcanhotto (2001 ), essa evolu<;ao da ciencia buscava conhecer as 

complexidades dos mecanismos internos que influenciam dada realidade agr:iria e que, na 

maioria das vezes, isso nao depende exclusivamente dos elementos constituintes do sistemas, 

mas, sim, de suas inter-rela<;oes. Portanto, a agricultura (num sentido amplo) nao pode ser uma 

simples justaposiyi'io de atividades produtivas e fatores de produ<;ao e, sim, urn sistema 

organizado em fun<;ao das intera<;oes entre os diversos componentes. Por isso, a pesquisa 

perde importi'mcia enquanto instrumento de compreensao em urn mundo ja estabelecido e 

assume a responsabilidade de descobrir as rela<;oes existentes. 

Deffontaines apud Santos (1994), apontou, no entanto, que muitos estudos 

consideraram, por exemplo, as explora<;oes rurais como unidades estaticas ou estatisticas, e 

nao como urn espa9o de produ91io organizado, pertencente a um espa90 de relavoes. Nao se 

pode, portanto, assim como nas tradicionais teorias organizacionais, considerar unidades 



produtivas como sistemas fechados, por exemplo aptas a receber tecnologias desenvolvidas 

em outras realidades. 

Entiio, o enfoque sistemico no estudo da gestiio das unidades produtivas rurms 

atendeu a compreensiio dos problemas das rela.;oes, estruturas e interdependencia dessas 

organiza.;oes e seu ambiente. Assim, demonstrou a capacidade de os produtores construirem 

sistemas produtivos, sem ignorar seus objetivos socioecon6micos. Partindo de amilises que 

evidenciaram a organiza<;iio em nivel de individuo, de explora<;iio e de regiiio, eles destacarmn, 

portanto, a complexidade das estruturas desenvolvidas, e que mudavam em fun<;ao de diversos 

fatores, como o objetivo do produtor, o clima e os fatores sociais e econ6micos (CARRIER! 

apud SANTOS, 1994). Alem disso, Carmo e Salles (1998) atribuirmn ao enfoque de sistemas 

a caracteristica analitica instrumental "que permite uma aproxima<;iio pluridisciplinar, com 

integrac;:iio de quest6es, possibilitando pensar uma linha de desenvolvimento que priorize, uma 

co-evoluc;:iio da natureza, enquanto base produtiva, e da sociedade humana, enquanto rela<;iio 

social. lsto permite procurar solu<;oes que integrem a cristaliza<;iio das relay6es sociais de 

produ<;iio ( estrutura agraria, prodw;iio, produtividade, etc.) com suas dinil.micas ( distribui<;iio 

da renda, salarios, mobilidade de miio-de-obra etc.)". 

Para estas autoras, importa pensar a realidade como sistemas, ou seja, caracteriza-la 

em fun<;iio da constru<;iio de urn ou varios sistemas que permitissem compreender sua 

complexidade relacional. Resumidamente, urn sistema podia ser compreendido como "urn 

conjunto de elementos em intera<;iio dinil.mica e organizados em torno de urn objetivo ou 

meta". Para Bertalanffy apud Carmo e Salles (1998), "os sistemas estao em toda parte", 

portanto, a aplica<;iio de uma teoria geral de sistemas forneceu as bases necessarias para o 

entendimento interdependente das variaveis que, supostamente, parecimn estar desconectadas. 

Quanto as considera<;6es inerentes aos sistemas sociais na agricultura Mazoyer apud Carmo e 

Salles (1998) esclareceu: "se existe a ciencia do desenvolvimento, esta tern necessariamente 

por dominio de estudo os processos de produ<;iio agricola em si mesmos, suas transforma<;6es 

(temporais) e suas adapta<;oes (espaciais), assim como o conjunto de implica<;oes econ6mico

sociais (condi<;6es e conseqiiencias) daquelas". 

Assim, sao estudados os diversos sistemas agrarios, como o "modo de explora<;iio do 

meio ambiente historicamente criado e sustentado, urn sistema de produ<;iio de for<;as adaptado 
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para condi<;oes bioclimaticas de urn dado espa<;o e correspondendo its condi<;oes sociais e 

necessidades do momento" (MAZOYER et al., 1988). 

2.4 Utiliza<;iio da abordagem sistemica no meio rural 

0 enfoque sistemico utilizado tanto na pesquisa quanto na extensao rural ganhou 

espa9o em diversas partes do mundo. Na Europa e Africa passou a ser utilizado desde a 

decada de 1960. Em I 970 passou a ser difundido na pesquisa agricola intemacionalmente. No 

Brasil, essa abordagem e mais recente e veio a ser utilizada a partir da decada de 1980 e tern 

contribuido para a consolidavao desse enfoque nas mais distintas regioes geograficas 

(SANTOS eta!., 1994). 

Segundo Pinheiro (1995), o principal modelo de pesquisa e extensao rural, 

empregado no mundo inteiro (inclusive no Brasil), era conhecido como Transferencia ( e 

Difusao) de Tecnologia ou Transfer of Tecnology (ToT). Associado it modemizac;:ao da 

agricultura, os projetos de pesquisa e extensao e estrategias de desenvolvimento se dispuuharn 

ao cornbate a forne e a pobreza, cornpreendidos sob a forma do aumento da produc;:ao e da 

prod uti vi dade, presentes nas estrategias adotadas pela Revoluc;:ao Verde. 

Sabe-se que esse rnodelo modemizador teve dificuldades em conternplar uma arnpla 

parcela da populac;:ao rural, especialmente pequenos e rnedios produtores rurais que, ao 

contrario da critica associada ao desinteresse pela adoc;:ao das novas tecnologias (que pode e 

deve ser questionado ), na verdade, sao desprovidos dos meios necessarios a implantac;:ao das 

mudan<;as "propostas" e foram excluidos de urn processo de transformac;:ao que os atendesse. 

Portanto, ap6s a sensibilizac;:ao de pesquisadores que enxergavam as discrepancias nos 

processos adotados (o descompasso entre a pesquisa e a realidade) "a abordagem de sistema 

nas ac;:oes de Pesquisa e Extensao Rural (Farming Systems Research/Extension ou FSR/E) 

emergiu em uma era p6s-revoluc;:ao verde, em consequencia das crescentes criticas e 

questionamentos ern relac;:ao a eficiencia do modelo disciplinar, reducionista e produtivista na 

gera<;ao e difusao de tecnologias para os agricultores de recursos - fisicos e financeiros -

escassos" (PINHEIRO, 1995). 

Segundo Lima ( 1995), ap6s esses questionamentos aumentou o interesse por parte de 

pesquisadores de outros paises, especialmente a Franc;:a. Os estudos evoluiram, passando a 

abordar questoes presentes em propostas de desenvo1vimento que contemplassem uma garna 

de diversas categorias de produtores. 
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Para Dufumier (1995), considerar os produtores rurais de forma homogenea, aos 

quais se pode transferir tecnologias, e urn erro, pois a realidade e freqiientemente heterogenea. 

Por isso, e preciso buscar solu<;6es apropriadas as condi<;oes de cada categoria de produtores. 

Para isso, importa explicitar os diferentes tipos de agricultores existentes, considerando 

tambem os seus meios disponiveis, seus interesses, as relay6es sociais a que estao submetidos, 

suas rea<;oes diante das mudant;:as/evolut;:6es tecnol6gicas. 

Para o caso de estudos em assentamentos rurais, adota-se que "o sistema de prodw;ao 

pode ser definido como uma combinat;:ao (no tempo e no espa<;:o) de recursos disponiveis para 

a obten.;:ao das produ<;oes animais e vegetais propriamente ditas. Ele pode tambem ser 

concebido como uma combina<;ao mais ou menos coerente de diversos subsistemas 

prod uti vos ... ". Mas a analise de "urn sistema de produs:ao na escala dos assentamentos 

agricolas nao se resume somente em estudar cada urn de seus elementos constitutivos, mas 

consiste sobretudo em examinar com cuidado as intera.yoes e interferencias que se estabelecem 

entre eles" (DUFUMIER, 1985). Dessa maneira, o sistema biisico a ser considerado e o 

estabelecimento rural, suas diversidades, bern como suas inter-rela.yoes entre os componentes 

e o meio incerto, em que o agricultor e sua familia constituem parte central desse sistema. 

A partir da abordagem sistemica surgiram outras experiencias que valorizaram, por 

exemplo, as culturas voltadas it alimenta<;:iio, a reprodu.;:ao da fertilidade do solo, o emprego e 

os saberes locais, dentre outros. Nao hii interesse nessa abordagem de excluir a produ.;:ao 

comercial e a utiliza<;:iio de tecnologias extemas, porem trata-se de proporcionar modelos de 

desenvolvimento reprodutiveis, pouco dependentes, bastante diversificados e adaptados ao 

meio. Nessa perspectiva de desenvolvimento, deve-se buscar tambem a reconquista da 

autonomia da agricultura familiar e promover novas condi<;:5es ecol6gicas e sociais de 

produ.;:ao, ao contnirio de priorizar situa.;:oes concebidas em outras realidades, promover o 

conhecimento local (MAZOYER; ROUDART, 2001). 

A contribui.;:ao da abordagem de sistemas repousa num espa.;:o estabelecido a partir 

de uma nova rela.;:ao entre ciencia e realidade, pois, atraves de utilizas;ao de conhecimentos e 

conceitos, arranjados de maneira flexivel, aproxima a realidade te6rica da priitica. Ainda que 

niio haja interesse de considerii-la completa, acabada, e possivel afirmar sua contribui.;:ao, 

como subsidio te6rico e metodol6gico, a atua<;ao de atores envolvidos no processo de 
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desenvolvimento quanto a identifica<;ao dos condicionantes hist6ricos, sociais, economicos e 

culturais que caracterizam o meio (LIMA eta!. apud CALCANHOTTO, 2001). 

2.5 Alguns estudos de caso amparados no enfoque sistemico 

De acordo com SANTOS eta!. (1994), o enfoque sistemico em pesquisa e extensao 

rural no Brasil e relativamente recente. Chamam aten<;iio as diversas institui<;oes em varias 

regioes do pais - que vern contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa baseada no 

enfoque sistemico - como nos sertoes de Pernambuco e da Bahia e no brejo da Paraiba 

desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Semi-Arido - CPA TSA. 

Destaca-se, ainda, o estudo sob a perspectiva de enfoque sistemico, acerca de sistemas de 

produ<;ao de pequenos agricultores de Capao Bonito e Itarare, no Estado de Sao Paulo, 

realizados em !997 pela Coordenadoria de Pesquisa Agropecuaria (CPA) e pelo Centro 

lntemacional de Investigaciones para el Desarollo (Cl!D). Atraves desses estudos, podem-se 

conhecer, sistemicamente, as condi<;oes em que os pequenos agricultures locais desenvolviam 

suas atividades agricolas para, entao, desenvolver altemativas tecnol6gicas com essa categoria 

de agricultores. 

Os projetos na Regiao Nordeste tinham por objetivo evidenciar os mecanismos de 

equilibrio precarios que explicam a sobrevivencia dos pequenos agricultores, alem de propor 

uma metodologia para o estudo do rural na regiao do tr6pico semi-arido e novas interven<;oes 

na realidade local (PINARE apud SANTOS eta!., 1994). 

Pinheiro apud Ferreira et a!. (1999) apontaram a utiliza<;ao do enfoque sistemico 

voltado ao estudo rural nas institui<;oes de pesquisa como a Funda<;ao Instituto Agronomico do 

Parana- lAP AR, no Parana, e a Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensao Rural de Santa 

Catarina - EPAGR!. Quanto as universidades, destacam-se os estudos realizados pela 

Funda<;ao de Integra<;ao, Desenvolvimento e Educa<;iio do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sui - FIDENEIUNIJUi, pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, e mais 

recentemente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sui- UFRGS. 

A Universidade de Ijui - Unijui, atraves do Departamento de Estudos Agranos -

DEAg, instituiu o Programa de Pesquisa em Sistemas Agranos e de Desenvolvimento, com o 

intuito de acumular e aprofundar conhecimentos sobre a diniimica dos sistemas agrarios 

gauchos e contribuir com metodos que permitam subsidiar propostas de desenvolvimento rural 

local. 
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Outros estudos a partir do enfoque sistemico foram realizados na Regiao Sui 

brasileira. Fritz Filho (1999) estudou os potenciais de desenvolvimento socioeconomico dos 

produtores de melancia de Arroios dos Ratos - Rio Grande do Sul, utilizando metodologia de 

enfoque sistemico. Este estudo permitiu identificar os sistemas de produc;ao, os sistemas de 

cultivo e os canais de comercializa<;:iio praticados pelos agricultores locais e, assim, propor 

altemativas de desenvolvimento. 

Ainda no sui, outros estudos foram realizados na perspectiva da elaborac;:ao de pianos 

de desenvolvimento. Ferreira (2001) utilizou o Diagnostico de Sistemas Agrarios- DSA para 

estudar a "Evolu<;:iio e diferencia<;:ao dos sistemas agranos no municipio de Camaqua-RS: uma 

amllise da agricultura e suas perspectivas de desenvolvimento". No mesmo ano, Calcanhotto 

realizou o "Diagnostico e analise de sistemas de produ<;:iio no municipio de Guaiba/RS: uma 

abordagem agroeconomica", ambos, portanto, com a perspectiva de contribui<;:iio ao 

conhecimento das diversidades produtivas existentes para subsidiar o desenvolvimento local. 

Na Regiao Sudeste, no Estado de Minas Gerais, foi realizado uma estudo de caso 

numa associa<;:iio de agricultores familiares. Tinha-se como objetivo avaliar a contribui<;:iio da 

metodologia de DSA "no levantamento da situa<;:iio ecologica e s6cio-econ6mica dos 

agricultores, na identifica<;:iio e caracteriza.;:ao dos principais tipos de sistemas de produ<;:iio e 

na compara<;:iio dos niveis de produtividade do trabalho agricola entre as diversas unidades, 

contribuindo assim para a ordena.;:ao de a.;:oes prioritanas ao desenvolvimento agricola 

regional". Contudo, esses autores salientaram que, em fun.;:ao de o metodo nao captar as 

necessidades e rendas nao agricolas no meio rural, teriam dificuldades em definir uma 

estrategia de desenvolvimento integrado (PERONDI; KIYOT A, 1998). 

Nessa regiao, no Estado do Rio de Janeiro, foi realizado o "Diagnostico do sistema 

agrario no municipio de Campos dos Goytacazes (RJ) e propostas de desenvolvimento 

agricola dirigidas a agricultura familiar". Coordenado por Guanzirolli (1997), visava-se 

conhecer as diversas oportunidades agricolas na regiao norte fluminense, com a perspectiva de 

captar a diversifica<;:iio cultural, considerando a possibilidade de ali serem organizados 

assentamentos rurais. 

Tambem foram realizados diversos estudos financiados por institui<;:oes 

intemacionais, em varias regioes do Brasil. A partir do projeto, "A agricultura familiar no 

Brasil (Agricultura familiar e sistemas de produ<;:iio)" foram apresentados diversos resultados 
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de uma serie de estudos realizados atraves do convenio Incra/FAO, no periodo de 1994-1998, 

que visavam conhecer detalhadamente o funcionamento da agricultura familiar, identificando 

inclusive os principais obstaculos por ela enfrentados, bern como localizar as potencialidades 

existntes em fun<;ao dos sistemas produtivos encontrados em todas as regioes (BUAINAIN; 

ROME!RO, 2000). 

Em 1997, Garcia Filho, no projeto "Diagn6stico dos sistemas agnl.rios na regiao 

sudeste" realizou uma serie de estudos sobre a diversidade dos sistemas produtivos em 

diversos estados dessa regiao e em cada estado em diversos municipios, em que no caso de 

Sao Paulo alguns municipios com assentamentos rurais foram considerados. 

Oliveira (2000), atraves do Enfoque de Sistemas Agrarios, em conjunto com analises 

estatisticas multivariadas empregadas para a constru<;ao de tipologias, pode estudar, 

comparativamente, as 16gicas de explorac;;iio das unidades familiares e patronais, localizadas 

no municipio de Leme, SP. Concluiu-se que o tipo agricultor familiar, obtido por essas 

analises, respondia pelos sistemas de produ<;iio mais beneficos a sustentabilidade dos recursos 

naturais. A referida autora ainda ressaltou que a metodologia mostrou-se adequada e 

consistente aos estudos de avalia<;iio de impactos sociais, economicos e ambientais na 

agricultura. 

Bazin (2000), a partir do convenio Incra/Fao, realizou o "Diagn6stico da realidade 

agraria e propostas de desenvolvimento rural - Viamiio-RS". 0 trabalho !eve inicio com a 

realizac;:iio de urn curso de Analise-Diagn6stico de Sistemas Agrarios, no municipio de 

Cangu<;u, RS. 0 curso contou com a participac;:iio de profissionais do INCRA-RS
12

, da 

EMA TER, do projeto Lumiar13 e da Secretaria da Agricultura Estadual, entre outros. 0 intuito 

do projeto foi, a partir do diagn6stico, fornecer elementos para a elaborac;iio de politicas 

publicas e para o planejamento do desenvolvimento local (no ambito de assentamento e em 

nivel municipal). 

2.6 Potencialidades do uso do enfoque sistemico 

As origens te6ricas e conceitos envolvidos no enfoque sistemico permitem uma serie 

de aplicac;;oes ao estudo das realidades agrarias, que especialmente nos casos dos estudos e 

aplicac;:oes voltados aos assentamentos devem ser considerados. Berdegue e Escobar (1995) 

11 Institute Nacional de Colonizayiio e Reforma Agrirria. 
L< Pr~jeto do govemo federal, responsilvel pelos servi<;os de Assistencia Tecnica e Extens3.o Rural em 

assentamenos rurais em diversos estados. 
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apresentaram alguns pontos-chave que podem resultar dos estudos baseados num enfoque 

sistemico: a) identificar oportunidades de mercado e alcan<;:ar a competitividade; b) articular as 

metas de competitividade, sustentabilidade e equidade social; c) desenvolver uma 

competitividade sistemica ampla (no<;:ao de cadeia); d) aprender a construir alian<;:as 

estrategicas com novos s6cios; e) projetos flexlveis para promover a inova<;:ao permanente; e f) 

favorecer a organiza<;:ao das comunidades locais. 

No mesmo sentido, Bravo et a\. (1995) ressaltaram que, para entender o 

funcionamento de uma explora<;:ao agricola, e preciso: "a) considerar os elementos ignorados 

na amilise estrutural: familia, objetivos, meio etc.; b) ana1isar os fluxos que provocarn a 

intera<;:ao entre os elementos e os subsistemas; c) identificar o objetivo do agricultor; d) 

considerar a evolu<;:ao e adapta<;:ao do sistema para compreender a situa<;:ao atual. Do ponto de 

vista metodol6gico, trata-se de abordar o funcionamento, global, atraves do estudo das pniticas 

realizadas pelo agricultor como a utiliza<;:ao dos meios de produ<;:ao, a comercializa<;:ao da 

produ<;:ao, a gestao dos fluxos financeiros etc. Tais priiticas sao convertidas em objetivos 

necessarios a compreensao do funcionamento e da diversidade das explora<;:oes. 

Ressalta-se que, segundo a teoria sistemica: 

... analisar e explicitar urn objeto complexo em termos de sistema e, 
em primeiro Iugar, delimitii-lo, [ ... ], tra<;:ar uma fronteira entre esse 
objeto e o resto do mundo; em particular, distingui-lo dos outros 
objetos que, sendo da mesma natureza, sao, ao mesmo tempo, 
diferentes o bastante para serem considerados como pertencentes a 
uma outra especie do mesmo objeto; e, portanto, em ultima instfmcia, 
classificar. [ ... ] Analisar e explicar urn objeto em termos de sistema e 
tambem estudar a sua diniimica de evolu<;:ao atraves do tempo e as 
rela<;:oes que esse sistema mantem com o resto do mundo nos seus 
diferentes estiigios de evolu<;:ao. Para estudar a evolu<;:ao no tempo das 
viirias formas passadas de agricultura [ ... ] Os historiadores, os 
ge6grafos, os antrop6logos, os economistas e os agronomos, em 
ntimero cada vez maior, utilizarn, com sentido as vezes diferente, o 
termo sistema agriirio. E esse o termo que temos utilizado para 
designar o conceito, ou seja, a ferramenta de reflexao que queremos 
construir para apreender, analisar, ordenar, classificar, compreender e 
explicitar a realidade complexa das multiplas formas evolutivas da 
agricultura (MAZOYER, 1996). 

Pode-se dizer que muitas vezes as politicas, dentre elas aquelas voltadas para a 

assistencia tecnica e extensao rural e tambem para a pesquisa tecno16gica, ignorararn a 
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diferencia((iio de grupos sociais e formularam a9oes voltadas a uma regiiio e, ou, produto a 

despeito do tipo de produtor e o sistema de prodw;:iio por ele empregado. 

0 sucesso de uma proposta de desenvolvimento regional, incluindo-se ai os 

assentamentos rurais, sob o enfoque sistemico, depende muito da capacidade de se 

identificarem ti pos de agricultores e o modo de funcionamento dos sistemas de produ9iio por 

eles empregados. Assim, partindo-se de uma discussiio ampla entre os produtores e os 

profissionais da area de Ater, e possivel adequar as estrategias de a9iio sob as diversas 

condi96es e sistemas encontrados. 

Assim, as aplicavoes da abordagem sistemica, especialmente a partir da perspectiva 

metodol6gica do Diagn6stico dos Sistemas Agranos, em todas as regioes brasileiras, 

corroboram a hip6tese de que ba distintos sistemas de produ-;;iio, sendo empregados na 

agricultura. E que para pensar no desenvolvimento de qualquer localidade, observadas as 

caracteristicas intrinsecas a cada regiiio, estas diversidades tern condi96es de ser e podem ser 

trabalhadas na expectativa de atingir o maior numero de cidadiios, tambem responsaveis, como 

sujeitos ativos, pela melhoria da sociedade. 

3. NOV OS DESAFIOS POR UMA NOVA EXTENSAO RURAL 

Na busca de novos caminhos que consolidem uma extensiio rural rumo ao 

desenvolvimento sustentiivel, toma-se necessaria a apropriaviio de metodos que propiciem a 

visiio sistemica do processo de desenvolvimento, em que a participa9iio popular seja efetiva. 

Nesse sentido, Pinheiro e Zanata (1993) destacaram o uso da abordagem sistemica e 

multidisciplinar que privilegia o homem e o meio ambiente. Quando aplicada it agricultura, 

a! em de procurar enfocar a propriedade rural como urn todo ( e niio apenas as partes 

isoladamente), os produtores e suas familias passam a ser considerados os principais 

componentes dos sistemas agropecuiirios. Dessa forma, saem da condiviio de "objetos" de 

trabalho, isto e, freqiientemente meros depositanos de "pacotes tecnol6gicos" e passam a ser 

os "sujeitos"- participantes ativos do processo de desenvolvimento. 

Em 1991, a FAO jii chamava aten9ii0 para a necessidade dos 6rgaos de extensiio se 

prepararem para trabalhar com a capacitaviio do produtor e de sua familia, para que estes 

atuassem como protagonistas na soluviio de seus problemas mais imediatos, mesmo nas 

adversidades e com suas limitayoes, atraves da ado9iio de tecnolo gias apropriadas que 

reduzissem os custos unitiirios de produ9iio, e de organizac;:iio que lhes permitissem diminuir 
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os custos dos insumos e aumentasse o valor de seus produtos. Assim, paulatinamente criariam 

endogenamente os recursos para impulsionar urn processo de desenvolvimento sustentavel. 

Mas esta, certamente, nao e tarefa facil. Pinto ( 1998), ao ana!isar o servi<;o publico de 

extensao rural paulista, concluiu que, apesar de o discurso institucional estar compromissado 

com o desenvolvimento sustentavel, a atua.;ao do extensionista, em sua pratica, ainda era 

marcada pelo estilo clissico-difusionista. Na maioria dos casos, a a.;ao estava focada mais nos 

produtos e respectivas produtividades que no ser humano. A agricultura familiar, tida como 

tema central do debate sobre o desenvolvimento rural, seria, ainda, vocacionada para a 

produ<;ao de subsistencia, de economia marginal. Esse autor ressaltou que a mudan<;a de 

concep<;ao epistemol6gica niio garante a mudan<;a na priltica extensionista. 0 trabalho 

"evidenciou a necessidade de estabelecer-se uma politica de forma.;:ao extensionista em que o 

caminho didatico para a forma.;:ao desse profissional seja, em primeiro Iugar, uma reflexao 

sobre a pratica extensionista da qual e sujeito" (PINTO, 1998). 

Atendendo a esse prop6sito, o relat6rio da FAO (1995) apontou urn conjunto de 

diretrizes para o desenvolvimento rural sustentavel, que nao s6 tomou o segmento da produ.;:ao 

familiar como publico prioritilrio, mas recomendou a reestrutura<;iio dos servi<;os de Extensao 

Rural, tendo em vista que sistemas agricolas mais complexos tratam-se principalmente 

information-intensive, isto e, exigiriam grande quantidade de informa<;ao e conhecimento, ao 

contrario dos sistemas agricolas simplificados, exigentes principalmente em capital. 

Em 1997, o Seminario Nacional de Assistencia Tecnica e Extensao Rural, que 

procurou, baseado nas experiencias nacionais e internacionais, a partir da visao das 

institui<;oes presentes
14

, formular os marcos filos6fico (principios, premissas) e conceitual 

(enfoques, conceitos, modelos e paradigmas) que caracterizassem uma nova Extensao Rural 

para a agricultura familiar. Houve consenso de que "a extensao rural deve centrar-se no 

desenvolvimento rural sustentavel e nao apenas na assistencia tecnica para aumentar a 

produ<;iio" (GUSTAFSON apud PINTO, 1998). 

