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RESUMO 

Esta pesquisa relaciona-se a produyaO do conhecimento pelo ServiyO Publico de Extensiio 

Rural do Estado de Sao Paulo, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

PRONAF (linha de adequayao da in:fra-estrutura municipal), a qual vern se desenvolvendo em 

vinte e quatro municipios-pilotos no Estado de Sao Paulo desde 1997. 0 principal objetivo e a 

aruilise dos procedimentos filos6fico-cienti:ficos na elabora9ao dos Pianos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (PMDRs). 0 enfoque e epistemol6gico, o metodo e o hermeneutico 

critico, a metodologia e a analise de conteudo e o Esquema Paradigmatico e o instrumento para a 

constru9a0 dos dados, fundamentado na Teoria Critica. Os resultados indicam que as abordagens 

utili7i!das nos pianos foram marcadarnente empirico-analiticas caracteriZildas pela enfuse nos 

aspectos economicos e tecnol6gicos e pela reprodu9a0 do modo de produ9ao capitalista. Neste 

contexto, ha evidencias da participayao dos agricultores fumiliares na elabora91io dos PMDRs, 

representada pela tendencia da utili7il9ao de abordagens fenomenol6gico-hermeneuticas 

caracteriZildas pela busca do dialogo e do consenso. Entretanto, estas abordagens niio bastam para 

legitimar o PRONAF sob a visiio de urna abordagem de gestao social do conhecimento, na qual o 

agricultor fumiliar e 0 principal agente do processo. 
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ABSTRACT 

This research concerns to the production of the knowledge by the the Public Service of 

Rural Extension of the State of Sao Paulo, in the National Program oflnvigoration of the Family 

Agriculture - PRONAF (adaptation line of the municipal infrastructure) which has been 

developed in twenty-four pilot counties in Sao Paulo State since 1997. 

The main objective of this study is to analyze the philosophic-scientific procedures in the 

elaboration of the Municipal Plans of Rural Development. The focus is epistemological, the 

method is the critic hermeneutic, the methodology is the content analysis and the Paradigmatic 

Scheme is the instrument to the construction of the data of this study, based upon in the Critic 

Theory. 

The results show that the approaches used in the plans were markedly empirical-analytical, 

characterized by the emphasis on the technological and economical aspects, and by the 

reproduction of the capitalist system. In this context, there are evidences of the fumiliar farmers' 

participation in the elaboration of the PMDRs, represented by the trend of the use of 

phenomenological-hermeneutic approaches characterized by the search of the dialog and 

consensus. However, those are not enough to legitimate the PRONAF under the vision of an 

approach of social management of the knowledge in which the fumiliar farmer is the main agent of 

the process. 
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INTRODU<;:AO 

0 Desenvolvimento Sustentavel foi a soluyao apresentada pela Comissao Mundial sabre 

Meio Ambiente e Desenvo1vimento (CMMAD) para atender as necessidades do presente e 

garantir as necessidades das gerayoes futuras. Para o Desenvo1vimento Sustentavel, e irnportante 

que cada sociedade elabore seus pr6prios mode1os construidos com a participayao de seus 

diferentes segmentos. Nestes mode1os a agricultura passa a representar urn segmento estrategico 

irnportante no seu novo pape1 nao s6 de fomecedora de alirnento mas tambem, dentre outros, o de 

geradora de empregos. 

Neste contexto o segmento da Agricultura Familiar, por suas caracteristicas e desempenho, 

e apontado como essencial nas politicas de desenvo1vimento. 

No Brasil, o Prograrna Nacional de Fortalecirnento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

apresenta-se como urn dos principais prograrnas que compoem a politica do Govemo Federal. 0 

PRONAF tern como diretrizes gerais a gestao social, "o exercicio da participa{:iio, 

compatibilizando seus propositos e os interesses dos beneficitirios com a polftica agricola e ou 

prioridades do Estado e do Municipio" e se prop()e a "construir um novo paradigma de 

desenvolvimento rural para o Brasil, sem os vicios do passado" (MAARA, 1996, p 14). Os 

servi9os de extensao rural oficiais tern sido considerados pelos principais atores sociais envolvidos 

com este prograrna como os agentes externos de fundamental irnportilncia para sua 

irnp1ementa\)iio. 

0 planejamento participativo, ou a pesquisa participante, tomou-se urn pre requisito para 

as a9oes da Extensao Rural na e1abora\)ao e desenvo1vimento dos pianos, prograrnas e projetos 

junto as comunidades rurais. Com isso, nos Ultirnos anos, houve urn aurnento quantitativa da 

produ\)iio de PMDRs e, consequentemente, a preocupayao com a qualidade destes pianos onde 
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aparecem algumas quest5es relacionadas com a avalia\:lio dessa produs:ao, suas caracteristicas, 

suas tendencias, a validade cientifica de seus resultados, a aplicabilidade de suas conclus5es, 

gerando urn novo desafio para pesquisadores e extensionistas: como avaliar estes pianos? quais os 

fundamentos cientfficos da produyao do conhecimento nestes pianos? quais as suas propostas? a 

quem interessam os pianos? qual o paradigma de desenvolvimento rural inerente aos pianos? 

Este trabalho procurou responder a estas quest5es, realizando urn estudo dos fundamentos 

cientificos da produs:ao do conhecimento pela Extensiio Rural do Estado de Sao Paulo na 

elaboras:ao de PMDRs de modo a verificar o paradigma de desenvolvimento rural, as principais 

abordagens metodol6gicas dos referidos pianos e analisar as implicas:5es epistemol6gicas dessas 

abordagens para descobrir por tras das tecnicas e metodologias utilizadas, os seguintes 

pressupostos: 

Te6ricos, como: Fenomenos Sociais e Educacionais Privilegiados, Tipo de Mudans:a 

Proposta. 

Epistemol6gicos, como: conceps:ao da ciencia e criterios cientificos utilizados no diagn6stico 

da realidade e na identificayao de problemas 

Gnosiol6gicos, como: forma de relacionar os sujeitos e os objetos no trato com o 

conhecimento. 

Ontol6gicos, como: conceps:5es de homem, de realidade e de sociedade 

0 presente estudo, embora limitado a produyao do conhecimento nos PMDRs dos 

municipios pilotos do PRONAF no Estado de Sao Paulo e submetido as restris:5es pr6prias de urn 

trabalho inicial, pretende contribuir na acurnulas:ao e sistematizas:ao de conhecimentos sobre os 

fundamentos cientificos do planejamento em Extensao Rural e suas tendencias metodol6gicas, 

alem de apontar a necessidade de novos estudos sobre a produs:ao do conhecimento nos 

programas de desenvolvimento de comunidades fundarnentados no principio da gestao social. 
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Acreditamos que sua maior contribui.yao esta na proposta de analisar os pianos sob um enfoque 

cientffico, buscando, assim, reconstruir o nexo entre o instrumento utilizado para o diagn6stico 

das necessidades e seus pressupostos cientfficos e filos6ficos. Como extensionista, membro da 

Divisao de Extensiio Rural (DEXTRU) da Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral (CATI), 

a partir da lembran.ya das palavras da Prof." Delma Pe.yanha Neves em palestra proferida na 

disciplina de Extensiio Rural, no curso de p6s-gradua.yiio da FEAGRI/UNICAMP para quem, 

"uma das dificuldades de compreensiio e da produr;iio do conhecimento a respeito da Extensiio 

Rural, estava no Jato dos extensionistas niio escreverem sabre sua pratica", entendemos que 

outra contribui.yiio desta pesquisa, esta na demonstra.yao da necessidade do extensionista, apesar 

de suas lirnita.yoes, de teorizar sabre sua pratica e colocar a disposi.yao das Institui.yoes de 

Extensiio Rural e da sociedade, propostas de solu.yoes para os problemas relatives a atuar;ao da 

Extensiio Rural, enriquecendo o debate te6rico e trazendo para o campo deste debate a visao de 

quem vivenciou na pratica a problematica dos referidos temas. Com isto, num memento que a 

Extensiio Rural PUblica assirn como os demais 6rgaos publicos, vern passando mais uma vez por 

um processo de "sucateamento" e de "desmora!iza.yiio" fundamentados no discurso nee-liberal de 

que os servir;os publicos sao ineficientes e defendendo o "Estado-minirno", esperamos que esta 

pesquisa venha a se somar a outras que se contrapoem a este discurso, e que possa servir de 

instrumento para institui.yoes como a Federar;ao dos Trabalhadores PUblicos da Extensiio Rural e 

do Setor PUblico Agricola (F ASER), a Confedera.yiio Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CONT AG e demais setores democraticos do govemo e movimentos sociais, na defesa por urn 

servir;o de Extensiio Rural PUblico, gratuito, eficiente e destinsdo aos agricultores familiares, alem 

de estirnular outros extensionistas a realizarem estudos semelhantes. 
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A pesquisa foi desenvolvida no ambito dos vinte e quatro municipios-piloto da "linha de 

adequayao da infra-estrutura municipal do PRONAF" (PRONAF/Infra-estrutura)1 no Estado de 

Sao Paulo, junto aos pianos municipais de desenvolvimento rural, aos extensionistas dos 

municipios-piloto, aos documentos hist6ricos do PRONAF e aos atores sociais que participaram 

da constru~ao do prograrna no Estado. 

Com os dados obtidos, construiu-se uma tipologia dos pianos a partir da recuper~ao da 

16gica existente entre os diferentes niveis que constituem o processo de produ~ao do 

conhecimento cientifico (tecnico, metodol6gico, te6rico, epistemo16gico e filos6fico) 

relacionando-os as abordagens metodol6gicas utili:rodas nos referidos pianos, com a finalidade de 

evidenciar o paradigrna cientifico sob o qual estes pianos se situam. 

No primeiro capitulo, o estudo apresenta uma aruilise hist6rica da politica de extensiio 

rural no Brasil, procurando caracterizar suas fuses e as criticas a elas referentes, no sentido de se 

conhecer a visiio de sociedade dos extensionistas da Coordenadoria de Assistencia Tecnica 

Integral (CATI) (6rgao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, 

responsavel pelas ~oes de Assistencia Tecnica e Extensiio Rural no Estado), apresenta tambem 

uma aruilise da evo lu~ao hist6rica da Assist en cia T ecnica e Extensao Rural no Estado de Sao 

Paulo, alguns estudos sobre a visiio dos extensionistas, alem dos debates atuais sobre a extensiio 

rural no pais, com a finalidade de se conhecer suas novas propostas de atua~ao. 

Ainda no primeiro capitulo, com o prop6sito de conhecer a politica de desenvolvimento 

que definiu o perfil das organi:ro~oes de extensao rural e dos extensionistas no pais, introduz-se 

1 
Optou-se por esta linha de a9<3o desenvolvimento rural por ser a que melhor caracteriza no PRONAF a 

produ9'3o do conhecimento pela Extensao Rural, objeto principal deste estudo, em especial do modelo 
conhecido como modemiza9<3o conservadora. Finalizando o capitulo, aborda as novas propostas de 
desenvolvimento: o modelo de participa9<3o, o enfoque sistemico e oesenvolvimento sustentavel, com a 
fin,.lirl"rl" riA <'.onhecer seus oressuoostos e as criticas a elas dirioidas. 
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alguns conceitos de desenvolvimento e de desenvolvimento rural de acordo com diferentes escolas 

e autores, a partir de uma evoluyiio historica dos modelos de desenvolvimento. 

0 segundo capitulo apresenta uma anitl.ise sobre o segmento da agricultura familiar, 

centro do processo do novo modelo de desenvolvimento proposto no PRONAF. 

0 PRONAF, com as respectivas premissas basicas, detel'lllinayi>es funcionais e formas de 

intervenyiio relacionadas a este estudo, e apresentado tambem neste capitulo . 

Na sequencia, o terceiro capitulo, apresenta a pesquisa de campo: os objetivos da pesquisa, 

a metodologia, o referencial teorico, o instrumento utilizado para a obtenyiio e anitl.ise dos dados e 

as etapas fundamentais do estudo. 

0 capitulo quatro apresenta os resultados e discussoes, propondo um modelo de anitl.ise 

interpretativa, baseado nos conceitos apresentados anteriormente, adaptados a presente pesquisa. 

Neste capitulo, ainda, com a finalidade de compreender a logica encontrada nos resultados, a 

partir do contexto a eles relacionados, apresenta a recuperayiio hist6rica do PRONAF. 
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CAPITuLO I 

EXTENSAO RURAL E DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL 

Na primeira parte deste capitulo apresenta-se urn hist6rico da Extenslio Rural no Brasil, 

iniciando pela apresenta91io dos seus marcos iniciais, seguido da recupera9iio hist6rica da 

Assistencia Tecnica e Extenslio Rural no Estado de Sao Paulo, da visiio de sociedade dos 

extensionistas segundo a opiniiio de alguns pesquisadores e do debate atual em tomo da Extenslio 

Rural. Na segunda parte do capitulo, com a finalidade de compreender melhor o breve hist6rico 

apresentado sobre a Extenslio Rural, analisa-se alguns conceitos de desenvolvimento rural e as 

politicas de desenvolvimento rural adotadas no pais, partindo de uma apresenta9iio dos pontos de 

vista de alguns pesquisadores sobre o tema, seguindo-se de uma aruilise do modelo de 

model11iza9iio conservadora e finalizando com uma apresenta9iio das novas tendencias de 

desenvolvimento. 

1.1. A Extenslio Rural no Brasil 

Dentre as diversas defini9oes de Extenslio Rural, esta pode ser concebida como urn servi9o 

de assessoramento a agricultores, suas fumilias, seus grupos e organiza9oes, nos campos da 

tecnologia da produ9iio agropecuaria, administrayiio rural, educa9iio alimentar, educa9iio sanitaria, 

educayiio ecol6gica, associativismo e ayiio comunitaria (FIGUEIREDO, 1984). 

E uma atividade desenvolvida basicamente pelos setores publicos federal, estadual e 

municipal, tambem ganhando enfase nos dias de hoje junto as Organiza9oes niio Govemamentais 

(ONGs), ao setor privado, atraves de cooperativas de grande porte, de empresas fomecedoras de 

insurnos, entre outras entidades. 
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A Extensao Rural tern suas raizes nos Estados Unidos da America quando da passagem de 

urn estrutura agricola escravista para uma estrutura mercantil e capitalista. 

Fonnalizada em 1914 como Serviyo Cooperativo de Extensao Rural, tinha por finalidade 

permitir a populayiio rural americana, ausente dos colegios agricolas, o acesso a conhecirnentos 

uteis e praticos relacionados a agricultura, pecuiria e economia domestica para adoyiio de novos 

habitos e atitudes no desenvolvirnento de suas atividades produtivas. (BERGAMASC0,1983). 

Os serviyos de Extensao norte americanos seguiram por dois modelos: o "Cooperative 

Extension Service" e o "Farm Security Administration", que constituem o chamado modelo 

classico americano de extensao rural, que trabalhava sob a 6tica da corrente te6rica neoclissica, na 

qual o progresso tecnico era visto como o Unico caminho para promover o desenvolvirnento e o 

processo de modernizayiio em si seria urn fator de mudanyas sociais, independentemente das 

estruturas s6cio-economicas e politicas existentes. Dentro de urna concepyiio empirico-positivista, 

a extensao buscava a melhoria de vida da populayiio rural por meio da difusiio de tecnologias 

quimico-mecilnicas que aurnentassem a produtividade das lavouras ( FIGUEIREDO, 1984 ). 

Num primeiro momento o modelo de extensiio rural brasileiro seguiu o "mode1o classico" 

americano e, posteriorrnente, o "mode1o de adoyiio difusionista", modelo este fundamentado no 

conceito de "capacidade de inovar" que, para Rogers, seu idealizador, era urn processo mental por 

onde passava o individuo desde a primeira noticia da inovayiio ate decidir adota-la ou rejeita-la 

(ROGERS,1971). 
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1.1.1. Os marcos iniciais da extensiio rural no Brasil. 

A "International Association for Economic and Social Development" (AlA), criada em 

1939 pela familia Rockfeller, teve urn papel de grande expressao na hist6ria da Extensao Rural do 

Brasil. Ap6s as dificuldades de estabelecer urn programa com o Govemo do Estado de Sao Paulo, 

iniciou suas atividades nos Municipios de Santa Rita do Passa Quatro e de Sao Jose do Rio Pardo, 

ambos no Estado de Sao Paulo, entre 1948 e 1956, nos moldes do "Cooperative Extension 

Service" (FIGUEIREDO, 1984). 

Em 1948, urn convenio entre a AlA e o govemo do Estado de Minas Gerais resultou na 

criayao da Associa9ao de Credito e Assistencia Rural (ACAR), cujo objetivo era melhorar as 

condiyiies de vida no campo por meio do aurnento de produtividade das lavouras e educayao da 

familia rural. Os instrumentos de ayao eram a assistencia tecnica e o credito supervisionado 

(FONSECA, 1985). 

A Extensiio Rural buscava respaldo cientifico para enfocar e explicar o seu "processo 

educativo informal" na "teoria do capital humano" a qual via a educayao como urn investimento. 

De acordo com esta teoria " a desconcentrar;iio de renda ou a sua elevar;iio, pode ser obtida pela 

elevar;iio sistematica dos niveis educacionais da popular;iio, sobretudo da popular;iio 

trabalhadora" (CDPA, 1980, p.4 apud QUEDA, 1987, p. 108). 

Estava assim implantado no Brasil o modelo classico americano de extensiio rural que, 

dentre outros objetivos, buscava conter a expansiio do comunismo na America Latina, CUJa 

populayiio empobrecida, apresentava-se como urn meio rico para a sua propagayao. 
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Este modelo inicial de extensao rural foi denominado por RODRIGUES (1997), como 

humanismo assistencialista, caracterizado pela "preocupayao" com a melhoria das condis:oes de 

vida da populayao rural. Esta "preocupayao", no entanto, para o autor, caracterizava o 

assistencialismo e a tutela que a Extensao Rural estabelecia na sua relas:ao com a comunidade. 

Este carater tutelar nada mais e que urna fulsa generosidade que faz das pessoas objetos do 

humanismo, mantendo dessa maneira a situas:ao de opressao da populayao, e impedindo a sua 

hl11llal1izayao, isto e, a sua desalienayao e afirmayao como pessoas ( FREIRE, 1987). 

Esse modelo inicial de extensao rural que caracterizou as ayoes da ACAR levou a 

implantayao, em vanos Estados do pais, de diversas associas:oes de credito semelhantes, o que 

resultou na necessidade de se instituir urna coordenayao em nivel nacional. 

1.1.2. F ases da extensao rural no Brasil 

Em mais de cinqiienta anos de existencia, desde o ano de 1948, com as prirneiras 

experiencias no Brasil no municipio paulista de Santa Rita do Passa Quatro, a extensao Rural no 

Brasil passou por diversas fases. As principais caracteristicas destas fases foram classificadas por 

Rodrigues (1997) em tres momentos distintos, relacionados a orientayao filos6fica e ao modelo 

operacional predominante em cada urn deles, os quais denorninou de: 1) Humanismo 

assistencialista; 2) Difusionismo produtivista; 3) Hurnanismo critico. A caracterizayao destes 

aspectos e resumida no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Caracterizayao slllilliria dos tres periodos que marcam o processo evolutivo da 

extensiio rural no Brasil 

Especilica~o 
Humanismo Difusionismo Humanismo 

assistencialista Produtivista Critico 

Prevalencia 1948-1962 1963-1984 1985-1989 

PUblico Pequenos Grandes e medios Pequenos e medios 

Preferencial Agricultores Agricultores Agricultores 

Unidadede 
Familia Rural Produtor Rural F arm1ia Rural 

trabalho 

Ori~ ''Ensinar a fazer 
Difusionista Dial6gica problematizadora 

I pedag6gica fazendo" 

Papel do agente Indutor de mudan9as Elaborador de projetos de Catalisador de processos 

de extensiio de comportamento credito rural sociais 

Tipode 
Vertical ascendente Vertical descendente Circular 

Planeiamento 

Apenas subjacente: 
Finalistico: modernizar o Essencial, mas dentro de 

Papelda 
instrurnento para 

processo produtivo padrCies de equilibrio 
melliorar as condi90es 

tecnologia 
de vida da fann1ia 

aumentando a produtividade ecol6gico, energetico e 

rural 
da terra e do traballio social 

Supervisionado: cobre Orientado; voltado para Orientado: voltado 

Tipo eusodo investimentos no Jar e produtos com o fim de preferencialmente para 

credito rural na propriedade viabilizar tecnologias de uso viabilizar "tecnologias 

(produtivos ou nao) intensivo de capital apropriadas" 

Organi.za91ioda 
Cria grupos de 

Nao se preocupa com este 
Estimula a organiza9iio e o 

agricultores, donas de associativismo rural 
pop~ 

casa e jovens rurais 
tipo de a9iio 

autonomos 

Fonte: RODRIGUES (1997, p. 122) 

Para RODRIGUES (1997), o terceiro periodo, caraterizado pelo hurnanismo critico que 

deveria prevalecer na Nova Republica com sua politica de redemocratiza91io do pais ap6s mais de 

duas decadas do regime militar autoritano, foi apenas esbo9ado, pois sofreu nitida virada com a 

reforma ministerial que fez retornar urna politica agricola voltada para a obten91io de 

"supersafras", deixando de !ado os antigos "compromissos sociais" que o Sistema Brasileiro de 

Assistencia Tecnica e Extensiio Rural (SIBRA TER) insistia em abra9ar. 

A principal caracteristica do hurnanismo critico, de acordo com o autor, e a promo91io 

hurnana integral das maiorias demogr.ificas do campo, mas sem paternalismo, dentro de urna 

perspectiva libertadora em que o pequeno agricultor, proprietano ou niio das terras onde trabalha, 
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e sujeito de suas ~oes como cidadao, problematiza sua realidade e decide. 0 extensionista se 

apresenta niio mais como urn "agente de mudan9a" manipulador; e o interlocutor tecnicamente 

competente de urn relacionamento dial6gico horizontal democnitico, portanto. 

0 progresso tecnol6gico e tambem urn de seus objetivos, mas niio se cogita uma 

intervenylio impositiva para a ado9lio de pacotes tecnol6gicos. Tenta-se viabilizar o progresso 

tecnico e o aperfei9oamento gerencial das minorias que historicamente tinham sido marginalizadas 

desse processo. 

A implantaylio do humanismo critico pela extenslio rural enquanto orienta9lio filos6fica e 

operacional do SIBRATER niio teve contra sua implanta9ao apenas as mudanyas de rumo da 

Nova Republica, mas tambem a resistencia intema de setores fortalecidos, com a propria virada 

nas prioridades da Nova Republica e, principalmente, as amea9as e a consumayao da extinc;:ao da 

Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - EMBRATER (RODRIGUES, 

1997). 

1.1.3. A Assistencia Tecnica e Extensao Rural em Sao Paulo 

Inciando-se com a cria9ao em 1891 da Secretaria de Neg6cios da Agricultura, Comercio e 

Obras Publicas, a Assistencia Tecnica em Sao Paulo passaria por varias transformayoes ate a 

reforma da Secretaria da Agricultura, em 1968, com a criac;:ao da CATI, que teria a funyao basica 

de implementar a assistencia tecnica no estado. 

A rede de assistencia tecnica da CA TI constitui-se inicialmente de nove Divis6es Regionais 

Agricolas (DIRAs), quarenta e cinco sub-regioes ou De1egacias Agricolas (DAs), e, quatrocentos 

e trinta Casas de Agricultura (CAs), equivalentes no Estado de Sao Paulo aos escrit6rios das 

Empresas de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (Emateres) nos municipios. Ja no anode 1976, 
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eram dez as DIRAs e as delegacias regionais somavam cinquenta e quatro unidades que 

supervisionavam o trabalho de quinhentos e setenta e seis Casas de Agricultura. 

Em 1981 registra-se uma pequena transforrnayao em sua estrutura, resultando 

fundamentalmente na separac;ao entre tres areas de atuac;ao: a) Extensao Rural; b) Defesa 

Agropecuaria; c) Sementes, Mudas e Matrizes. 

A Extensao Rural passou a ser definida, a partir dai, como uma ac;ao desenvolvimentista 

em que o fundamento seria a intervenc;ao programada com base num perfeito conhecimento da 

realidade social e economica da comunidade. Estruturalmente foi criado o Departamento de 

Extensao Rural (DEXTRU) que passou a ser responsavel por esta area A busca da produtividade 

ainda permanecia como eixo central das ac;oes da CAT!. 

Segundo PINTO (1998), com o inicio do processo de redemocratizac;ao do pais, em 

meados da decada de 80, assim como a EMBRATER na esfera federal, a CATI passa por uma 

profunda revisao de sua filosofia de ac;ao e de prioridades, adequando-se aos principios da 

participac;ao e de descentralizac;ao contidas nas propostas politicas do governo estadual. Nesta 

:fuse o enfoque desenvolvimentista do periodo anterior e substituido por uma nova filosofia de 

extensao, na qual as pessoas passam a ser vistas como sujeitos-agentes do desenvolvimento. 

Desenvolve entao uma ac;ao fundamentalmente educacional que estimula as pessoas e os grupos a 

se tornarem cada vez mais conscientes, criticas, independentes e habilitadas para o auto

desenvo1vimento. 0 autor relata que a estrategia fundamental para a operacionalizac;iio desta nova 

filosofia de trabalho era efetivada atraves dos Pianos Agricolas Municipais (PAMs), os quais 

buscavam mobilizar as comunidades e demais atores sociais em nivel de municipio, para que, num 

processo participative, passassem a definir mais claramente e criticamente seus problemas, criando 

assim as condic;oes minimas para o aprendizado e o exercicio de uma democracia participativa. 
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Para o autor, a fraqueza ainda das fors;as democraticas e a resistencia mesmo da maioria 

dos tecnicos da CATI em atuar de acordo com a nova filosofia contnbuiram para que esta 

proposta ficasse em evidencia na instituis;ao no curto periodo de 1983 a 1987, com poucos 

impactos de nive1 pratico. Nesta epoca, porem, a contratas;lio de novos quadros de profissionais e 

urn amplo programa de capacitaylio e reciclagem de recursos hurnanos pennitiram que alguns dos 

tecnicos que passaram por este processo de treinamento e desenvolvimento continuassem a 

interferir nos futuros rumos da organizas;ao, a partir de suas novas vis5es de realidade. 

Entretanto, observa o autor, as ayoes da CATI de 1987 a 1994 se pulverizam em diversos 

programas que perduram ate 1998, direcionados quase em sua totalidade para a difusao e 

adaptas;ao de tecnologia, orientas;ao e assistencia tecnica por produto, e nao para a extensao rural. 

Em 1990, por intennedio de urn Decreto, e criado no Estado de Sao Paulo o Sistema 

Estadual Integrado de Agricultura, a fim de institucionalizar o processo conhecido como 

Municipalizayao. 0 processo de municipalizaylio, ou seja, a transferencia de gestao para os 

Municipios, tern origem com a promulgas;ao da Constituis;ao de 1988, quando os municipios 

passarn a ter maior autonomia politica, administrativa e financeira, e, em contrapartida, passaram a 

assumir os principais servis;os publicos basicos. 

Em 1997 a CATI sofre nova reforma, quando sao extintas as DIRAs, que nesta epoca 

somavam catorze unidades e as Delegacias Agricolas com setenta e tres unidades na ocasiao (Fig. 

1), que sao transfonnadas em quarenta Escrit6rios de Desenvolvimento Rural (EDRs) (Fig. 2), os 

quais passarn a coordenar os trabalhos em cerca de quinhentos e oitenta e cinco Casas de 

Agricultura 0 Departamento de Extenslio Rural e transfonnado em Divislio de Extenslio Rural e 

e criado o Departamento de Comunicas;ao e Treinamento (OCT). E com esta estrutura que no ano 

de 1998 a CA TI, a partir de encontros de diretores e dirigentes regionais, apresenta sua nova 

missao de promover o desenvolvimento rural sustentavel, por meio de programas e as;oes 
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participativas, com envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e de todos segmentos 

dos neg6cios agricolas. 

sao Jose des Camp~ 

Figura 1 - Divisao administrativa da CA TI vigente ate 1997 

Figura 2- Divisiio administrativa atual da CATI, em Escrit6rios de Desenvolvimento Rural 
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Ap6s este breve hist6rico da extensiio rural, analisa-se as ideias de alguns pesquisadores 

sobre o pensamento dos "extensionistas", ou seja, dos profissionais das ciencias agnirias, 

agronomos, veterinaries, zootecnistas e tecuicos agricolas das institui96es de extensao rural 

oficiais responsaveis pela di:fusao dos programas de extensiio rural, no sentido de compreender a 

visao de sociedade destes profissionais que desempenham urn papel importante na produviio do 

conhecimento dos pianos municipais de desenvolvimento rural, objeto desta pesquisa. 

1.1.4. A visao de sociedade dos extensionistas 

Os extensionistas, de acordo com NEVES (1995), atribuiam asia missiio de transformar o 

agricultor num "produtor modemo". Suas preocupa96es em rela<;iio ao agricultor estavam 

relacionadas ao aumento da produ<;iio e produtividade. Pretendiam form:i-lo atraves de urn 

volume de conhecimentos e da intemaliza<;iio de estruturas de pensamento racional que 

incorporam a articulm;;ao controlada entre meios e fins. 

Para a autora, o saber adquirido pelos Tecnicos Agricolas (assim denominados pela autora, 

todos os profissionais de ciencias agrarias que trabalbam com extensao rural) em sua forma<;iio 

profissional tern como fundamento os conceitos construfdos pelas ciencias agronomicas. Sua 

aplica<;iio, entretanto, observa a autora, e mediatizada por pressupostos politicos e ideol6gicos, 

veiculados pelas politicas agricolas, orientadores das rela<;iies de poder que os hierarquizam 

positivamente frente aos produtores. 

Afirma ainda que, de modo geral, o saber do qual os Tecnicos Agricolas sao depositaries 

sustenta-se nurna visao de uma pratica agricola considerada atrasada, porque e atualizada segundo 

principios de conhecimentos arcaicos, prim:irios, retr6grados ou por agricultores que niio sabem o 

que fazem, tradicionais porque resistentes as mudan<;as. Enfim, esses tecnicos supoem a 

expropria<;ao e a ilegitimidade do saber dos agricultores. 
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FREIRE (1977) afinna que em seu campo associativo o termo extensao encontra-se em 

relayao significativa com transmissao, entrega, mecanicismo, invasiio cultural, manipulayao. 0 

autor entende que, para grande parte dos agronomos, a dialogicidade e inv:iitvel pois estes 

acreditam que seus resultados sao lentos, duvidosos, demorados, enquanto outros dizem que, 

apesar dos resultados que a dialogicidade pudesse produzir, esta niio se concilia com a premencia 

do pais em relayao a necessidade de se estimular a produtividade. Para o aut or, semelhantes 

afinnayoes expressam uma inegavel descrenya no homem simples; uma subestimayao do seu poder 

de refletir, de sua capacidade de assumir o papel verdadeiro de quem procura conhecer; o de 

sujeito dessa procura Dai a preferencia por transforma-lo em objeto do "conhecimento" que se 

lhe impoe. Os agronomos realizam deste modo o que se chama "alienayao da ignorancia", segundo 

a qual a ignorancia se encontra sempre no outro, nunca em quem se aliena 

Assim, negando o seu carater politico de instrumento de dominayao do lado do poder, 

mas, que pudesse servir como instrumento de resistencia e contestayao junto as carnadas 

populares, a extensao rural efetiva a contradiyao de transformar o elemento educacional em 

instrumento de dominayao. 

Em seu estudo sobre o perfil do tecnico da CATI, com a finalidade de avaliar o potencial 

destes pro:fissionais para efetuarem mudanyas efetivas na ayao extensionista, de forma a superar o 

enfoque produtivista de sua atuayao e construir uma nova extensao rural comprometida com os 

ideais do desenvolvimento snstentavel, PINTO (1998) verificou que a pratica extensionista destes 

tecnicos era ainda caracterizada marcadamente pelo estilo classico-difusionista, refletindo a 

permanencia da visiio tradicional do desenvolvimento rural, apesar de apresentar no discurso 

oficial urn compromisso como desenvolvimento rural sustentavel. 



18 

1.1.5. 0 debate atual sobre a extensao rural 

Dentre as varias discussi'ies relativas ao papel da Extensao Rural na atualidade em nivel 

nacional, pode-se ressaltar o "Serniru\r:io Nacional: Agricultura Familiar e Extensao Rural em 

Debate" promovido pela Confederayao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e 

a Federa9ao das Associa9oes e Sindicatos dos Servidores da Extensao Rural do Brasil (FASER), 

no mes de setembro de 1995 em Brasilia. 0 documento final desse semirulrio afirma que a 

extensao rural tern desempenhado, tradicionalmente, um papel importante no desenvolvimento do 

pais, porem, como qualquer instituiyao publica, a sua atua9ao foi condicionada pelos modelos 

economicos e de desenvolvimento em vigor. Afirma ainda que busca-se hoje um novo modelo que 

possa promover o desenvolvimento com equidade, o que significa incluir aqueles que ficaram a 

margem do processo do desenvolvimento nacional. 

"Neste centirio a extensiio rural e charnada a ter urn papel diferente mas tarnbern decisivo 

neste novo mode/a. Poucas instituit;oes estiio em condit;oes de atender aos desafios que a 

realidade rural impoe para a retomada do desenvolvimento que seja igualittirio e sustenttivel. 

Para que isto seja passive! sera preciso elirninar algumas dificuldades derivadas do mode/a 

anterior, do ponto de vista institucional, operacional, cultural e gerencial" (CONTAG/FASER, 

1995, p.9). 