Desta forma: 

14 Associayao Brasileira das Entidades Estaduais de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (Asbraer), 

Confedera<;ao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Departamento de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural do Ministerio do Desenvolvimento Agnirio (Dater), Federa<;ao Nacional 

dos Sindicatos e AssociayOes de Extensao Rural (Faser) e 6rgao das Nay6es Unidas para agricultura e 

alimenta<;ao (F AO ). 
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estudos recentes sobre Extensiio Rural mostram que, frente aos 
desafios do desenvolvimento sustentavel, os aparatos publicos de 
extensiio terao que transformar sua pratica convencional e introduzir 
outras mudanyas institucionais para que possam atender as novas 
exigencias da sociedade (CAPORAL, 2003). 

3.1 Caminhos para enfrentar os novos desafios 

Em 2003, a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario (MDA) partiu para a elabora91io da Politica Nacional de Assistencia 

Tecnica e Extensao Rural (PNATER). Em continuidade ao processo realizou varios 

seminarios estaduais com o objetivo de divulgar e definir uma agenda de implementayao da 

Politica e a construyao de Programas Estaduais de Ater. Assim, em 2004, em varios Estados, 

inclusive em Sao Paulo, foram realizados seminarios para o estabelecimento de uma Politica 

Nacional de Ater, onde foi ressaltado o crescimento da importancia da Agricultura Familiar 

para o Brasil e as prioridades apresentadas pelos movimentos sociais: credito e 

especificamente a Ater. Como resultado desses seminarios, o documento "Politica Nacional de 

Ater- Assistencia Tecnica e Extensao Rural" (Brasil, 2004) aponta os atuais compromissos de 

governo: 

( ... ) A nova Ater nasce a partir da analise critica dos resultados 
negativos da Revolu91io Verde e dos problemas ja evidenciados pelos 
estudos dos modelos convencwnms de Ater baseados no 
difusionismo, pois so assim o Estado podera oferecer urn instrumento 
verdadeiramente novo e capaz de contribuir, decisiva e 
generosamente, para a constru9iio de outros estilos de 
desenvolvimento rural e de agricultura que alem de sustentaveis 
possam assegurar uma produ91io qualificada de alimentos e melhores 
condi96es de vida para a popula91io rural e urbana 
(BRASIL, 2004). 

E aponta detalhes quanto a formulayaO do plano: 

Para o cumprimento destes desafios e compromissos, a Politica 
Nacional de Ater foi construida de forma participativa, em articula9ao 
com diversas esferas do governo federal, ouvindo os governos das 
unidades federativas e suas institui96es, assim como os segmentos da 
sociedade civil, lideranyas das organiza96es de representayao dos 
agricultores familiares e dos movimentos sociais comprometidos com 
esta questao. Fruto deste processo participativo tem-se, agora, urn 
cenario bastante favoravel para a implementaviio de uma Politica de 
Ater que atenda aos anseios da sociedade e, em especial, daquelas 
pessoas que vi vern e produzem em regime de economia familiar, seja 
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na agricultura, na pesca, no extrativismo, no artesanato ou em outras 
atividades rurais (BRASIL, 2004). 

A politica proposta objetiva a uma a<;:ao institucional capaz de implantar e consolidar 

estrategias de desenvolvimento rural sustentavel, que estimule a gera<;iio de renda e erie novos 

postos de trabalho: 

Para tanto, potencializara atividades produtivas agricolas voltadas a 
oferta de alimentos sadios e materias primas, bern como apoiara 
estrategias de comercializac;:iio tanto nos mercados Jocais como nos 
mercados regionais e intemacionais. lgualmente, devera estimular a 
agroindustrializac;:iio e outras formas de agregac;:ao de renda a 
produc;:ao primana, assim como o desenvolvimento de atividades 
rurais nao agricolas (BRASIL, 2004). 

Os pontos anteriores estao associados ao que Petersen e Romano (1999) ressaltaram 

como caracteristicas interdependentes que influenciam, sobremaneira, o processo de 

desenvolvimento sustentavel. A primeira delas corresponde justamente a participa<;:iio da 

sociedade civil desde a formula<;ao ate a execu<;ao das politicas publicas. Trata-se de urn 

processo de descentraliza<;:iio do poder. Com isso, M uma nova concep<;iio sobre o dominio do 

publico, que deixa de ser percebido como o campo exclusivo e definidor do Estado e seus 

aparelhos. 

A outra caracteristica e focar o desenvolvimento no ambito local: 

E na esfera local que os problemas e potencialidades sao melhor 
identificados, debatidos e manejados. 0 enfoque local implica nao s6 
na descentraliza<;:ao das politicas publicas, como tambem cria as 
condi<;:oes para a ativa participa<;:iio da popula<;iio de decisoes e na 
gestao dos programas voltados para o desenvolvimento (PETERSEN 
e ROMANO, 1999). 

0 desenvolvimento end6geno passa pela valoriza<;:iio das diversidades, explicitadas a 

partir das proposi<;:oes acerca de temas aos quais os individuos se sentem parte. 

Para Ploeg apud Norder (2004), o desenvolvimento end6geno deve ser compreendido 
a partir da articula<;:ao de diversos aspectos tecnicos e sociais, entre os quais: 

a manuten<;iio ou ampliac;:iio dos ingressos econ6micos mediante o 
controle direto sobre o desenvolvimento e utilizac;:ao dos recursos 
produtivos; o uso multiplo e flexivel de recursos; o desenvolvimento 
passo-a-passo das atividades, com base nos recursos disponiveis; o 
incremento no rendimento liquido por unidade de produto final; o 
estabelecimento de empresas com multiplo prop6sito; a realiza<;:ao de 
inova<;:6es em bases locais; a altera<;iio gradual na reprodu<;:ao; o 
aprendizado com a pratica; a ativa constru<;ao de rela<;:oes sociais que 
compoem os mercados; a redu<;:ao no uso de insumos externos e nos 
custos administrativos e financeiros; a (re) conexiio da produc;:ao com 

45 



os ecossistemas Jocais; a mobiliza<;iio de uma quantidade 
relativamente pequena de recursos para gerar rendimentos aceitaveis. 

Nesse sentido, o proprio Programa Nacional de Extensao Rural considera as inumeras 

situac;oes que podem ser encontradas. No pais, existem desde sistemas aquaticos, passando 

pelos sistemas extrativistas e, as mais distintas formas de ocupa<;iio do solo que geram 

distintos agroecossistemas, com infinitas rela<;oes sociais guardadas em seus interiores. 

Portanto, a metodologia empregada na atua<;iio com os agricultores e seus sistemas - que 

valorize os saberes locais - tern, por exemplo, a valida<;iio, o aproveitamento e o estimulo aos 

diversos tipos de saber. 

Segundo Norder (2004), esse e urn passo importante para o avan<;o das situa<;oes 

existentes: "o reconhecimento da heterogeneidade produtiva na agricultura familiar refon;:a a 

importil.ncia de pesquisas empiricas sobre as formas de a((iio local dos agricultores familiares 

na constru<;iio social dos processos produtivos e no estabelecimento de rela((Oes sociais e 

institucionais (formais e informais) atraves das quais se realiza a integra<;iio aos circuitos 

Jocais, regionais, nacionais ou internacionais de aquisi<;iio de insumos e comercializa<;iio e 

distribui<;iio da produ<;iio". 

Esses fatores remetem il.s ricas situa<;6es em que perceber tais arranjos e considerar as 

diferentes estrategias que tambem contribuem para o desenvolvimento. Aquele autor ressaltou 

ainda que o modelo de desenvolvimento, se, por urn Iado, baseou-se na moderniza<;iio agricola 

(com as implica<;6es que ja foram descritas, de urn processo excludente em termos de 

produtores, de produtos e de regiiio ), por outro for<;ou o surgimento de diversificado elenco de 

estrategias e pniticas sociais que visavam estabelecer outros parametros para a produ<;ao 

agropecuaria, com a finalidade de alcan<;ar maior autonomia tecnica e produtiva. Portanto, 

obter, entre outros resultados, maior rendimento por unidade de il.rea ou unidade de produto. 

"Este tern sido urn dos mais urgentes e atuais desafios colocados para a agricultura familiar e 

para os assentamentos rurais no Brasil" (NORDER, 2004). 

Na nova proposta de Ater, portanto, a interven<;ao dos agentes deve ocorrer de forma 

democratica, atraves de metodologias participativas e de uma pedagogia construtivista e 

humanista, partindo sempre da realidade e do conhecimento local: 

Na pratica isso significa a anima<;iio e facilita<;ao de processos 
coletivos capazes de resgatar a hist6ria, identificar problemas, 
estabelecer prioridades e planejar a<;6es para alcan<;ar solu<;6es 
compativeis com os interesses, necessidades e possibilidades dos 
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protagonistas envolvidos. Esta metodologia deve permitir, tambem, a 
avalia<;ao participativa dos resultados e do potencial de replicabilidade 
das solu<;oes encontradas, para situa<;oes semelhantes em diferentes 
ambientes (BRASIL, 2004). 

Assim, para dar conta desses desafios, os servi<;os Ater oferecidos (por institui<;oes 

estatais ou nao) carecem do uso de metodologias participativas: 

devendo seus agentes desempenhar urn papel educativo, atuando 
como animadores e facilitadores de processos de desenvolvimento 
rural sustentavel. Ao mesmo tempo, as a<;oes de Ater devem 
privilegiar o potencial end6geno das comunidades e territ6rios, 
resgatar e interagir com os conhecimentos dos agricultores familiares 
e demais povos que vivem e trabalham no campo em regime de 
economia familiar, e estimular o uso sustentavel dos recursos locais. 
Ao contrario da pratica extensionista convencional, estruturada para 
transferir pacotes tecnol6gicos, a nova Ater publica deve atuar 
partindo do conhecimento e analise dos agroecossistemas e dos 
ecossistemas aquaticos, adotando urn enfoque holistico e integrador 
de estrategias de desenvolvimento, alem de urna abordagem sistemica 
capaz de privilegiar a busca de eqi.iidade e inclusao social, bern como 
a ado<;ao de bases tecnol6gicas que aproximem os processos 
produtivos das dinamicas ecol6gicas (BRASIL, 2004). 

0 carater "participativo" atribuido its formas de atua<;ao na extensao requer algumas 

reflexoes. Trata-se de processos a serem construidos e, por isso, levam tempo. Esse e urn 

ponto que assume tal importancia devido, muitas vezes, it exigiiidade do tempo diante da 

solu<;ao de problemas surgidos; questoes evidentemente importantes acabam sendo tratadas 

superficialmente. Dessa maneira, no medio e Iongo prazos a condu<;ao dos trabalhos 

"participativos" estara comprometida, pms esses assuntos "mal trabalhados" contribuem 

negativamente para o envolvimento dos participes. 

A clareza e aprofundamento dos temas abordados sob enfoque participativo assume 

propor<;oes ainda maiores a partir das expectativas - intrinsecas it metodologia - criadas 

durante as discussoes e possiveis encaminhamentos propostos. Portanto, mais uma vez se 

refor<;a a necessidade do estabelecimento do compromisso de todos os atores envolvidos no 

processo. 

Participa<;i'io por si s6 nao significa nada! E importante compreender o significado 

atribuido a esse conceito, pois, ao ser aplicado na perspectiva do desenvolvimento, importa 

dizer que este nao se da para o individuo, mas, sim, pelo individuo. 

Como defini<;i'io, representando o senso comum, participa<;ao e o ato ou efeito de 

participar. Por sua vez, participar significa: 1) fazer saber, informar, anunciar, comunicar; 2) 
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ter ou tomar parte; 3) associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento; e 4) ter trac;:os em 

com urn, partes de contato, analo!,>ias (FERREIRA, 1995). 

Na linguagem comum, o termo "participao;:iio" pode ser utilizado num sentido bern 

mms amplo, que envolva praticaJnente qualquer situac;:iio em que exista urn minimo de 

intera;;:iio, a qual muitas vezes implica apenas o fato de urn individuo particular estar presente 

numa atividade de grupo, tanto que, como acontece com muitas palavras ap6s atingirem certo 

grau de popularidade pode perder o seu significado e, especialmente, para o caso da a<;iio 

extensionista e fundaJnental esclarecer que: 

em determinado contexto, o termo participac;:iio tern sido empregado 
por auto res que focalizam aspectos [de govemo, de administrao;:iio e da 
ac;:ao profissional] em sentidos bern diferentes, sem que isso fique bern 
claro, ou, de fato, sem que os pr6prios escritores deem mostras de 
estarem conscientes dos varios sentidos envoi vi do (PA TEMAN apud 
ARRAES, 2001). 

Portanto, pelo fato de a participac;:ao, atualmente, inserir-se alem do discurso, na 

pratica de diferentes atores que disputam espac;:o nos cenilrios das politicas publicas, das 

relac;:oes de trabalho e, claro, do proprio exercicio profissional, toma-se imprescindivel a 

analise sobre os reais significados e func;:Oes que ela pode assumir. 

A educac;:ao e a principal func;:iio admitida pela participac;:iio. Indiretamente, o 

individuo ensinado passa a distinguir seus pr6prios impulsos e desejos, aprendendo a ser tanto 

urn cidadiio publico quanto privado. Alem disso, aprende que o interesse publico e o privado 

mantem estreitas ligac;:oes. A participac;:ao desenvolve o sentido de competencia!eficacia 

politica, ou seja, o sentimento que "a ac;:ao politica do individuo tern, ou pode ter, urn impacto 

sobre o processo politico" (CAMPBEL apud ARRAES, 2001). 

Participar esta relacionado a possibilidade de tomar decisoes, portanto relacionadas 

ao poder: 

0 poder deveria ser a manifestac;:ao de uma participac;:ao critica, ativa 
e permanente no conjunto da sociedade e niio somente propriedade de 
uma elite politica que geralmente detem o poder politico (poder de 
decidir), mas tambem o poder de saber (poder do conhecimento 
cientifico e empirico, da analise critica e suas respectivas praticas, etc) 
e o poder do ter (poder da propriedade, dos meios de produc;:ao, de 
creditos, do capital, da gestiio, etc)".Assim, e atraves desta 
participac;:iio "que a comunidade deveria se apropriar nao somente do 
saber destinado a resolver os problemas economicos, politicos, sociais 
e culturais, com os quais ela e confrontada, mas deveria aprender a 
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refor<;:ar seu poder, organizando-se de uma maneira critica e audaciosa 
ao mesmo tempo (FAUNDEZ apudPINTO, 1998). 

A participa<;:iio esta claramente associada a urn processo de influencia entre os 

participes, que e delimitada em fun9iio do grau de liberdade estabelecido em determinado 

relacionamento, por exemplo nas tomadas de decisao numa organizayiio, na elaboras:ao de urn 

projeto e na propria extensao rural como urn todo. 

Os tipos de participa<;:ao podem ser vistos no Quadro I atraves de uma tipologia que 

evidencia as varia<;:oes existentes de urn extremo a outro. Desde a participa<;:iio aparente, 

passando pela participa<;:ao funcional (por exemplo exigida por institui<;:6es internacionais em 

cumprimento a objetivos previamente estabelecidos), ate a auto-mobiliza<;:iio - quando as 

pessoas tomam iniciativas independentemente de quaisquer institui<;:6es, por iniciativas 

pr6prias (que seria o gran maximo de participa<;:ao ). 

Na extensao rural a participa<;:ao esta associada a elabora<;:ao de planejamentos 

participativos, em que, a! em dos tecnicos, os produtores passam a trabalhar as solu<;:oes para os 

problemas apontados (BORDENAVE, !994). 

Para o autor, "a participa<;:1io e uma necessidade do ser humano, ( ... ) inerente a 

natureza social do hom em ( ... ) o caminho natural para o hom em exprimir sua tendencia inata 

de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo". Talvez, por 

isso, a participa<;:ao seja algo tao contradit6rio pois: 

como pulsao individual de realizar(-se) coletivamente, revela-se, nao 
s6, passive! de buscar equilibrar o poder relativo dos participes mas 
tambem encontrar o poder. Por ironia a participa<;:ao-impulso acaba 
dando oportunidade tanto ao igualitarismo, a socializa<;:1io do poder, 
quanto ao dualismo elitiza<;:1io-marginaliza<;:1io a concentra<;:ao de 
poder (ARRAES, 2000). 
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Quadro I. Tipologia da participa.;;ao. 

Participa.;;ao 

manipulada 

Participa.;;ao 

passtva 

(informa.;;ao) 

P arti ci pa.;;ao 

por consulta 

(consulta) 

Participa.;;ao 

atraves de 

' 

Caracteristicas de cada ti o 
A participac;:ao e simplesmente aparente, com representantes da comunidade 
integrando conselhos oticiais, para os quais niio foram eleitos e nem tern 
poder 

As pessoas participam tomando conhecimento sobre o que ja foi decidido ou 
feito. Ela envolve comunicados unilaterais feitos pelos administradores ou 
gerentes do projeto sem qualquer atenc;:ao as respostas das pessoas. As 
informac;:iies compartilhadas provem exclusivamente de profissionais 

1 
extemos 

As pessoas participam atraves de consultas ou respondendo a questionarios. 
' Agentes externos definem os problemas, os processos de coleta de dados e 
controlam as analises. 0 processo de consulta nao concede qualquer 
participac;:ao nas tomadas de decisao, e os profissionais nao sao obrigados a 

1 considerar o ponto de vista das pessoas 

As pessoas participam contribuindo com recursos, por exemplo trabalho, em 
mcen- troca de alimento, dinheiro ou outro incentivo material. Os agricultores 

podem prover seus campos e seu trabalho, mas nao estiio envolvidos em 
experimentac;:iies ou processos de aprendizado. E muito comum considerar 

tivos materiais 

Participa.;;ao 

funcional 

Participa.;:ao 

interativa 

( co-gestao) 

esse modo de participar como a noc;:iio geral de participac;:ao, contudo as 
pessoas normalmente niio tern interesse em preservar as pn\ticas e as 
tecnolo ias su eridas uando os incentivos terminam 
A participa<;:i'io e vista pelas agencias externas como urn meio para alcan<;:ar 
as metas do projeto e, especialmente, reduzir custos. As pessoas participam 
formando grupos para atender objetivos predeterminados relacionados ao 
projeto. Tal envolvimento pode ser interativo e compreender decis6es 
compartilhadas, mas tende a acorrer depois que as principais decisiies ja 
foram tomadas por agentes externos. Na pior das hip6teses, as pessoas 
podem pelo menos ser integradas no alcance de objetivos definidos 
externamente 

As pessoas participam em analises conjuntas, no desenvolvimento de pianos 
de ac;:ao e na formac;:ao ou fortalecimento de instituic;:iies locais. A 

I 
participac;:ao e vista como urn direito, nao apenas como urn meio de alcan<;:ar 
metas do projeto. 0 processo compreende metodos interdisciplinares que 
considerem multiplas perspectivas e fazem uso de processos de 
aprendizagem estruturados e sistemicos. Quando os grupos locais tomam 
controle sobre as decisoes locais e determinam como sao utilizados os 

I 
recursos disponiveis, eles passam a ter interesse em manter as estruturas e 
pn\ticas sugeridas e adotadas 

Auto-mobiliza.;:ao I As pessoas participam tomando iniciativas independentemente de 
institui<;:iies externas para mudar os sistemas. Eles desenvolvem contatos 

: com institui<;:iies externas para obten<;:iio de recursos ou assessorias tecnicas 
de que eles necessitem, mas retem o controle sobre a forma de uso dos 
recursos. A auto-mobiliza<;:i'io pode se disseminar se governos e ONGs 

(auto-gestao) 
oferecerem uma estrutura de apoio que a promova. Tal iniciativa de auto-

1

, mobilizac;:ao pode ou nao transformar a distribuic;:ao de riqueza e poder 
. exrstente 

Fonte: Pretty (1995). organizado por Arraes (2001). 
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4. ATERNA FUNDA(AO ITESP 

lnserida no contexto exposto ate aqui, ainda que apresente uma hist6ria bern mais 

recente que a de outras institui<;:oes que trabalham com Ater, estii a Funda<;:ao ltesp - lnstituto 

de Terras do Estado de Sao Paulo "Jose Gomes da Silva", criada em 1999. No entanto, a 

politica de assistencia tecnica e extensao rural destinada aos trabalhadores rurais assentados 

teve inicio em 1983, com urn pequeno grupo de profissionais, quando foi criado o Instituto de 

Assentamentos Fundiiirios (IAF) pelo Secretiirio de Agricultura da epoca, Dr. Jose Gomes da 

Silva. 

0 numero de tecnicos e as respectivas visoes acerca do tema reforma agriiria, e 

conseqiientemente da assistencia tecnica e extensiio rural, variou bastante desde entao. 0 

grupo que iniciou os trabalhos era fonnado principalmente por agronomos recem formados, 

mas com participa<;:iio politica tanto no movimento estudantil como nas lutas pela 

redemocratiza<;:iio do pais. 

Na fase inicial do processo de implanta<;:iio dos assentamentos rurais paulistas houve a 

participa<;:iio efetiva de grupos de trabalhadores rurais sem terra, organizados para o 

encaminhamento das discussoes, sele<;:iio, elabora<;:iio e implanta<;:iio dos novos projetos de 

assentamento. Os tecnicos, portanto, deveriam ser capazes de atuar com os assentados no 

avan<;:o desse projeto, que culminou na elabora<;:ao da Lei 4957/85, o Plano de Valorizar;:iio de 

Terras Publicas. Porem, ainda que a lei privilegiasse a participa<;:iio dos beneficiiirios, jii havia 

uma proposta de desenvolvimento socioeconomico para assentamentos elaborada pelos 

tecnicos, baseada na produ<;:iio em fazendas coletivas com os mesmos padroes tecnol6gicos da 

grande propriedade e a mesma dependencia da inje<;:ao de capital via credito rural (GOMES, 

2003). 

No periodo de 1983-1987 (na gestao estadual de Franco Montoro ), urn grande 

numero de tecnicos foi incorporado ao IAF. A partir da contrata<;:iio desses novos tecnicos, 

alguns deles com visoes opostas quanto ao modelo associativo imposto aos assentados rurais, 

e do desejo de parte dos assentados em trabalhar individualmente, houve revisao da forma de 

planejamento adotada ate entao. 

As contradi<;:oes tanto entre os tecnicos como entre assentados refor<;:aram, por 

exemplo, as diferen<;as existentes dentro de urn proprio assentamento. As novas visoes e 
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metodos de trabalho caracterizadamente empresariais desvalorizavam aspectos democniticos e 

participativos e eram planejados e implantados pelos tecnicos para os agricultores. 

No periodo seguinte, de 1987 a 1991 (na gestiio do governo Orestes Quercia), por 

conta de divergencias politico-partidarias houve urn enfraquecimento da atuayiio do 6rgiio. 

Entre as trocas das secretarias estaduais (que podiam niio apresentar a dinamica necessaria ao 

processo de reforma agraria), na verdade poucos tecnicos foram contratados e, entre esses 

novos tecnicos, muitos niio tinham prepara.;;iio para assumir tarefas de campo. Alem disso, 

agravou-se a crise em torno do modelo coletivo e, ou, semi-coletivo, que acabou 

impossibilitando o encaminhamento das demandas apresentadas ao governo. Foi urn momento 

no qual se buscou demonstrar que a Reforma Agraria podia ser uma alternativa de 

desenvolvimento. Em 1988, os tecnicos realizaram urn encontro para definir seus papeis nas 

principais fases de desenvolvimento dos assentamentos, previstas na Lei 4957/85 (GOMES, 

2003). 

Percebe-se, na fase inicial da Funda.;;ao ltesp, diferen<;as existentes nos "olhares" e 

"interesses" para os assentamentos rurais paulistas, tanto do corpo tecnico envolvido como dos 

pr6prios assentados. A propria evolu<;:iio do quadro de funcionarios da Funda<;:iio ( apresentada 

no Quadro 2), em fun<;:iio do intenso processo de transforma<;:iio, obviamente suscita a ideia de 

que os tecnicos contratados, em quase 20 anos, levaram ao campo diferentes modos de pensar 

e agir no que diz respeito it atua<;:iio de uma equipe de Assistencia Tecnica e Extensiio Rural. 

Adernais, como relatou GOMES (2003), tais tecnicos "em sua forma<;:iio academica, 

de nivel medio ou superior, ( ... ) niio tiveram oportunidade de conhecer nem a questiio 

tecnol6gica da agricultura familiar com a qual estiio trabalhando cotidianamente e muito 

menos a problematica politica, econ6mica e social que envolve a questiio agraria no Brasil". 

A grade curricular dos cursos de graduayiio nas ciencias agrarias privilegiou a 

formayiio de profissionais voltados it assessoria de grandes explorayoes agropecuarias, 

vinculadas ao chamado "pacote da revo!U<;iio verde" (baseado no uso intensivo de capital, 

empregado em maquinas, corretivos de solo, adubos, sementes melhoradas, produtos quimicos 

como herbicidas, inseticidas, fungicidas etc.). No entanto, a agricultura familiar, normalmente 

com areas men ores ( dispoe de miio-de-obra e niio dispoe de capital), necessitaria de outra 

articula<;iio dos seus fatores de prodU<;ao para ter algum retorno econ6mico. 
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Para Masselli (1998), os tecnicos extensionistas (em sua mawna engenheiros 

agronomos) sao preparados para responder tecnicamente aos problemas agricolas, o que 

muitas vezes contribui para anestesia-los em sua capacidade critica de reflexao. Ainda que 

esses extensionistas se sintam comprometidos com a causa camponesa, "eles sao levados a se 

ocupar apenas da representac;ao aparente dos problemas; isso pode lhes ocultar, mesmo que 

inconscientemente, a genese estrutural dos conflitos de interesses entre os diversos segmentos 

por ele atendidos". Dessa maneira, no caso do desenvolvimento de urn assentamento o tecnico 

pode tornar-se alheio aos conflitos e contradic;oes existentes na realidade que atua, levando-o a 

limitar os individuos e familias com que trabalha aos meros "objetos" de trabalho. 

Esses argumentos fortalecem a ideia da necessidade de investigar a percepc;ao dos 

tecnicos quanto as diversidades existentes nos sistemas de produc;:ao adotados nos 

assentamentos e de verificar se ha ou nao rela<;ao entre tais diversidades e a atua<;ao deles nos 

trabalhos cotidianos. 