Mais recentemente, houve o "Semirulrio Nacional de Assistencia Tecnica e Extensao 

Rural: urna nova extensao para a agricultura familiar", sob o patrocinio do Ministerio da 

Agricultura e do Abastecimento - MM. das Organiza9oes das Nayoes Unidas para a Agricultura 

e Alimentayao - F AO e a promo9ao da Associa9ao Brasileira de Entidades Estaduais de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural- ASBRAER, da CONTAG, do Ministerio da Agricultura e 

do Abastecimento/Secretaria de Desenvolvimento Rural/Departamento de Assistencia Tecnica e 
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Extensao Rural - MA/SDR/DATER., da FASER., e do Prograrna das Na\)oes Unidas para o 

Desenvolvirnento - (PNUD Projeto BRA 92/020). 0 evento, realizado em Brasilia, de 4 a 8 de 

agosto de 1997, foi concebido como objetivo de levantar elementos para a constru\)ao coletiva de 

um novo modelo de Extensao Rural publica para o desenvolvirnento centrado na Agricultura 

Familiar. 

Nos comentarios e recomendayoes finais dos consultores do Seminar:io, evidenciaram-se 

alguns pontos comuns como: 

a) a missao de nao mais voltar-se apenas para o "agro-agricola" e para as tarefas de natureza 

estritamente produtiva, mas tambem para a cidadania, o desenvolvirnento sustentavel, a 

participayao; 

b) o acesso ao conhecimento, ao mercado e a livre organizayao; 

c) o publico prioritario, definido no proprio titulo do Seminario, ou seja, o agricultor familiar; 

d) o metodo que nao pode ser concebido de maneira independente dos pontos apresentados 

para a nova missao proposta; em outras palavras, os metodos nao se limitam a tecnicas de 

comunicayao, nem estas sao o seu aspecto mais relevante. 

"0 principal desafio metodol6gico da extensiio hoje e o contraste entre a formaqiio 

limit ada e voltada para uma atividade fragmentaria do engenheiro agr6nomo e a necessidade de 

que o extensionista seja um agente de desenvolvimento, parte de um amplo processo de 

mobilizaqiio social" (ABRAMOVA Y, 1997, p.213). 

0 ponto de maior polemica do Seminar:io girou em tomo na natureza do modelo de 

organizayao do sistema extensionista: entre estatal, publico ou privado. Apesar de alguns pontos 

unitarios sobre o tema, como o desejo de ampliar o poder dos agricultores sobre os extensionistas, 

nao houve urna posi9ao Unica com rela9iio aos modelos de organizayao do sistema extensionista. 
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Apesar das aleg119oes de que ba espayo para todo e qualquer tipo de intervenyao e para as 

mais diversas forrnas institucionais, estas alegayoes nao se apresentam como uma soluyao para o 

debate de fundo sobre qual deve ser a natureza da organi.zayao extensionista para que ela cumpra 

a missao que emerge do sem:inario exclusivamente como sua. 

Para ABRAMOVAY (1997), a principal duvida do Sem:inario esteve relacionada a 

caracterizayao do que e urn serviyo publico e do marco jurid.ico em que se pode levar adiante suas 

atribuiyoes. Para este autor, as duas foryas mais importantes na construyao do projeto em torno 

do qual Seminario se mobilizou tern posiyoes diferentes a respeito: A FASER, que representa os 

servidores da extensao rural (ER) do Brasil, entende que todas estas forrnas juridicas 

( organizay()es sociais propostas pelo governo federal) sao na verdade rnodelos disfaryados de 

privatizayao dos servi9os de extensao rural e que, portanto, desobrigam o Estado de sua 

responsabilidade social. A F ASER entende ainda que a ER publica e gratuita deve ser subord.inada 

ao Estado com garantia de recursos para a manuten9ao do servi9o, estrutura fisica e 

administrativa, equipamentos, capacita9ao (F ASER, 1997, p.ll apud ABRAMOV A Y, 1997, 

p.215); a CONTAG, que representa os trabalbadores na Agricultura, entende que o debate mais 

acirrado gira em torno do termo "servi9o publico" e que as atuais dificuldades e problemas 

colocam o desafio de formular uma politica de assistencia tecnica que nao seja estatal. No entanto 

acredita que isto nao implica consequentemente na op9ao pela privatiza9ao do sistema (CONTAG, 

1997 apudABRAMOVAY, 1997, p.216). 

Para SILVA (1997), uma !uta por espa90 e poder da parte dos atores chaves deste 

processo (CONTAG, DATER, ASBRAER, FASER, ONGs e outras entidades) seria o pior que 

poderia acontecer, pois a sociedade pode interpretar que nao haveria comprornisso com a 

agricultura familiar, somente com vaidades, status, privilegios e poder. 0 autor acredita que alguns 

principios orientadores poderiarn ser propostos, discutidos, negociados, definidos e praticados, 
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como os principios: do pacto interinstitucional entre estas organizat;:oes; da participat;:iio do 

processo negociado; da parceria; e da valorizat;:iio dos talentos humanos e profissionais das 

organizat;:oes participantes, entre outros. 

Segundo VIEIRA (1997), a tentativa de reorganizar os servit;:os publicos de extensiio rural 

no Brasil estii a cargo da ASBRAER cujos desafios da instituit;:iio sao destacados em alguns 

pontos com o refort;:o do cariiter publico (niio necessariamente estatal): o atendimento de 

qualidade a agricultura familiar; o fortalecimento da gestiio social; a execut;:iio e avaliat;:ao dos 

trabalhos realizados e a elaborat;:iio de urn novo desenho da coordenat;:iio nacional. 

Em novemhro de 2000 o 7.° Congresso Nacional dos Trabalhadores da Extensiio Rural e 

do Setor Publico Agricola do Brasil ( 7.° CONFASER) realizado pela FASER na cidade de Natal 

na discussiio da Tese Estado, Politicas Piiblicas e Sustentabilidade em relat;:iio ao novo papel do 

extensionista de contnlmir para a construt;:iio do Desenvolvimento Local Sustentiivel debateu e 

aprovou em plenilria a serem incluidas nas recomendatyoes finais deste tema, as ideias apresentadas 

nas conclus5es finais da presente pesquisa, relativas ao processo de fonnat;:iio continuada dos 

extensionistas a partir da Teoria Critica do Conhecimento, a fun de que estes tenham urna 

percept;:iio mais ahrangente da realidade e do seu trabalho, pennitindo urna at;:iio transfonnadora e 

consciente desta realidade 

Pelo hist6rico apresentado, pode-se concluir que Extensiio Rural no Brasil consistiu num 

instrumento para operacionalizat;:iio de politicas govemarnentais, as quais por sua vez 

representavam determinada teoria de desenvolvimento rural em at;:iio, dai a necessidade de se 

realizar a seguir urna aniilise das teorias de desenvolvimento. 



22 

1.2. Desenvolvimento Rural 

Faz-se aqui uma abordagem em re~ aos conceitos desenvolvimento, no sentido de 

uma melhor compreensiio da politica de extensiio rural desenvolvida no pais, visto que esta 

encontra-se intimamente relacionada com a produ~iio do conhecimento nos PMDRs do PRONAF, 

objeto de estudo desta pesquisa 

Inicia-se com uma apresenta~ao de algumas conce~oes de desenvolvimento, conforme a 

visiio de alguns pesquisadores, seguindo-se de uma aruilise hist6rica da "moderniza~ao 

conservadora da agricultura brasileira", finalizando com uma abordagem sobre as novas tendencias 

de desenvolvimento, dando enfase a re~ao entre 0 desenvolvimento e 0 renomeno da 

participa~o. 

Dentre as diversas conce~oes e correntes de pensamento sobre desenvolvimento, 

podemos distinguir: a corrente biol6gica, que se preocupa com as questoes de saude, nutri~ao, 

moradia, vestimenta, habita~ao, ou seja, como aumento do bern estar; a corrente economica, na 

qual o desenvolvimento e entendido como crescimento economico; uma concep~ao politica, na 

qual o desenvolvimento esta ligado a questiio da expansiio da hberdade, do aumento e seguran~a 

dos direitos humanos e politicos; uma concep~ao de desenvolvimento pelo aumento da cultura e 

uma concep~ao de desenvolvimento enquanto integra~ao dos aspectos, biol6gicos, economicos, 

politicos, culturais e socials . 

Assim, tern sido propostos varios modelos de desenvolvimento rural, alguns dos quais 

utilizados no Brasil. A avalia~lio destes modelos e dificultada pelo fato que freqiientemente varios 

deles sao utilizados ao mesmo tempo. Alem disto, os criterios de avalia~lio dependem dos pontos 

de vista e dos sistemas e valores. 
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Portanto, a maneira especifica de realizar o planejamento numa detenninada regiao do pais 

vai depender do modelo de desenvolvirnento rural adotado. 

BORDENAVE (1985), comparando alguns dos principais modelos e as consequencias de 

sua utiliza91io na comunica91io rural, classificou-os como: 

1. modelo de difusionismo 

2. modelo dos pacotes 

3. modelo de inova91io induzida pelo mercado 

4. modelo de organiza91io ou modelo de participa91io 

5. modelo de transforma91io estrutural. 

Para o autor, no modelo de difusionismo, acredita-se que o desenvolvirnento acontece 

quando se introduzem entre os agricultores novas ideias de maior eficiencia produtiva, de maneira 

que as inovafi:oes sejam difimdidas e os agricultores efetivamente as adotem. Alguns agricultores 

mais aptos a adotarem rapidamente as inova9oes serao imitados por outros de modo que o 

exemplo gera uma reafi:1io em cadeia ate chegar aos agricultores re:fratarios. 

0 autor realiza uma aruilise de cada urn destes modelos ressaltando que : 

a) o modelo de pacotes que ocorreu devido ao modelo difusionista, que nos Estados 

Unidos alcan9ou notitvel exito, n1io teve o mesmo sucesso na America Latina; alem de difimdir urn 

pacote de tecnicas, coloca tarnbem para o produtor urn pacote de servi9os como os de pesquisa, 

extensiio, informafi:1io, comercia!iza9ao, mercado, credito e outros. 

b) no modelo de inovafi:ao induzida, ao inves do desenvolvirnento depender da a91io 

deliberada do Estado, como nos dois modelos anteriores, o mecanisme de mercado e definido 

como o principal fator determinante da dire91io que as inova9oes agricolas tomariio. As criticas a 

esse modelo dizem que por mais eficiente que seja o mercado, somente se colocaria a servi9o dos 

agricultores de baixa renda se o desenvolvirnento rural estivesse baseado na participa91io 
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organizada de todos os agricultores, de modo que todos os estratos pudessem participar da 

orienta9iio da politica de gera9iio e difusao de tecnologia. 

c) o modelo de organiza9iio e participa9ao surge quando os paises do "Terceiro Mundo" 

estao se dando conta de que os modelos de desenvolvimento nacional, incluindo programas de 

desenvolvimento rural, estao levando a uma serie de conseqiiencias indesejaveis. Entre elas: o 

acelerado exodo rural, a urbaniza9iio prematura e a violenta "faveliza9ao" das cidades que se 

convertem em megal6poles descontroladas. 

As rea9oes coincidem na absoluta e urgente necessidade de modelos de desenvolvimento 

rural orientados para o bem-estar da popula9ao e nos quais ela tenha uma irnportante 

participa9iio decis6ria. 

A obj~o que freqiientemente se fuz a este modelo e seu carater meramente "reformista" 

e a relativa inocuidade de seu alcance, no contexto de uma sociedade capitalista o ligarquica 

e opressora. 

d) o modelo de transfofma9ao estrutural: quanto a este aspecto, deve-se observar que os 

modelos anteriores nao questionam a estrutura basica da sociedade e consideram possivel urn 

desenvolvimento rural capaz de satisfuzer tanto as necessidades das classes dominantes com as das 

classes subalternas. 

No entanto, diversos movimentos na America Latina questionam a viabilidade de urn 

desenvolvimento rural que nao irnplique uma mudan~ drastica das estruturas de poder, das 

rela9oes de produ9ao, do regime de propriedade e dos mecanismos de participa9ao social, no 

sentido de uma substitui9ao das atuais classes dominantes pelo poder popular. 

Isto quer dizer que o desenvolvimento rural, que costuma ser percebido como urn 

processo tecnico-econ6mico, e visto no modelo de transforma9iio estrutural como urn processo 

politico-social de transfofma9aO radical e global. 
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Conseqiiencia da mudano;:a de carater do processo seria a convergencia e integrao;:ao de 

processos anteriormente assepticamente separados. Assim, se antes a tecnificao;:ao e a educao;:ao 

para o desenvolvimento, a comunicao;:ilo rural e ate a organizao;:ilo/participao;:ao eram promovidos 

como processos "neutros", alheios a toda inteno;:ilo de "conscientizao;:ao" ou "politizao;:ao", neste 

modelo de transformao;:ao estrutural todos estes processos consideram-se unidos em urn 

movimento global de mudan9a social. 

Este modelo converte-se nurn caminho de desenvolvimento da consciencia critica e de 

aquisi91io de poder, aumentando progressivamente a autonomia decis6ria da popula91io 

organizada. A meta final do modelo de transformao;:ao estrutural e a colocao;:ao do Estado a servio;:o 

real de toda a populayao, resgatando-o de sua atual aliano;:a com as classes privilegiadas. 

Portanto, qualquer concepo;:ao de desenvolvimento necessita de uma concepo;:ao correta de 

sociedade que se pretende e qualquer conceito de desenvolvimento implica na ado91io de uma 

determinada posio;:ilo, dai a necessidade de se analisar o desenvolvimento do ponto de vista 

metodol6gico e ideol6gico e, logo, nao existe neutralidade na implantayao de urn modelo de 

desenvolvimento. 

HAYAMY e RUTTAN (1988), analisando a estrutura te6rica e politica de 

desenvolvimento rural, para analisar o papel representado pela agricultura no desenvolvimento 

como urn todo, a partir da decada de 50, distinguem tres abordagens na tentativa de demarcar os 

limites de uma "nova teoria do desenvolvimento": 

a dos estagios de crescimento 

a da economia dual 

a estruturalista ou teoria da dependencia. 
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Todas tentam explicar a questiio do crescimento da produyiio e produtividade agricolas 

como instrurnentos do desenvolvimento de uma nayiio e centradas, em maior ou menor grau, na 

questiio da tecnologia como base do desenvolvimento. 

V arias correntes de pensarnento debaterarn entre fins da decada de 50 e inicio da decada 

de 60, a questiio da baixa produtividade na agricultura brasileira, prevalecendo os pontos de vista 

dos que defendiam a modernizayiio da agricultura atraves do uso de insurnos modemos, 

culminando nurn corpo principal que passou a se chamar teoria da modernizayiio, da qual 

apresentamos urn estudo a seguir. 

1.2.1. A modernizayao conservadora da agricultura brasileira 

Por este termo se entende a modernizayiio capitalista da agricultura caracterizada por 

profundas transformayoes na base tecnol6gica e das forrnas de produyiio, tendo como 

fundamento central a introduyiio do progresso tecnico que consiste no incremento da quimificayiio 

e da mecanizayiio. Caracteriza urn processo de industrializayiio da agricultura que passa, 

sobretudo a partir da decada de 70 a dirigir as forrnas e as mudanyas em sua base tecnol6gica. 

A modernizayiio capitalista enquanto modelo de crescimento imposto a agricultura 

brasileira tern seu processo de desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial. No entanto, 

entre 1930 e 1960 da-se a integrayiio dos mercados nacionais de alimentos, materias-primas e 

trabalho. Implanta-se 0 setor industrial de bens de capital, internalizando a produyiiO de maquinas 

e insurnos modemos. A progressiva mercantilizayiio da agricultura abre, assim, condiyoes para a 

viabilizayiio e consolidayiio desse novo ramo industriaL 

De acordo com KAGEYAMA (1985), tres elementos permearam a configurayiio da 

"agricultura moderna" no periodo ap6s meados da decada de 60: 
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a consolidayao dos complexos agroindustriais, aprofundando os vinculos entre a furma e o 

tipo da produyao agropecuaria e os setores industriais fomecedores de insumos e 

processadores de materia prima de origem vegetal e animal; 

a forte presen9a do Estado, tanto na concepyiio geral do processo "modernizante", quanto 

na cria9iio e uti!izayiio de instrumentos de politica economica direcionados para esse fun, 

onde se destacam o credito rural, o apoio as export~oes agroindustriais e os projetos 

regionais de desenvolvimento baseados em incentivos fiscais; 

a manutenyiio em grandes areas do pais, das formas locais de do~iio do capital, as 

quais correspondem muitas vezes formas tradicionais da produ9iio agricola, sendo exernplo 

tipico as atividades dominadas pelo capital mercantil no Nordeste. Cabe lembrar a extensiio 

rural enquanto instrumento de politica economica do Estado tambem direcionada para esse 

fun. 

Tres etapas centrais caracterizam a passagem do "complexo rural" para o "complexo 

agroindustrial" na :fuse de modernizayiio p6s-guerra da estrutura da produ9iio agropecuaria: 

periodo de mudan9a lenta e gradual da base tecnica entre os anos de 1950 e 1965 

a fase de internalizayiio, de indnstrializa9iio da agricultura e de constitui9iio dos complexos 

agroindustriais de 1965 a 1980 

a fase de inte~iio de capitais, a partir de meados da decada de 80 (KAGEY AMA e 

GRAZIANO DA SILVA, 1983 apud MARTINE, 1989) 

MARTINE (1989), em seu estudo sobre a moderniza9iio recente da agricultura, salienta 

que esta pode ser dividida em tres fuses ou periodos: 

periodo de model1liza9iio conservadora (1965-79) em que o Govemo induziu a 

moderniza9iio via credito subsidiado e a internaliza9iio do pacote tecnol6gico da revo1uyiio 
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verde que ja se caracterizava pela mudanr;:a da base tecnica da agricultura com a 

constituir;:ao dos complexos agroindustriais (CAis); 

periodo de crise (1980-1985), caracterizado pela retirada do credito subsidiado substituido 

pelo credito dirigido; 

periodo p6s-1985, marcado pela colheita de vitrias supersafras. 

Dentre as vitrias criticas relativas ao processo de modernizar;:ao conservadora, destacam

se a concentrar;:iio da renda nas llliios de poucos produtores, a exclusao dos agricultores familiares 

desse processo, o exodo rural e os problemas sociais no campo. 

De acordo com TERESO (1992), o modelo promoveu a ador;:ao e a utilizar;:ao de solur;:oes 

tecnol6gicas para a produr;:ao agricola desenvolvidas em paises cujas condir;:oes diferem bastante 

das existentes no Brasil, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista s6cio

economico e nao procurou fuzer urn diagn6stico preciso de quais eram, na epoca, os reais 

problemas e potencialidades do setor rural, optando por urn modelo de solur;:ao homogeneo e 

imposto, sem considerar a grande diversidade de contextos s6cio-economicos e ambientais em que 

se dit a produ~tiio agricola no o pais. 

I .2. I. I. 0 credito rural e a modernizar;:ao conservadora da agricultura 

CARDOSO (I 980), em sua analise da evolu~tiio do credito agricola no Brasil como urn dos 

instrumentos mais importantes das politicas de desenvolvimento impiementados no pais, remete 

sua origem a data de 31 de dezembro de 1964 com a promulgar;:ao da Lei n.0 4.595, base da 

"reforma bancitria" brasileira originando o Conselho Monetitrio Nacional e o Banco Central. 

A Lei n.0 4.829, de novembro de 1965, institucionaliza o credito e estabelece que "o 

credito agricola sistematizado por esta lei sera distribuido e aplicado de acordo com a politica 

de deserrvolvimento e a produr;iio rural do pais e para o bern estar do povo. Forma-se assim o 
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Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR), fzxando a estrutura definitiva desta politica cujas 

normas passam a vigorar" (CARDOSO, 1980, p.109). 

0 estudo mostra que a partir de sua institucio~ao, no ano de 1965, ate o ano de 

1979, periodo correspondente a fuse de inte~ao da "modernizayao conservadora", o credito 

foi amplamente subsidiado. 

Entretanto, o estudo demonstra que sua distribui9ao foi concentrada e dirigida para as 

regioes mais ricas do pais, como a regiao sudeste, para os grandes produtores e para os produtos 

de export~iio em detrimento das regioes menos desenvolvidas e carentes do pais, como a regiiio 

nordeste, dos pequenos produtores e dos produtos agricolas destinados a aliment~ao basica da 

popula91io. 

De acordo com CARDOSO (1985), algumas medidas adotadas entre os anos de 1980 e 

1985, correspondente a fase de integra91io de capitais no processo de "modemiza91io 

conservadora da agricultura" caracterizavam a inten91io do governo em promover urna politica de 

produtos como urna politica compensat6ria dirigida para os pequenos produtores a fim de que 

estes a curto prazo pudessem aumentar a oferta de alimentos bitsicos para o consumo interno urna 

vez que nesta epoca o grande volume de credito era dirigido aos grandes produtores e produtos de 

expo~ao. 

Durante este periodo o autor observa que o numero total de contratos de credito, segundo 

as estatisticas conhecidas, mostram que os emprestimos rurais beneficiam niio mais de 25% dos 

estabelecimentos agropecuilrios existentes, o que significa que cerca de quatro milhoes de 

unidades produtivas - certamente as de menores recursos - ficam fora do sistema institucional de 

credito agricola emnosso pais (CARDOSO,l985). 

Portanto, pode-se concluir que o modelo de "modemiza91io conservadora da agricultura" 

conseguiu transformar o aparato produtivo e alcan9ar expressivos niveis de crescimento do 
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produto, mas manteve e1evados indices de pobreza abso1uta, fazendo com que grande parte da 

populac;iio continuasse a se reproduzir em condic;oes miseraveis, acentuando uma das distribuic;oes 

de renda mais concentradas do mundo. 

Como se ve neste resumo sobre os modelos de desenvolvimento, a teoria que 

fundamentava o modelo de modemizac;iio conservadora, que defendia o fato que a simples 

mudanc;a de base tecno16gica traria urn desenvolvimento generalizado para setor rural, na pratica 

niio se concretizou, o que levou a sociedade e o proprio sistema capitalista a exigir novos mode1os 

de desenvo1vimento. 

1.2.2. Novas tendencias de desenvolvimento 

Segundo KAY (1995), em anos recentes, distintos pesquisadores e instituic;oes tern 

insistido cada vez mais no efeito negativo da modernizac;ao agricola "seletiva" do campesinato na 

.America Latina, exigindo uma estrategia que inclua esse campesinato no processo de 

modemizac;iio. 0 autor considera esta modemizac;iio "incluente" como parte da democratizac;iio da 

sociedade rural e alguns autores salientam a "modemizac;iio democratica" . 

Na atualidade, tem-se apresentado propostas na America Latina dirigidas a "modificar as 

pautas de produc;iio com igualdade social" e conseguir a reconversiio produtiva de seus produtos 

agricolas a fun de fazer frente aos desafios de uma economia mundial crescentemente 

internacionalizada e global no novo milenio (CEP AL, 1990 apud KAY, 1995). 

Para irnpulsionar estes objetivos se prop5em politicas governarnentais especiais a favor do 

campesinato (urna forma de discrirninac;iio positiva), que permitam inverter a inclinac;iio anterior a 

favor dos proprietarios de terra e capitalistas rurais (KAY, 1995). 

Para CARMO (1994), o "fordismo", modelo que caracterizou a produc;ao em rnassa do 

p6s-guerra, encontra na atualidade seus limites, dados pela crise fiscal, pela saciedade do consumo 
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e, tambem, pelos problemas ambientais. Em seu Iugar estao se delineando outras fonnas de 

produzir, circular e consumir produtos agricolas, que podem tanto desembocar numa nova onda 

"fordista" de produyiio e consumo, quanto em urn sistema produtivo mais flexivel e especializado 

que vern sendo conhecido como "toyotismo". 

Portanto, a situa~tiio atual e de ambigilidade, que se rnanifesta, de urn !ado, nas politicas 

comerciais de paises/blocos economicos para prolongar, apesar das crises fiscais e das pressiies 

politicas, o protecionismo no mercado tradicional das "commodities" e, de outro, nas novas 

estrategias empresariais e na reorient~ao no espal(o agricola da fun~tao produtivista para outras 

areas, como ada gestiio/preserva~tiio dos recursos naturais (LACROIX e MOLLARD, 1993 apud 

CARMO, 1994). 

1.2.3. Desenvolvimento e Particip~ao 

Para MOTTA (1982), o conflito social inerente as forrna~toes sociais antagonicas colocou

se no centro das teoriza95es americanas e europeias no seculo vinte, onde a questiio que se coloca 

para as sociedades modernas niio e tanto a supressao do conflito mas a possibilidade de sua 

antecipa~tiio e controle. 0 conflito deve ser administrado de forma que niio comprometa a 

sobrevivencia do proprio sistema, pois o capitalismo depende, para a administr~ao do conflito, de 

urn concurso voluntlirio de todos os agentes da produ~tiio onde a colabor~ao das classes torna-se 

essencial para o equihbrio do sistema, o que poe na ordem do dia as propostas social-democratas. 

A preocup~ao com a participal(ao surge com a crescente impossibilidade de administrar o 

conflito apenas atraves da coa~tiio fisica. 

Porem, a participa~tiio e urn conceito ambiguo que reflete realidades mU!tiplas e tern tantos 

significados quantos sao os contextos especificos em que se desenvolve. Urna primeira reflexiio 

sobre o termo ja evoca o fato de que niio se trata de assumir urn poder, mas de ter, de algurna 
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fonna, algum nivel de proximidade corn relayiio a esse poder. Mesrno essa proximidade, contudo, 

precisa ser vista ern terrnos de questoes tecnicas organizacionais e econornicas. Essa constatayiio 

sugere niveis de participayiio, bern como ja adianta que a rnaior parte das forrnas participativas se 

restringe ao nivel tecnico (MOTTA, 1982). 

0 autor sugere que isto nos !eve a refletir sobre as dificuldades de se conseguir urna 

participayiio efetiva dentro do modo capitalista de produ~ e da necessidade de se criar estrategias 

para que esta participayiio possa se consolidar. 

No setor rural, PINHEIRO, PEARSON e CHAMALA (1997) argurnentarn que os recentes 

enfuques de desenvolvirnento denorninados sisternicos, participativos e sustentaveis, niio tern 

apresentado rnudan~ significativas ern relayiio as estrategias anteriores. Algumas modificayoes forarn 

realizadas e a discussiio tern evoluido, mas prevalece a rnesrna con~ te6rica que visualiza 

desenvolvirnento como fruto de urna interven~ planejada de fora para dentro e centrada na adoyiio de 

tecnologias. Os autores sugerern, como urna perspectiva alternativa para o dialogo ern tomo do 

desenvolvirnento, a abordagern construtivista que traz diferentes significados para rnetaforas como 

conhecimento, inforn:Jayiio, comunicayiio, desenvolvirnento, participayiio e poder. 

Como contnbui~ os autores prop5ern urna tipologia (Quadro 2) ern relayiio aos diferentes 

significados sobre a participayiio. Esta tipologia serviu de parfunetro para a constru~ da tipologia 

proposta na presente pesquisa ern re~iio aos conceitos de participayiio encontrados nos PMDRs dos 

rnunicipios-pilotos do PRONAF no Estado de Siio Paulo. 
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Quadro 2 - Tipologia da participayao: como as pessoas participam em projetos de 

desenvolvimento 

Tipologia Componentes de cada tipo 

P articipar;iio As pessoas participam sendo infonnadas do que vai acontecer ou ja aconteceu. E 

pas siva uma decisao unilateral sem qualquer tipo de consulta ou dialogo 

P articipar;iio via As pessoas participam respondendo perguntas fonnuladas atraves de 

extrar;iio de qnestionarios fechados. Os metodos nlio sao discutidos e nlio ha retorno dos dados 

informar;oes ou de resultados. 

P articipar;iio 
As pessoas participam sendo consultadas por agentes externos os quais defmem 

consultiva 
problemas e prop6em solu90es com base na consulta, mas sem dividir a tomada 

de decisao. 

Participar;iio par 
As pessoas participam fornecendo recursos como mao de obra e terra em troca de 

dinbeiro, equipamentos, sementes ou outra forma de incentivo. A maioria dos 
incentivos 

experimentos em propriedades e projetos agricolas se encaixa neste tipo. Quando 
materia is 

a ajuda e retirada, o entusiasmo logo termina. 

P articipar;iia 
As pessoas participam fonnando grupos para atender objetivos pr6-determinados 

funcianal 
de projetos definidos por agentes externos. Estes grupos em geral dependem dos 

facilitadores mas its vezes se tornam independentes. 

As pessoas participam de forma cooperativa, interagindo via pianos de a9iio e 

P articipar;iia 
analise conjunta, os quais podem dar origem a novas organizayiies ou reforyar as 

ja existentes. 
interativa 

Estes grupos tern controle sobre as decis5es Iocais, enfase e dada em processos 

interdisciplinares e sistemas de aprendizado envolvendo multiplas tivas. 

As pessoas participam tomando iniciativas para mudar os sistemas 

P articipar;iia par independentemente de instituiy5es externas. 0 resultado dessa ayao coletiva pode 

autamobilizar;iia ou nlio mudar urna ayao social indes~avel (distribuiyiio desigual de renda e 

I poder). 

Fonte: Adaptado de PRETTY (1994) por PINHEIRO, PEARSON e CHAMALA ( 1997, p. 21) 

Alem da gestiio social e da participa9ii0, as novas tendencias de desenvolvirnento rural 

destacam a irnportancia da agricultura familiar. 
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CAPiTULOll 

AGRICULTURA FAMILIAR E 0 PRONAF 

Este capitulo faz uma aruilise da agricultura familiar e do PRONAF no sentido de contex:tualizar 

o objeto de estudo desta pesquisa, ou seja, a produyao do conhecimento nos PMDRs do PRONAF. 

Inicialmente ressaltam-se algumas caracteristicas do segmento de agricultura familiar no Brasil e no 

Estado de Sao Paulo, seguindo-se dos debates em tomo deste segmento. Na sequencia, realiza-se de 

forma uma apre~iio do PRONAF, principalmente em re~iio a "linha de apoio aos municfpios na 

imp~ e adeq~Ja9iio da infra-estrutura fisica e social para dinamizar o setor produtivo" (PRONAF 

- Infraestrutura), recorte do PRONAF no qual o presente estudo se realizou. 

2.1. Caracteristicas da Agricultura Brasileira 

De acordo com os estudos realizados pelo convemo FAO/INCRA (1995) sobre o potencial da 

agricultura familiar e sua contribui~ para a polftica de reforma agniria, pode-se compreender melbor 

e intervir mais o~etivamente na estrutura da agricultura brasileira, considerando-se dois rnodelos gerais: 

o rnodelo de agricultura patronal e o rnodelo da agricultura familiar, cujas caracteristicas estiio 

relacionadas de forma comparativa no Quadro 3. 

Qnadro 3- Qnadro comparativo dos modelos patronal e fumiliar. 

MODELO PATRONAL ·. MODELO FAMILIAR 

Completa separa9iio entre gestlio e trabalho Trabalho e gestlio intimamente relacionados 

Organiza9iio centralizada Dir~iio do processo produtivo assegurada diretamente 

pelo agricultor e pela sua familia 

Enfase na especializa9iio Enfase na diversifica9iio 

Enfase nas pniticas agricolas padronizaveis Enfase na durabilidade de recursos e na qualidade de vida 

T rabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 

T ecnologias dirigidas, elimina9iio de decis6es Decis6es imediatas, adequadas ao alto grau de 

de "terreno e de momento" imprevisibilidade do processo produtivo 

Fonte: FAO/INCRA, 1995 

I 
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0 primeiro conjunto constitui a agricultura patronal, correspondente a 580.000 

estabelecimentos, em que predomina a completa separa9iio entre gestao e trabalho, organiza9ao 

centralizada, enfase na especializayao, pniticas agricolas padronizitveis e trabalho assalariado. 0 

outro conjunto constitui a agricultura familiar, correspondente a 5.220.000 estabelecimentos, em 

que predomina a intera9iio entre gestiio e trabalho, a dire9iio do processo produtivo pelos 

proprietarios, a enfase na diversifica9iio, na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, e o 

trabalho familiar complementado por trabalho assalariado. 

0 modelo de agricultura familiar se apresenta inicialmente para o PRONAF (programa 

sobre o qual insere-se urna breve introdu9iio na segunda parte deste capitulo) em tres 

modalidades: 

agricultura familiar consolidada, constituida por aproxirnadamente 1.160.000 

estabelecimentos familiares integrados ao mercado e com acesso a inova9oes tecnol6gicas 

e politicas publicas; a maioria funciona em padroes empresariais, algumas chegando mesmo 

a integrar o chamado agribusiness; 

agricultura familiar em transi9iio, constituida por cerca de 1. 740.000 estabelecimentos 

fumiliares com acesso apenas parcial aos circuitos da inova9iio tecnol6gica e dos mercados, 

sem acesso a maioria das politicas e prograrnas governarnentais e niio estao consolidados 

como empresa, mas possuindo amplo potencial para sua viabiliza9iio economica; 

agricultura familiar periferica, constituida por aproxirnadamente 2.320.000 

estabelecimentos rurais geralmente inadequados em terrnos de infraestrutura e inviaveis 

economicamente, e cuja integra9iio produtiva a economia nacional depende das a9oes de 

urn forte e bern estruturado programa de reforrna agraria e de atividades economicas niio

agricolas compativeis com sua condi9iio de agricultura de tempo parcial (PRONAF, 1996). 
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Atualmente, a resoiu91io n.O 2.766, de 10 de agosto de 2000, do Manual de Credito Rural 

(MCR) do Banco Central (BACEN), classifica os agricultores familiares ern: Grupo A, 

Grupo B, Grupo C e Grupo D, como beneficiarios do PRONAF. Esta nova classificayiio 

tern como difurenya fundamental em relayao a prirneira caracterizar oficiaimente como 

agricultores familiares beneficiarios do PRONAF, os agricultores assentados pelo 

Prograrna Nacional de Reforrna Agraria (PRNA) que n1io contratararn opera91io de 

investimento no limite individual permitido pelo Prograrna de Credito Especial para a 

Reforrna Agraria (PROCERA). Esta resoiu91iO tern so:frido criticas e ern nosso ponto de 

vista representa urn retrocesso em reia'(ao ao PRONAF pois, os recursos que antes eram 

destinados especificamente aos agricultores familiares e ja considerados insuficientes, com 

esta resoiuyao passam oficialmente a ser "divididos" com os agricultores assentados pelo 

PRNA e, corn isto, tornando-se ainda rnais escassos para a finalidade com que foram 

criados ou seja, evitar que os atuais agricultores familiares tomem-se futuros "sem terras". 