Quadro 2: Evolu<;ao do Quadro de Profissionais que prestam Assistencia Tecnica e Extensao 
Rural nos Assentamentos do Estado de Sao Paulo 1984-2002. 

PERIODO 
NUMERODE 

PROFISSIONAIS 

FAM:i- Med. 
ASSENTANIEN 

Tecnicos Assist. Adm.de 
Mes/ano LIAS 

AgrOnomos V eterinarios/ 
TOS 

Agropecu3rios Socia is Empresa 
Zootecnistas 

De fev/84 a set/84 06 762 4 0 0 0 0 

Ate jul/85 10 964 11 0 0 0 

Ate dez/86 16 1265 11 2 0 0 0 

Ate dez/87 22 2095 9 9 0 

Ate nov/89 25 2326 12 13 0 

Ate mar/92 31 2766 18 25 0 0 

Ate jul/95 39 3553 35 37 0 0 

Ate jul/97 80 5431 34 49 3 2 0 

Ate set/2000 137 8828 50 83 14 3 0 

Maio/2002 147 9145 67 93 20 11 0 

Fonte: GOMES (2003). 

Ate 1994, o crescimento do numero de assentamentos foi Iento, pois ainda nao havia 

urn movimento social expressivo no Estado de Sao Paulo. As pressoes eram registradas em 

algumas regioes paulistas dispersas. Assim, no inicio da decada de 1990, com as ocupac;:oes 
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realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ganhou fon;a a 

questao da reforma agniria, no Estado e, em especial, na regiao do Pontal do Paranapanema. 

A Secretaria de Justic;a e Defesa da Cidadania, amparada em elementos tecnicos, 

passou a trabalhar com a hip6tese de assentar mi!hares de familias no Pontal do 

Paranapanema. As terras julgadas devolutas ha 40 anos, mas ocupadas irregularmente por 

fazendeiros, poderiam assentar tres mil familias na regiao, intensificando, assim, os trabalhos 

do ltesp para a arrecada9ao das terras e implementavao de assentamentos. 

Segundo Gomes (2003) entre 1995 e 1997 foram abertos quatro novos escrit6rios na 

Regiii.o do Pontal do Paranapanema. Os tecnicos contratados para esses escrit6rios eram 

provenientes da CESP, dos programas de reassentamento, e, portanto, conhecedores da 

administra91io publica, mas com muito pouca experiencia para trabalhar com a falta de 

estrutura de urn 6rgao da administra9ao direta. Como as mas condi9oes das instala9oes fisicas, 

com os pr6prios m6veis e computadores adquiridos e, ou, providenciados pelos funcionarios, e 

agora sob a pressao do MST que, ao contrano dos reassentados daquela epoca, pressionava o 

Estado. 

Em suma, no final da decada de 1980 havia 27 profissionais atuando na equipe de 

Ater em 25 assentamentos, atendendo a 2.326 familias. Na decada de I 990, a partir da 

intensifica<;:ao do processo de reforma agrana em Sao Paulo somavam 88 profissionais para 

atender a 80 assentamentos, com 5.431 familias. Em maio de 2002, ap6s grande expansao dos 

assentamentos no final da decada anterior, e tambem com o crescimento do numero de 

funcionarios em 2001, havia 191 profissionais atuando em 147 assentamentos, num total de 

9.145 familias atendidas. E importante frisar que mais da metade dos assentamentos hoje no 

Estado de Sao Paulo localiza-se na regiao do Pontal do Paranapanema, tendo sido implantados 

a partir de 1995 (na gestao do govemador Mario Covas). 

A Funda<;:ao ltesp assumiu uma estrutura consideravel, a partir da Figura I, pode-se 

perceber como esta estruturada a Diretoria Adjunta de Politicas de Desenvolvimento, em face 

do encaminhamento das demandas criadas, que ultrapassam a questao da assistencia tecnica 

dos assentamentos, por exemplo pelo atendimento destinado as comunidades remanescentes 

de quilombos. Ha uma sede, escrit6rios regionais e, por fim, os grupos tecnicos de campo, 

representando, assim, o atendimento em "todo" o territ6rio paulista. 
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Funda~ao lnstituto de Terras do Estado de Sao Paulo "Jose Gomes da Silva" 

Organograma da Diretoria Adjunta de Poiiticas de Desenvolvimento 

Funda¢o ITESP 
Diretolia Executiva 

I 
Diretoria Adjunta de Politicas I 

de DesenvoMmento I 

I 
AssistE!ncia T6cnica jf-----t-------11 Ass. Espedal para Quilombos 'I 

I I e Comunidades Tradicionais 

Gerencia de infra-Estrutura I 
e Meio Ambiente 

I 

I
Gen§ncia de Desenvolvimento I 

da Produ~o e Renda 
Ger~ncia de I 

Desenvolvimento Humano 

1 Grupo de 11 Grupo de I j Grupo da Sistemas I \1 Grupo de II Grupo de \\ Grupo de \ 
\ lnfra-Estrutura \Gestae Ambiental\ \ de Produ~o l Agroneg6cios , S6cio Economia Gestae Social 

I 

Grupos T6cnicos de Campo: J 
ltapeva, Sorocaba, Rio Claro, Araraquara, Andradina. 
Promissao, Pres. Bemardes, Pres. Venceslau, Mirante 

do Paranapanema. Teodoro Sampaio, Prlmavera/Euclides. 
Pariquera-At;:u, Eldorado e Trememb9 

Figura 1. Organograma da Diretoria Ad junta de Politi cas de Desenvolvimento. 

Havia a necessidade de forma<;ao especializada da equipe de Ater do Itesp. 0 marco 

da orienta<;ao para a equipe de Ater, ou o que se espera da atua<;ao da equipe, pode ser 

encontrado na serie Cadernos ltesp, sobretudo no Caderno numero 7: "Cultivando Sonhos: 

Caminhos para a Assistencia Tecnica na Reforma Agnlria". 

A partir desse documento, percebe-se a missao da Funda<;ao, qual seja "planejar, 

implantar e viabilizar, com participa<;ao e sustentabilidade, o desenvolvimento s6cio

econ6mico das comunidades atendidas". Percebe-se ainda que hit urn esfor<;o em se trabalhar a 

partir dos principios de uma nova extensao rural: atraves da compreensao da realidade
15

, da 

integra<;ao de toda a familia, do fortalecimento da seguran<;a alimentar, da incorpora<;ao de 

15 Par meio dos "metodos de apreensao da realidade como o da Analise de Sistemas Agrarios" (ITESP, 2000). 
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conceitos ecol6gicos e ambientais, da recupera<;ao e conserva<;ao do solo, do apoio its formas 

organizativas, do estimulo a agroindustria e do suporte it cornercializa<;ao, ou seja, a 

constru<;ao do desenvolvirnento integral que, em ultima instancia, confere ao cidadao 

assentado a cidadania. Portanto, as preocupa<;iies da Funda<;iio Itesp atendem a muitos dos 

aspectos previstos na nova proposta de Ater do Governo Federal. Porem, alem do discurso 

oficial da institui.yao, ate mesmo em func;:ao da proposta deste trabalho, interessa saber como 

os diferentes sistemas produtivos encontrados em urn assentamento sao tratados em fun<;iio da 

pratica extensionista empregada. 

No Caderno numero 7, nota-se a preocupa<;ao em assumir os trabalhos de Ater a 

partir de seu direcionamento para a realidade dos assentados, com base em alguns enfoques: 

Enfoque sistemico: Tudo na unidade de produ<;ao familiar se 
relaciona. Ha uma integra<;ao constante entre os diversos elementos da 
rela<;iio do homem com a natureza ( ... ) Saber localizar e analisar as 
rela<;oes entre esses elementos faz parte do novo paradigma 
extensionista. Cada unidade produtiva e entendida como urn sistema, 
complexo e dinamico, o qual apresenta limites, componentes, 
intera<;oes, entradas e saidas ( ... ) 
Enfoque holistico: ( ... ) e preciso observar a unidade de produ<;iio 
familiar como urn todo, e, por conseqiiencia, o assentamento como urn 
organismo social complexo. ( ... ) Deve-se procurar conhecer as partes 
e as especificidades de cada elemento no contexto geral. Assim, o 
incentivo its organiza<;oes coletivas torna-se tambem uma forma de 
buscar solu<;oes para os problemas individuais dos assentados. 
Diversifica.,:1io e sustentabilidade: A partir dos dois enfoques 
preconiza-se uma agricultura dotada de sistemas produtivos 
diversificados e atividades integradas ( ... ) (ITESP, 2000). 

No referido documento sao destacadas algumas orientac;:oes para a atua<;ao dos 

extensionistas: a metodologia de trabalho dos extensionistas devera ser focada no 

planejamento participativo e na constru<;ao do conhecimento no enfoque construtivista. 

A seguir sao apresentados, ainda que sucintamente, os pontos a serem observados na 

efetiva<;ao desse planejamento: 

I. Diagnosticar corretamente a realidade, buscando a compreensao dos fatores 

externos (politica agricola, disponibilidade de tecnologias adequadas e condi<;iies de mercado, 

entre outros) e internos (nivel de organiza<;iio da comunidade, nivel de capitaliza<;ao, 

conhecimentos tecnicos, condi<;oes de vida e outros aspectos subjetivos: auto-estima e 

confianc;:a, entre outros). 

2. Entender a organiza~1io social, buscando estudar e conhecer as diversas formas 
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de organiza<;ao, as rela<;6es interpessoais, suas afinidades e seus interesses. 

3. Garantir a participa<;ao, sendo para tanto necessaria que a equipe tecnica esteja 

sintonizada com a realidade, promova discussoes e, assim, possa encontrar caminhos que 

levem ao desenvolvimento das comunidades. Urn dos meios para facilitar a participa<;ao ... 

... e o estabelecimento de boas rela<;6es entre as partes. Ha necessidade 

de interesse e compromisso dos profissionais com a !uta dos 

trabalhadores e suas familias. Pressupoe atitudes e comportamentos 

que abrangem posturas de participa9iio do tecnico na vida local, 

dentro de suas possibilidades; de respeito aos agricultores, a sua 

criatividade e capacidade analitica; de humildade no trato pessoal, 

sem a arrogancia da sabedoria academica [ ... ] 

Os extensionistas e as familias deverao trabalhar em conjunto -

pensar, estudar, identificar problemas, descobrir solu<;6es e tomar 

decisoes. Assumir o exito e o fracasso do trabalho. A participa<;ao 

implica em trabalhar em grupos, em obter intera<;ao dos individuos 

para atingir objetivos comuns; implica em organizac;:ao, em 

distribuic;:ao de tarefas, todos devem estar onde possam dar o maximo 

de si (ITESP, 2000). 

4. Assegurar a comunicafYlio, a partir da preocupa<;iio de que se o assentado nao 

consegue apreender o que ja !he foi repetido tantas vezes, talvez a dificuldade seja de 

expressao e nao de compreensao. No tratamento de questoes tecnicas, podem-se utilizar meios 

visuais que facilitem a comunicac;ao: desenhos, mapas, diagramas, que sirvam tambem como 

retorno das situac;:oes analisadas. 

5. Discutir os resultados, disponibilizar as informa<;6es do Balanr;o de Safra, com 

tendencias gerais do local, bern como planilhas de custo de produ<;ao das principais atividades 

nos diferentes sistemas de produ<;ao tipicos predominantes para analise e discussao com os 

produtores, especialmente daqueles casos que vern obtendo maior sucesso ou msucesso 

(traduzindo, por excmplo, a situa<;ao daqueles que obtem melhor ou pior renda). 

6. Promover alianfYa continua, implicando participac;:ao dos assentados de forma 

organizada no gerenciamento do plano do assentamento que permita o envolvimento deles 

com responsabilidades e contrapartidas definidas, passiveis de avalia<;oes intemas e extemas. 

7. Trabalhar em equipe, atraves da realizac;:ao de reunioes entre todos os 

extensionistas que trabalham no assentamento para o planejamento e discussao sobre os 

problemas e ac;:oes a serem desempenhados. 

AJem do planejamento, investiu-se na ideia da format;ao continuada dos tecnicos 

para dar subsidios "as demandas da realidade e dentro do planejamento participativo adotado 
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para o interior do planejamento". No caso dos agricultores, buscam-se formas de capacita-los 

para que possam construir caminhos para sua emancipa<;:iio, "tomando-os centro e agentes 

principais do seu processo de desenvolvimento". Mas estabelecer todas essas diretrizes nao e 

tarefa facil. 

Como visto anteriormente, do discurso oficial das institui<;:i'ies que trabalham com 

extensao ate a pratica extensionista ha urn distanciamento consideravel a ser superado. Para 

auxiliar a implementa<;:iio das diretrizes apontadas pela Fundac;:ao Itesp foi criado, a partir de 

2000, o grupo PROA TER. Urn grupo de trabalho que tinha como objetivo a "implanta<;:iio de 

uma metodologia de Assistencia Tecnica e Extensao Rural participativa e com uma base 

tecnol6gica apropriada aos assentamentos e a agricultura familiar, tendo como referencial a 

publicac;:iio do Cademo 7: Cultivando sonhos: caminhos para a assistencia tecnica e extensao 

na reforma agraria". Buscava-se tambem complementar as ac;:oes desenvolvidas pela Diretoria 

de Forma<;:ao, especificamente o Curso de Forma<;:iio Politica. A maioria dos trabalhos deste 

grupo estava associada aos grupos tecnicos de campo da regiao do Pontal do Paranapanema 

(PROATER, 2001). 

0 que se conclui e que os documentos produzidos pela institui<;:ao apontam para os 

mesmos caminhos daqueles propostos para uma nova extensao rural, tao almejada entre urn 

conjunto de tecnicos, em que a percep<;:iio dos problemas socioecon6micos de nossa 

agricultura levem a uma postura de mudan<;:as tanto em seus aspectos metodol6gicos como na 

propria mudan<;:a de paradigma nos sistemas produtivos. Mas, dada as caracteristicas de 

forma<;:iio do pessoal, das cobran<;:as sofridas pelos tecnicos que ora funcionam como agentes 

de desenvolvimento, ora como fiscais do Estado, e, por conseguinte, sofrem pressao tanto 

govemamental quanta dos assentados; em decorrencia disso, fica a incerteza quanto a 
efetividade dessas propostas no campo. 

Alem disso, sabe-se que, mesmo com esforc;:os direcionados, as estrategias de atuac;:ao 

esbarram em problemas bastante conhecidos: como a postura patemalista, estabelecendo 

programas baseados em ajudas de "fora" criando uma rela<;:iio de dependencia; a postura dos 

tecnicos, que muitas vezes toma para si a responsabilidade/capacidade de resolver 

determinados problemas; a inflexibilidade dos programas, desconsiderando a gama de 

variaveis envolvidas no processo que influencia sobremaneira a flexibilidade destes; a rapidez 

dos resultados, uma expectativa de curta prazo que desrespeita a racionalidade do produtor, 
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desconsiderando o tempo necessaria a compreensao e aceita<;:ao destes e; as op<;:oes 

tecnol6gicas, utilizadas como "tecnologia de ponta", baseada em insumos externos, fugindo da 

situa<;:ao em que esses agricultores se encontram (PETERSEN, 1999). Todas essas 

constata<;:oes sao pertinentes aos processos hist6ricos de surgimento e forma<;:ao dos servi<;:os 

de Ater em distintos estados, em distintas institui<;:oes. Enfim, a discussao sobre novas 

orienta<;:oes te6ricas e estrategias de ac;ao, por parte dos agentes extensionistas, contribui para a 

composi<;:ao de urn quadro complexo sobre as possibilidades de encaminhamentos de diversas 

crises, de modo a melhorar as:oes governamentais em pro] do desenvolvimento rural por meio 

da oferta de servis:os de Ater aos agricultores familiares, inclusive e principalmente, para 

aqueles assentados (GUANZIROLLl, 2003). 

Ao encerrar este capitulo, toma-se possivel perceber, a partir da abordagem hist6rica 

da Extensao Rural e do surgimento da Funda<;ao ltesp, a exigencia de urn posicionamento 

perante os desafios impastos. Diante do que foi visto, a promo<;iio da "participa<;:ao" e o 

enfoque sistemico revelam-se como instrumentos indispensaveis aos atores desse espa<;o ainda 

em constru<;ao. Portanto, refors:adas as ideias de Paulo Freire, e perfeitamente cabivel acreditar 

que ha caminhos interessantes a serem percorridos, com a finalidade de atender as distintas 

demandas presentes no ambito local. 
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III- CAMINHOS METODOLOGICOS 

1. A REGIAO DO PONTAL DO PARANAPANEMA: LOCALIZA(:AO E 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Localizada no extremo oeste paulista (Figura 2), a regiao do Pontal do Paranapanema 

ate meados do seculo XIX era pouco conhecida e despovoada, com exce.;:ao, obviamente, de 

alguns povos indigenas ali existentes. Souza ( 1996), ao citar o documento "Considera<;:5es 

Geographicas e Economicas do Valle do Paranapanema", elaborado pelo engenheiro 

Theodoro Sampaio (membro da Comissao Geognifica e Geologica do Estado de Sao Paulo 

que explorou todo o rio Paranapanema de sua nascente ate a foz do rio Parana), apontou "a 

extensao do vale, de suas matas com boas madeiras, da qualidade de seus solos e da ferocidade 

dos indios Cayuas, grupo mais numeroso e Caingangs". 

Ate 1920, quase a metade do territorio paulista ainda se encontrava despovoado, com 

pontos extremos do povoamento, a oeste, estabelecidos em Rio Preto e, ao norte, em Sao 

Pedro do Turvo/Concei9ao do Monte Alegre, no Paranapanema. Contudo, foi a partir dessa 

decada que, assim como ja havia acontecido em outras regi5es do Estado de Sao Paulo, a 

regiao do Pontal do Paranapanema passou a ser ocupada em razao da expansao da ferrovia e 

da cafeicultura. 

Sem diivida, o surgimento da estrada de ferro foi motivo expressivo para a ocupa9ao 

da regiao, porem h:i que se lembrar de que desde 1905 ja havia uma estrada boiadeira, que 

ligava as pontas dos trilhos da Sorocabana, em Campos Novos do Paranapanema ( atual 

Campos Novos Paulista), e terrninava no Porto Tibiri9a, situado as margens do rio Parana. 0 

porto era utilizado como passagem para o gado proveniente do Mato Grosso (SOUZA, 1996). 

De acordo com esse autor, os indios da regiao foram "obrigados a fugir sempre do 

colono invasor" e terminaram praticamente exterminados, salvo uns poucos que, atraves de 

jangadas e pirogas, cruzaram o rio Parana, abrigando-se nas matas matogrossenses. 

Nessa epoca - durante a expansao da cafeicultura paulista - praticamente todas as 

florestas nativas da regiao foram eliminadas. Os pequenos produtores coexistiam com as 

grandes fazendas, orientavam-se basicamente para a cafeicultura, mas reservaram parte de 

suas areas para culturas anuais e pecuaria mista. 

Parte deles era proprietario de suas terras, compradas muitas vezes 

com financiamento das proprias companhias de coloniza<;ao. A outra 
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parte, ao contnirio, trabalhava em terras alheias como colonos ou, 
mais tarde como parceiros e arrendatarios (GARCIA FILHO, 1997). 

Afinal, reconhecido o territ6rio, aberta a estrada boiadeira e instalados os trilhos da 

estrada de ferro, cresceu a procura por terra para o plantio de cafe. Foi o impulso necessario ao 

surgimento dos municipios da regiao. 

Em 1921 foi criado o municipio de Presidente Prudente; o povoado de Areia 

Dourada, criado por colonos nordestinos responsaveis pela insen;i'io da cultura do algodao na 

regiao, transforrnou-se no municipio de Maraba Paulista em 1938; o antigo porto, utilizado 

para o transporte de gado, foi elevado a municipio, recebendo o nome de Presidente Epitacio, 

em 1948. Mirante do Paranapanema surgiu a partir do povoado de Palmital, criado em 1944, 

com a aquisi<;:i'io de 250 alqueires de terras que seriam utilizados para a produc;ao de hortela, 

porem foi a cultura do algodao que atraiu muita gente para la por volta de 1950. 

A hist6ria da forrna<;:i'io da regiao do Pontal do Paranapanema e marcada por fatos 

que, por si, dao conta da origem conflituosa da regiao; fatos inclusive que viriam a propiciar a 

implanta<;:ao dos assentamentos na regiao. De acordo com Souza (1996): 

0 Ponta1 do Paranapanema e parte integrante de uma antiga posse de 
terras denominada Fazenda Pirap6-Santo Anastacio, de propriedade 
de Antonio Jose de Gouvea que em maio de 1856, junto it Par6quia de 
Sao Joiio Batista, hoje ltaporanga, e com a lavra do vigario Pacifico 
de Monte Falco, extraiu o Registro Paroquial da imensa gleba, em 
cujas terras, segundo declarou, tinha morada desde 1848. Portanto, 
embora ilegal a posse, por ter ocorrido ap6s a promulga<;:iio da Lei n° 
601, de 1850, legaliza-a Gouvea ao declarar que nelas tinha morada 
desde antes da publica<;:ao da referida Jei.

16 

Porem, como relatou aquele autor, o "proprietario" nao se preocupou em providenciar 

oficia1mente a Jegaliza<;:iio de suas posses. A partir dai, as vendas comec;aram a ser feitas. A 

area da fazenda, apesar de ser grande (calculada em torno de 600 mil hectares), tornou-se 

pequena em fun<;:ao do numero de transcri<;:oes que se passaram. A partir de entao, surgiram 

centenas de grilos (titulos falsos de propriedade das terras) da Fazenda Santo Anastacio, feitos 

por aventureiros ricos e pobres. Algumas areas tiveram seus titulos reconhecidos e legalizados, 

entre elas a Fazenda Cuiaba, onde, em 1952, criou-se o povoado de Teodoro Sampaio. 

Os diversos municipios da regiiio sofreram impactos diretos ocasionados pela crise da 

cafeicultura, especialmente nos anos de !950 e 60. De urn !ado, os solos encontravam-se 

16 
A Lei no 601, conhecida por "Lei de Terras", proibia aquisiyOes de terras por outro meio que nao a compra e, 

por conseguinte, extinguia o regime de posse (terras adquiridas atraves de ocupay<lo). 
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esgotados em face dos sistemas tradicionais de cultivo do cafe utilizados - que nao repunham 

a fertilidade natural dos solos - como aquelas encontradas ap6s os desmatamentos; de outro, 

mencionaram-se as seguidas alterayoes de prec;:os do cafe proporcionadas pelas diversas crises 

(durante a segunda guerra; decada de 1960 etc.) (GARCIA FILHO, 1997). 

Como conseqiiencia, esse autor apontou que as grandes fazendas orientaram-se, 

progressivamente, para a pecuaria bovina, sobretudo nos anos de !950. Na decada seguinte, 

pelas mudan9as ocorridas na legislao;:ao trabalhista desapareceu o regime de colonato. 

Foi urn periodo marcado por profundas transformayoes. Tambem, os pequenos e 

medias produtores passaram a diversificar sua produ9ao: uns desenvolveram ou intensificaram 

a pecmiria (de Ieite), outros partiram para cultivos anuais como algodao, feijao, milho, e de 

toda sorte estao aqueles produtores que associaram atividades agropecuarias. 

Afora esses problemas, teoricamente de ordem economica, a coexistencia de 

pequenos, medias e grandes produtores associada a questao da legitimac;:ao, ou nao, dessas 

"propriedades" resultou num palco de profundas incertezas para o desenvolvimento da regiao, 

geradas pela especulac;:ao das terras e pelos riscos existentes atribuidos ao desenvolvimento 

das atividades agropecuarias. 

Nessa hist6ria, o proprio govemo estadual teve muita dificuldade em conduzir essas 

questoes. Segundo Souza ( 1996), no inicio da decada de 1940 foram criadas pelo Govemo 

Estadual tres reservas florestais na regiao: I) Reserva Florestal Morro do Diabo, 2) Reserva 

Florestal da Lagoa Sao Paulo e 3) Grande Reserva do Pontal. Tratou-se de tentativa de 

preservar areas verdes remanescentes, envoltas em conflitos de posse. Juntas, essas areas 

somaram cerca de 300 mil hectares e, por isso, geravam grande interesse da parte de 

especuladores de terras, no sentido de negociarem a sua venda!desapropriac;:ao para, entao, 

tomar-se reserva. A "Grande Reserva do Pontal" foi severamente danificada, sobrando apenas 

poucas e pequenas manchas de mata em fazendas particulares. Atualmente, essa area e 

ocupada por pastas e canaviais. A Reserva da Lagoa Sao Paulo, como vista adiante, foi 

inundada a partir da formac;:ao do !ago da Usina Hidreletrica de Porto Primavera. Resta apenas 

a Reserva Florestal Morro do Diabo, elevada a categoria de Parque Estadual, em meados da 

decada de 1980, porem com manchas de antigas invasoes e queimadas. A parte situada no 

extrema sui foi alagada pelo reservat6rio da Usina Hidreletrica de Rosana, no rio 

Paranapanema. 
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Retomando a questao do "complexo grilento", a Fazenda Pirap6-Santo Anastacio, 

com seus quase 600 mil hectares: 

... segundo a Procuradoria Geral do estado, que iniciou as a<;:oes 

discriminat6rias nos perimetros onde os titulos de propriedade 
estavam filiados il Fazenda Pirap6-Santo Anastacio, a evidencia da 
falsifica<;:ao do Registro Paroquial lan<;:ado em 1856 deve-se 

especialmente a prova pericial grafotecnica realizada no come<;:o do 
seculo, que comprovou a adultera<;:ao da letra do Frei Pacifico de 

Monte Falco, na epoca responsavel pelo registro das posses mansas e 
pacificas. Esta falsificac;:ao foi arquitetada em 1886 por Joao 

Evangelista de Lima, no sentido de registrar estas terras dentro do 

prazo estabelecido pelo decreta que regulamentou a Lei de Terras de 
1850. Conseqiientemente, ele fraudou em 30 anos o registro 

Paroquial, bern como inscreveu a posse em nome de pessoas que 
nunca existiram: Jose Antonio Gouveia e Antonio Jose Gouveia ... 

Desta forma, a fazenda Pirap6-Santo Anastacio passava a ser uma 
posse legal e legitima, herdada por Joao Evangelista de Lima de seu 

pai, Joaquim Alves de Lima, que, por sua vez, a tinha comprado dos 
Gouveias. (ALMEIDA, 1994). 

Quanta aos problemas ligados ao desenvolvimento das atividades agropecuarias, ao 

Iongo da hist6ria os colonos ou pequenos agricultores que produziam cafe tornaram-se 

arrendatarios de terra das grandes fazendas e produtores de algodao. 0 sistema de 

arrendamento estava diretamente ligado aos pecuaristas: "os arrendatarios praticavam seus 

cultivos em troca de uma parte da produc;:ao ou de urn arrendamento fixo e - sobretudo em 

troca da formac;:ao ou da renovac;:ao dos pastos para os fazendeiros". Porem, num periodo mais 

recente essas praticas de reforma de pastagem, como sinal de uma pecufuia mais moderna, foi 

assumida pelos fazendeiros - que reformam as areas de pasto sem a necessidade de utilizac;:ao 

das culturas (GARCIA FILHO, 1997). 

Ao analisar a situac;:ao da cultura do algodao, o autor referido relatou que houve 

momentos de consolidac;:ao ou retrac;:ao, a partir do sucesso obtido na atividade ou em func;:ao 

das flutuac;:oes de prec;:o que atribuem a cultura alta instabilidade. Alem da elevac;:ao do custo 

de produc;:ao (associ ado ao aumento do custo dos insumos externos utilizados e da mao-de

obra para a colheita) - o que leva os produtores a depender de financiamento bancario - e, a 

partir da extinc;:ao do program a de seguro agricola (Proagro) para a cultura algodoeira no inicio 

da decada de 1990, aumentaram ainda mais os riscos financeiros, pois, alem da freqiiente 

variac;:ao dos prec;:os, as adversidades climaticas e as pragas tambem exerciam influencia 

negativa. Esse seria o fim de muitos pequenos produtores, em particular colonos e parceiros de 
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toda a regiao. Como resultado aumentou o exodo rural e a concentra<,:ao da propriedade da 

terra. 

No inicio da decada de 1980 comeo;;ou a constrw;;ao de tres usinas hidrelt\tricas no 

Pontal: Usina Hidreletrica (UHE) de Rosana, no rio Parana, e UHEs de Porto Primavera e 

Taquaruo;;u, no rio Paranapanema. Para a implanta<;;i'io dessas usinas foi necessaria a instala<;;ao 

de uma infra-estrutura capaz de abrigar todos os envolvidos com as obras. Assim, foram 

construidas duas vilas em Teodoro Sampaio, com mais de 400 casas para atender o pessoal da 

UHE Taquaru<;;u; e para as UHEs de Porto Primavera e Rosana foi necessaria construir uma 

cidade. Desse modo surgiu Primavera, distante 13 km de Rosana (ultimo municipio a oeste da 

capital do Estado ). Vale ressaltar que, com o surgimento dessas cidades, nasceu tam bern o 

receio de que ao terrnino das obras elas virariam "cidades fantasm as". 

A regiao do Pontal do Paranapanema ficou marcada, especialmente a partir dos anos 

de 1990, pelas alterao;;oes ocorridas com a implantao;;ao dos assentarnentos rurais. Como visto 

na introdw;;ao desse trabalho, a maioria dos assentarnentos paulistas esta localizada nessa 

regiao. Portanto, pensar em estudos que envolvam assentamentos rurais no Estado de Sao 

Paulo, sem duvida remete ao "Pontal do Paranapanema". Para a Fundao;;ao Itesp (2000), os 

dados oficiais apontam a existencia de uma area na regiao que totaliza 1,2 milhiio de hectares; 

a regiao detem urn baixo indice de desenvolvimento, uma baixa concentrao;;ao demografica e 

inexpressivo crescimento industrial. A principal atividade econ6mica regional esta Iigada ao 

setor agropecuario, com predominancia da pecuaria extensiva de corte ( ocupando 78% da 

area), seguida das culturas anuais, com destaque para o algodao e milho, que apresentam 

baixas produtividades. Contudo, como apontaram Bergarnasco e Norder ( 1999), os primeiros 

conflitos que ocorrem na regiao surgirarn ainda em I 983, principalmente aqueles associados 

its inundao;;oes provocadas pelas barragens das usinas hidroeletricas: 

Mas foi somente a partir de 1990 que cerca de 800 familias ocupararn 
urn area de 160 alqueires da Fazenda Nova Pontal, em Teodoro 
Sampaio com o objetivo de reverter sua forma de ocupa<;i'io: em sete 
dias receberam uma Iiminar de reintegra<;;i'io de posse. Oito meses 
depois, 247 familias ocuparam a Fazenda Sao Bento ( ... ) iniciava-se 
uma serie de estrategias politicas visando a ocupao;;ao dessas areas". 
Para os autores, a ao;;ao politica do MST no Pontal do Paranapanema 
foi anterior as primeiras ocupao;:oes ilustrando como o 
fortalecimento dos movimentos sociais altera a dinamica das ayiies 
govemamentais responsaveis pela conduo;:ao da questao agraria: "e 
not6rio na propria acelerao;:ao das a<;oes discriminat6rias ( ... ) na regiao 
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do Pontal. Anteriormente, o julgamento arrastava-se por mais de 30 
anos e agora, tivemos a a<;ao discriminat6ria em terras desta mesma 
comarca julgada favonivel ao estado num prazo de sete anos (1985-
1992), reflexo da articula<;ao e pressao do MST e demais aliados que 
fizeram emergir a problematica fundiaria do Pontal, colocando-a na 
pauta do dia (ALMEIDA apud BERGAMASCO e NORDER, 1999). 

Em 1995, uma area de aproximadamente 18 mil hectares, de 12 fazendas, ja havia 

sido "invadida" pelas familias acampadas no Pontal do Paranapanema. Em alguns meses, 

cerca de tres mil familias estavam no acampamento Primeiro de AbriL Outro grupo de 600 

desempregados da CESP, que havia trabalhado na constru<;ao de hidreletricas na regiao, 

organizados em tomo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rosana, promove a ocupa<;;ao 

de uma area da Ferrovias Paulistas S/A- FEPASA, localizada nesse mesmo municipio: 

Neste periodo de recupera<;;ao de areas devolutas pelo govemo do 
estado, parte das fazendas em disputa entre grileiros e sem-terra passa 
a ser destinada aos acampados, ap6s indeniza<;;ao previa e em dinheiro 
das benfeitorias realizadas na area. A partir de 1995, foi iniciado o 
assentamento de aproximadamente tres mil familias no Pontal do 
Paranapanema. Ao ]ado das que foram assentadas e reassentadas 
desde o inicio da decada de 80, sao mais de cinco mil familias 
instaladas nesta regiao, das quais quase duas mil em dois municipios: 
Mirante do Paranapanema e Euclides da Cunha (neste ultimo, 
incluindo o Projeto de Reassentamento Lagoa Sao Paulo)( ... ) Mais de 
60% da zona rural de Mirante do Paranapanema ficou dividida entre 
os assentados (. .. ) (BERGAMASCO e NORDER, 1999). 

Alem de ressaltar o municipio de Mirante do Paranapanema, no qual se situa o 

assentamento estudado, e preciso ressaltar que (pelo que foi visto) trabalhar na perspectiva de 

desenvolvimento de urn assentamento e pensar no desenvolvimento de urna regiao. Os 

resultados da pesquisa "Os impactos regionais dos assentamentos rurais: dimens6es 

economicas, politicas e sociais", realizada entre os anos de 1998 e 2001
17

, revelaram, 

sobretudo para o caso dos pequenos municipios, a melhoria de vida dos individuos assentados 

(em compara<;;ao com a situa<;;ao anterior ao assentamento) e a dinamiza<;;ao da economia locaL 

No bojo dessas transforrna<;;6es esta o municipio de Mirante do Paranapanema, criado 

oficialmente em 1954. Em 2000, sua popula<;;ao total era de 16.213 habitantes, e a populayao 

17 Pesquisa realizada atraves do convenio CDP NFINEPIUFRRJ, coordenada nacionalmente pelos professores 
Leonilde S. de Medeiros e Sergio Leite do CPDNUFRRJ e. no Estado de Siio Paulo, pela Profa. Sonia M. P. P. 
Bergamasco da FEAGRI!UNICAMP. 
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rural era de aproximadamente 6.380 pessoas - cerca de 40% da populac;:iio total (FIBGE, 

2000). 

De acordo com o Censo Agropecuario de 1995/96, havia 1.471 estabelecimentos 

agropecmirios, ocupando area agricola de cerca de 97 mil hectares, 86% dos quais destinados 

its pastagens. A pecmiria bovina, composta por cerca de I 09 mil cabe<;:as, era basicamente 

constituida por gado de corte. Dentre as culturas temporarias, destacaram-se cana-de-ac;:ucar, 

algodao, milho, feijao e sementes de batata. As lavouras permanentes tinham pouca expressao. 

Em termos de utilizac;:ao de tecnologia, o Censo 95196 indicou tambem que 47% dos 

estabelecimentos contavam com forc;:a meciinica, porcentagem esta bern abaixo da media do 

Estado e da microrregiao de Presidente Prudente, it qual o municipio pertence. Os dados 

relacionados it utilizac;:ao de insumos por unidade de area tambem foram inferiores a media 

paulista. 

Cabe ressaltar que a proposta deste trabalho foi estudar os distintos sistemas de 

produ<;:iio existentes e correlaciomi-los as atividades da equipe de Ater e que, por se tratar de 

urn estudo de caso, alguns criterios foram observados, justificando a escolha do assentamento 

nesse municipio. 

Houve a preocupa<;:iio de optar por urn assentamento "antigo": o assentamento 

Fazenda Sao Bento foi criado em 1994. 0 periodo considerado para este estudo, desde a 

criac;:ao do assentamento ate a safra 2002/03, permite afirmar que diversas estrategias de 

reproduc;:ao ja foram experimentadas pelas familias ali assentadas, contribuindo assim, sob 

diferentes aspectos, com o processo de desenvolvimento desse assentamento, sendo, portanto, 

passiveis de analise. Ademais, trata-se de urn assentamento "grande", tanto pelas 182 familias 

presentes (bern superior it media de cerca de 55 familias por assentamento da regiao) como 

pela area que ocupa: 5.190,50 hectares. 

Ao decidir pela metodologia de estudo de caso, tinha-se presente que, embora possa 

parecer insuficiente a representatividade dos dados coletados, estes permitem uma ampliac;:ao 

significativa das possibilidades de se aprofundar as amilises, considerando-se a complexidade 

das relac;:oes sociais que se estabelecem no contexto dos assentamentos. Tambem, urn estudo 

de caso nao pode ser entendido apenas em seus aspectos empiricos, mas, e principalmente, 

como urn roteiro de pesquisa social que procura relacionar fatos a conceitos e realidades a 

hip6teses (WIEVIORKA, 1997). Da mesma forma, assume-se que urn estudo de caso deve 
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"funcionar apenas como ponto de partida para uma analise que busque o estabelecimento de 

rela.;:oes sociais mais amp las de urn determinado objeto" (FRANCO, s.d). 

A diversidade presente nos sistemas produtivos de urn assentamento rural e parte 

importante deste estudo. Visando contribuir com as analises desenvolvidas durante o trabalho, 

foram apresentadas algumas caracteristicas do assentamento em questao. Sao informa.;:oes 

obtidas a partir da pesquisa "Os impactos regionais dos assentamentos rurais: dimensoes 

econ6micas, politicas e sociais", que inclusive fortaleceu a ideia da realiza<;ao do presente 

trabalho. 

0 primeiro ponto a ser observado diz respeito a idade dos titulares dos lotes. Em 

1999, cerca de 27% deles apresentaram ate 30 anos de idade; uma faixa de 40% dos 

entrevistados estava dividida igualmente entre os que tern 31 e 40 anos e 51 a 60 anos de idade 

e, por fim, aqueles com mais de 60 anos, em cerca de 33% dos casos (BERGAMASCO et al., 

2002). 

A Fazenda Sao Bento recebeu muitos titulares que vieram de outros estados; muitos 

vieram do Parana, pois decidiram participar da grande disputa politica pelas terras do Pontal 

do Paranapanema. Porem, houve urn intervalo: os trabalhadores sem-terra entrevistados 

migraram para Sao Paulo, onde permaneceram habitando e trabalhando ate a chegada do 

assentamento. "Aparentemente, a atra<;:ao pelo mercado de trabalho paulista precedeu a atra<;:ao 

exercida pela !uta pela terra". Na Fazenda Sao Bento, 66,7% dos entrevistados moravam no 

estado, o restante veio do Parana. 

No assentamento Fazenda Sao Bento, 100% das familias obtiveram recursos atraves de 

financiamento do Programa de Credito Especial para a Reforma Agraria - Procera, instituido 

no Estatuto da Terra de 1964. Alem da concentra<;ao no Procera, verificou-se que a maior 

parte das familias assentadas teve acesso a valores de financiamento na faixa de R$1.000,01 a 

R$2.500,00 (para custeio agricola). 

Vale ressaltar que a libera<;iio de recursos para o custeio da produ<;:ao seguiu defini<;ao 

padronizada nacionalmente, nao se especificando com base na defini.;:ao de cada projeto 

individual de produ.;:ao. Esses valores, geralmente insuficientes para custear a produ<;:ao de 

culturas com elevado uso de insumos industriais, como o caso da cultura do milho ou algodao, 

acabaram por ser utilizados fora da produ<;:ao, justamente por conter urn elevado subsidio 

aplicado naquele pequeno montante de credito. Esse problema, denominado "desvio de 
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finalidade" (REZENDE, 1999), pode, altemativamente, ser analisado como uma das 

decorrencias das caracteristicas patemalistas e descoladas de projetos de produ<;ao elaborados 

localmente pelos assentados (NORDER, 2001). 

Foi constatado o uso de maquinas e implementos agricolas em 86,6% dos lotes. A 

forma de utiliza<;ao desses equipamentos era, predominantemente, individual. Pouco mais da 

metade das familias assentadas na Fazenda Sao Bento possuia instala<;oes nos lotes, como 

instala<;oes rusticas para o trato de animais e espa<;:o para armazenamento da produ<;:ao. Na 

maior parte dos casos, as constru<;:oes das instalao;:oes foram executadas sem qualquer tipo de 

financiamento e tinham utiliza((ao individual. 

Urn importante indicador da produ9ao agricola foram os cultivos com a finalidade de 

comercializa<;ao. Houve, na produyao agricola, uma predomini'incia de culturas temporarias. A 

agricultura apareceu normalmente associada as atividades pecuarias, na maioria dos lotes, 

estando esta ultima calcada, principalmente, na pecuaria leiteira. Atividades artesanais e 

extrativistas tiveram incidencia bastante restrita. 

A comercializayao dos produtos agropecuarios do assentamento era bastante intensa; 

cerca de 40% da produ<;i'io agricola foi realizada atraves de atravessadores e 25% dessa 

produyao, destinada its agroindustrias da regiao. No caso da produ9ao pecuaria, cerca de 33% 

foi realizada por atravessadores. Muitos assentados, por dependerem exclusivamente dessa 

forma de comercializayao, tomaram-se vitimas de golpes de varios tipos e, por esse motivo, 

ficaram com suas economias debilitadas por varios anos. 

A reconstituiyao do processo produtivo, pela pesqmsa, revelou uma significativa 

incorpora.;:ao de insumos agropecuarios por parte dos assentados. No entanto, houve uma 

notavel predomini'incia na utiliza<;ao de recursos tecnol6gicos de origem industrial, e uma 

limitada utilizas:ao de recursos end6genos, a exemplo da aduba9ao organica. No assentamento 

Fazenda Sao Bento, 55% dos entrevistados utilizavam algum agroquimico. Segundo o tecnico 

do ltesp responsavel pelo assentamento, com o desenvolvimento do assentamento essa 

tendencia de utiliza((ao de agroquimico sofreria elevayao. Ainda que com poucos anos de 

assentamento, havia uma produyao consideritvel de mandioca para a regiao do Pontal do 

Paranapanema, que servia de materia-prima para a ate entao existente fecularia vinculada ao 

MST. 
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A maior parte dos entrevistados fez corre<;ao do solo (ate porque faz parte dos 

programas oficiais iniciais, quando da implanta.yao de assentamentos rurais). E uma pratica 

coletiva costumeira, ou seja, ja consagrada entre os assentados. A aduba.yao verde e a 

aduba.yao orgiinica foram muito pouco representativas no universo pesquisado, embora nas 

entrevistas apare<;a urn alto indice de sensibilidade a questao ambiental. 

Todos os entrevistados declararam receber algum tipo de assistencia tecnica. Desse 

total, 83% estavam relacionados aos servi9os de Ater do ltesp, e 16,7% dos assentados 

declararam receber assistencia tecnica da COCCAMP 18 

Enquanto os assentados usuanos de assistencia tecnica apontaram para a eficiencia 

desse servi9o, os tecnicos responsaveis por ele questionavam os servi9os realizados em 

fun9iio, principalmente, do tempo gasto com obriga9oes burocraticas (como os projetos do 

Procera). Registra-se, a partir da leitura das entrevistas, certo descontentamento do tecnico, 

que acaba niio tendo tempo para elaborar urn planejamento mais adequado no assentamento. 

2. AS TJtCNICAS UTILIZADAS NA PESQUISA 

Como visto anteriormente, a metodologia baseada no enfoque sistemico pode ser util a 

compreensiio da realidade, pois, ao valorizar detalhes intrinsecos a urn ambiente complexo 

como o meio rural, permite niio apenas sua descri<;:ao, mas tambem o entendimento das 

rela<;:oes historicamente constituidas por diferentes atores sociais com o meio fisico e sua 

expressao atraves dos sistemas produtivos. Ainda que nao se tenha a pretensiio de dar conta de 

todas as variaveis envolvidas nesse processo, fica a ideia de chegar o mais proximo dos dados 

requeridos para a realiza<;:ao desta pesquisa. 

Nesse sentido, o metodo empregado para a realiza<;iio deste estudo, pautado pelo 

enfoque sistemico, permitiu trabalhar organizadamente consideravel numero de variaveis 

envolvidas, e com a preocupac;;ao de atender a perspectiva evolutiva dos sistemas produtivos 

estudados tomou-se como base os principios gerais do metodo Diagn6stico de Sistemas 

Agrarios (DSA) desenvolvido por Marcel Mazoyer e Marc Dufumier. Assim, o primeiro 

principia do metodo e efetivar a analise em passos progressives, partindo do geral para 0 

particular. Come<;ando pelos fenomenos em nivel mais geral - no caso aqueles fenomenos da 

'' Coccamp- Cooperativa de Comercializac;iio e Prestac;ao de Servic;o dos Assentados de Reforma Agn\ria do 

Pontal Ltda. 
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regiiio do Pontal do Paranapanema, para o particular, ou seja, nos niveis mais especificos -, o 

municipio de Mirante do Paranapanema, o assentamento rural e seus lotes escolhidos. 

A partir da sequencia desses principios e gra<;as it flexibilidade do metodo que permite 

a conjugac,:ao de outros instrumentos de pesquisa, partindo da regiao considerada para o estudo 

ate o ponto maximo de observac,:ao- que e o assentamento com os respectivos lotes -, torna-se 

possivel estudar os distintos sistemas de produyiio existentes e correlacionit-los com atividades 

da equipe de Ater. 

Em decom:\ncia disso, OS outros principios do metodo indicam que, para todos OS 

fenomenos observados, deve-se manter a perspectiva hist6rica, pois, de acordo com o metodo 

de DSA, nao basta somente a descri~Yiio, e preciso encontrar a explica~iio. Para tanto, cabe 

construir conjuntos homogeneos e contrastados, obtidos, por exemplo, atraves de uma 

tipologia (estudo dos diferentes tipos de sistemas de produc,:ao empregados pelos produtores), 

pois nesse caso o principio e a estratifica~iio da realidade, que possibilitarit as possiveis 

anaiises em termos de diversidade. E, por ultimo, entender as rela\!i'ies entre as partes e entre 

os fenomenos ecol6gicos, tecnicos e sociais que explicam a realidade, obviamente amparado 

no enfoque sistemico. 

A fim de contribuir para a compreensiio do "passo-a-passo" da pesquisa, encontra-se 

na Figura 3, uma ilustrac,:ao das etapas realizadas. 
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Resgate da histo:ria Analise dos estudos ja 
exi.tentes 

Historia do sistema agrario 

Tipologia e Caracteriza~;iio 
Sistemas de Prodn~iio 

Considera~oes Finais 

Figura 3. Etapas da pesquisa (adaptado do Guia do DSA). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(!) 0 primeiro passo e a realizas:ao do resgate hist6rico, bern como da analise dos estudos ja 
existentes, contribuindo para a forma<;ao da hist6ria do sistema agrario. Esse passo possibilita, 
alem do conhecimento da regiao de estudo, buscar elementos que contribuirao efetivamente para a 
compreensao dos aspectos historico-funcionais do sistema. 

(2) Determinavlio da amostra baseada em 30% dos lotes do assentamento. 

(3) Tipologia e caracteriza<;ao dos sistemas de prodm;iio baseada na analise multivariada a partir das 
variiiveis estabelecidas ap6s o tratamento dos dados que foram obtidos a partir da aplicayiio dos 

questioniirios. 

(4) Amostra dirigida para a realiza<;ao das entrevistas. 

(5) Estudo da relas:ao entre a diversidade e a Ater. 

( 6) Considera<;oes finais. 
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Segundo F AO/Incra ( 1999), a tipifica<;:iio e importante, porque atraves del a e possivel 

distin!,,>uir as diferentes formas de evolu<;:iio entre os produtores, proporcionando a 

identifica<;:ao de aspectos importantes como os processos de produ<;:iio utilizados, seus 

elementos constitutivos, as intera<;:oes, os potenciais e limita<;:oes que cada estabelecimento 

( cada lote no caso do assentamento) tern it sua disposi<;:ao, explicitando que exist em 

racionalidades distintas, a partir das quais os produtores fazem escolhas diferentes e, portanto, 

nem todos adotam o mesmo sistema de produ<;:iio. 

Dessa maneira, varios autores defendem a ideia da realiza<;:ao da tipologia e 

classifica<;:ao de sistemas de produ<;:ao. Suarez e Escobar apud Mangabeira (2002) 

consideraram que a classifica<;:ao, via enfoque sistemico, deve ajudar no conhecimento da 

dinamica do desenvolvimento de uma regiao. Citado por esses autores, Landin (1990), ao 

utilizar esse enfoque para tra<;:ar politicas agricolas, concluiu que "a proposi<;:ao principal deste 

trabalho e a de que a eficiencia das politicas agricolas pode ser incrementada 

significativamente se embasada em classes bern distintas de zonas e, ou, produtores". Para 

Dufumier (1995), a eficiencia de politicas agricolas e diretamente proporcional a sua 

capacidade de contemplar a homogeneidade dos grupos a que se destinam as politicas, sem 

que se perca a no<;:ao de conjunto, ou seja, o alvo do desenvolvimento. Portanto, a tipologia 

serve para identificar e caracterizar grupos homogeneos internamente e heterogeneos entre si 

e, a partir desses grupos, fazer propostas diferenciadas observando sua especificidade, fatores 

limitantes e potencialidades: 

Os sistemas de produ<;:ao podem pertencer a diferentes unidades de 
produ<;:ao, mas os meios de produ<;:iio, e funcionamento, a combina<;:ao 
de explora.;:oes agricolas, ou melhor, a sua racionalidade, deve ser 
muito parecida (COUTINHO apud MANGABEIRA, 2002). 

Os dados necessarios a elabora<;:ao da tipologia foram obtidos a partir de entrevistas 

com os assentados, realizadas com base em questionario proprio, composto das seguintes 

partes: 1) identifica<;:iio do entrevistado, 2) caracteriza<;:iio do lote, 3) caracteriza<;:iio da 

produ.;:ao agropecuaria, 4) relacionamento com o mercado e 5) estimativas de despesas e 

receitas. 

Com rela<;:iio ao item Identifica<;:iio do Entrevistado, foram priorizadas informao;:oes 

como: nome, grau de escolaridade, idade e origem. As informa<;:oes sobre a composi<;:iio da 

familia e respectivo envolvimento nas atividades do lote foram contempladas no item 

Caracteriza<;:iio do Lote. Nesse caso, alem dos dados pessoais, foram levantadas informa<;:oes 
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sobre as areas utilizadas, considerando-se para efeito de analise tambem aquelas tomadas ou 

cedidas em arrendamento; quais eram as principais atividades praticadas no estabelecimento, 

em rela<;iio a obtenyiio da renda; as praticas associativas; a assist€mcia tecnica (institui<;iio e 

freqiiencia) e o uso e manejo do solo; as instala<;oes permanentes; acesso ao cn§dito; e 

finalmente 0 uso de animais de traba!ho, maquinas e equipamentos disponiveis. 

No item Caracteriza<;:1io Agropecuaria foram levantadas informa<;oes quantitativas 

sobre produ<;:1io vegetal e animal (tipos de cultura e cria<;:1io, area, numero de animais, 

produ<;:1io), pre<;:os de comercializa<;ao praticados; propor<;1io consumo/venda; e, por fim, os 

aspectos tecnol6gicos que proporcionaram o estabelecimento dos indices tecnicos para cultura 

e cria<;:ao. 

0 item Relacionamento com o Mercado priorizou os dados que indicassem a forma 

de inser<;:1io no mercado local e regional (se informal ou nao) e o destino da produ<;ao. Por 

ultimo, foram levantadas Estimativas de Receitas e Despesas da Familia, relacionadas a 
agricultura, a pecuaria e ao trabalho fora do lote. Informa<;oes sabre saude, educa<;:ao, 

alimenta<;1io e vestuario compuseram a parte final do questionano. 