Em reiayao aos grupos B, C e D da nova resoiu'(1io, estes parecern vir apenas substituir a 

denornina91io anterior de perifericos, interrnedi:irios e consolidados ( criticada 

principalmente pelo preconceito ern relayao aos agricultores familiares situados a rnargern 

da 16gica de produ91io capitalista), "enquadrando": 

no grupo B os agricultores familiares que obtenharn renda bruta anual familiar de ate R$ 

1.500,00 (urn mile quinhentos reais). 

no grupo Cos agricultores familiares que obtenharn renda bruta anual familiar acima de R$ 

1.500,00 (urn mile quinhentos reais) eateR$ 8.000,00 (oito mil reais). 

No grupo D os agricultores familiares que obtenharn renda bruta anual familiar de R$ 

1.500,00 (urn mile quinhentos reais) eateR$ 27.500,00 (vinte e sete mile quinhentos reais). 
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Neste estudo manteve-se a denotninayao consolidados, intermediarios e perifericos visto 

que era a de conhecimento dos atores sociais nele envolvidos durante o seu decorrer. 

2.1.1. Importancia economico-social da agricultura familiar 

A o bservayao da realidade rural indica que, em graus diferenciados por regioes brasileiras, 

nas unidades produtivas ate 1 00 hectares ha predominancia de agricultores familiares. 

Confurrne o censo agropecuano de 1985 da Funda91io IBGE (1991), estes 

estabelecimentos cujas areas sornadas correspondiam a cerca de 21% do total, respondiam na 

epoca por urna parceJa significativa da produ91i0 do pais: 87% da mandioca, 79% do feijao, 69% 

do milho, 66% do algodiio, 46% da soja e 37% do arroz produzidos e 26% do rebanho bovino 

(MAARA/CONTAG, 1994 in MAARA, 1996). 

No entanto, para compreender o espa90 de reprodu91io da agricultura familiar no Brasil 

niio basta apenas desenhar os seus contomos, calculando sua dotayao em recursos produtivos. 

Sera preciso, igualmente, entender que este e urn espayo em constru91io, na maioria das vezes, 

precario e instavel, cuja viabilidade depende freqiientemente da tenacidade dos agricultores e da 

ado91io de complexas estrategias familiares (WANDERLEY, 1995). 

Para NEVES (1995), e importante salientar tambem que por agricultura familiar niio se 

deve entender wna categoria de aruilise acabada e definida em determinada tipologia rigidamente 

definida, pois a no91io de unidade nem sempre e a melhor forma de pensar o social. Para a autora, 

a posi91to dos agentes e sua diferencia91io podem ajudar a entender as novas exigencias e estilos de 

vida que conduzem a mudan9as: tanto nas unidades familiares como nas unidades de produ91io; 

tanto no sistema local como na intercomunica91io, nas forrnas diversas de inser91io social. 

Tern surgido alguns esfor90s para avaliar a importancia social e economica da agricultura 

familiar no Brasil, caracterizando seus principais segmentos. Mas o conhecimento cienti:fico 
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acumulado sobre a real situa9ao economica da agricultura fiuniliar brasileira continua muito 

precario. Nao somente em razao da falta de dados estatisticos apropriados. como, tambem, devido 

a disperslio e heterogeneidade metodol6gica dos estudos de caso. 

E urgente a necessidade de se promover um amplo programa de pesquisas empiricas que 

tenha como objetivo a caracteriza9ao do maior nllinero possivel de sistemas agr:irios em que 

predomine a forma familiar de produ91io agropecu:iria. 

2 1.2. A agricultura fiuniliar no Estado de Sao Paulo 

0 conjunto fiuniliar no Estado de Sao Paulo ocupava quase 30% da area total, gerando 

aproximadarnente um ter9o do valor da produylio, abrigando metade do pessoal ocupado e pouco 

menos de 50% dos tratores utilizados na agricultura (BERGAMASCO, 1993). 

Os estudos de ABRAMOV A Y et al (1995), demonstram que a agricultura paulista e 

predominantemente patronal; porem, as unidades familiares entram com um ter9o do valor da 

produ9ao do Estado. 

Esses estudos demonstram ainda que o desempenho economico da agricultura fiuniliar 

aproxima-se daquele verificado na media do Estado, com exce9lio dos im6veis com menos de 20 

hectares que nao empregam qualquer tipo de trabalho assalariado: nesses im6veis, a produtividade 

do trabalho, bern como o rendimento economico do uso da terra parecem estar abaixo da media 

estadual. 

De acordo com os parfunetros sugeridos pelo PRONAF, para a caracteriza9ao dos 

municipios em relaylio a participa91io dos agricultores fiuniliares, foram classificados duzentos e 

sete municipios, o que representa cerca de 30% dos municipios do Estado. Dentre estes foram 

selecionados vinte e cinco para os trabalhos iniciais da linha de desenvolvimento da infraestrutura 

municipal, sendo posteriormente reduzidos a vinte e quatro. 
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No entanto, o debate em tomo da questiio da agricultura fumiliar ainda divide 

pesquisadores e representantes dos movimentos sociais no meio rural, conforme demonstra a 

breve analise apresentada a seguir. 

2.1.3. 0 debate te6rico sobre a agricultura familiar 

0 destino do campesinato na A.merica latina tern dado Iugar a intensas polemicas. Ao final 

da decada de 1970, a opiniiio dominante de que a via do proprietario de terras para o capitalismo 

avan~va incontestavelmente encontrou oposi9iio dos que defendiarn a capacidade de resistencia, 

vitalidade e importiincia relativa da economia camponesa. 

0 debate entre os "campesinistas" e "descampesinistas" ou "proletaristas" ainda prossegue. 

Os "campesinistas" se baseiarn na resistencia da explor~iio agricola camponesa. Recha9am 

que a re~iio salarial esta se generalizando no campo e que o campesinato esta desaparecendo. 

Argumentam que muito Ionge de sua desapari9iio, o campesinato persiste e inclusive esta se 

refor9ando. Concebem o campesinato a partir da perspectiva da pequena produ9iio de bens de 

primeira necessidade, capaz de competir com exito com a produ9iio agricola capitalista, em Iugar 

de considera-lo a partir da perspectiva da venda da sua for9a de trabalho e da subordina9iio a 

processes de diferencia9iio s6cio-econ6mica. Este enfoque "campesinista" tern certas alinidades 

com a tradi9iio neopopulista de Chayanov e seus seguidores contemporiineos, como Shanin. Em 

contraste, os "descampesinistas" ou "proletaristas" argumentam que a forma de produ9iio 

camponesa e economicamente inviavel a Iongo prazo e que o campesinato, dedicado a produ9iio 

de bens de primeira necessidade, desaparecera finalmente. Argumentam que o processo de 

desenvolvimento capitalista refor9a o processo de diferenc~iio entre os carnponeses, 

transformando finalmente a maioria em proletarios. Apenas uns poucos se converteriio em 
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capitalistas. 0 enfoque da "descampesinayao" ou "proletarizas;ao" acusa a influencia de escritores 

marxistas c!assicos sobre a questlio agniria, como Lenin e Kautsky (KAY, 1995). 

E neste contexto que surge no Brasil em 1995 o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), cujas propostas e caracteristicas apresentam-se a seguir. 

2.2. 0 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 

0 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e urn 

programa de apoio tecnico-financeiro, criado pelo governo federal atraves do Decreto n.0 1.946. 

0 programa propoe-se a estimular o desenvolvimento rural, tendo como fundamento o 

fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de emprego e renda, de modo a 

estabe1ecer urn padrlio de desenvo lvimento sustentavel que vise ao alcance de niveis de satisfayao 

e bem-estar de agricultores e consurnidores, no que se refere as questoes economicas, sociais e 

ambientais, de forma a produzir urn novo modelo agricola nacional. 

De acordo com suas diretrizes gerais " o PRONAF deve ser entendido como o inicio de 

urn processo que cria uma nova estrategia para o estabelecimento de politicas publicas para o 

meio rural. 

Suas at;oes devem ser orientadas por experiencias bem sucedidas, por conceitos 

permanentemente atualizados, pelo dinamismo dos cenarios nacional e internacional e por urn 

processo educativo transformador permanente, enquanto instrumento imprescindivel a 

percept;iio dos processos de mudant;a. 

0 PRONAF deve exercitar a participat;iio, compatibilizando seus propositos e os 

interesses dos beneficiarios com a politica agricola elou prioridades do Estado e do Municipio. 

Como decorrencia, sera urn mecanismo de estimulo a municipalizat;iio da agricultura, na meciida 
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em que mobilizarti esfon;os e talentos de instituir;:oes com atuar;:iio no municipio para pensar e 

agir em relar;:iio ao desenvolvimento rural. 

Desta forma, o programa estarti construindo um novo paradigma de desenvolvimento 

rural para o Brasil, sem os vicios do passado" ( MAARA, 1996, p. 14 ). 

Especificamente, tern como objetivos e principais linhas de !191io: 

1. ajustar politicas publicas a realidade da agricultura familiar. 

2. viabilizar a in:fra-estrutura rural necessaria a melhoria do desempenho produtivo e da 

qualidade de vida da populayao rural. 

3. fortalecer os serviyos de apoio ao desenvolvimento da agricultura fumiliar. 

4. elevar os niveis de profissionalizayao dos agricultores familiares, propiciando-lhes 

novos padroes tecnol6gicos e de gestao. 

Entende-se como a melhoria das condiyoes de vida, o acesso auto-sustentado do agricultor 

familiar a seguranya alimentar, a edUC!191iO, a saude, a habit!191iO, ao lazer, ao vestuario e a 

cidadania 

Em relayao aos beneficiarios, originahnente, a resoluyao n.0 2.191, de 24 de agosto de 

1995 do BACEN, estabelecia que os agricultores fumiliares eram aqueles que: 

a) explorassem parcela de terra na condiyao de proprietario, posseiro, arrendatario ou 

parceiro; 

b) nao mantivesse empregado perrnanente, sendo admitido recurso eventual a ajuda de 

terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agricola exigisse; 

c) n1io detivessem, a qualquer titulo, area superior a quatro modulo fiscais, quantificados 

na Iegislayao em vigor; 

d) no minirno 80% ( oitenta por cento) de sua renda bruta anual fosse proveniente da 

explor!191iO agropecuaria ou extrativa; 
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e) residisse na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural pr6ximos. 

Como visto anteriormente, estes criterios foram alterados e atualmente estao de acordo 

com a Resolu~ao n. o 2. 766, de I 0 de agosto de 2000. 

0 PRONAF busca assegurar a agricultura o papel de setor protagonista do 

desenvolvimento, fundamenta-se no principio da gestfio social, visando construir "urn novo 

paradigma de desenvolvimento rural para o Brasil sem os vicios do passado" (MAARA, 1996, p. 

14). Para sua operaciona!iza9ao apresenta, dentre outras, a linha de a9ao "apoio aos municipios na 

irnplanta~ao e adequa9ao da infra-estrutura fisica e social para dinamizar o setor produtivo" 

(PRONAF infra-estrutura), objeto de estudo desta pesquisa. 

2.2.1. 0 PRONAF infra-estrutura 

A aplic~o dos recursos no PRONAF nesta linha de ~o e feita pela via indireta. Os 

recursos sao repassados as Prefeituras Municipais ou as organiza9oes de agricultores familiares 

para que procedarn suas aplica~oes. Os repassadores sao os 6rgaos govemamentais ou agentes 

financeiros, desde que se trate respectivamente, de recursos aplicados a fundo perdido ou que 

exijam reembolso. 

2.2.1.1. Formas de reembolso dos recursos 

Salvo em casos excepcionais os recursos nfio serfio reembolsaveis. Serao reembo!saveis os 

recursos cuja aplica~ao decorram da apropria9ao individual de beneficios, seja por agricultores 

familiares ou por suas organiza9oes. 

Todos os recursos federais aplicados no PRONAF terao contrapartida do Estado, do 

municipio ou dos pr6prios beneficiarios. 
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Esses financiamentos so poderao ser pleiteados por Municipio selecionado pelo Conselho 

Nacional do PRONAF atraves de urn Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR), 

aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural respectivo (MAARA, 1996). 

2.2.1.2. Criterios para a sele~o dos municipios 

Tres criterios basicos foram utilizados pela Secretaria Nacional do PRONAF para a 

seleyiio inicial dos municipios a serem contemplados pelo PRONAF in:fra-estrutura: 

a relayao entre o nllinero de estabelecimentos agropecuarios com area ate I 00 ha e o 

nfunero total de estabelecimentos do municipio deveria ser maior que a mesrna relayao em 

nivel estadual. 

a relayiio entre a populayao rural e a populayao total do municipio deveria ser maior que a 

mesrna relayao em nivel estadual. 

o valor da produyiio agricola por pessoal ocupado no municipio deveria ser menor que a 

mesrna relayao em nivel estadual. 

Nesta linha foram selecionados, no ano de 1996, trezentos e oitenta e tres municipios

pilotos em todo o Brasil, dos quais vinte e quatro no Estado de Sao Paulo, caracterizados como 

de agricultura familiar 

A pro posta de desenvo lvimento rural de cad a municipio para a viabilizayao da in:fra

estrutura rural e baseada na elaborayao de urn Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

(PMDR), que indique as alternativas de so!uyao aos problemas identi:ficados pelos agricultores 

familiares. Os PMDRs deveriam ser coordenados por meio de Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural (CMDRs), constituidos rnajoritariamente por representantes dos 

agricultores familiares e deveriam contar, em todas as suas fases, com a participayao dos 

agricultores familiares. Neste sentido, o PRONAF propoe o protagonismo dos agricultores 
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fumiliares no planejamento, implanta9ao e avalia9ao de projetos de carater municipal e 

comunitarios. 

Neste contexto, a questao que trata esta pesquisa e a de conhecer quais os fundamentos 

cientificos inerentes a produ9ao do conhecimento nos PMDRs do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Sao Paulo enquanto instrumentos de 

efetiva9ao desta politica, que baseia seu discurso nos principios da gestao social do conhecimento 

e que tern a Extensao Rural Oficial do Estado, representado pelos extensionistas das Casas de 

Agricultura locais, como o agente extemo responsive!, como Secretario Executivo do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural, pela coordena9ao dos referidos pianos. 

Entretanto, estudos sobre as politicas de credito, de pesquisa e de extensao rural no 

Brasil como os de FREIRE (1977), CARDOSO (1980), BERGAMASCO (1983), KAGEYAMA 

e GRAZIANO DA SILVA (1983), FIGUEIREDO (1984), FONSECA (1985), TIDOLLENT 

(1984), MARTINE (1989), CARMO (1994), NEVES (1995), RODRIGUES (1997), dentre 

outros, tern, na sua maioria, realizado a critica aos modelos utilizados, recomendando-se, entao, 

uma nova postura dentro de uma metodologia participativa, construtivista, critica, 

conscientizadora. 

Os recentes estudos sobre a atua91io da pesquisa e da extensao rural oficial nos novos 

paradigmas do desenvolvimento rural como os de PINHEIRO, PEARSON e CHAMALA (1997) 

e de PINTO (1998) e sobre o PRONAF, como os de ROSA (1995), VEIGA e ABRAMOVAY 

(1997), BELIK (1999), CARVALHO e KUHN (1999), PEREIRA (2000), reafirmam as criticas 

e sugerem pesquisas mais aprofundadas sobre o tema Portanto, uma avalia91io dos metodos 

cientificos utilizados na elabora9ao do PMDRs do PRONAF, de urn ponto do vista 

epistemol6gico, faz-se necessaria a fim ampliar os estudos ja realizados e contribuir com a critica 

enquanto e1emento principal da pesquisa ou da produ9ao do conhecimento cientifico e com a 
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apresentaylio de urn instrumental te6rico para o estudo da produvao do conhecimento nos 

referidos pianos. 
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CAPiTULO ill 

PESQUISA DE CAMPO 

Neste capitulo, apresentaremos a pesquisa propriamente dita, seus objetivos, a 

metodologia, a caracte~ao da area de estudo, os referenciais te6ricos, os instrumentos 

utilizados para a aruilise e os passos fundamentais efetuados para o seu desenvolvimento. 