As entrevistas foram feitas com 54 pessoas, cada uma representando uma familia 

assentada e que correspondeu a 30% do total das familias assentadas na Fazenda Sao Bento. 

Elas foram selecionadas aleatoriamente, porem respeitando a proporcionalidade entre as 

familias situadas nos setores I, II, III e IV, que subdividem o assentamento (ver Quadro 3 e 

Figura 4). 

Quad ~ N' 
ro "· umero d e entrevts as, por pessoa, por se or, . t t P A F azen a ao en to, 2003. 

Numero de Numero de 

Setores Familias % Entrevistas % 
Assentadas Realizadas 

Setor I 49 26,9 14 25,9 

Setor II 49 26,9 13 24,1 

Setor Ill 41 22,5 15 27,8 

Setor IV 43 23,6 12 22,2 

TOTAL 182 100,0 54 100,0 

Fonte: Dados da pesqwsa (2003). 
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Setor IV 

Set or 

Setor II 

Setor I 

Mirante do 

Paranapanema 

Figura 4. Mapa do Assentamento Fazenda Sao Bento (adapta9ao a partir do mapa fomecido pela Fundavao ltesp). 
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A partir das informa<;oes socioeconomicas e tecnol6gicas obtidas do questionario 

foram definidas 23 variaveis para a caracteriza<;ao e tipifica<;:ao dos sistemas de produ<;:ao. 

Sobre esse grupo de variaveis dois metodos estatisticos multivariados foram usados a Analise 

de Componentes Principais (ACP) e Classifica<;:ao Hierarquica Direta por meio da aplica<;:ao 

® 
do software SPAD 3,5 . 

Cabe destacar que tres tecnicas principais configuram a an:llise fatorial a Analise de 

Componentes Principais (ACP), a Analise de Correspondencia Simples (ACS) e a Analise de 

Correspondencias Multiplas (ACM) -, as quais se fundamentam nos seguintes principios: a 

partir de uma tabela de dados sao construidas duas nuvens de pontos (nuvem de pontos

individuos e nuvem de pontos-variaveis), representando, respectivamente, as linhas e colunas 

da tabela. Cada uma das nuvens e projetada individualmente sobre urn sistema sequencia! de 

eixos ortogonais, maximizando a inercia projetada, ou seja, a varian cia dos dados. A natureza 

das informa<;:oes e suas formas de codifica<;:ao definem as diferen<;:as entre os metodos 

fatoriais. A ACP, em particular, trabalha uma tabela de dados do tipo "individuos x variaveis 

quantitativas" (OLIVEIRA & BERGAMASCO, 2003). 

Para classificayiio dos individuos em grupos, a literatura recomenda a aplica<;:ao de 

uma amilise mais refinada, por intermedio de metodos estatisticos especificos (CRIVISQUI, 

1993). No caso deste trabalho, adotou-se a Classifica<;:ao Hierarquica Direta, que consiste em 

representar sintetica e graficamente, como nos metodos de analise fatorial, o resultado das 

compara<;oes entre elementos de uma tabela T(n, p) de observa<;Oes (individuos, variaveis ou 

modalidades). E possivel, entao, evidenciar as semelhan9as (ou diferen9as) entre os individuos 

(no caso, produtores rurais) e as liga<;oes entre as variaveis, bern como construir as classes 

(tipos) de individuos atraves da maxima semelhan9a intema e a maxima diferen9a extema 

(entre as classes). 

As variaveis definidas e utilizadas no trabalho encontram-se descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2. C6digos e descri.;;ao das variaveis pesquisadas. 

N°) C6digo 

l) ARTO 

2) ITMA 

3) !TAL 

4) ITMI 

5) ITFE 

6) ITCA 

7) ITBO 

8) ASTE 

9) MOAT 

IO)ACAT 

Il)APAT 

12)ARPA 

13)NANB 

14)NANT 

!5)ATLO 

!6)ATES 

17)LEHA 

18)RETO 

19)RAGT 

20)RPET 

2l)RAPT 

22)RNAT 

23)RAPP 

Descris:ao da Variavel 

Area total do lote em hectares (ha) 

lndice de tecnologia na produ<;:ao de mandioca. A seguir sao apresentados os 

24 itens que compoem este indicador: cultivo intercalar, cultivo consorciado, 

subsolagem, plantio direto, plantio nivel, plantio com tras:ao animal, semente 

certificada, am\lise de solo, calcario, adubayao quimica, adubas:ao orgiinica, 

aduba<;:ao verde, cobertura, micronutrientes, herbicida, inseticida, fungicida, 

acaricida, capina manual, capina animal, capina meciinica, queima de restos 

vegetais, incorporac;:ao de restos vegetais e rotac;:ao 1 1 
l 

Idem anterior para o algodao 

Idem anterior para milho 

Idem anterior para feijao 

Idem anterior para cafe 

No caso da bovinocultura, o indice calculado foi obtido atraves de oito itens: 

utilizac;:ao de pastagem, capim picado, silo ou graos, ra.;;ao, sal mineral, 
inseminac;:ao artificial, duas ordenhas, vacinac;:ao e uso de medicamentos 12

l 

Assistencia tecnica 

Proporc;:ao entre a mao-de-obra das pessoas que trabalham no lote e a area do 

lote 

Propor.;;ao entre a area destinada a cultura e a area total do lote 

Proporc;:ao entre a area destinada a pastagem e a area total do lote 

Proporc;:ao entre a area arrendada e, ou, em parceria em relac;:ao a area do lote 

Numero de animais ligados a bovinocultura 

Ntimero de animais totais, inclusive os animais de trabalho do lote 

Proporc;:ao entre o numero de animais totais e a area do lote 

Propors:ao entre o ntimero de animais totais e a area do lote, inclusive as 

areas em arrendamento e, ou, parceria 

Produtividade leiteira por animal (litroslhalano) 14
) 

Renda obtida atraves do somat6rio das rendas da agricultura, pecmiria, 

atividades nao agricolas e aposentadorias e pensoes (em R$) 

Proporc;:ao entre a renda agricola e a renda total 

Proporc;:ao entre a renda pecuaria e a renda total 

Propors:ao entre a renda agropecuaria e a renda total 

Propon;:ao entre a renda nilo agricola e a renda total 

Propors:ao entre a renda obtida atraves da aposentadoria e, ou, pensao e a 
renda total 

Fonte: Dados da pesquisa (2003/2004). 

Observay6es: 

( 1) Como exernplo, para urn produtor que, dentre os 24 itens, utiliza apenas 6, o indicador recebe o valor de 

0,25; para o caso de urn agricultor que utiliza 12, o ITEC e de 0,50. Ou seja, a rnedida que o valor aurnenta, nurn 

intervale de 0 a 1, representa urn agricultor mais tecnificado. 
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(2) A representatividade do valor encontrado segue o mesmo raciocinio do ITEC para as prodw;:Oes vegetais, ou 

seja, mais tecnificado sera quanto mais prOximo estiver do valor 1. 

(3) Para o produtor que nao recebe assistencia tecnica, adotou-se o valor 1; para aquele que a recebe 

diariamente, o valor 2; semanalmente, 3, e mensalmente, 4. 

( 4) Corresponde a media da produyaO de Ieite por hectares de pastagem no ano, ou seja, considerando 0 periodo 

Concluida a tipologia, optou-se pela realiza<;ao de entrevistas qua!itativas com o 

intuito de trabalhar os aspectos relacionais entre os grupos estabelecidos e os tecnicos 

responsaveis pelos servi<;os de Ater, levando-se em conta especialmente a compreensao desses 

tecnicos perante as diferenc;:as que se estabeleceram entre os grupos. 

A escolha do entrevistado representante de cada grupo tipico de produtores nao 

seguin nenhurn criterio rigido
19

• Optou-se por escolher individuos com boa capacidade de 

estabelecer o dialogo com o pesquisador ( caracteristica importante ao aprofundamento do 

estudo) e, certamente, aqueles dispostos a conceder as entrevistas. Houve efetivamente o 

cuidado de separar o que e fato de rumor, de opiniao. 

Alern dos assentados foram entrevistados tres tecnicos que atuam ou atuaram na 

regiao do Pontal, em especial no Assentamento Fazenda Sao Bento. Dois deles eram 

engenheiros agronomos e o outro, tecnico em agropecuana. Cabe ressaltar que, em razao de o 

pesquisador ter trabalhado na propria Fundac;:ao ltesp e, conseqiientemente, conhecer boa parte 

do "pessoal do campo", houve liberdade para tratar dos assuntos da pesquisa sem restric;:oes 

institucionais. Durante as entrevistas houve alguma dificuldade de estabelecer uma cronologia 

(necessaria it compreensao da evolu<;ao dos sistemas produtivos encontrados). Assim, pela fala 

dos pr6prios assentados, podem-se se distinguir tres periodos: I) associ ado it fase de 

implantac;:ao (incluindo neste a fase emergencial - pequenas areas destinadas ao cultivo 

anterior ao assentamento nos lotes definitivos); 2) periodo intermediano - expansao das 

experimentac;:oes e; 3) ultimo periodo, ou periodo critico- quando ja se acumularn as analises 

sobre a real situa<;ao na qual se encontram e eel odem as criticas ao que ja foi realizado ate 

enti'io. 0 periodo de analise se encerrou no ano agricola de 2002/2003, porem, muitas vezes 

19 E precise ressaltar que, em alguns ca•ms, na tentativa de selecionar alguem para a entrevista, deparou-se com a 

ausCncia do entrevistado em func;ao de intemac;ao hospitalar e, num caso mais grave, de Obi to ( ocorrido entre a 

etapa da aplicavao dos questiomlrios e as entrevistas). 
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escapando desse periodo, os entrevistados faziam comentarios avan.;:ando para o ano de 2004, 

sendo essa situa.;:ao considerada normal. 

Houve, portanto, a preocupa<;:ao de localizar as rupturas ou transforma.;:6es que 

levaram a passagem de urn sistema para outro, quais as implica<;6es disso e, e claro, qual 0 

envolvimento dessas quest6es com a atua<;ao da equipe de Ater. Essa op<;:ao se mostrou 

fundamental a analise da atua<;ao dos tecnicos diante dos desafios impostos pelo 

desenvolvimento de urn assentamento. 
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IV -A DIVERSIDADE DOS SISTEMAS PRODUTIVOS 

1. A DIVERSIDADE MOSTRADA ATRA VES DA TIPIFICA<;:AO POR METODOS 
ESTATISTICOS 

Como apontado no capitulo anterior, para a elabora<;;iio deste trabalho utilizaram-se 

metodos quantitativos e qualitativos. Em termos dos metodos quantitativos, as analises 

estatisticas multivariadas permitiram niio s6 ratificar as diversidades existentes nos sistemas 

produtivos, como possibilitaram a agrega<;ao dessas diversidades em grupos homogeneos. 

A partir da Tabela 3 sao apresentadas as coordenadas dos pontos-variaveis sabre os 

cinco primeiros eixos fatoriais resultantes da aplica<;iio da Analise de Componentes Principais 

sabre o conjunto de variaveis selecionadas. Destaque-se que as variaveis com maiores 

contribuis;oes nos dois primeiros eixos fatoriais (Fl e F2) estao relacionadas a existencia de 

animais no lote de produs;ao, seja para bovinocultura leiteira, seja para lida diana. 

No fator Fl sobressairam, em face das maiores contribuis;oes as coordenadas, as 

variaveis NANB (numero de animais ligados a bovinocultura), NANT (ntimero de animais 

totais, inclusive os animais de trabalho do lote ), A TLO (propors;iio entre o numero de animais 

totais e a area do late), A TES (propor.;ao entre o numero de animais totais e a area do late, 

inclusive as areas em arrendamento e, ou, parceria) e LEHA (produtividade leiteira por 

animal, em litros/halano). 

No fator F2, opuseram-se no plano fatorial (sinais opostos), por urn !ado as variaveis 

ACAT (propor.;iio entre a area destinada a cultura e a area total do lote) e RAGT (propors;iio 

entre a renda agricola e a renda total) e, por outro, a variavel AP AT (propors;iio entre a area 

destinada a pastagem e a area total do lote). 
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Tabela 3. Coordenadas das variaveis ativas nos cinco primeiros eixos fatoriais. 

Variaveis Coordenadas 

Fl F2 F3 F4 FS 

ARTO- area -0.22 0.03 0.12 0.58 -0.45 

ITMA - indice tecnologia mandioca -0.11 -0.61 -0.04 0.38 0.23 

IT AL - indice tecnologia algodiio 0.00 -0.54 0.20 -0.14 -0.42 

ITM! - lndice tecnologia milho -0.28 -0.20 0.26 -0.36 -0.48 

!TFE - indice tecnologia feijiio -0.14 -0.27 0.12 -0.40 -0.38 

ITCA - indice tecnologia cafe -0.19 -0.33 -0.41 0.21 0.22 

ITBO - indice tecnologia bovino -0.60 0.20 0.22 0.11 -0.27 

ASTE - assistencia tecnica -0.05 -0.13 0.04 0.64 0.02 

MOAT - miio-de-obrahirea total -0.05 -0.18 0.04 -0.67 0.44 

ACA T - area culturas/area total -0.02 -0.90 0.02 -0.10 -0.09 

AP AT - area pasto/area total 0.08 0.74 -0.12 0.11 0.06 

ARPA - area arrendada+parceria -0.18 -0.43 -0.16 -0.04 0.31 

NANB - numero bovinos -0.89 0.20 -0.24 0.01 0.10 

NANT - numero total animais -0.90 0.18 -0.23 0.01 0.08 

A TLO - animals totais/area lote -0.89 -0.18 -0.23 -0.18 -0.09 

ATES- animals totais/area total (arrend.+parc.) -0.88 0.23 -0.15 -0.05 0.00 

LEHA - litros leite/ha!ano -0.85 -0.10 -0.10 -0.04 0.04 

RETO - renda total -0.50 -0.56 -0.49 O.D7 -0.13 

RA GT - renda agricola!renda total 0.20 -0.81 0.08 0.18 0.08 

RPET - renda pecwiria!renda total -0.58 0.50 0.53 0.03 O.D7 

RAPT - renda agropecuaria!renda total -0.49 -0.24 0.74 0.23 0.17 

RNAT - renda ni'io agricola!renda total 0.19 0.20 -0.36 -0.28 -0.23 

RAPP - renda previdencia!renda total 0.33 0.17 -0.63 0.20 -0.34 

Fonte: Dados da pesquisa (2003). 

Assim, os dois primeiros eixos fatoriais, que responderam por 41,39% da inercia total 

dos dados, formadores do plano fatorial Fl x F2, colocaram em evidencia que as variaveis 

discriminantes dos diferentes sistemas de produs;ao pesquisados estavam relacionadas a 

produ<;iio animal, seja pelo tamanho do rebanho, nivel de produtividade, areas cultivadas (com 
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culturas ou pasto) ou renda (no caso, o oposto, ou seja, a renda advinda da atividade agricola). 

Obtiveram-se, por conseguinte, quatro classes tipol6gicas ( ou tipos) de produtores 

representando a diversidade dos sistemas de produyao do assentamento Fazenda Sao Bento 

(Figura 5). Foram eles: Tipo 1 - Pequenos Produtores de Leite, Tipo 2 - Familias com Baixo 

Dinamismo Produtivo, Tipo 3 - Medios Produtores de Leite e Tipo 4 - Produtores 

Diversificados. 
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.. Pequenos Produtores de Leite A Medios Produtores de Leite 

X Familias com Baixo Dinamismo Produtivo • Produtores Diversificados 

Fonte. A parttr dos dados da pesqmsa, 2003. 

Figura 5. Localizaviio e identificayiio dos grupos de produtores no plano fatorial Fl x F2. 

As caracteristicas defmidoras de cada tipo sao apresentadas a seguir. Em primeiro 

Iugar, em cada subitem referente ao tipo em questiio, M algumas informa9oes gerais sobre o 

grupo (como anos de estudo dos integrantes, area dos lotes, participa91io familiar no trabalho 

do lote, assistencia tecnica etc.); em seguida, encontram-se as caracteristicas que 

determinaram a forma9ao do referido tipo. 

1.1. Pequenos Produtores de Leite (Tipo 1) 

0 grupo "Pequenos Produtores de Leite", localizado na Figura 6, foi o que apresentou 

maior n(unero de integrantes a partir da amostra; com 30 individuos 
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representava em tomo de 55% dos entrevistados. Seus representantes possuiam em media 3,9 

anos de estudo (a mesma media encontrada na amostra). Seus lotes apresentavam, em media, 

20,7 ha. Estc grupo foi utilizado como ponto de partida para a comparas:ao com os outros tres 

grupos encontrados. 

Desses individuos apenas urn deles estava no lote M apenas tres anos, os demais 

estavam no assentamento desde o inicio - nesse caso, os entrevistados declararam ter de oito a 

nove anos de assentamento, ou seja, estavam ai presentes desde a data oficial de sua 

implantas:ao, ocorrida em final de 1995. E importante ressaltar que as familias assentadas, em 

fun<;:ao do tempo de espera para entrar definitivamente no lote, tiveram dificuldades em dizer 

(exatamente) qual foi o inicio do assentamento. 

Boa parte dos entrevistados ( cerca de 70% deles) declarou participar de alguma forma 

associativa, seja associas:ao de produtores, cooperativa, sindicato, comunidade, ou igreja. Esta 

ultima merece destaque, pois 60% dos integrantes do grupo participavam de atividades 

religiosas; em seguida, cerca de 25% deles declararam participar da cooperativa (COCCAMP) 

e menos de 10% estavam ligados it associa<;:ao de produtores. Os dados, especialmente sobre 

processos associativos, revelaram aparentemente urn born potencial de desenvolvimento 

destes. No entanto, outras questoes que foram abordadas, sobretudo nas entrevistas, revelaram 

situay5es que dificultam, ou desestimulam processos participativos e, ou, associativos. 

Apenas urn assentado do grupo declarou nao receber assistencia tecnica, enquanto o 

restante deles ficou distribuido da seguinte maneira: em tomo de 23% declarou receber 

assistencia tecnica semanalmente; 70%, mensalmente; e urn deles afirmou receber assistencia 

tecnica diariamente. Pode-se aqui antecipar uma questao contradit6ria a respeito dos servis:os 

de Ater prestados no assentamento: muitos assentados consideram nao receber assistencia 

tecnica, pois destacam que ela deveria ser individualizada, lote a lote, e isso nao acontece. No 

entanto, ao serem questionados, quantitativamente, nao se esquivaram de responder que 

recebem tais servi<;:os, seja mensa!, semanalmente ou, excepcionalmente, todos os dias. 

Cerca de 40% dessas familias eram compostas de cinco a oito individuos; para o 

restante, o grupo familiar era menor. Para cada quatro membros da familia, urn deles 

apresentou idade inferior a 14 anos. Pouco mais de 72% dos integrantes dessas familias 

trabalhavam no proprio lote, cerca de 20% deles trabalhavam em outras atividades, incluindo-
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se ai situac;oes de assalariamento (como trabalhadores temponirios e permanentes), alem das 

parcerias ou trocas de servic;:os. 

Todas as familias possuiam casa, em geral em boas condic;oes (se bern que essa e uma 

afirma<;iio muito relativa). Alem da moradia, em media, responderam possuir 50% dos itens 

que compuseram a variavel instala((oes permanentes20
, destacando-se obviamente a moradia e 

a rede de energia eletrica. 

Dentre as caracteristicas que determinaram as diferens;as entre os grupos, a pecuaria 

era a principal atividade desenvolvida pelos individuos deste grupo representando, em media, 

quase 80% da renda das familias, com a ressalva de que aproximadamente 30% dessas 

familias a pecuaria leiteira era a principal fonte de renda, ou seja, representava mais de 50% de 

seus ingressos totais anuais. 

A renda bruta media anual das familias do grupo foi calculada em R$6.065,00 

(variando de urn minimo de R$1.380,00 a urn maximo de R$14.593,00), na epoca da pesquisa 

(2003). Outras fontes de renda, como aquelas advindas de atividades niio-agricolas, 

aposentadorias ou pensoes previdenciarias, foram totalmente insignificantes, seja pela 

representac;:iio em numero de familias (inferior a 20%), seja pela contribuic;iio a renda total 

familiar (inferior a 10%). 

Dessa maneira, a principal ou exclusiva fonte de renda em alguns casos era obtida 

atraves da bovinocultura, tipificando-se uma atividade, cujo nlvel tecnol6gico foi considerado 

elevado segundo os criterios da pesquisa (indice entre 0,50 e 0,75)
21 

e com produ<;iio anual 

estimada em aproximadamente 700 Llha!ano. 

1.2 FamHias com Baixo Dinamismo Produtivo (Tipo 2) 

0 grupo das "Familias com Baixo Dinamismo Produtivo" (tipo 2), localizado na 

Figura 7, representado por 13 familias do total da amostra, explorava lotes individuais com 

20 
A vari3vel '"instalay6es pennanentes" correspondeu a soma dos seguinte intens: moradia, rede de energia 

eletrica, fossa s6ptica, poyo, estabulo coberto, curral sem cobertura, galpiio, silo ou ayude ). 
21 

No caso da bovinocultura, o nivel tecnol6gico corresponde a urn indice descrito na Tabela 2. Quanta mais 

tecnificado o sistema produtivo mais proximo do valor l (para maior detalhamento, ver capitulo 4. Caminhos 
metodol6gicos ). 
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cerca de 21 ha cada urn. 0 tempo medio das familias no assentamento ultrapassou oito anos, 

ou seja, desde o inicio do assentamento. Apenas urn dos entrevistados foi assentado ha pouco 

mais de dois anos. Todos eles declararam participar de alguma forma de associac;ao: 

praticamente 85% deles participavam de atividades religiosas, 38% diziam participar da 

comunidade, cerca de 30% eram cooperados e outros 7% participavam de associac;ao de 

produtores. 

Quanto it assistencia tecnica, cerca de 54% dos entrevistados declararam ter acesso 

aos servic;os mensalmente; cerca de 38% dos integrantes do grupo eram assistidos 

semanalmente, e apenas urn entrevistado declarou nao receber qualquer tipo de assistencia. 

Das I 3 familias do grupo, a maioria delas era pequena - com apenas tres individuos 

ou menos -, sendo a maior parte deles idosa, inclusive tres pessoas declararam viver 

"praticamente" sozinhas. 

Ate mesmo pelo baixo numero de integrantes nas familias (em idade avan<;:ada) desse 

tipo, destaca-se como fator determinante para seu agrupamento a importancia atribuida it renda 

ni\o agricola, como pens6es e aposentadorias, relevantes na composi<;:ao da renda familiar. 

Esses ingressos chegaram a representar de 33 a 100% do total da renda. Alem disso, para 46% 

das familias desse grupo, foi significativa a presen<;:a de rendas ni\o agricolas, como aquelas 

obtidas fora do Iote: trabalho como motorista e aluguel de maquinas, entre outros, podendo 

variar de 16 a 64% da composi<;:i\o da renda total. Assim, a agropecuaria foi considerada fonte 

complementar de renda, levando-se em conta, especialmente, o caso da produ<;:ao Ieiteira, cuja 

media (entre os periodos das aguas e da seca) niio ultrapassou 500 L/ha/ano. A renda media 

anua1 calculada foi de R$6.817,00, com pontos extremos em R$1.750,00 e R$11.229,00. 

As aposentadorias e pensoes assumiram maior importancia a partir do momento em 

que foi constatado que, alem da manuten<;:i\o da familia, essa renda ni\o agricola financiava 

tambem parte das atividades agropecuanas de muitas familias desse grupo (muitas vezes 

amenizando o problema de inadimplencia de alguns assentados, situa<;:i\o ocasionada 

principalmente pela perda de safras anteriores). 
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1.3 Medios Produtores de Leite (Tipo 3) 

Esse foi o menor grupo presente no assentamento estudado, Iocalizado na Figura 8, 

representado por apenas tres individuos. Embora pouco numeroso, suas caracteristicas 

mereceram destaque para a compreensiio da diversidade existente no assentamento. 

Apenas urn integrante do grupo estava no assentamento h:i seis anos, os outros dois 

desde o inicio. Todos eles declararam participar de atividades religiosas e mais nenhuma 

outra forma de associaviio, seja ela cooperativa ou sindicato. Dois representantes declararam 

receber assistencia tecnica semanalmente e o outro, mensalmente. Duas familias eram 

numerosas, com seis e oito pessoas, a outra com apenas dois individuos. A maioria dos 

representantes desse grupo trabalhava no proprio lote, sendo nesse conjunto encontrado o 

maior numero de instalav5es pennanentes, quase o dobro dos demais tipos, e tambem elevado 

grau de manejo do solo, com lotes que apresentaram areas medias de 20,8 ha. 

Este grupo se definiu, especialmente, pela relevancia da atividade Ieiteira, que chegou 

a ordem de 2.500 L/ha/ano (praticamente quatro vezes maior que a do grupo 1 ); apresentou 

altos valores de Iotaviio de pasto, comparados a media dos demais (6,27 cab/ha) e significativo 

rebanho bovino (entre 60 e 150 cabe9as); e renda media anual de R$16.886,00, variando entre 

os extremos de R$13.090,00 e R$22.100,00. Os indices tecnicos foram elevados, 

principalmente para a produviio animal e associados ao maior numero de animais, dai os 

resultados encontrados. 
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1.4 Produtores Diversificados (Tipo 4) 

0 quarto e ultimo tipo de produtores encontrado no assentamento Fazenda Sao Bento, 

cuja localizayil.o esta representada na Figura 9, denominado "Produtores Diversificados", foi 

formado por oito familias. 0 tempo de assentamento, assim como nos outros grupos, tambem 

era grande (desde o inicio); urn unico individuo estava assentado ha quatro anos. A area media 

dos lotes era de 20,8 ha. Mais de 90% dos entrevistados declararam participar de alguma 

f01ma associativa. A maioria, cerca de 62%, declarou participar de atividades religiosas, bern 

como de assuntos da comunidade; pouco menos de 38% disseram participar de cooperativa e 

25%, de associa9ao de produtores. Dessa forma, vale ressaltar os comentarios realizados sobre 

o potencial e as dificuldades em estabelecer processos participativos e associativos apontados 

na descri<;il.o do Tipo 1. 