3 .1. Objetivo Geral 

0 objetivo geral deste estudo foi o de realizar uma aruilise dos fundamentos cientificos da 

produyao do conhecimento pela Extensao Rural na elaborayao de pianos municipais de 

desenvolvimento rural, no ambito do PRONAF no Estado de Sao Paulo. 

3.2. Objetivos Especificos 

V erificar as principais abordagens metodol6gicas dos referidos pianos. 

Analisar as implicayoes epistemol6gicas das abordagens utilizadas para descobrir por tras 

das tecnicas e metodologias utilizadas, os seguintes pressupostos: 

• Te6ricos, como: fenomenos sociais e educacionais privilegiados; tipo de mudanya 

proposta. 

• Epistemol6gicos, como: concepyao da ciencia e criterios cientificos utilizados no 

diagn6stico da realidade e na identifica9ao de problemas 

• Gnosiol6gicos, como: forma de relacionar os sujeitos e os objetos no trato com o 

conhecimento 

• Ontol6gicos, como: concep9oes de homem, realidade e sociedade. 
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3.3.1. Caracterizayao da area de estudo 

0 estudo abrangeu o periodo de I 995 a 2000, tendo como area de estudo os vinte e quatro 

municipios-pilotos do PRONAF no Estado de Sao Paulo (Tabela I e Fig. 3), dentre os 207 

caracterizados como de agricultura familiar, classificados a partir dos parametres sugeridos pelo 

PRONAF. 

T ABELA I - Caracterizaylio dos municipios em rela~ao a Agricultura Familiar 

1985 1991 1995 

Ordem MUNICIPIO N.• 
N.• % 

% 
Estab. Estab. Pessoal 

geral 
Estab. 

<200 <200 
Popul. Popul. popul Valor da 

ocupado Cz$1 
Rurais 

ha ha 
Total Rural rural produ~o 

PO 

1 !Alfredo Marcondes 369 366 99,2 3491 1202 34,4 10463 1076 9,72 
2 Alto Alegre 1169 1145 97,9 4790 2173 45,4 41297 3287 12,56 
3 Alvares Machado 991 968 97,7 18858 3476 18,4 37951 3518 10,79 
4 Aparecida D'Oeste 506 487 96,2 5099 1687 33,1 24419 2075 11,77 
5 Auriflama 672 626 93,1 12761 2581 20,2 51508 2803 18,38 
6 Capiio Bonito 2399 2313 96,4 46443 15088 32,5 126460 10030 12,61 
7 Ctmha 2119 2064 97,4 23421 14471 61,8 40317 6978 5,78 
8 GuzoHlndia 428 389 90,9 5051 1673 33,1 21272 1131 18,81 
9 Itaporanga 1267 1246 98,3 14409 5584 38,7 23674 4812 4,92 
10 Lagoinha 398 384 96,5 4637 2478 53,4 9446 1374 6,87 
11 Lucelia 870 836 96,1 19280 3554 18,4 77445 4577 16,92 
12 Meridiano 390 366 93,8 3786 1796 47,4 20609 1232 16,73 
13 Mongagua 10 6 60,0 18962 121 0,6 2399 88 27,26 
14 Monte Castelo 674 659 97,8 4723 1821 38,6 36513 2944 12,40 
15 Natividade da Serra 581 522 89,8 6459 4196 65,0 11267 1723 6,54 
16 Nazare Paulista 967 965 99,8 11647 7485 64,3 13534 2802 4,83 
17 Nhandesra 589 547 92,9 10359 3125 30,2 41988 2137 19,65 
18 Piracaia 755 739 97,9 19091 0 0,0 34526 4103 8,41 
19 Pres. Bemardes 1214 1127 92,8 13364 4462 33,4 68087 4553 14,95 
20 Rinopolis 1104 1089 98,6 11156 3392 30,4 85627 4813 17,79 
21 Santa Albertina 820 807 98,4 5875 1799 30,6 22746 2440 9,32 
22 Sarapui 688 656 95,3 6502 3276 50,4 24349 2346 10,38 
23 SeteBarras 770 740 96,1 12483 8142 65,2 40677 2726 14,92 
24 Tanabi 1340 1279 95,4 21514 6294 29,2 83996 4587 18,31 

TOTAL 21.090 20.326 96,4 304.161 99.876 3U 950570 78.155 12,16 
TOTAL EST ADO 282142 262634 93,1 31183870 2204495 7,1 38683140 1357113 28,50 

.. 
Fonte: Relat6no de caractenza~ao dos murucip1os de agncultura familiar do Estado de Sao Paulo 

- SAA/CATI/DEXTRU (I996) 
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Figura 3 - Municipios-pilotos do PRONAF do Estado de Sao Paulo 

3.3.1.1. Criterios de sele<;ao dos municipios-piloto do PRONAF no Estado de Sao Paulo 

Nos criterios de sele<;ao destes 24 municipios observaram-se os seguintes parfunetros: 

a) Baseados na concep<;ao de se eleger municipios onde a concentrac;ao da agricultura 

familiar tivesse importiincia, definiu-se urn sistema de pontuac;ao resultante do cruzamento de tres 

indicadores: 

indice de participac;:ao dos municipios no ICMS, elaborado pela Secretaria da Fazenda; 

valor da produr;ao agricola por hectare, levantado pela SANSP; 

nfunero absoluto de propriedades com area inferior a 4 m6dulos fiscais. 

b) Alem disto foram considerados para a seler;ao dos municipios: 

a presenc;:a marcante e bern estruturada da SAA na regiao e no municipio ou pelo menos no 

municipio vizinho, que pudesse dar suporte tecnico para a assistencia agroni\mica necessaria; 
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a organiza<;ao dos produtores em entidades como sindicatos, associa<;i'ies e cooperativas (a 

SAA deveni estimular e apoiar essas organizayoes por meio de a96es da CA 11 e do Institute de 

Cooperativismo e Associativismo - ICA_ mas a presem;a das entidades de ciasse e relevante 

para todas as etapas do Programa, do planejamento a comercializa<;ao dos produtos); 

a existencia de outros programas estaduais e/ou federais em desenvolvimento, o que pudesse 

trazer uma otimiza<;iio do uso de recursos e viabilizar algumas atividades, como, per exemplo, 

os Programas de Eletrificavao e Telefonia Rural, Microbacias, Municipalizayao e Comunidade 

Solidaria 
3 

Este criterio tern sido discutivel per selecionar de acordo com seus pariimetros municipios com 

predominiincia de "agricultores familiares perifericos" e niio os "agricultores fumiliares em transivao" 

priorizados pelo programa. 

3,3,2. Material 

Utilizou-se para a obtenviio dos dados desta pesquisa fontes docurnentais e fontes vivas 

detalhadas a seguir. 

3.3.2.1. Fontes Documentais 

Foram utilizadas as seguintes fontes docurnentais: 

a) os relat6rios dos PMDRs dos municipios pilotos do PRONAF no Estado de Sao Paulo; 

b) Os docurnentos hist6ricos relatives ao PRONAF no Estado de Sao Paulo, da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, do Departamento de Extensao Rural, do Centro de Treinamento da 

CATI. 

3 
SECRET ARIA DE AGRJCULTURA E ABASTECIMENTO (Coord.) PRONAF-SP, brochura, p.5. 1996. 
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3.3.2.2. Fontes Vivas 

Foram utilizadas as seguintes fontes vivas: 

a) os extensionistas da CATI nos municipios pilotos do PRONAF-SP; b) os 

representantes dos atores sociais envolvidos com a construyao do PRONAF-SP em nivel Estadual. 

A forma de obtenyao dos dados sera descrita mais adiante, no item relativo as etapas da 

pesquisa. 

3.3.3. Metodo 

A presente pesquisa utilizou-se do metodo hermeneutico-critico, atraves do qual, por urn 

processo interpretativo, procurou-se identificar a 16gica da produyao do conhecimento nos 

PMDRs e, por urn processo de recuperayao hist6rica, buscou-se identificar as contradiyoes 

responsaveis pela construyao desta 16gica Assim, procurou-se fundamentar a critica dos 

pressupostos do conhecimento relativos aos pianos. 

Parte-se de urna abordagem na qual a Extensao Rural tern na Educayao Informal de 

Adultos urna das suas principais atividades no sentido de contribuir para a promoyao do 

Desenvolvimento Rural e de suas comunidades. Alem disso, de acordo com o enfoque deste 

estudo, os PMDRs caracterizam urn processo de produyao de conhecimento, urna vez que o 

diagn6stico da realidade corresponde a ayao inicial e fundamental do planejamento que se compoe 

nos PMDRs de urn "sujeito" representado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

(CMDR) e pela comunidade envolvida e de urn "objeto" (apenas no sentido figurado), 

representado pela realidade (percebida diferentemente por cada ator social) na qual estao 

inseridos. Nesta relayao produz-se urn conhecimento sobre esta realidade, alem de propostas para 

transforrna-la, o que nos fuz aborda-los tendo como pressuposto que estes pianos caracterizam 

uma atividade de pesquisa e como tal, sujeitos a urn estudo de natureza epistemol6gica. 
~~>-'•• 
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3.3.4. Referendal Te6rico 

Tendo como referencial basico os estudos de SANCHEZ GAMBOA (1996), ARTMAN 

(1993), RODRIGUES (1997) e de PINHEIRO, PEARSON e CHAMALA (1997), os seguintes 

conceitos e respectivos referenciais te6ricos fundamentaram a presente pesquisa: 

3.3.4.1. Epistemo1ogia 

0 termo "epistemologia", que literalmente significa Teoria da Ciencia, foi criado 

recentemente e com uma defini~o ja comprometida com a tradi'(ao positivista, na medida em que 

conota a redu91io da Teoria do Conhecimento apenas ao conhecimento cientifico. Segundo 

Habermas, "apos Kant, a Teoria do Conhecimento (Gnoseologia) foi desaparecendo, com a 

ruptura das relar;oes entre a Filosojia e a Ciencia com o conseqiiente encastelamento da 

Filosofia, seja num saber absoluto, seja num saber existencial, oferecendo substitutos 

totalizantes a margem das ciencias" (SANCHEZ GAMBOA, 1996, p.8). 

A partir desta separa91io a tendencia foi de considerar a Episternologia como Teoria da 

Ciencia, considerando-a como a Unica forma de conhecimento valido, com a exclusao de qualquer 

outra forma possivel de conhecimento. Esta tendencia exclui a possibilidade da Filosofia ou de 

uma "posi91io filos6fica" ou ideol6gica realizar uma reflexao "epistemol6gica" sobre o sentido do 

conhecimento cientifico. 

Habermas, critica esta postura e propoe uma recupera91io do sentido e do conteudo da 

"Episternologia", restabelecendo os nexos perdidos entre a ciencia e o processo hist6rico da 

sociedade por ocasiao da redu91io da Teoria do Conhecimento a Teoria da Ciencia. 

Habermas e urn representante da charnada Escola de Frankfurt. Esta escola desenvolveu a 

Teoria Critica que considera a Teoria da Ciencia como parte da Teoria Social e nao como uma 

area independente e autonorna. 



53 

Segundo SANCHEZ GAMBOA (1996), a partir de Habermas, com a reintrodu9ao dos 

fundamentos epistemol6gicos do materialismo hist6rico, a Epistemologia torna-se uma Teoria 

Critica do Conhecimento e a dialetica materialista apresenta-se como urn metodo da epistemologia 

moderna. 

Assim, a dialetica materialista pode ser entendida como epistemologia ou teoria critica do 

conhecimento. Nessa medida oferece importantes subsidios para a aruilise da produ9ao do 

conhecimento cientifico num contexto social amplo. E com este concerto de epistemologia que 

realizamos esta pesquisa. 

3.3.4.2.Interesse 

Outro conceito utilizado nesta pesquisa e o de interesse, de acordo com a teoria de 

Habermas. 

Segundo HABERMAS (1982), na produ9ao do conhecimento estao implicitos os 

interesses e a principal finalidade da pesquisa ou da produ9ao do conhecimento cientifico e a 

critica, no sentido de revelar esses interesses. Para instrumentalizar a critica, o autor propos uma 

tipificayao das abordagens metodol6gicas ou formas de aproxirnayao do sujeito em relayao ao 

objeto de estudo, relacionando-os aos interesses envolvidos com estas abordagens e relacionando-

os ainda aos principais conjuntos 16gicos da atividade humana (Quadro 4), representados pelo 

trabalho, pela linguagem e pelo poder. 

Quadro 4 - Relayiio entre tipos de abordagens metodol6gicas: interesses que motivam a pesquisa e 

dimensiies fundamentais da vida humana 

Abordagem Interesse Conjunto IOgico 

Empfrico-analitica Tecnico de contro le Trabalho/tecnicafinformayao 

Hist6rico-hermeneutica Dial6gico de consenso Linguagernlconsenso/interpretayao 

Critico-dialetica Critico ernancipador Poder/emancipayao/critica 
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3.3. 4 2.1. Caracteristicas dos Interesses 

As caracteristicas dos interesses e das abordagens metodo 16gicas utilizadas por Habennas 

sao as seguintes: 

a) Interesse Tecnico de Controle 

Quando e o interesse tecnico e de controle que motiva a pesquisa esta se planeja para 

propiciar informa9oes que pennitam manipular e controlar os objetos investigados e atraves de 

processos tambem controlados e objetivados. Este interesse geralmente procura reproduzir o 

paradigma tradicional, fundado na concep9iio positivista de ciencia. 

b) Interesse Pratico de Consenso 

Quando o interesse pcitico de consenso motiva a investig~ esta se projeta para o 

auxilio da interpreta\)iio e a intera9iio dos sujeitos, quer dizer, para revelar as fonnas de 

comunica\)iio e intera9iio, para compreender a inter-subjetividade em rela9iio a possiveis 

significados das a9oes, os discursos, os gestos, os ritos, os textos, para propiciar nonnas de 

atua\)iio entre os homens e os grupos hurnanos. Este interesse procura "melhorar", "reformar", 

inovar as formas de agir sobre a realidade. 

c) Interesse critico emancipador 

Quando o interesse critico emancipador orienta a pesquisa, a atividade intelectual reflexiva 

se organiza para desenvolver a critica e alimentar a praxis (reflexiio-a\)iio) que transforma o real e 

Iibera o sujeito dos diferentes condicionantes. Este interesse procura 'transformar", "revolucionar" 

os modelos vigentes e as estruturas presentes ("status quo"). 

Estes interesses basicos da pesquisa se apresentam igualmente nos diferentes enfoques 

cientificos ou tendencias epistemol6gicas da pesquisa social e educativa. 
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3.3.4.3. Caracteristicas das abordagens ou enfuques cientificos 

De acordo com SANCHEZ GAMBOA (1996), analisando o trabalho de Habermas, as 

caracteristicas das abordagens metodol6gicas ou maneiras como o sujeito se aproxima do objeto 

de estudo podem ser vistas a seguir: 

a) Abordagem empirico-analitica 

A abordagem empirico-analitica tern sua origem e seu desenvolvimento mais significativo 

nas ciencias naturais e exatas e utiliza tecnicas predorninantemente quantitativas. Estas tecnicas 

garantem a objetividade dos dados de origem empirica. Os procedimentos utilizados delimitam o 

objeto como sendo uma totalidade de fatos empiricamente demonstrados. Atraves de tecnicas de 

laborat6rio, desenhos experimentais, instrumentos de observ!19il:O e de registro, essa totalidade 

empirica e delimitada, isolada, dissecada e congelada nurn recorte temporal "presentista". 

b) Abordagem fenomenol6gico-hemeneutica 

A abordagem fenomenol6gico-hemeneutica, mais utilizada nas ciencias hurnanas e sociais, 

concebe o real como fenomenos "contextualizados", preocupa-se com a capacidade hurnana de 

produzir simbolos para comunicar significados; por isto o processo cognitivo se realiza por meio 

de metodos interpretativos. Os fenomenos nao sao isolados ou "analisados", sao compreendidos 

atraves de urn processo de recupe~o de contextos e significados. 

Outra suposi9ao basica deste tipo de interpreta91io consiste no predominio de elementos 

subjetivos pr6prios da interpreta9ao. 0 eixo central do conhecimento nao esta no ol:!jeto e sim no 

sujeito que interpreta, que conhece e dli sentido ao mundo e aos fenomenos. 0 criteria de verdade 

nao reside na pretendida objetividade (ser fie! ao objeto ); a verdade e resultado do consenso inter

subjetivo do grupo humano relacionado com o fenomeno interpretado ou da comunidade cientifica 

especializada nesse campo do conhecimento. Seu carater relativo ( e verdade para este grupo) se 
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faz ainda mais relative quando o consenso ocorre em urn determinado memento, em urn contexto 

ou em urn cerulrio hist6rico especifico ( e verdade em urn determinado grupo, nurn determinado 

momento; em outro momento ou contexte, e outra verdade, outro o significado), razao pela qual 

este enfoque se denomina tambem historicismo, ou historico-hermeneutico. 0 interesse que 

comanda este processo cognitivo e o pratico intersubjetivo de consenso. 

c) Abordagem critico-dialetica 

A abordagem critico-dialetica trata de apreender o fenomeno em seu trajeto historico e em 

suas inter-relas:oes com outros fenomenos. Busca compreender os processos de transforrnas:ao, 

suas contradis:oes e suas potencialidades. Para esta abordagem o homem conhece para transforrnar 

e o conhecimento tern sentido quando revela as alienas:oes, as opressoes e as miserias da atual fase 

de desenvolvimento da humanidade; questiona criticamente os determinantes economicos, sociais 

e historicos e da potencialidade da as:ao transformadora. 0 conhecimento critico do mundo e da 

sociedade e a compreensao de sua dinfunica transformadora propiciam as:oes (praxis) 

emancipadoras. 

A praxis, elevada a categoria epistemol6gica fundamental se transforrna em criterio de 

verdade e de validade cientifica. A praxis significa reflexao e as:ao sobre uma realidade buscando 

sua transforrnayao; essa transforrnas:ao e orientada para a consecus:ao de maiores niveis de 

liberdade do individuo e da humanidade em seu trajeto hist6rico ( interesse critico ). 

3.3.4.4. As:ao Comunicativa 

Posteriormente ao conceito de Conhecimento e Interesse, HABERMAS (1987) 

desenvolve a Teoria da As:ao Comunicativa ou "Teoria do Agir Comunicativo" que diz respeito its 

relas:oes inter-subjetivas entre pelo menos dois sujeitos capazes de linguagem e as:ao e que 

consiste numa interas:ao onde os atores buscam se entender sobre uma situayao, para 



57 

coordenarem de comum acordo seus pianos de ayao. Nesta teoria a interpreta'(ao e o conceito 

central, o qual refere-se a negociayao de defini9oes da situa'(ao suscetiveis de consenso. Na a'(ao 

comunicativa, o "medium" Iingilistico onde se refletem as relayoes do ator com o mundo e o 

pressuposto fundamental e e necessario esclarecer como foi introduzido. 

0 conceito de ay1io comunicativa pressup5e a Iinguagem como urn meio de entendimento em 

que :falantes e ouvintes referem-se, a partir do horizonte pr€-interpretado que seu modo de vida 

representa, simultaneamente a algo no mundo oQietivo, no mundo social e no mundo subjetivo, com o 

fun de negociar defini'(Qes que possam ser compartilhadas por todos ( conceito de Iinguagem 

pragmitica formal, segundo Habermas). Os participantes reivindicam, para seus enunciados, tres 

pretens5es de validade, conforme o entendimento se refira a algo em algum dos tres mundos. Assim, a 

pretensao de que o enunciado seja verdadeiro refere-se a algo no mundo oQietivo, a pretensao que seja 

correto relaciona-se ao contexto norrnativo e a pretensao de que seja autentico corresponde a 

sinceridade eventual da inten9fio do ator ao expressar algo de seu mundo suQjetivo. Pode-se acrescentar 

uma quarta pretensao de validade: que o sistema simb6lico utilizado seja compreensiveL Falante e 

ouvinte procuram urn consenso coordenador e este e avaliado criticamente pela sua verdade, corre9fio e 

veracidade. 

Segundo o autor, para que o entendimento funcione como mecanisrno coordenador de ayao 

significa que os participantes da interayao colocam-se de acordo acerca da validade que pretendem para 

suas emissOes ou manifestay()es, ou seja, que reconhecem iter-subjetivamente as pretens5es de validade 

com as quais se apresentam frente aos outros. 

3.3.4.5. Paradigma 

0 conceito de paradigma tarnbem foi utilizado neste estudo. 0 conceito de paradigma foi 

introduzido na literatura cientifica por KUHN ( 1987), para explicar o processo historico das ciencias. 
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Segundo o autor, as ciencias avan9am atraves de revo~es que acontecem quando a "ciencia normal" 

ja nlio expJica todos OS renomenos descobertos, surgindo assirn a crise deste modeJo OU paradigrna, 

sendo necessaria a construyiio de urn novo modelo ou paradigma que substituici o antigo. Esta 

mudanya de paradigma exige uma nova estruturayao da Ciencia, ou seja, novos instrumentais tecnicos, 

te6ricos e metodol6gicos que possam abordar, mensurar e explicar o novo paradigma em bases 

cientificas. 

Dentre os varios sentidos que o conceito de paradigma tern nos estudos de Kuhn, utilizou-se 

neste estudo a ideia de paradigma entendida como conceito anterior its teorias e que gera uma sene de 

instrumentos e metodos reconhecidos pela comunidade cientifica como validos na soluyiio de 

problemas. Neste sentido buscarnos como unidade de aruilise da produ9ll:o do conhecimento, nos planos 

municipais de desenvolvimento rural, o paradigma cientifico sob o qual estes furam construidos. 

3.3.5. 0 Instrumento de Aruilise, o Esquema Paradigmatico 

Para reunir as informa.yOes da metodologia utilizada em cada Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural e fucilitar a aruilise epistemol6gica das difurentes abordagens, utilizou-se como 

instrumento o "Esquema Paradigmatico" (Quadro 5). 

Quadro 5 - Esquema Paradigmatico 

Nive!Tecnico T ecrucas de coleta, organiza¢o e tratamento de dados e inf<JI1IIal:(ies 

Nivel Metodo!Ogico Abordagem e processos da pesquisa: rela¢o partes, todo, contexto 

Nivel Toorico 
Feni\menos Privilegiados, Niicleo Conceitual Basico, Autores e Classicos 

Cultivados, PretensOes Criticas, Tipo de Mudan9a Proposta 

Nivel Epistemo!Ogico 
Concep¢o de Causalidade, de Valida¢o da Prova Cientifica e de Ciencia. 

(Crirer:ios de cientificidade) 

Pressupostos 
Maneiras de Abstrair, Generalizar, Conceitualizar, Classificar, Fonnalizar 

Gnosio!Ogicos 
ou Maneiras de relacionar o sujeito e o objeto. 

(Crirer:ios de Constru¢o do Objeto Cientifico) 

Pressupostos Onto!Ogicos 
Concep¢o de Hist6ria, de Homem, de Educa¢o, Sociedade e de Realidade 

(COSMOVISAO) 

' Fonte: Sanchez Gamboa, 1996 
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Este esquema foi construido por SANCHEZ GAMBOA (1996) para uma aruilise 

epistemol6gica da pesquisa em Educayao como instrumento para orgarlizar a aruilise inicial de sua 

pesquisa Dentre os diversos significados que o conceito de paradigma tern para KUHN (1987), 

como "modelo de onde emanam tradiyoes coerentes de investigayao cientifica", como " 

articula9iio de fontes e instrumentos", como "principia organizador capaz de governar a propria 

percep9iio", como "urn novo modo de ver e desvelar enigmas", permitindo ver seus componentes 

"de uma nova forma", como "determinantes de grandes areas de experiencia", Sanchez Gamboa 

utilizou em seu estudo o conceito de paradigma entendido como 16gica reconstituida, ou como 

maneiras de ver, decifrar, analisar, de articular os elementos de uma determinada realidade. 

Essa no9iio de paradigma como estrutura 16gica com propriedade de concretismo e 

sequencia anal6gica, que envolve linguagem especializada anterior ao uso de teorias e metodos, 

fundamenta a defini9iio de "esquema para a aruilise paradigmlitica" que BENGOECHEA et a! 

(1978 ), apud sANCHEZ GAMBOA (1998) orgarlizaram para analisar OS grandes enfoques da 

teoria sociol6gica e que no estudo de Sanchez Gamboa foi adaptado e ampliado para a constru9iio 

do instrumento de aruilise das abordagens rnetodol6gicas da pesquisa educacional, chamando-o de 

"Esquema Paradigmlitico" . 

A unidade Msica da aruilise paradigmlitica e sempre urn processo de produ9ii0 de 

conhecimentos o qual sempre se dli em todo processo de pesquisa cientifica. 

"Todo processo de produr;ao de conhecimentos e a manifestar;ao de uma estrutura de 

pensamento, qualquer que seja o nivel de manifestar;ao e de coerencia interna - que inclui 

conteUdos jilosoficos, logicos, epistemologicos, te6ricos, metodologicos e tecnicos que implicam 

maneiras de agir e de omitir" (BENGOECHEA, 1978, p. 76 apud SANCHEZ GAMBOA, 1996, 

p.SO). 
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Para SANCHEZ GAMBOA (1996), essas no9iies de estrutura9iio e de logica reconstituida 

se relacionarn basicamente com a noyao de totalidade concreta, entendida como um quadro geral 

que !he da sentido. Num processo em que todos os fatos e os conceitos entram em urn movimento 

recfproco e se elucidam mutuamente e em que a totalidade atinge sua concreticidade, encontra-se 

implicita uma diversidade de elementos articulados que atraves do "Esquema Paradigrruitico" 

pode se explicitar. 

No Esquema Paradigrruitico, esses elementos podem ser organizados em diferentes niveis e 

grupos de pressupostos. Os niveis sao: tecnico, metodologico, teorico e epistemologico. A partir 

deste Ultimo nivel podemos considerar os pressupostos logico, gnosiologicos e ontologicos. 

0 Esquema Paradigrruitico busca explicitar esta diversidade de elementos articulados onde 

a totalidade atinge a sua concreticidade, permite na forma de uma "matriz disciplinar" desvelar 

(processo hermeneutico) os meandros da prittica investigativa, seus pressupostos teoricos, logicos, 

como tambem os ontologicos. Sua utilizayao requer uma decisao previa sobre o nivel a partir do 

qual se inicia a aruilise. No caso do presente estudo optou-se pela estrategia de entrada pelo nivel 

teorico pois interessava principalmente entender e propor uma tipificayao para os fenomenos 

educativos e sociais privilegiados e os tipos de mudan9as propostos pelos PMDRs do PRONAF, 

justificado pelas sugestoes encontradas nas pesquisas e literatura especializada. Em virtude deste 

fato, para a construyao do Esquema Paradigrruitico realizou-se uma previa tipificayao das 

palavras-chaves encontradas nos PMDRs, a partir dos conceitos encontrados na literatura 

consultada, fundamentados principalmente nos estudos de RODRIGUES (1997) e de PINHEIRO, 

PEARSON e CHAMALA (1997), com a finalidade de construir o nivel teorico do Esquema 

Paradigrruitico, de acordo como o modelo de abordagem utilizada nos pianos, tomando como 

referencia a tipificayiio utilizada nessa abordagem por Habermas e Sanchez Gamboa, os quais 

tipificaram-nas como: empirico-analiticas, fenomenol6gico-hermeneuticas e critico-dialeticas. 
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Ap6s a cons1ruyiio do nivel te6rico, cons1ruiu-se o nivel tecnico e o nivel metodol6gico. 

Estes tres niveis iniciais foram utilizados como urn primeiro momento de abstrayao no processo de 

cons1ruyiio da totalidade ou da concretizayao do objeto de estudo, ou seja, a produyao do 

conhecimento pela extensao rural nos PMDRs. 

Para uma melhor compreensao deste processo, apresenta-se o Esquema Paradigmatico 

(Quadro 6) de maneira mais detalhada, relacionando cada nivel que o compoe, com as abordagens 

metodol6gicas de Habermas e suas respectivas caracteristicas. 

Quadro 6 - Caracterizayiio dos niveis que cornpoem as abordagens metodol6gicas de Habermas 

(Esquema Paradigmatico detalhado ). 

Pressupostos I Concep96es Empirico-analiticas 

niveis de: 

Realidade Primazia da materia 

x espirito 

T ende ao equilibrio, 

repouso 

Homem Sujeito passivo, 

Pressupostos 
produto do sistema 

competitivo 
onto!6gicos 

Educa9ao Ter-fazer 

Hist6ria Comparar fatos 

Conhecimento Centralizado no 

/verdade objeto 

Processo do Descoberta/relato/ 

Pressupostos conhecimento isolada do contexto 

gnosiol6gicos 

Pretensao do Objetividade 

conhecimento 

Abordagens epistemol6gicas 

F enomenol6gico- Critico-dialeticas 

hermeneuticas 

Primazia do Primazia da materia x 

espirito x materia consciencia 

Tende ao Tende ao movimento, 

equilibrio, repouso desequihbrio, evolu9ao 

constante 

Sujeito ativo e Sujeito ativo e 

transformador de transformador da realidade 

sua realidade; social; produto e produtor 

Centrodeum da cuhura e da hist6ria. 

processo 

Sentir, ser Conscientizar -se, 

transformar 

Repeti<;iio de Produto de choque de 

fenomenos numa contnirios 

estrutura invariavel 

Centralizado no Centralizado na rela9ao 

sujeito sujeito-objeto 

Descoberta/ Constru9ao/ Interpreta9ao 

interpreta9ao do do contexto pela 

contexto isolado recupera9ii.o hist6rica, 

critica. 

Subjetividade Objetivo/ 

interrela9ii.o/subjetivo 

Continua 

UNiCA,W\P' 
B!BUOTECA CENTRA\. 
r.t"f' An f""iHCULM:$i\irf 
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Quadro 6 (Continuayao) Abordagens epistemol6gicas 

Pressupostos I Concep90es de: Emplrico- Fenomenol6gico- Critico-dialeticas 

niveis analiticas hermeneuticas 

Causalidade Relayiio Relayiio meio/fnn, Interrela9iio todo/partes, 

causa/efeito, fenomeno/essencia texto /contexte; 

estimulo/resposta explica91io na luta de 

contraries 

Nivel 
Ciencia Invenyiio/ Compreensao dos Atividade que se prop(ie a 

epistemol6gico 
inova9iio sentidos dos resolver problemas como 

fenomenos, analise critica da 

processo de realidade descobrindo as 

desvendar contradiy()es 

mecanismos 

ocultos 

Fenomenos Tecnica/ Linguagem/ Poder/emancipayiio/critic 

privilegiados informayiio consenso/interpreta a 

yiio 

Interesse do Tecnico de Dial6gico de Critico emancipador 

Nivel te6rico conhecimento controle consenso 

Tipos de "melhoria" do Reformas para o Transforffia91iO, 

mudan9as sistema pela equilibrio do revolu91io do sistema 

propostas maior eficiencia e sistema 

eficacia 

Metodo Experimental Estudo de caso Materialismo hist6rico 

Caracteristicas Observayiio Observayiio Observa91io da 

dometodo privilegiando a privilegiando as experiencia situada social 

experiencia intenyiles e e historicamente 

Nivel 
representa90es 

metodol6gico 
individuals 

Analise de Analise busca Analise do processo 

fenomenos compreender hist6rico para entender 

semelhantes, comportamentos contradi90es e explicar 

constantes e similares pouco situayiio concreta atual 

regulares, por comuns 

repetiyiio 

Coleta de dados Quantitativos, Qualitativa, Tecnicas bibliograficas, 

amostragem, tecnicas hist6ricas, estudo de 

questionarios, bibliograficas; textos, documentos 

entrevistas pesquisa 

I participante 

Nivel tecnico Tratamento dos Quantitative dos Qualitative- Quantitative/ qualitative 

dados dados interpreta9iio Explicayiio I 

Tecnicas interpretayiio 

estatisticas, 

freqiiencias, 

porcentagem 
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Ap6s a apresentaylio dos referenciais te6ricos e dos instrumentos utilizados para a aruilise 

da produyao de conhecimento cientifico nos Pianos Municipais de Desenvolvimento Rural, ou 

seja, o Esquema Paradigmlitico, apresenta-se a seguir a metodologia utilizada, ou seja, a maneira 

como desenvolveu-se o metodo hermeneutico-critico, escolhido para realizar a aproximayao do 

objeto de estudo, a produyao do conhecimento nos PMDRs. 

3.3.6. As Etapas Fundamentais da Pesquisa 

Para entender e aprofundar o discurso contido nos Pianos do PRONAF utilizou-se a 

aruilise de conteudo baseada na conceituayao de BARDIN (1977, p. 42): 

"Um conjunto de tecnicas de analise das comunica1;i'ies, visando obter por procedimentos 

sistematicos e objetivos de descrir;iio do conteudo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

niio) que permitam a inferencia de conhecimentos relativos as condir;oes de produr;iio lrecepr;iio 

(variliveis inferidas) destas mensagens". 

A aruilise de conteudo possibilita a superayao das incertezas, validando e permitindo a 

generaliz:ayao da visao pessoal do pesquisador. Enriquece a produtividade e a pertinencia da 

leitura, assim como esclarece significa9oes que a "priori" nao conheciamos (BARDIN, 1977). Os 

procedimentos de aplicayao do metodo envolvem tres etapas: 

Etapa 1 - A pre-aruilise: corresponde a uma leitura inicial, para estabelecer contato com o 

texto e deixar-se invadir por impressoes e orientayoes. Esta fuse comporta ainda a escolha 

de documentos a serem trabalhados, de acordo com as regras da exaustividade ( conhecer a 

diversidade dos documentos existentes), representatividade (tamanho da arnostra), 

homogeneidade ( estabelecer criterios de escolha) e pertinencia ( coletar material pertinente 

aos objetivos). 