A composiyil.o familiar e nil.o semelhante entre os membros desse grupo. Metade dele 

era composta por familias com ate quatro pessoas (sendo uma delas formada por apenas urn 

individuo ), e a outra metade por familias com cinco a oito pessoas. A maioria das pessoas 

trabalhava exclusivamente nos lotes, especialmente aquelas pertencentes a familias com 

menores nilmeros de individuos. Pouco menos de 38% dos entrevistados contratavam mil.o-de

obra extema ou contavam com ajuda de parceiros. 

Trata-se de urn grupo realmente bastante diversificado, inclusive com mais algumas 

caracteristicas que mereceram destaque: a participayao da renda agricola na composi9ao da 

renda bruta total variou de 62 a 100%. Alem disso, todos os lotes apresentavam areas 

destinadas a culturas, e na metade deles as lavouras ocupavam mais de 40% da area ate urn 

maximo de 78%. Todas as familias produziam mandioca, com nivel tecnol6gico relativamente 

baixo (uso de apenas oito pniticas agricolas de urn total de 24 que integraram a variavel Indice 

de Tecnologia). 

Mais da metade do grupo (62%) arrendava terras ou as tomava em parceria, 

proporcionando acrescimos de area produtiva no estabelecimento entre mais 7% de area ate 

mais que o dobro (122%). Por tudo isso e pela exposi9ao a urn mercado mais arriscado (em 

destaque no proximo item - 5.5) e aos riscos associados as condi.yoes edafoclimaticas, o 
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resultado das rendas foi bastante diversificado. A renda bruta media anual das familias foi 

calculada em R$15.116,00, com os extremos em R$1.680,00 e R$34.350,00. 

Metade das familias produzia milho a epoca da pesquisa, com niveis tecnol6gicos que 

podem ser considerados medianamente elevados (uso de mais da metade das pniticas 

elencadas). Em todos os lotes desse grupo, observou-se a presen<;a de pastas, com a ressalva 

de que em 50% deles essas areas ocupavam entre 65 e 83% da area total do lote. Cerca de 60% 

das familias possuiam urn pequeno rebanho de bovinos leiteiros (entre 15 e 30 cabe<,:as), cuja 

prodm;ao media anual era de 900 L/ha e a lota<;ao de pasto, bastante baixa (0,87 cab/ha). 

2. A DIVERSIDADE SOB A PERSPECTIVA QUALITATIVA 

As atividades produtivas tiveram inicio em 1994, ainda na fase emergencial do 

assentamento, que durou por volta de dois anos. 0 assentamento definitivo das familias na 

Fazenda Sao Bento ocorreu em 31.12.1995. A fazenda foi subdividida pelo Itesp em setores (I, 

II, III e IV), pois, alem da extensa area, seu formato era bastante irregular. Portanto, a 

estrategia de dividi-la em setores visava a melhoria da capacidade de atua<;iio cotidiana dos 

tecnicos da equipe de Ater (ver Figura 5). 

Ainda para reafirmar a diversidade existente nos sistemas de produ<,:iio presentes nos 

lotes visitados, basta dizer que, com exce<;ao do Tipo 3 (formado por apenas tres individuos), 

praticamente nos demais "tipos" foram encontrados representantes de todos os setores do 

assentamento, reafirmando tambem a dispersao dos distintos tipos no assentamento. 

A implanta<;ao de urn assentamento rural ja foi motivo de discussao, especialmente 

no que diz respeito a forma de estabelecer os sistemas produtivos: a tecnologia empregada, as 

formas de gestao da produ<,:ao (se coletiva ou individual), os tipos de atividades a serem 

desenvolvidas. D'Incao (2000), estudando urn assentamento especifico, ressaltou que por tnis 

da proposta do Estado (de produ<;ao coletiva) havia a<;oes moldadas por elementos 

caracteristicos da grande empresa, como as linhas de credito habituais das agencias bancarias 

estaduais para a aquisi<;ao da tecnologia predominante (pelos trabalhadores organizados em 

associa<;oes). Essa e a maneira pela qual o Estado impoe aos trabalhadores urn verdadeiro 

"pacote tecnol6gico", produtos e tecnicas de cultivos a serem realizados. Assim, logo no inicio 

do assentamento nao se levam em conta as exigencias (politicas, econ6micas, tecnol6gicas, 

culturais etc.) presentes num planejamento agricola necessaria a descoberta de altemativas 
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capazes de transformar, no caso, os trabalhadores rurais assentados nos novos e aut6nomos 

produtores rurais que pretendem ser. E, oeste estudo: 

... foi esta dimensao conservadora ocultada pelo debate ideol6gico que 
acompanhou o debate oficial a prop6sito do modelo de organiza<;:ao da 
produ<;:ao a ser levado para os assentamentos. Transformando os 
agentes estatais encarregados dessa tarefa em tecnicos-militantes, no 
sentido de profissionais alienados a uma ideologia politica 
determinada (D'INCAO, 2000). 

A justificativa do Estado se relaciona it: 
maior facilidade que esse projeto ofereceria it a<;:i'io estatal no tocante 

aos serviyos considerados essenciais para a vida dessas familias: 
escola, posto de saude, luz, agua, etc". E por outro !ado, "o que 
parecia ter maior peso na decisao dos trabalhadores era a propriedade 
a ser dada aos associados no acesso aos financiamentos subsidiados 
para a compra de maquinaria e implementos agricolas de urn modo 
geral. A reconstru<;:ao desse processo deixou claro que ai come<;:aram a 
ser definidas as caracteristicas que passariam a marcar as rela<;:6es dos 
trabalhadores entre si e com os demais agentes externos presentes na 
situa<;:ao de assentamento: a desconfian<;:a e o ressentimento tipicos 
das rela<;:6es de domina<;:ao (D'INCAO, 2000). 

Desse modo, surge o questionamento sobre a forma pela qual se da a implanta<;:ao de 

urn assentamento rural e suas implica<;:oes. Na verdade, atentando aos pressupostos da 

Funda<;:ao Itesp, importa saber de que forma foi promovida a participa<;:ao dos ate entao 

trabalhadores rurais sem-terra na implanta<;:ao do assentamento- e nao s6 nesse momento, mas 

determinar de que forma vern sendo conduzidas as atividades praticas no assentamento 

estudado. Enfim, atraves dos processos estabelecidos a indaga<;:ao e: quais sao as 

oportunidades de se potencializar as caracteristicas latentes dos agricultores assentados? De 

que forma e estabelecida a participa<;:ao? Ao considerar esses elementos, pode-se contribuir 

para a constru<;:ao nao s6 de novos cidadaos, mas de urn novo padrao de rela<;:6es sociais entre 

os pr6prios assentados e entre estes e as institui<;:oes a eles relacionadas. 

Alguns cuidados apresentados por Masselli (1998) cabiveis its praticas empregadas 

num assentamento, iniciadas ja na implanta<;:ao, revelam a importancia do conhecimento 

tecnol6gico socialmente construido. Assim, considera-se indispensavel a problematiza<;:ao 

desse conhecimento em razao das condi.y6es especificas de dada rela<;:ao (momento politico, 

constitui<;:ao do grupo, localiza<;:ao geografica dos assentamentos etc.) e da especificidade 

intrinseca it condi<;:ao daqueles assentados (hist6ria de exclusao, expropria.yao, trabalho 



agricola parcializado, trajet6ria urbana etc.). Ao exemplificar esse momento, a referida autora 

lanc;ou mao da fala de urn tecnico: 

Basicamente eu teria que fazer Ia alguns estudos sobre a terra, que 
tipo de solo e aquele, que tipo de regiao e aquela, 0 que da para 
plantar, o que nao da; que tipo de tecnologia usar, isso teria tambem 
que discutir com eles. Basicamente o que eu fiz foi me municiar 
destes dados e ir colocando eles nas reunioes. Juntava a isso a 
experiencia deles enquanto agricultores. Todos tern uma origem rural, 
mas nem todos tern sua maior experiencia profissional enquanto 
adulto, na agricultura. Urn pouco era resgatar a hist6ria deles 
enquanto agricultores, o que aconteceu naquele periodo para que eles 
estivessem na situa<;ao que eles estavam na terra. Era pegar todos 
esses dados e conhecimentos e discutir com eles frente a nova 
realidade em que eles estavam, porque eles tambem tern 
conhecimento de agricultura, era o caso de checar os dois, para que 
nao fosse pensando a tecnica, o conhecimento te6rico agronomico 
dissociado da realidade deles (TECNICO apud MASSELLI, 1998). 

No caso do assentamento Fazenda Sao Bento, as primeiras ac;iies foram voltadas para 

a constru<;ao de uma infra-estrutura basica. Algumas dessas a<;oes foram de carater geral, 

previstas na implantac;ao de urn assentamento, como abertura de estradas, constru<;ao de 

barracoes e abertura de po<;os artesianos comunitanos. Outras estavam diretamente 

relacionadas a implanta<;ao dos sistemas produtivos nos respectivos lotes das 182 familias 

assentadas, como a propria orientac;ao sobre o que produzir nos lotes, o que precisariam 

comprar, a disponibilidade de recursos financeiros etc. 

No inicio do assentamento, a participa<yao dos assentados foi intensa. Os tecnicos 

buscavam conhecer o que os recem-assentados desejavam fazer no lote em consonancia com a 

aptidao agricola da area e o potencial da regiao. Nessa fase nao havia preocupac;ao com a 

moradia das pessoas e sim em dar condi<;oes para o desenvolvimento das areas (contando com 

os recursos da ordem de R$7.500,00/famflia obtidos via Procera), explicitadas na fala de urn 

tecnico entrevistado: 

.. .infra-estrutura basica do lote e cerca; bebedouro de agua; urn 
curralzinho; e ... casa a gente nao coloca ai, porque nao tern sido 
considerada estrutura basica inicial. E urn po<;o cacimba; mini-po<;:o; e 
o 'basicao' do lote. Inclusive como era tudo area de pasta gem, quando 
eles pegaram, inclusive o gado [com recursos do Procera], eles 
come<;aram com o gado de Ieite. Porque a gente entendia como a 
regiao e apta a pecmiria Jeiteira, entao eles tinham que ter urn gado 
que era uma renda minima mensa] (TECNICO I). 
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Outra parte dos recursos, de menor proporyao, na expectativa da produ9i'io de 

alimentos, foi destinada a agricultura. lnicialmente, tentaram-se as lavouras de mandioca, 

milho, feijao e arroz. Uma cultura caracteristica da regiao, o algodao, tambem estava presente 

desde o inicio. Vale mencionar que havia preocupa9ao dos tecnicos com a produ<;ao de 

alimentos (inclusive como exigencia expressa no termo de autoriza9ao de uso do lote emitido 

pelo Estado) primeiro para a subsistencia e, num segundo momento, para a comercializac;:ao do 

excedente produzido: 

E bern complicado, de cara, no inicio assim, pensava mais em 
subsisHlncia ne? Uma lavoura de subsistencia, o Ieite, uma horta, esse 
tipo de coisa ne? Depois a gente tentou e vern tentando ate hoje uma 
diversificayao da produ9ao. A mandioca entrou em escala maior -
visando o comercio - a gente tentou algumas diversificayoes, a gente 
sempre esbarrou aqui [ na regiao do Pontal do Paranapanema] no 
mercado (TECNJCO !). 

Esta e a sintese dos problemas ou preocupa96es imediatos a implanta<;:ao do 

assentamento; veja-se que, a partir deles, outros ja seriam sinalizados: o interesse e as 

dificuldades impostas a diversificayiio e os problemas relacionados ao "mercado". 

E preciso ressaltar que, no caso do assentamento estudado, embora haja urn 

procedimento para implanta<;ao de assentamentos rurais utilizado pela Funda<;ao ltesp, 

segundo o tecnico sua implantayao "nao foi planejada ". 0 assentamento Fazenda Sao Bento 

foi criado sob muita pressao, "como tudo saiu naquele sufoco, tudo foi correndo, nada foi 

planejado assim, praticamente quase nada foi planejado". Obviamente, de acordo com o 

tecnico, o estudo necessario ao reconhecimento da area e a propria divisao dos lotes foram 

feitos, porem isso ocorreu num periodo de extrema pressao s6cia; nesse processo havia muitos 

barrageiros, ou melhor, ex-barrageiros, que acabaram se envolvendo na !uta pela terra ap6s o 

termino das obras das hidreletricas na regiao. Tanto que naquela epoca criavam-se 

assentamentos provis6rios, com cerca de 30% da area antecipada para inicio da implanta<;ao 

do assentamento, sendo o restante da terra negociado posteriormente. Era uma maneira de 

amenizar a tensao sofrida pelo Estado, mas que colocava os demandantes de terra numa 

situayao fundiaria bastante precaria. Contudo, foi a partir das experiencias vividas pelos 

assentados que alguns sistemas produtivos come9aram a se diferenciar, e e a essa questao que 

se deu maior importfmcia nas discussoes apresentadas neste texto. 

Pode-se constatar que praticamente todos os assentados compraram gado de Ieite; a 

pecuaria leiteira passou a ser a principal atividade desenvolvida, seguida da cultura da 
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mandioca. Essa cultura teve relevancia em face das industrias existentes na regiao, 

significando a "garantia" de mercado e por nao ser muito exigente quanto a fertilidade do solo. 

Naquele momento, os assentados nao dispunham de recursos financeiros aportados pelo 

Estado ou oriundos de eventuais poupan<;:as particulares, para realizar a<;:oes de recupera<;:iio da 

fertilidade do solo por rneio de fertilizantes e corretivos quimicos. Tampouco podiarn 

"esperar" pelos resultados de mooio e Iongo prazos, obtidos com aduba<;oes orgiinica e, ou, 

verde. 

Das entrevistas realizadas, destacam-se casos de produtores que se adaptaram melhor 

as atividades desenvolvidas no lote e outros que nao o conseguirarn. Numa tipologia rapida, 

elaborada por urn dos tecnicos, havia pouquissimos casos de produtores que trabalhavam 

sornente com agricultura; outros, representando a maioria, que trabalhava apenas corn a 

pecuilria; e urn terceiro grupo, muito pequeno, com explora<;:iio mista. Veja-se que, ao 

contnirio, na tipologia elaborada a partir das inforrna<;:oes levantadas a campo (via questiomirio 

e posterior tratamento estatistico para a tipifica.yiio dos sistemas de prodw;:ao empregados 

pelos agricultores familiares assentados), nao se encontraram sistemas produtivos exclusivos. 

De fato, houve a predomini\ncia da pecuaria, pon':m com varia.yoes de ocupa.yao de area, 

combina<;:iio de atividades, diferentes indices tecnicos etc. 

Essa constata.yiio indica a possibilidade de existir alguma dificuldade por parte dos 

tecnicos em trabalhar ou apontar estrategias rnais complexas ou diversificadas de ocupa<;iio 

dos Iotes do assentamento. 

A origem dos sistemas produtivos encontrados, sem duvida alguma, foi muito 

parecida para a maioria dos assentados. Mas, em raziio das expectativas de cada urn, das 

multiplas experiencias vividas anteriorrnente ao assentarnento - de urn !ado, o caso daqueles 

que nao tinham experiencia da gestiio de uma explora<;iio agricola e, de outro, os que ja 

detinharn mecanismos para tal -, estes foram fatores decisivos para a existencia dos diversos 

sistemas produtivos empregados ate hoje. 

No inicio do assentamento, havia pouca experiencia de muitos assentados no 

gerenciarnento e condu.yiio das atividades produtivas do lote. 0 periodo de aproximadarnente 

dois anos, da fase emergencial (no assentamento provis6rio ), serviu como uma fase 

experimental para muitos. Assim, para os assentados denominados na tipologia de "Pequenos 

Produtores de Leite" (Tipo 1 ), esse periodo serviu para "plantar de tudo"- arroz, milho, feijao 
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e mandioca (pensando na comercializavi'io para a industria), mas os agricultores notaram que a 

terra era fraca e que teriam dificuldades para produzir. Dessa maneira: 

... quando a gente come9ou via que a terra nao dava para is so, a gente 
ja foi mudando, ai essa experiencia a gente ja come9ou no 
emergencial ( ... ) chegando para ca [no lote definitivo] eu plantei 
milho, plantei mandioca, plantei arroz, plantei feijao, so que nao colhi 
nada ( ... ) porque a terra nao produzia, e muito fraca demais. Ai que a 
gente fez? Formou a grama e passou a viver so de Ieite 
(ASSENTADO 1). 

Dessa maneira, muitos "investiram errado", a pecuana leiteira concretizou-se em 

grande parte devido a inumeros fracassos com as lavouras: frustra96es de safras e baixas 

produtividades. Entretanto, no grupo "Medios Produtores de Leite" (Tipo 3), a fase 

emergencia! tambem teve o mesmo carater experimental vivenciado pelos "Pequenos 

Produtores de Leite". Pon\m, em fun<;ao da melhor experiencia anterior ao assentamento, 

vi vida pelos representantes desse grupo no trato com a terra, associada a outros fatores como o 

apoio da familia (nao so com recursos financeiros, mas com conhecimento da gestao da 

produ91io ), os assentados obtiveram resultados positivos desde o inicio. 0 tempo gasto na fase 

emergencial do assentamento serviu como boa experiencia para o reconhecimento das culturas 

mais adaptadas as condi<;i'ies encontradas e ate mesmo para tentar delimitar os riscos que 

correriam com a produ91io das respectivas cu!turas "testadas". Houve, ainda, a oportunidade 

de perceber as possibilidades de manejo, associando-se por exemplo o uso das culturas a 

reforrna das areas de pastagem, a fim de evitar a compactav1io e erosao do solo. 

Por tras dos bons indices tecnicos apresentados, dois dos tres representantes do grupo 

integravam o trabalho com outros familiares assentados, influenciando tanto a qualidade de 

m1io-de-obra existente (ja que o filho de urn deles era tecnico agricola) como a ampliav1io das 

possibilidades de rotatividade das areas (de urn lote obtido por urn dos filhos). 

Em razao dessas caracteristicas e dada a situa91io favoravel que conquistaram 

(adimplencia e capacidade de investimento), verificou-se que eles trabalharam com a !avoura 

no "momento certo". Enquanto a pecu:iria era o carro chefe do lote, a lavoura tomou-se uma 

altemativa de renda que vinha dando resultados positivos. Ainda que os assentados desse 

grupo estivessem numa situa91io bern distante da realidade dos demais assentados, os 

resultados obtidos, no minimo, serviram de estimulo aos demais. 

Outras caracteristicas, apresentadas a seguir, puderam ser observadas nos demais 

grupos, ressaltando-se a diferen<;:a encontrada nos sistemas produtivos por eles desenvolvidos. 
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No caso das "Familias com Baixo Dinamismo Produtivo" (Tipo 2), os indices 

tecnicos apresentados foram inferiores aos da maioria dos representantes dos outros tipos. 

Nesse grupo, percebeu-se tendencia ao abandono das atividades agropecuiirias, pelos limites 

naturalmente impostos diante da idade dos membros do grupo. Assim, os manejos produtivos 

adotados por eles levaram a queda da produtividade da iirea ou, em ultimo caso, jii que muitos 

deles tiveram necessidade de contratar mao-de-obra, acabaram comprometendo suas rendas 

agropecmirias. 

Em outra situa<;ao, exemplificada pelos "Produtores Diversificados" (Tipo 4), as 

distintas receitas encontradas demonstraram a intensidade dos riscos que cada representante 

desse grupo assumiu, sobretudo por estarem mais sujeitos as incertezas das lavouras: 

instabilidade dos pre<;os e do clima, elevac,:ao dos custos de produ<;ao etc. 0 assentado 

representante do grupo ressaltou a altemancia dos pre<;os da Javoura e demonstrou os 

pariimetros utilizados por muitos produtores na decisao sobre plantar ou nao mandioca: 

... e uma coisa que nao tern uma tabela, igual, o governo poe uma 
tabela e fala 'esse ano os produtores pod em plantar que o pre<;o e 

garantido', nao tern esse cara que chega aqui e diz que voce pode 
plantar isso aqui, a gente vai financiar para voce e voce vai vender por 

tanto, nao tern esse cara, nao tern esse espa<;o, entao s6 tern 

promessa ... ", as decisoes sao feitas da seguinte forma" ... entao, esse 
ano deu dinheiro ne? Hoje urn metro de rama [m' de rama de 

mandioca para plantio] sai 30 conto, antigamente nego dava pra voce. 
Esse ano e ano de ferro, o ano que vern jii nao vai dii mais nada 
entendeu? 

Outros motivos tambem contribuiram para dificultar o desenvolvimento das lavouras: 

seguidos atrasos na libera<;ao dos recursos para o plantio em anos subseqiientes; insuficiencia 

dos recursos liberados para o sistema produtivo preconizado pelo Estado ( calcado 

sobremaneira na utiliza<;ao de insumos extemos), nao produzidos no assentamento, a exemplo 

dos adubos inorgiinicos, pesticidas e fungicidas tipicos de sistemas "modernos" de produ<;ao 

que podem e devem ser questionados quanto it sua viabilidade num assentamento rural. Ao 

que tudo indica, sistemas produtivos calcados em insumos end6genos propiciados, por 

exemplo, por urn manejo do solo adequado a realidade do assentamento, manejo integrado de 

pragas, adubac,:ao orgiinica, aduba<;ao verde, seriam muito mais compativeis com a proposta de 

sustentabilidade e diversifica<;ao da produ<;ao sustentada pela Funda<;ao Itesp. 
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3. A ATUA<;:AO DO TitCNICO NA PROMO<;:AO E, OU, VALORIZA<;:AO DA 

DIVERSIDADE 

Ao analisar o relacionamento entre assentados e tecnico, ressaltou-se a importiincia 

de estabelecer uma situac;:ao em que haja troca de informac;:oes, troca de conhecimentos, em 

busca da constru<;ao de uma nova situas;ao. Portanto, os assentados nao precisam: 

... de qualquer tecnico, do tecnico tradicional, moldado para difundir 
pacotes; o processo de organizac;:ao dos assentados [quando da !uta 
pela terra] os conscientizara quanto ao tipo de relac;:iio que desejavam 
estabelecer com os tecnicos do Estado: nao mais se submeter ao 
conhecimento do tecnico para obter recursos, mas, sim, demandar 
conhecimentos que fossem proporcionais as suas necessidades e 
potencialidades (MASSELLI, 1998). 

A participac;:iio mais uma vez se mostrou uti! a esse processo, a essa postura desejada. 

Alias, tal postura se aproxima muito daquela preconizada pela propria Funda<;:iio ltesp 

publicada na serie Cadernos ltesp, numero 7 - "Cultivando sonhos: caminhos para uma 

assistencia tecnica na reforma agniria". 

E preciso ressaltar que niio basta ser urn tecnico comprometido com os assentados e 

estar inserido numa resposta assistencialista do Estado a demanda por terra. Trata-se de ter 

uma nova postura, e isso significa niio impor aos assentados formas produtivas, impregnadas 

de autoritarismo (por exemplo: exigir padroes de tecnologia empresarial para garantir a 

permanencia na terra). Para D'Incao apud Masselli (1998), "as rela<;:oes democraticas entre os 

assentados e tecnicos devem existir para que em alguma medida elas atendam aos interesses 

de tecnicos e assentados e, assim, a assistencia tecnica prestada pelo Estado niio se perpetue 

como apenas urn veiculo de dominas;iio". 

A maioria dos tecnicos, e tambem dos assentados, acredita na necessidade de eles se 

capacitarem tecnologicamente para poder viabilizar economicamente o assentamento. Porem, 

nessa perspectiva o tecnico pode julgar-se portador exclusivo do conhecimento 

cientificamente correto, portanto o unico que tern valor. Ao absolutizar, assim, o 

conhecimento cientifico, nega-se qualquer valor ao conhecimento de que os assentados sao 

portadores (MASSELLI, 1998). Dessa maneira, nega-se tambem qualquer possibilidade da 

participas;ao no sentido construtivista. 

A valorizas;ao a esse tipo de conhecimento pode estar inserida em outra estrategia. 

Muitos tecnicos, ao dar inicio a urn assentamento, tomam como primeira providencia "tomar 

conhecimento do saber empirico dos assentados" -, mas essa seria apenas a maneira de 
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subsidiar a aplica<;:ao de ideias cientificamente corretas de que o tecnico se considera portador, 

e assim aproveitar o conhecimento empirico para saber de que forma ele pode servir ao 

conhecimento tecnol6gico: 

Alt\m de desconsiderar a especificidade da pequena prodw;:ao em 
situa<;:ao de assentamento, essa postura tecnicista desconsidera 
tambem a individualidade de cada assentado, desrespeita as diferenc;:as 
l6gicas. Ao desconsiderar que cada individuo possui uma visao de 
mundo particular, anseios e necessidades distintas dos demais, o 
tecnico-tecnicista pretende que o assentamento como urn todo assuma 
sua proposta tecnol6gica, que pretende ser a solu<;:ao do problema, que 
considera comum a todos os assentados. Para tanto, o tecnico se 
propoe a utilizar todos os meios de persuasao de que dispoe: 
competencia do conhecimento cientifico de que e portador e 
autoridade conferida pelo Estado, interessado em difundir seu 
conhecimento (MASSELLI, 1998). 

Esse provavelmente estil entre os maiores golpes contra a diversidade existente, ou 

melhor, talvez seja o maior bloqueio ao aproveitamento de alternativas existentes ou de outras 

que possam ser criadas e recriadas e que fazem muito sentido nesse novo espa<;:o - o 

assentamento rural -, que estil em constante processo de constru<;:ao/reconstru<;:ao. 

A postura assumida por alguns tecnicos (e tambem assentados), por sua vez, ao 

considerarem os problemas e solu<;:oes sob aspectos meramente tecnol6gicos, contribui para a 

manuten<;:ao de rela<;:oes autoritilrias, tradicionalmente conhecidas pela Extensao Rural. 

A participa<;:ao aqui contemplada parte do principio da possibilidade de influencia 

entre os participes, ou seja, do assentado poder interferir nas tomadas de decisoes - ja que se 

trata de sua propria existencia. Essa possibilidade, obviamente, valoriza a individualidade de 

cada ser e do potencial existente nele. 0 tecnico pode ser aquele agente catalisador de 

profundas transforma<;:oes, desde que observadas e respeitadas essas especificidades que sao 

partes constitutivas da dinilmica social de urn assentamento. 

Para Masselli (1998), alguns tecnicos concebem sua rela<;:ao com os assentados de 

forma mais democratica. Isso prova que estes nao desprezam as individualidades, mas, ao 

contrario, comprometem-se com a constru<;:ao de cada urn enquanto sujeito enquanto cidadao. 

No caso do assentamento em estudo, porem, ainda que verificada a diversidade nos 

sistemas produtivos e, por conseqi.iencia, a necessidade de a<;:oes especificas a cada tipo, nao 

foi possivel perceber a<;:oes de assistencia tecnica e extensao rural que as levassem em 
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considera.;;ao. Permaneceu a critica por parte dos assentados que a assistencia tecnica e 

padronizada. 

Diante do que foi exposto sobre a forma de atua.;:ao de urn tecnico em fun<;ao das 

possibilidades de se relacionar e promover a participa<;ao, afinal, qual a forma de atua.;:ao da 

equipe tecnica de Ater no assentamento Fazenda Sao Bento? Como sao desencadeadas as 

ac;:oes, que, de acordo com a Funda<;ao ltesp, deveriam ser desenvolvidas em consonancia com 

os assentados e construidas participativamente? 

Para prestar os servi<;:os aos assentados da Fazenda Sao Bento, eram realizadas 

reunioes mensais com a participa<;:ao do tecnico e dos assentados, nos quatros setores em 

separado, com o prop6sito de discutir e buscar caminhos para viabilizar as demandas 

Jevantadas: 

N as reunioes mensais normalmente a gente !rata de todos os assuntos 
que dizem respeito ao assentamento. Entao, a gente faz uma pauta, 
coloca a pauta no convite ne? E no meio da reuniao a gente fala que 
vai discutir aqueles assuntos Ia, e que se tiver algum outro assunto de 
interesse deles, que nao esteja na pauta, abre a conversa e a gente 
acaba discutindo Ia." E tambem ha a realiza<;ao de urn planejamento 
de atividades, " ... a gente costuma fazer todo inicio de ano [ desde 
2001] urn tal diagn6stico participativo e, com base nesse diagn6stico, 
a gente tenta tra.;:ar ai ( ... ) tenta direcionar o trabalho daquele ano 
(TECNICO 1). 

Veja que essas reunioes tratam da "ordem do dia", mas tambem e realizado urn plano 

anual (minimo) de a;;oes a serem alcan;;adas durante o ano. 

Em fun;;iio do que e apontado nessas reunioes e, obviamente, no planejamento, os 

tecnicos se preocupam em organizar cursos para diversas atividades: manejo e alimenta<;ao 

animal para a epoca da seca, sanidade animal, derivados de Ieite, tratamento de madeira etc. 

De fato, trata-se de apoio as atividades voltadas a pecuaria leiteira. Para a lavoura de 

mandioca, principalmente, houve palestras sobre preparo de solo, mercado e aduba.;:ao. AI em 

dessas atividades, ja foi implantado urn campo de demonstra<;iio de pastagem para verificar o 

desenvolvimento de gramineas, e outro para compara<;ao do desenvolvimento da cultura da 

mandioca sob diferentes condi;;iies de aduba<;ao, preparo do solo e controle de plantas 

invasoras. 

Ate aqui tudo parece transcorrer normalmente: urn plano de atividades, reunioes, 

cursos, pn\ticas de extensiio mais complexas como as demonstrac;;oes de resultados referidas. 

Dai surgem algumas questoes: por que as atividades propostas eram encaminhadas por 
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produto e nao pelas necessidades do produtor? Como era tratada a questao da participa<yao (ja 

que a proposta da Funda<;ao ltesp era construir conjuntamente)? Afinal, o contato com os 

assentados via reunioes servia para que? 

Antes de avan<yar nos questionamentos indicados, e preciso frisar que, na atuac;:ao 

cotidiana do tecnico, ele e sobrecarregado por demandas burocniticas, porem necessarias ao 

desenvolvimento do assentamento, especialmente ao se considerar o caso da elabora<yao de 

projetos de financiamento. Ate por isso, os tecnicos ja foram chamados de "fazedores de 

projeto". Outro ponto importante a ser observado e que a Funda<yao ltesp, ate mesmo para o 

tecnico dar conta das atividades do dia-a-dia, definiu que a metodologia de atuac;:ao da equipe 

de Ater da instituic;:ao, alem de ancorar-se nos principios da participac;:ao, com espirito 

construtivista, desenvolveria atividades em grupo. 

Algumas consideray(ies foram elaboradas e, ou, analisadas por Masselli (1998) sobre 

a pn'ltica de reunioes. Considera-se importante criar urn ambiente que propicie a participac;:ao 

critica de todos. De acordo com urn tecnico entrevistado por ela na reuniao, se: 

deve procurar urn ambiente de descontrac;:ao; a presenc;:a do tecnico 
nao deve inibir o pessoal e a livre discussao, ao contnirio, deve 
incentivar a participac;:ao deles, da maior parte; evitar que a reuniao 
seja monopolizada por algumas pessoas. ( ... ) Tentar [tambem] elevar 
o questionamento e decisao, para que as decisoes nao sejam tomadas 
de forma emocional, sem muita discussao (TECNICO apud 
MASSELLI, 1998). 

Alem disso, a postura do tecnico nas reunioes deveria variar em func;:ao das demandas 

especificas do grupo, como oportunidade de confrontar e amadurecer problemas intemos, 

orientac;:ao tecnica etc. 

Eu acho que se a gente conseguir fazer isso ai [buscar a participac;:ao e 
amadurecimento nas tomadas de decisao] ja e uma colaborac;:ao muito 
grande que a gente da para o crescimento do grupo; a nao ser as outras 
reunioes ( ... ) que depende do parecer da gente, da opiniao da gente, 
dai a gente tern uma atuac;:ao mais incisiva (TECNICO apud 
MASSELLI, 1998). 

As reunioes mensalmente realizadas na Fazenda Sao Bento passaram a ser alvo de 

critica por grande parte dos assentados. Parece que os "assuntos de interesse" discutidos nas 

reunioes sao conflituosos. A concentra<yao das reunioes em temas como o informe das 

possibilidades de projetos, os informes quanto a irregularidades de financiamentos anteriores

como o caso de pagamentos em atraso - ou, entao, os informes sobre prorroga<yao de dividas, 

tudo isso exposto em convites previamente entregues aos participantes convidados, certamente 
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nao correspondia its expectativas dos assentados, mesmo que houvesse momentos da reuniao 

(segundo os tecnicos) para o levantamento de outros pontos de interesse da comunidade: 

... esses investimentos mesmo que foram feitos no comec;:o, pouca 
gente pagou, entao o que acontece? ( ... ) Prorrogou a divida, uns foi 
pro Serasa. Depois eles aparecem e chamam na reuniao e diz: olha vai 
prorrogar a conta; ai sai do Serasa, porque todo ano tern o projeto de 
plantio, o custeio. Eles vern e diz: voce tern que pagar tal dia, o seu ta 
atrasado, o camarada diz: o que eu produzi hi nao dit para pagar e vai 
pra prorrogac;ao. Sempre o neg6cio tit em cima disso ai, sempre essas 
reunioes vern em cima disso ai (ASSENT ADO 1). 

E recorrente entre os assentados o fato de o tecnico ser visto como urn agente do 

Estado, com atribuic;oes de fiscalizac;ao (inclusive com poder para a retirada do assentado do 

lote). 

Provavelmente o descontentamento com as reuni6es e os conflitos que surjam dai 

estejam relacionados it inadimplencia de uma serie de assentados - portanto, dada a restric;iio 

financeira, nao ha interesse pela reuniao. Como resultado, a situac;ao de alguns pode agravar

se. No caso de assentados que nao encontram alternativas a produ<;ao, resta outra estrategia, 

que e o arrendamento parcial ( ou total) dos lotes. Esse e urn assunto polemico dentro da 

Funda<;:ao Itesp. Ao indagar a urn tecnico sobre essa questao, o mesmo disse nao ter 

conhecimento desse tipo de atividade. Essa resposta demonstrou o desinteresse para conversar 

sobre esse tema "velado" no relacionamento entre tecnico e assentado. No entanto, sabe-se 

que essa pnitica e severamente combatida pelo Estado: 

... agora tao pegando muito nas irregularidades dos lotes, pessoas que 
arrendam o lote, arrendam para sobreviver, para pessoas de fora 
colocar gado e ... ro.;:a quase nao tern porque a terra nao e boa para 
isso, mas se a pessoa arrenda aqui, pro pessoal ponha gado em cima ... 
Gente que nao tern renda pra viver aqui vai para a cidade trabalhar por 
lit, ai eles estao tomando o lote das pessoas, passando para outros ( ... ) 
sao aqueles que nao conseguem produzir nem para alimentar aqui, 
entao sai pra fora, vai trabalhar fora. E acontece que tit perdendo o 
lote (ASSENT ADO 3). 

Se o caso e esse, de dificuldades financeiras, certamente o clima nao e o mais 

favoritvel ao desenvolvimento de outras discussoes. 0 espa<;:o criado por essas reuni6es parece 

estar desacreditado - ate mesmo os assuntos burocraticamente necessarios, como a elabora.;:ao 

de projetos: 

... quando faz uma reuniao diz assim 6: voce vai plantar o que? Ai urn 
diz la, eu vou plantar mandioca, outro diz vou plantar milho ( ... ) e faz 
la o projeto, faz o projetinho la e manda. Nao vern analisar se a terra e 
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suficiente para aquilo, nem nada ( ... ) vai plantar quanto? 1 alqueire? 2 

alqueires? Ai manda Ia o projetinho pro banco e quando vai sair ja era 
tempo de estar correndo a lavoura e que vai se plantar (ASSENT ADO 
! ). 

Alem de tudo o que foi exposto, destaca-se que os assentados nao entendem as 

atividades grupais como ac;:ao de assistencia tecnica e extensao rural. Ate mesmo as atividades 

definidas em conjunto com a comunidade para determinado periodo, atraves da e!aborac;:ao do 

referido plano de trabalho, pareceram ser esquecidas: 

Isso aqui aparece porque no entender deles, assistencia tecnica para 
eles, e aquela lote a lote ( ... ) A gente nao consegue ir no lote a lote 
com a freqiiencia que eles acham que tern que ser, a gente nao 
consegue. Entao, o que a gente faz, por exemplo, entao ta aqui no 
diagn6stico [participativo ]: Assunto - assistencia tecnica pouco 
freqiiente. Meta [ diagn6stico]: fortalecer e intensificar a Ater. [ A<;ao 
proposta]: Elaborar cronograma anual de atividades tecnicas, 
reunioes, dias-de-campo, etc, conforme o que foi levantado. Realizar 
atividades por tema de interesse, trabalhando com o pessoal que se 
interessa por aquilo ali (TECNICO 2). 

Nota-se que nao se trata aqui de avaliar o potencial existente ou nao na "assistencia 

tecnica individualizada". 0 que esta em questao e a forma como esse "tema" foi discutido 

numa reuniao. Portanto, a simples elaborac;:ao de propostas para o "tema", como o cronograma 

de atividades, reunioes, dias-de-campo, sem a problematiza<;ao necessaria, nao foi suficiente 

para resolver a questao. 

A discussao do problema em si e muito mais importante do que o proprio problema, 

pms, atraves da busca pela soluc;ao do problema enfrentado, os assentados capacitam-se a 
resoluc;ao de novos problemas e estao, assim, contribuindo para ampliar o potencial de gestao 

dos seus interesses. Por tras de uma proposta de assistencia tecnica individualizada, defendidas 

pelos assentados, pode existir certa dificuldade de romper como Estado: 

a mesma relac;ao de submissao e de dependencia que tinham com os 
patroes". E isso, "faz com que, aos olhos dos assentados, seja o 
tecnico que sabe o que e melhor para eles, os assentados. Dai a 
dependencia do tecnico lhes dizer o que fazer (MASSELLI, 1998) . 

. .. aqui ta cada um pra si, pensa eu vou fazer isso, e tal, porque nao 
tern orientac;ao. E a gente precisava mesmo era uma orientac;ao 
tecnica, e porque eles [tecnicos] estudaram e sao formados para isso, 
eles tern a pesquisa, entao eles ganham para isso, eles sao funcionarios 
do Estado (ASSENT ADO 1). 
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Apesar de os assentados aprenderem com as discussoes a ex1g1r rela<;:iies maJs 

democniticas, muitos deles sentem dificuldades para romper as rela<;:iies tradicionalmente 

estabelecidas com os tecnicos (as autoridades): 

Continuam, mesmo no plano da concep<;:ao que representam ter da 
rela.;:ao com os tecnieos, reproduzindo em alguma medida com eles 
rela<;:iies autoritarias (MASSELU, 1998). 

Essa situa.;;ao gera urn conlexto interessante. Para D'lncao (2000), corre-se o risco de 

o tecnico assumir uma dupla fun<;:ao, acumulando, alem das fun<;:oes de assessoria, o papel de 

ator, ele mesmo, do avan.;:o da pratica do assentamento em que esta engajado. Nesse caso, o 

maior risco e o tecnico substituir os assentados, transformando-se em demandante de seus 

interesses, inibindo, assim, a participa<;:ao politica destes. 

Isso, no entanto, pode ter outra conota<;:ao, traduzindo-se numa pressao exercida pelo 

tecnico que, ao desconsiderar a capacidade dos assentados em assumir seu processo de 

transforma<;:ao, os reduz a condi.;:ao de objeto, reproduzindo-se as condenadas rela<;:iies 

autoritiirias de domina<;:ao. Portanto, o desacreditar da capacidade dos assentados em ser 

sujeitos do seu proprio processo, revela outra forma de pressao que ainda que sutil- e por isso 

mais dificil de ser identificada e combatida - nao e menos autoritiiria do que o proprio 

paternalismo (MASSELLI, 1998). 

0 hiibito de realizar seminiirios e reunioes entre os tecnicos, tratando das 

necessidades dos assentamentos, e urn exercicio suficiente e necessaria, a fim de evitar a 

constitui<;:ao dessa postura paternalista. A partir dessas atividades, relativiza-se qualquer 

excesso de envolvimento pessoal. Como resultado, tem-se o distanciamento necessiirio a 

avalia<;ao tecnica propriamente dita. Em razao dos resultados dessa avalia<;:ao, o Estado pode 

reorientar suas a<;:iies com os assentaJnentos, sem cornprometer a participa<;:ao destes nesta ou 

naquela dire<;:ao (D'INCAO, 2000). 

Cabe fazer uma reflexao quanto a importancia das reunioes realizadas com os 

assentados. Trata-se de urn espa<;:o interessante de discussao; hii abertura para os diversos 

assuntos de interesse comunitiirio e a possibilidade de tratar os temas apontados em conjunto 

com urn numero elevado de pessoas - o que fortalece o estabelecimento dos rumos a serem 

perseguidos pelos assentados. No entanto, os assuntos "desinteressantes" abordados nas 

reunioes consomem tempo e implicam desestimulo a participa<;:iio. Outro ponto relevante e a 
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superficialidade com que os assuntos (que demandam aprofundamento) sao tratados, 

novamente desestimulando os participes. 

Ora, se nao M espas;o, nao ha respostas as expectativas que se criam em atividades 

participativas, toma-se muito dificil o afloramento de alternativas as situas;oes criadas, inibe-se 

a possibilidade de respeito a diversidade (que poderia ser potencializada a partir do 

mapeamento e estimul o as capacidades existentes nos individuos ), comprometendo-se, assim, 

a constru<;ao de processos de mudan<;as mais democraticas em dire<;ao a constru<;ao da 

cidadania. 

Essa parece ser a sintese de urn processo instalado no assentamento - a evolu<;ao de 

processos associativos para processos individualizados. Ora alimentados pelos tecnicos, ora 

pelos assentados, observou-se uma queda na participa<;ao pelos mais distintos motivos. Foi 

possivel perceber que, ao Iongo da hist6ria do assentamento, desenvolveu-se urn contexto de 

distanciamento entre tecnicos e assentados. Se no comes:o do assentamento havia urn 

envolvimento dos agricultores- que servia para nutrir as rela<;oes interpessoais, com trocas de 

experiencias que de fato se convertiam em ganhos de conhecimento - com o passar do tempo, 

devido ao sucesso de alguns e ao insucesso de outros, com a decomposi<;ao dos grupos 

associativos22
, foram se reduzindo as possibilidades de encaminhamentos conjuntos. 

Comprometeu-se, assim, a capacidade de enfrentamento das adversidades, fossem elas 

individuais, fossem do co!etivo. Assim: 

aquela organiza<;ao que no come<;o tinha, formava grupos, ia ate 
conversar e tal, tinha acompanhamento do tecnico junto, a gente ia 
discutir, isso ai acabou. Agora o que esta segurando e o 
individualismo, cada urn e urn. Ninguem discute mais nada, cada urn 
inventa o seu jeito la e nao tern discussao. Acho que isso ai, essa 
desorganizas:ao tambem, colabora bastante para o fracasso do pessoal. 
Que quando desorganiza cada vez fica mais ruim (ASSENT ADO I). 

Outros pontos chamam atens:ao para a nao participas:ao. Desde o inicio do 

assentamento havia o interesse por parte dos tecnicos em incentivar a diversificas:ao dos 

sistemas produtivos (ate mesmo por recomendas:ao da Fundas:ao ltesp), mas isso esbarrou em 

entraves: 

Na verdade comes:ou com Ieite e mandioca e hoje o que sustenta eles 
ainda e Ieite e mandioca. Nesse meio tempo teve algodao, teve o 

22 E o caso dos grupos de tratores. Algumas associayOes de produtores compraram m3.quinas e equipamentos no 

inicio do assentamento, com o apoio 1ogistico e fiscal da COCCAMP e, ao longo do tempo, foram se 

desentendendo na gestae desses bens. e os grupos foram dissolvidos. 
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milho. 0 milho voce deve conhecer as terras aqui sao muito fracas 
[impossibilitando esse sistema produtivo] en tao, o milho, 
normalmente ... ate esse ano a gente niio esta nem orientando plantar 

milho, por experiencia de anos anteriores, o milho que uma pessoa 
financia nao paga o financiamento (TECNICO 2). 

0 primeiro deles esta associado a questao da baixa fertilidade do solo, apontada 

tambem pelos assentados como fator Iimitante ao desenvolvimento das Iavouras. Cabe aqui 

uma ressalva: embora nao tenha sido apresentada de maneira sistematica a questao da 

fertilidade do solo, ou da sustentabilidade da area propriamente dita, e importante documentar 

que, em fun91io dos sistemas produtivos adotados, seja da cria91io de gado ou das Iavouras 

encontradas, na maioria dos casos ha a degrada9ao desse recurso. Arrisca-se dizer que, ao 

Iongo do tempo, se nao forem tomadas atitudes drasticas quanto a questao, tais areas estarao 

seriamente comprometidas, condicionando a sobrevivencia das fami!ias ali instaladas a mais 

este fator. 

Aliado ao problema anterior, surge a questao do credito que inviabiliza a implanta9iiO 

das Iavouras ( ao menos na epoca correta de plantio ), apresentada por tecnicos e assentados: 

Uma que tern aquele velho problema de o credito sair sempre urn 

pouco tarde, normalmente, quando sai o cara ja plantou e ai ele nao 
faz da forma correta, nao corrige o solo, nao aduba, entao, para se ter 
urn exemp1o, esse ano na Sao Bento eu tive uns 5 ou 6 que fizeram 

financiamento de milho mas nenhum pagou, todos eles foram para 
prorrogac;:ao (TECNICO 1) . 

... a gente precisa plantar, so que e no caso que eu falei, dinheiro que 

sai so sai atrasado, e dinheiro que sai nao e suficiente (ASSENT ADO 
1 ). 

Outro ponto que merece destaque e a questao do mercado. Como evidenciado nas 

entrevistas realizadas com os tecnicos, este e o motivo significativo para a inviabi1izayao da 

diversifica91io, da constru91io de altemativas com e para os assentados: 

Na Sao Bento, por exemplo, nos tentamos fruticultura, sabe? Entao, 

nos fizemos irriga9a0 por gotejamento !a. Em 1997, 1998, n6s 
irrigamos manga, caju, abacate, coco, nos irrigamos 5 ou 6 culturas, 
por gotejamento. No inicio foi ate bern, depois, quando comec;:ava a 

produzir, o abacate, por exemplo, esbarrava no mercado. A gente esta 

muito isolado num canto aqui [Pontal do Paranapanema] e se uma 
pessoa so for produzir aqui como e que vai vender ser for 1 00 ou 200 
km e for urn a pessoa so? (TECNICO 1 ). 

Portanto, a opc;:ao e trabalhar com atividades ja estabelecidas: 

Entao quando voce fala em Ieite e mandioca, que tern o comercio na 
regiao, vai bern, tanto e que por isso que a gente tern mais 
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implementado sao essas duas exploras:oes. Quando voce diversifica 
urn pouco voce planta algodao, milho, tudo bern, tambem tern 
comercio por aqui. Mas quando voce tenta alguma coisa diferente 

esbarra na comercializa<;;iio, no mercado (TECNICO l ). 

Mas tambem para essas atividades ha muito risco, haja vista os "Produtores 

Diversificados" (Tipo 4) que, no caso de instabilidade do mercado, sentiam os efeitos desse 

problema diretamente no comprometimento da renda. Como se posicionar, entao? 

Nota-se que esses ultimos depoimentos sobre o mercado apenas ilustram a situas:ao. 

0 ponto em discussao eo efeito que esse assunto causa o assentamento como urn todo. 

No caso da produs:ao de frutas, que nao pode ser comercializada, apenas quatro 

produtores estavam envolvidos na atividade, e a produs:ao deles nao foi suficiente para 

"encher" o caminhao e ser transportada para mercados mais distantes. Alem disso, como a 

atividade exige colheita diaria, fica muito dificil coordenar as tarefas de colheita

comercializa<;;ao-envio para o mercado. 

Ora, no discurso do tecnico, entre todos os problemas que inviabilizam novas 

atividades como a diversificas:ao, a falta de mercado e o grande entrave. Ate mesmo por isso, 

outras iniciativas de diversificas:ao da produs:ao foram desencorajadas. 

Pelas entrevistas foi possivel notar, porem, que o que mais faltava era organizas:ao, 

planejamento, entusiasmo, do que propriamente o mercado. Se o problema era que existia 

pouco produto para comercializar, percorrendo grandes distiincias, por que nao ter urn ntimero 

maior de produtores envolvidos e assim veneer o obstaculo descrito? Alem disso, nem todos 

os quatro produtores conseguiram produzir. Dois deles, mesmo tendo iniciado a produs:ao com 

irrigas:ao. desistiram da atividade. Estaria tal situa<,:ao comprovando a dificuldade dos tecnicos 

em reconhecer aqueles produtores com potencial para outras atividades diferentes? Nao estaria 

tal fato relacionado aquilo que Berdegue e Escobar (1995) chamaram a aten<,:ao quando 

analisaram as potencialidades do uso do enfoque sistemico nas ay6es de Ater: a necessidade de 

conhecer e valorizar os integrantes da familia, de ter ampla nos:iio da cadeia produtiva e do 

mercado e deter capacidade de fomentar alian<,:as? 

Ainda sob a perspectiva do enfoque sistemico, no entnato, ao sobrecarregar o assunto 

mercado como se fosse o motivo para todos os problemas, ou o motivo para a falta de 

iniciativa para novos enfrentamentos, nao estaria o tecnico caindo naquela "armadilha" 

apontada por Almeida (2003), quando ressaltou que o enfoque sistemico pode sim levar ao 
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reducionismo? De acordo com a Funda9iio ltesp, nao deveria ser o produtor e a familia dele o 

foco da atua9iio dos tecnicos? 

Por exemplo, a montagem de uma reuniao e a discussao ainda que superficial dos 

problemas existentes (muitas vezes mascarada pelo olhar dos que conduzem o processo), 

associada a tentativa de se estabelecer uma hierarquiza9i'io de prioridades (somente em 

atendimento aos prop6sitos metodol6gicos de atua<;:ao estabelecidos para a realiza9i'io de urn 

plano), sem o aprofundamento necessaria para esclarecer as diversas faces de urn mesmo 

problema, pode levar os assentados a expectativas e encaminbamentos mal fundamentados, 

minando todo urn trabalho, cuja constru<;:iio cotidiana e anseio de ambas as partes, tecnicos e 

assentados. 

Sem duvida, os fatos comprovam que processos participativos, com enfoque 

sistemico, requerem tempo e maturidade. 

A questao da elabora<;:iio de projetos desvinculados das necessidades apontadas pelos 

assentados, associada tambem aos riscos de insucesso de projetos focados basicamente em 

determinada atividade agricola, e nao a partir das perspectivas das reais necessidades 

expressas pela popula<;:iio - modo que evidencia a baixa participa<;:ao nas tomadas de decisao 

por parte dos agricultores, gerando inclusive urn descompromisso com o projeto - pode ser 

exemplificado a partir da pesquisa realizada na Regiao Nordeste brasileira, coordenada por 

Guanzirolli (2003), que apontou grande dificuldade para a coordena91io e operacionaliza<;:iio de 

ac;oes necessarias aos encaminhamentos dos projetos (por exemplo, para a obten91io de 

recursos de financiamentos pela linha do Pronaf\ "Com pouco tempo para elaborar os 

projetos, os prestadores de assistencia tecnica tendem a sacrificar a qualidade e elaborar 

projetos corridos, repetir determinados padroes e, mais grave, desconsiderar os pianos de 

desenvolvimento dos assentamentos (PDA), que deveriam ser pe<;:as-chave, orientadoras de 

qualquer projeto de interven9iio tecnica nos assentamentos. Neste contexto, tambem sao 

comuns os improvisos, a tentativa de contorno ou, ate mesmo, desconsidera91io de 

determinadas normas e procedimento que, caso seguidos a ngor, impossibilitariam a 

constitui<;:ao dos recursos". 

Essa forma de conduzir os trabalhos, que se assemelha muito aquela encontrada nos 

servi<;os prestados, na Regiao Sudeste, especialmente no Estado de Sao Paulo, acaba se 

2
:; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- Pronaf. 
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transformando em procedimento-padrao para a elabora<;ao de projetos. Assim, pode-se afirmar 

que a nao observa<;ao quanto aos quesitos que sustentam os processos participativos, como o 

caniter educativo amplo (de "educando" e "educador" influenciando urn processo em que 

trocarn de papel a todo instante, influenciando em busca de urn "verdadeiro conhecimento 

superior") e a nao valorizac;:ao das expectativas e potencialidades locais (que garantiriarn nao 

s6 a manuten<;ao dos distintos sistemas produtivos encontrados, mas, tarnbem, o estimulo ao 

surgimento de novas altemativas para os assentamentos), acaba por bloquear importantes 

processos de desenvolvimento que poderiam estar sendo construidos na localidade. 

Atraves da condu<;ao de processos participativos em que os devidos assuntos (por 

engano ou descuido) sejam abordados superficialmente, corre-se o risco de repetir o mesmo 

processo utilizado para modemizar a agricultura brasileira no p6s-Segunda Guerra. No inicio 

do processo da modemiza<;:ao da agricultura havia a preocupa.;:ao de tirar do atraso "certo tipo 

de agricultor". As a<;oes empregadas tinham nao s6 o interesse de tira-lo do "atraso", havia 

tambem o interesse e a pressa de se implantar urn novo modelo agricola. As formas que a 

Extensao Rural utilizou para isso forarn descritas ao Iongo do trabalho ( especialmente no 

capitulo 2). Portanto, definir projetos, normalmente em fun.;:ao dos recursos disponiveis e 

orientados, calcados em modelos "modemos", talvez muito distantes da realidade dos 

assentados - ou, ainda que nao distantes, mas sim inadequados -, nao estaria por tras de tudo 

isso, mesmo que inconscientemente o interesse em situar os assentados em urn mundo com 

que talvez eles nao queiram compactuar/construir? Nao seria interessante conhecer o universo 

desses agricultores, seus val ores, suas habilidades, suas priticas, seus anseios, seus potenciais, 

seus sonhos? E a partir dai tra<;:ar pianos concretos de desenvolvimento, cabiveis, palpaveis e 

assimilaveis, considerando justarnente aquilo que nao foi contemplado na implanta.;:ao da 

Extensao Rural no Brasil? Nao deveria ser buscado o desenvolvimento atraves de maneira 

inversa, ou seja, o publico que foi alvo toma-se o publico que o define ou o constr6i? 

Os primeiros passos para alcan<;ar tais propositos forarn dados em nivel de proposta 

teorica. A metodologia de atua.;:ao da equipe de Ater apresentada em Itesp (2000), em 

implanta.;:ao, comentada por urn dos tecnicos entrevistados: 

Aquilo Ia seria o ideal, nao sei se meio ut6pico, mas quando voce vai 
na realidade aqui, e muito diferente e muito dificil de se trabalhar ne? 
Sem duvida, o que ta Ia, aquilo hi e o ideal, a forma ideal, seria o 
apice voce chegar naquilo Ia, seria o apice. 
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E dificil porque voce entrar em tudo, naquela diversidade cultural, na 
formas;ao dos assentados que e urn numero muito grande, uns tern 
tradis;ao, a maioria nao tern, voce vai falar com muita gente com 
formas;oes diferentes. Alem disso, a origem dessas pessoas, sabe? 
Umas do Parana, outras do Nordeste, outras do Mato-Grosso, muito 
heterogeneas, uma pon;ao de coisas, que dificultam ne? E para voce 
chegar num negocinho !a, bern apurado, e bern trabalhoso, e tambem 
leva tempo (TECNICO l ). 

Esses passos nasceram em 2000, com a crias;ao do Programa de Aperfei<;:oamento de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural - PROATER. Nesse programa sao seguidas as 

orientas;oes estabelecidas institucionalmente para municiar a implantas;ao de uma metodologia 

de Ater participativa, com uma base tecnol6gica apropriada aos assentamentos (PROA TER, 

2001). 

0 desafio foi lans;ado! No entanto, e claro, ao se tentar uma averiguas;ao ma1s 

pal pave! acerca da implanta<;:iio desta metodologia, depara-se com desvios e imprudencias que 

nao surtem o resultado esperado. 

Muitas das informay5es levantadas durante as entrevistas - o planejamento, as 

reunioes, os cursos elaborados a partir das demandas da comunidade - foram fiutos desse 

trabalho do grupo PROA TER. Foi o inicio de urn processo Iongo, ainda por ser construido e 

reconstruido. Esse grupo realizou uma avalia<;:iio quanto its dificuldades e potencialidades ao 

se implantar a metodologia. Concluiu-se que se tratava de urn processo Iento, porem 

progressivo; foram visualizadas pequenas transformas;oes no modo de trabalhar com as 

comunidades e ressaltada a necessidade de continuidade e persistencia. 

Os pr6prios tecnicos evolvidos no grupo do PROA TER sugeriram: I) a realiza<;iio de 

urn diagn6stico para avaliar a Ater oferecida aos assentados, mas num sentido profundo, 

fugindo dos casos em que predomina o "juizo de valor" impetrado pelo informante; 2) atender 

it necessidade de introdm;ao da Agroecologia como base para o modelo de explora<;iio 

agropecuaria; e 3) a realiza<;iio de cursos de capacita<;iio em Planejamento Participativo ou 

metodologias participativas de extensiio associados ao tema agricultura sustentavel. Eles 

observaram tambem, ao Iongo do trabalho, "o efeito benefico das reunioes com as equipes de 

campo pelo simples fato de criar urn espa<;o para reflexao, tendo como referendal a 

interlocu<;iio de alguem da 'Diretoria' ou da 'Sede"', e sugeriram ainda que o trabalho 

ocorresse com maior freqiiencia dentro da abordagem metodol6gica que perrnitisse o processo 

de reflexao-a<;ao. 
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Dessa maneira, pode-se notar que hii urn ambiente propicio ao desenvolvimento de 

novas abordagens na realizaviio da Ater que atendam, sobretudo, aos anseios dos assentados, 

dentro da expectativa de valorizaviio das potencialidades dos individuos. 

Questionado o tecnico, objetivamente, sobre a diversidade dos tipos de produtores e 

seus sistemas produtivos, ele respondeu: 

A diversidade existe, ela e grande, ela e grande, e o trabalho nosso, 
nao sei se e felizmente ou infelizmente, e meio imediatista ne? Voce 
nao consegue programar alguma coisa mais a Iongo prazo ne? Entao, 
isso dificulta bastante (TECNICO 1 ). 

Porem, ainda que houvesse interesse em se trabalhar com a individualidade, hii 

dificuldades em operacionalizar tal proposta. E relativamente fiicil perceber as diferenvas entre 

os assentados e por conseqiiencia, nos sistemas produtivos utilizados em urn assentamento 

rural. Entretanto, promover urn exercicio a essa realizayao ainda e urn desafio. 

Para o tecnico, conhecer a origem dos assentados, a tradiviio, o que eles faziam antes 

do assentamento, o que os pais deles faziam, como eles trabalhavam a terra, o nivel cultural 

dessas pessoas, o nivel de estudo, seria extremamente importante para o desenvolvimento dos 

trabalhos no assentamento. De acordo como tecnico " ... e um tipo de investimento que iria dar 

resultado a sociedade; mas a Iongo prazo ". No entanto, hii certa dificuldade quanto ii 

operacionalizaviio dessa tipologia, ainda mais num caso jii estabelecido: " ... e dificil falar, eu 

nao sei quanto tempo demandaria, quantas pessoas estariam envolvidas nisso [ na realiza9iio da 

tipologia ], em que implica isso dai, e em quanto tempo isso traria resultados. Alguma coisa a 

Iongo prazo eu acho que vale a pena. Eu acho que nao dii para voce esperar efeitos imediatos 

( .. .)" (TECNICO !). 

Pelo que parece, o entrevistado nao ve a possibilidade de ele proprio realizar, por sua 

conta, essa tipologia. Ainda assim valoriza a questao: 

"Com certeza [a partir da tipologia J seria muito mais facil da gente 

trabalhar ne? E os resultados seriam alcam;:ados bem mais de 

imediato, de uma forma mais rap ida, e mais resultados, com certeza, 

se voce conseguisse fazer isso. para voce trabalhar com um grupo 

mais homogeneo. para nos seria uma maravilha. E ai com certeza. 

niio tinha como niio dar bans resultados. A dificuldade toda e chegar 

num grupo homogeneo" (TECNICO 1 ). 
A partir dessa fala, pode-se concluir que hii dificuldades de encaminhar processos no 

assentamento em razao das diversidades existentes e, obvio, com sistemas produtivos 
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contrastantes tam bern exigindo a.;oes pontuais ( contrariando inclusive a proposta da Funda.;ao 

Itesp de se trabalhar apenas com b>TUpos). Esse e urn verdadeiro desafio! 

"( ... ) numa reuniiio voce niio tern como scparar aquele que produz 4 

[l itros de leite por animal por dia] do que produz 5 ou que produz 6. 

Agora, depois a gente faz, procura fazer alguma coisa ali ne 

[ especifica para cada caso]?" (TECNICO 1 ). 

Agora, a possibilidade de se trabalhar com grupos um pouco mais homogeneos 

desperta o interesse entre os tecnicos, pois assim, quantificam e definem me!hor suas 

atividades, tendo mais oportunidades de alcan<;ar o sucesso. 

"Talvezfosse mais facil, mais interessante, mais produtivo, pegar isso 

desde o come90, quando voce poe as pessoas no lote ne? Voce vai 

organizar a forma de trabalhar - trabalhar em grupo; se e um 

assentamento pequeno voce pode trabalhar com 0 assentamento 

inteiro. Se ... dependendo da origem das pessoas, de onde elas vieram, 

se uma grande parte vai trabalhar com algodiio; uma grande parte 

vai trabalhar com pecuarz'a. Se voce pegasse no come9o, isso seria 

bern rna is facil de organz'zar" (TECNICO 1 ). 
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V CONSIDERA(:OES FINAlS 

0 deslocamento das atew;:oes do setor primario para o setor terciario, como 

altemativa ap6s a crise de !930, ocasionou uma serie de transfonnar;oes em estreita ligar;ao 

com o processo de desenvolvimento rural que se instalara. Por volta da decada de 1950, no 

periodo marcado pela chamada Revolur;ao Verde houve profundas alterar;oes no meio rural 

brasileiro, especialmente a transir;ao dos complexes rurais aos complexes agroindustriais. 

Ressalta-se que essas transfonnac;;oes contaram com o apoio de todo o aparato estatal. 

A concepr;ao das politicas publicas e econ6micas estabelecidas acompanhava a nova ordem de 

crescimento e desenvolvimento mundial direcionada para o setor industrial. As ar;oes 

empregadas em pro! do desenvolvimento tiveram o suporte de instituir;oes de ensino, pesquisa, 

sistemas de credito e, principalmente para o caso deste trabalho, do servir;o de Assistencia 

Tecnica e Extensiio Rural- Ater ( criado oficialmente a partir do final da decada de 1940). 

As instituir;oes, sobretudo as de Ater, empenhavam-se, entao, em transmitir/difundir 

tecnologias modernas, como a utilizayiio de insumos quimicos e maquinarios sofisticados 

(para a epoca). Incentivava-se uma nova forma de produzir, porem desprezavaM-se o 

conhecimento e as praticas socialmente construidas ao Iongo da hist6ria. E certo que os novos 

"pacotes tecnol6gicos" niio serviram a todos; os incentives e subsidios privilegiaram medias e 

grandes empresas rurais, excluindo pequenos produtores. 

Os servir;os de extensiio rural abordados neste estudo, ao Iongo de sua hist6ria, foram 

divididos em tres fases: Humanismo Assistencialista, Difusionismo Produtivista e Humanismo 

Critico; de acordo com Rodrigues (1997). Ainda que em algumas dessas fases estivesse 

presente, no discurso oficial do Estado, a preocupao;:ao social quanto a necessidade de 

melhorar as condio;:oes de vida de milhOes de brasileiros, na pratica observou-se que por tras 

desse discurso houve sim a preocupao;:iio fortemente focada sobre a expansiio do capitalismo 

no campo. 

Se, por urn !ado, o modelo contribuiu para o aumento da produo;:iio e produtividade 

agricola, de outro, como resultado, mais de 28 milhoes de pessoas deixaram o campo em 

dires;iio as cidades entre 1960 e 1980. Tais fatos alimentaram o surgimento de novas 

organizao;:oes em busca de soluo;:oes para os problemas gerados: o desernprego que aumentara 
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nas cidades (muito em fun<;:ao da precariza<;:ao das rela<;:oes de trabalho no campo) e o 

fechamento da fronteira agricola para milhares de agricultores familiares. 

A problematizac;:ao sobre o verdadeiro papel da extensao rural e suas possiveis 

contribuic;:oes a sociedade como urn todo s6 veio a ser realizada na decada de 1980 - a partir 

das criticas elaboradas pela sociedade e por parte do corpo tecnico das pr6prias institui96es 

envolvidas e, em !990 - em fun<;:iio dos novos desafios impostos a extensao rural a partir do 

surgimento do novo paradigma de desenvolvimento: o desenvolvimento sustentavel. Assim, 

passou a ser discutida institucionalmente a necessidade de novas abordagens, com novos 

enfoques - participativos e sistemicos - que valorizassem o individuo, o meio ambiente e nao 

somente a produ<;:ao. 

Nessa mesma epoca, como resposta daqueles excluidos do modelo modemizante de 

desenvolvimento, eclodia a disputa de interesses entre proprietarios e trabalhadores rurais sem 

terra. 0 periodo ficou marcado pelas pressoes dos movimentos sociais que se organizavam a 

favor dessas lutas, e contando com o apoio de instituic;:oes como a lgreja, partidos politicos, 

sindicatos, tendo como resultante dessas forc;:as a atuac;:ao do Estado, surgiram os 

assentamentos rurais. 

Dentre os acontecimentos na hist6ria da questiio fundiana paulista, as maiores e mais 

significativas transformac;:oes ocorreram na regiao do Pontal do Paranapanema, localizada no 

extremo oeste do Estado de Sao Paulo, principalmente a partir dos anos de 1990, justamente 

pela existencia de uma extensa area passive! de desapropriac;:ao. Fatores que surgem em 

conseqiiencia sao a implanta<;:ao de assentamentos nessa area e o agravamento das condic;:oes 

de vida dos demandantes de terra neste espa<;:o. 

Os assentados da regiao do Pontal do Paranapanema possuem origem bastante 

diferenciada, tanto em razao das regioes de origem quanto pelas distintas experiencias vividas 

anteriormente ao assentamento: uns foram re-assentados em virtude do surgimento de 

barragens na regiao; outros trabalharam como arrendatarios, parceiros, b6ias-frias; outros 

ainda tiveram experiencia de trabalho urbano e optaram pela volta as origens rurais. Na sua 

maioria, foram vivenciadas experiencias organizativas desses trabalhadores via movimentos 

sociais. Alem dessas caracteristicas objetivas, subjetivamente ha tambem os diferenciados e 

complexos sonhos e expectativas resguardados nos projetos e nas lutas de cada urn. Ainda 

poderiam ser citadas outras caracteristicas, como a faixa etana, o genero, o numero de filhos e 

11'i 



a cultura, entre outros pontos que efetivamente atribuem aos assentados uma diversidade. 

Acredita-se entao que, partindo das multiplas combina<;6es permitidas, quanto a esses fatores, 

os resultados se traduzam em diversos sistemas produtivos nos assentamentos. 

A Funda;;:ao ltesp
24 

- 6rgao que dentre suas distintas atribui<;oes e responsavel pela 

assistencia tecnica e extensao rural prestada aos assentados do Estado - trabalha com situayiies 

bastante distintas em fun<;iio do publico que atende. Dai surgem alguns questionamentos. A 

institui<;ao possui urn corpo tecnico que, na maioria dos casos, teve uma formayiio academica 

convencional; no entanto, o surgimento dos servi<;os de assistencia tecnica e extensao rural no 

Brasil se deu sob os auspicios do paradigma modernizante da agricultura. E importante 

ressaltar que o servi<;o de extensao rural brasileiro amparou-se ern algumas no;;:oes marcantes: 

a sociedade era vista como urn sistema homogeneo, estavel, sem conflitos; a tecnologia era 

considerada a principal ferramenta para alcan<;ar o desenvolvimento rural; e a "missao" do 

extensionista era persuadir o agricultor a adotar as modernas tecnologias. Obviamente, isso 

niio exclui a existencia e elabora<;iio de uma visiio critica por parte de membros dessa 

instituic;ao, quanto a essas noc;oes. Portanto, para a realiza<;ao deste trabalho, partiu-se da 

hip6tese de que a diversidade nos sistemas produtivos encontrados nos assentamentos 

implantados na regiao do Pontal do Paranapanema suscite formas diferenciadas de assistencia 

tecnica e extensao rural, as quais, no entanto, nao sao registradas nos servic;os prestados pela 

equipe de assistencia tecnica e extensao rural - Ater da Fundac;ao ltesp. 

Buscou-se responder, pensando em Ater, como seriam realizados tais servi<;os ern urn 

assentamento dessa regiao? Ora, ja que a maioria dos tecnicos que atuam na area da 

Agronomia ou das Ciencias Agrarias, de maneira geral, se "formou" sob a perspectiva do 

modelo de desenvolvimento adotado pelo pais nas decadas de 1950 a 1980, e possivel 

imaginar que eles, naturalmente, encontrem dificuldades para atuar em assentamentos rurais, 

pois o novo publico necessita (certamente) de a<;oes bern diferentes daquelas realizadas na 

implantayiio dos modelos propostos aos agricultores brasileiros, num passado nao muito 

distante. 

Os resultados do trabalho, de fato, corroboraram a hip6tese apresentada e apontaram 

a existencia de quatro classes tipol6gicas (ou tipos) de produtores, representando a diversidade 

14 Criada a partir da "evolw;iio" de 6rgiios como a Assessoria de Reforma Agn!ria - ARA, Institute de 
Assentamentos Fundiclrios - IAF, Departamento de Assuntos Fundilirios - DAF e Institute de Terras do Estado 

de Silo Paulo- ITESP. 
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dos sistemas de produc,:ao do assentamento estudado, a Fazenda Sao Bento, no Pontal do 

Paranapanema: Tipo I - Pequenos Produtores de Leite, Tipo 2 - Familias com Baixo 

Dinamismo Produtivo, Tipo 3 - Medios Produtores de Leite e Tipo 4 - Produtores 

Diversificados. Grosso modo, os tipos se diferenciaram em func,:ao das variaveis relacionadas a 
produc,:ao animal, seja pelo tamanho do rebanho, nivel de produtividade, areas cultivadas (com 

culturas ou pasto) ou renda, localizados na Figura I 0. Mas ap6s a definiyao da tipologia, que 

propiciou delimitar os sistemas produtivos, buscou-se compreender evolutivamente a 

forma'(ao destes, pois estaticamente eles pouco teriam a contribuir na analise. Compreender 

sua evoluc,:ao, indo mais alem, foi fundamental para a amilise da forma de atua9iio da equipe de 

Ater. 

Os tipos encontrados se evidenciaram exatamente a partir de uma evoluvil.o, com 

pontos de mudan9a e, ou, ruptura. Uns assentados investiram mais na pecufuia, nao pela 

determinaviio do tecnico ou pela aptidao da regiao, mas sim por causa da inviabilidade de 

"tocar" as Iavouras atraves dos modelos propostos ( calcados na utilizavil.o de insumos 

externos) que demandavam elevados investimentos. Na maioria das vezes, tais recursos eram 

financiados, sendo disponibilizados muito tardiamente. Outros agricultores, sobretudo aqueles 

que detinham maior habilidade na gestao da produviio, conseguiram nao apenas aumentar o 

numero de animais, mas tambem investir na Iavoura "no momento certo" - observando e 

acertando o "ano de born prevo". Outros porem, os mais idosos, apresentaram dificuldades em 

produzir, inclusive pelos limites impostos pela idade, sendo de se notar que, nesses casos, as 

aposentadorias foram responsaveis por grande parte da renda. E ha ainda outros produtores, 

com pequeno numero de animais, e que "tocavam a lavoura", os quais apresentaram maior 

vulnerabilidade aos riscos oferecidos pelo mercado: instabilidade de prevos e elevaviio dos 

custos de prodw;ao. 

As diferenciav5es em termos de idade, de origem (experiencias), da atividade lavoura 

ou pecuiiria por si ja dariam algumas proposiy5es tipol6gicas. A propria Fundavil.o Itesp aponta 

a necessidade de eonhecer a realidade dos assentamentos (inclusive atraves da Metodologia do 

Diagn6stico de Sistemas Agrarios, utilizada nesta pesquisa), de estabelecer uma postura 

democriitica atraves de processos participativos e sob o enfoque sistemico. Porem, mesmo que 

simplificadamente nao se notou uma orientavil.o tecnica diferenciada em funvil.o de tipos de 

agricultores existentes. Observou-se urn procedimento-padrao, na maioria 
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Pequenos Produtores de Leite 

!;~f};*~i;ii~fiJ Fammas com Baixo Dinamismo Produtivo 

- MSdios Produtores de Leite 

- Produtores Diversificados 

l 

/ 

Figura 10 - Localizayiio dos diversos gmpos obtidos atraves da tipologia. 
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dos casos orientados pelos produtos (Ieite, mandioca, algodao) e nao pelo produtor e, por is so 

mesmo, comprometendo a participa<;ao. 

Ora, se a Funda.;:ao Itesp importava conhecer a realidade dos assentados, a 

diversidade produtiva deveria ser trabalhada com mais intensidade. 0 fato de conhecer os 

tipos existentes e agrupa-los (ja que eles se encontram dispersos no assentamento) poderia, por 

exemplo, potencializar ou organizar uma serie de a.;:oes. Ao trabalhar sob a forma 

padronizada, encontrando-se o tecnico preocupado muitas vezes em transmitir tecnologias, 

ocorre a perda da oportunidade de estimular as diferenvas, fundamentais a constru<;ao do novo, 

dos cidadaos. 

Percebe-se, institucionalmente, urn descompasso entre os principios, objetivos e 

metodologias propostos pela Funda.;:ao ltesp e o que os tecnicos operacionalizam. Mas a 

questiio niio e simples assim. Tomando-se, por exemplo, a mudan.;:a de paradigmas - do 

paradib'11la da modemiza.;:ao da agricultura para o paradigma do desenvolvimento sustentavel 

- percebe-se que ha urn Iongo distanciamento, que suas bases sao completamente diferentes. 0 

valor capitalista se opoe ao valor da sustentabilidade. Trata-se de urn descompasso entre se 

trabalhar para o capital e, sob uma nova perspectiva, a necessidade de se trabalhar para a 

sociedade. 

Os tecnicos da equipe de Ater, na maioria dos casos, formaram-se sob os prop6sitos 

(capitalistas) voltados para uma sociedade considerada, equivocadamente, homogenea e 

deveriam ser autoritarios, persuasivos. Portanto, falar em construtivismo pode nao ter 

significado algum. 

Muitas vezes sao Jevados, de acordo com as orienta<;oes institucionais, a fazer coisas 

para as quais niio foram preparados, ou seja, elaborar planejamentos, desenvolver atividades 

com enfoque participativo, voltadas a sociedade e nao exclusivamente ao capital. Obviamente, 

tais atividades demandam tempo para as adaptavoes e aprendizado necessarios. Propostas 

dessa natureza demoram a ser construidas, alem do que exige ainda maiores investimentos na 

capacita.;:ao desses profissionais. Afora tudo isso, e mesmo pelo que foi apresentado neste 

estudo, tais processos nao se dao da mesma forma, ou no mesmo tempo, em todas as 

comunidades. 

Na condu<;ao dos processos que demandaram a participa<;iio no assentamento, como 

as reunioes ou o proprio planejamento participativo, os assuntos foram trabalhados 
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superficialmente; nao foram problematizados. Neste ultimo sentido, nao apenas se resolveriam 

os conflitos, mas seriam criadas condic;:oes para novos enfrentamentos. Nao foi notado 

planejamento de Iongo prazo, e a participar;:iio imediatista nao traz resultados satisfat6rios. 

Valorizar as diferen<;as, promover a participac;:ao pode ser simplesmente nao ter a pre

concepc;:ao do que seja urn assentamento rural ideal. E preciso construi-lo, realmente em 

conjunto, por tecnicos e assentados. Se isso nao e levado em conta, os assentados na verdade 

nao assumem responsabilidades. Nao basta apenas "tirar comissoes" para este ou aquele 

problema. E preciso que eles se sintam parte do problema e da soluc;:ao. Se antes os assentados 

se organizaram e participaram da !uta pela terra, agora precisam compreender que a !uta e pela 

cidadania e provavelmente, diante da sociedade vigente, esta deve ser uma !uta ainda maior. 

Como ultima sugestilo, talvez a mais importante, hit a necessidade de separar a figura 

do extensionista da figura do fiscal. Os objetivos de urn e de outro silo completamente 

diferentes. Nao e possivel ao extensionista estabelecer uma relac;:ao democriitica, de troca de 

conhecimento, de inter-influenciar, de educador-educando e educando-educador, de 

construc;:ao, se no momento seguinte ele terii que colocar de !ado toda a postura construida ao 

Iongo do tempo e, instantaneamente, assumir a postura autoritiiria, de fiscal. 

A fiscalizac;:ao pode ate fazer algum sentido, o fiscal niio. 
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