UNICAMP 
SiBUOTECtl. CENTRAl 
,:_rcl~;J :~:;::,-:~_,~!Jl 
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Nesta primeira etapa procuramos nos inserir na realidade do Programa Nacional de 

Agricultura Familiar, tanto realizando uma leitura nos documentos hist6ricos relativos ao 

PRONAF nos niveis nacional, estadual e municipal, como em contato com os extensionistas da 

CATI envolvidos com a prodw;:lio do conhecimento no PRONAF e com os representantes dos 

atores sociais envolvidos como processo de constru9lio do programa no Estado. 

Em seguida definiu-se o tamanho da amostra a ser trabalhada nesta pesquisa e optou-se 

por trabalhar nos vinte e quatro municipios-piloto do PRONAF no Estado de Slio Paulo, 

utilizando como fontes de obtenylio dos dados: os documentos relativos aos Pianos Municipais do 

Desenvolvimento Rural destes Municipios, os documentos hist6ricos do PRONAF, os 

extensionistas dos municipios-piloto do PRONAF no Estado e os representantes dos atores sociais 

envolvidos com a constru9lio do PRONAF em nivel estadual. 

Estabeleceu-se como criterio de escolha para homogeneidade das informa9oes necessarias 

para a construylio dos dados a utilizaylio de questioruirios destinados a pesquisa dos documentos 

dos PMDRs, dos documentos hist6ricos do PRONAF, juntos aos extensionistas dos municipios

piloto e junto aos representantes dos atores sociais ( organizay(jes governamentais, nlio 

governamentais, organizayoes de agricultores farniliares, finaceiras, movimentos sociais) que 

participaram do processo de constru9lio do programa em nivel estadual. 

Para a obten9lio dos dados junto a estas fontes utilizou-se como tecnica a entrevista semi

estruturada a partir de roteiros pre-elaborados para pesquisas e entrevistas a cada uma dessas 

fontes. 

a) Para a pesquisa dos documentos dos PMDRs (ANEXO 3), o roteiro abordou tres aspectos, os 

quais denominamos, respectivamente, informayoes empiricas, fundamentos cientificos e 

elementos de interpretaylio, com as seguintes caracteristicas e prop6sitos: 



65 

1. Informa<;oes ernpiricas , com finalidade de permitir uma analise geral dos pianos em 

rela<;ao aos seus objetivos, ao grau de participa<;ao dos diversos segmentos sociais 

(principalmente dos agricultores fumiliares e conselho municipal de desenvolvimento 

rural), ao destino dado aos recursos e aos problemas encontrados. 

2. Fundamentos cientificos, com finalidade de construir os dados relatives ao processo de 

produ9ao do conhecimento cientifico nos pianos, principalmente a constru<;ao dos niveis 

tecnico e metodol6gico do Esquema Paradigrruitico. 

3. Elementos de Interpretayao, com finalidade de construir a partir de palavras que 

surgiram com destaque em pontos estrategicos dos pianos, as quais denominamos 

"palavras-chaves", e de suas finalidades, a tipologia dos fenomenos sociais e educacionais 

privilegiados e assim construir o nivel te6rico do Esquema Paradigmatico. 

b) Para a pesquisa junto aos extensionistas da CATI, dos municipios-piloto do PRONAF, o 

roteiro de entrevista (ANEXO 4) teve por finalidade a caracterizayao desses tecnicos e o 

aprofundamento da questoes pouco esclarecidas com a simples Ieitura dos pianos. 

c) Na pesquisa dos documentos hist6ricos do PRONAF (ANEXO 5), o roteiro consistiu em 

pesqnisar os marcos referenciais do PRONAF em nivel nacional e estadual, buscando verificar 

suas principais etapas e respectivas caracteristicas. 

d) Na pesquisa junto aos representantes dos atores sociais (ANEXO 5), o roteiro consistiu na 

questao: "como voce viu o processo de constrUI,:iio do PRONAF no estado?". Esta questao 

serviu de base para os depoimentos gravados e posteriormente transcritos. A finalidade desta 

etapa foi a de cornpreensao da 16gica encontrada nos pianos a partir da recuperayao hist6rica, 

identificando as contradi<;oes que construiram esta 16gica explicitada nos resultados. 

Ap6s definir o criterio de escolha e as tecnicas de coleta de inforrnayoes, passou-se a 

coleta das informa<;oes propriamente dita a qual consistiu na leitura dos pianos e dos documentos 
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hist6ricos do PRONAF, na realizayao das entrevistas com extensionistas dos municipios e com os 

representantes dos diversos atores sociais envolvidos com a constru~o do PRONAF no Estado. 

Etapa 2 - A explorayao do material: esta etapa da analise de conteudo correspondeu a 

urna aruilise qualitativa, quantitativa e de resultados, por meio da analise dos quadros e 

tabelas construidos a partir das inforrnayoes obtidas e pela analise do Esquema 

Paradigmirtico e do hist6rico e depoimentos registrados. Consistiu na construyao dos 

instrumentos e organizayao dos dados para analise. 

Etapa 3 - Interpretayao e inferencias: para BARDIN (1977), esta etapa da aruilise de 

conteudo tern por finalidade destacar as infurrnayoes fornecidas pela analise e realizar as 

proposiyoes 16gicas, a partir de resultados significativos. 

Tendo apresentado a metodologia e as etapas fundamentais na reaiizayao da presente 

pesquisa, apresenta-se a seguir os resultados e as discuswes. 
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CAPiTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

Neste capitulo sao analisados os dados obtidos a partir das fontes utilizadas para a 

construs:ao das informas:oes desta pesquisa 

Os dados obtidos sao organizados, apresentados e analisados em tres blocos de 

informas:oes : infurmayoes empiricas, fundamentos cientificos e recuperayao historica, em forma 

de tabelas, relatos descritivos de leitura e documentos e de registro dos relatos pessoais. 

4.1. Infurmas:oes Empiricas 

Estas informayoes serviram como uma primeira aproximas:ao junto ao objeto de estudo 

desta pesquisa, em reiayiio aos interesses envolvidos na produs:ao destes pianos. 

Das informayoes obtidas nos pianos, a partir da freqiiencia das respostas encontradas pela 

leitura de 24 documentos relatives a estes pianos (Tabela 2), pode-se observar, em relas:ao aos 

objetivos gerais que, em 59,3% dos pianos, o objetivo do desenvolvimento e o crescimento 

economico, cujas caracteristicas principais nos pianos giram em tomo da diversificas:ao, da 

verticalizas:ao da produs:ao, da agrega9ao de valores da produs:ao atraves do beneficiamento e 

industrializayao destes produtos e na transformayao do agricultor fumiliar num empresario apto a 

competir no "mercado globalizado", indicando a forte tendencia da reprodus:ao do paradigma da 

modernizas:ao conservadora com urn avans:o da base tecnologica capitalista agora niio so no setor 

da produs:ao, mas tambem e principalmente no setor de beneficiamento, industrializas:ao, 

comercializas:ao e gestiio. Em 27,8% estes objetivos estao relacionados ao crescimento 

economico-social, caracterizados principalmente pela geras:ao de empregos. Em 4,3% dos pianos 

os objetivos gerais estiio relacionados a melhor qualidade de vida da populas:ao rural, que niio se 
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apresentam bern especificadas mas aparentam estarem relacionadas a concepyao tradicional de 

aumento da renda com seus reflexos na alimentayao, habitayao, saude, dentre outros fatores. 

T ABELA 2 - Freqiiencia de respostas encontradas nos pianos (24) as questoes formuladas, 

relativas a infurma9oes empfricas. 

Questlles formuladas Respostas encontradas 
%de 

. pianos 

Crescimento economico 59,3 

Crescimento econ6mico e social 27,8 
Objetivo Gerai dos Pianos 

Semcita~o 8,6 

Melhor qualidade de vida da popula~o rural 4,3 

Quais as di.ficuidades encontradas 
- -

para eiabora<;iio dos pianos 

Quem elaborou os pianos Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 100 

Principais benejicitirios dos pianos Agricu1tores familiares 100 

Em relayao as dificuldades encontradas para a elaborayao dos pianos, a simples leitura dos 

documentos nao permitiu construir os dados, o que ficou claro na entrevista (ao todo, por motivos 

de ordem operacional, realizararn-se entrevistas com 21 tecnicos ). Estas dificuldades foram: 

Em relayiio aos problemas na utilizayao do metoda ZOPP
4 

(Tabela 3), que consistiram: 

para 38,1% dos extensionistas, na dificuldade de reunir os agricultores durante muito tempo, alem 

do pouco tempo exigido pelo programa para que se elaborasse os pianos, em virtude da 

necessidade de se furmalizar o convenio entre a prefeitura e o MA em tempo; na falta de 

assessoria tecnica para o estudo de viabilidade e acompanhamento em geral dos pianos, para 

28,57% dos entrevistados; na utilizayao do metodo com agricultores analfabetos e de dificuldades 

de entendimento deste pelos produtores, em 14,29% das entrevistas; na dificuldade de construir 

indicadores de desenvolvimento ou indicadores qualitativos, em outros 4, 76% das entrevistas; 

4, 76% dos extensionistas apontaram a falta de infra-estrutura e materiais necessarios para 

desenvolver o metodo; outros 4,76% consideraram inoportuna a obrigatoriedade de utilizayao do 

4 
ZOPP - da sigla em alemiio que significa Planejamento de Projeto Orientado por Objetivo. 
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metodo; finalmente, tambem a inseguran9a do tecnico na operacionalizayao das atividades foi 

apontada por urn dos tecnicos. 

T ABELA 3 - Freqiit!ncias paras as respostas obtidas na entrevista junto aos extensionistas da 

CA TI, em relayao as dificuldades encontradas com a utiliza91io do metodo ZOPP para elabor~ao 

dos pianos 

Quais os problemas encontrados ua utiliza~o do metodo ? n.o % 
A dificuldade de reunir os agricultores por muito tempo 8 38,10 

Viabilidade e assessoria tecnica. 6 28,57 
Analfubetismo/ dificuldade de eotendimento do metodo pelos agricultores 3 14,29 

Inseguranl)a do tecnico 1 4,76 
Ideotifica\'i!o de indicadores 1 4,76 

A infra-estrutura e materiais necessarios para desenvolver o metodo 1 4,76 
Obrigatoriedade na utiliza~o do metodo I 4,76 

As dificuldades localizam-se tambem em rela91io aos problemas gerais do PRONAF no 

municipio, cujos principais (Tabela 4) foram: a falta de assessoria e supervisao tecnica e 

administrativa, a interfert!ncia dos prefeitos, a dissocia91io entre a linha de credito e a linha de 

fortalecimento da infra-estrutura municipal, o atraso na hberayao dos recursos, os conselhos 

pouco representativos, a fulta de organiza91io dos produtores e a mudan9a na filosofia inicial de 

trabalho das secretarias executivas provisorias do PRONAF. 

T ABELA 4 - Freqiit!ncias das respostas obtidas nas entrevistas junto aos extensionistas da CATI, 

em rela9ao as dificuldades encontradas para a constru91io do PRONAF no municipio. 

Quais os principais problemas do PRONAF em seu municipio? n.o % 

F alta de assessoria e supervisao tecnica e administrativa 6 28,57 
Interfert!ncia do prefeito 5 23,81 

Dissocia9iio entre a linha de credito e a linha de adequa9ao da infra-estrutura 4 19,05 
Atraso na libera9ao dos recursos 3 14,29 

Falta de autonomia do conselho municipal de desenvolvimento rural I 4,76 
Pouca organiza9iio dos agricultores familiares 1 4,76 

Mudan9as na filosofia de trabalho inicial 1 4,76 

Em rela91io a questl'io envolvendo a identifica91io dos segmentos que elaboraram os 

PMDRs, na leitura dos documentos houve unanimidade em re~ao ao fato deter sido o Conselho 
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Municipal de Desenvolvimento Rural. Entretanto, na entrevista com os extensionistas esta 

infollllllYlio foi qualificada com as questoes orientadoras sobre a participayao do conselho na 

elaboraylio dos pianos. Neste contexto, a participayao do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal foi vista por 25% dos tecnicos como boa, principalmente entre os tecnicos conveniados; 

outros 25% de tecnicos, porem, apontou a interferencia do prefeito junto aos conselhos e na 

elaborayao dos PMDRs; para 38% dos entrevistados a atuayao do conselho como entidade 

autonoma estli em crescimento. Foi citada ainda a participayao do CMDR em 4% das entrevistas, 

mais por obrigayao do convenio; e ainda que o CMDR atuou principalmente, na fase de 

acompanbamento dos pianos (8% das entrevistas ). 

Em relayao a questao abrangendo a identificaylio dos beneficiarios dos pianos, a aruilise 

dos documentos indicava que seriam os Agricultores Familiares. Na entrevista com os 

extensionistas, para aprofundar a aruilise desta questao, ficou evidenciado na Tabela 5 que, de 

acordo com a tipificaylio proposta pelo PRONAF na ocasiao, os maiores beneficiarios foram os 

agricultores consolidados e intermediarios, em detrimento dos cbamados agricultores perifericos 

ou de subsistencia. 

T ABELA 5 - Freqiiencias das respostas obtidas na entrevista junto aos extensionistas da CATI, 

em relayao aos agricultores beneficiados com o PRONAF no municipio 

De acordo com a tipifica~o apresentada pelo PRONAF, 
Qual o grau de participa~o de cada um destes tipos no n.o % 

PMDR? 
Intermediarios 6 28,57 

Consolidados e intermediarios 5 23,81 
Consolidados 3 14,29 

Consolidados, intermediarios e perifericos 3 14,29 
lntermediarios e Perifericos 2 9,52 

Perifericos 2 9,52 

As explicayoes dadas pelos extensionistas para a ocorrencia deste fato (Tabela 6), 

caracterizadas pela questao orientadora envolvendo a maneira de participayao dos agricultores 
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familiares foram: a existencia de agricultores de subsistencia sem ambic;:oes e descrentes; o fato dos 

agricultores de subsistencia nao poderem participar devido a distancia entre a unidade produtiva e 

os locais de reuniiio do conselho.; o fato dos agricultores consolidados e intermediarios se 

interessarern mais; que a natureza do processo participativo permitiu aos tres tipos de agricultores 

familiares ( consolidados, intermediarios e perifericos) estarem representados no CMDR; que o 

resultado apresentou a caracteristica propria do municipio em relac;:ao a tipificac;:ao dos 

agricultores familiares; que faltou buscar rnaior participac;:iio dos agricultores de subsistencia. 

T ABELA 6 - Freqiiencias das respostas obtidas nas entrevistas junto aos extensionistas da CATI, 

em relac;:ao aos motivos da baixa participac;:ao dos agricultores familiares de subsistencia 

. . . Porque a participa~io se deu assim? n! % 

Os agricultores de subsistencia nao tern ambi9ao, sao descrentes 5 23,81 
A distancia entre as unidades produtivas e o local onde se deu a reuniiio 3 14,29 

Os consolidados e intermediarios sao mais interessados 5 23,81 

A natureza do processo niio excluiu ninguen:t, todos estavam representados 4 19,05 

Esta e a distribui9iio natural dos diferentes tipos de agricultores no municipio 3 14,29 
F altou estimular maior participa9iio dos agricultores de subsistencia 1 4,76 

Em relac;:iio as etapas dos pianos onde houve participa,.ao destes agricultores (Tabela 7), 

47,62% afirmaram que a participa,.ao se deu na etapa de elaborac;:ao dos pianos, 14,29% 

responderam que esta se deu em todas as etapas e 14,29% na elaborac;:ao e acompanhamento. 

Tabela 7- Frequencias das respostas obtidas nas entrevistas junto aos extensionistas da CATI, em 

relac;:iio a( s) fase( s) em que participaram os agricultores familiares 

Em quais etapas do plano se deu a participa~o dos agricultores 
n! I % 

familiares? 
Na elaborayiio 10 47,62 

T odas as etapas 3 14,29 
Elabora\)ao e acompanbamento 3 14,29 

Nao declararam 5 23,81 
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A opiniao geral dos extensionistas sobre o PRONAF no municipio (Tabela 8) foi de que o 

programa foi born, em funs:ao dos seguintes aspectos: sobretudo porque motivou os agricultores; 

valorizou o tecnico; fortaleceu a organizayao dos agricultores; transformou o municipio; trouxe 

uma nova estrutura de trabalbo; e "chegou na hora certa com os recursos necessaries". 

TABELA 8- Freqiiencias das respostas obtidas na entrevistajunto aos extensionistas da CATI, 

quanto a opiniao pessoal sobre o PRONAF 

Qual a sua opiuiio sobre o PRONAF em seu municipio? n.• % 

Motivou os produtores 9 42,87 

Valoriza9iio do tecnico 1 4,76 

F ortalecimento da organiza9iio dos produtores 1 4,76 

Transformou municipio 1 4,76 
Trouxe uma nova estrutura de trabalho I 4,76 

Chegou na hora certa com recursos 1 4,76 
Nao se declararam sobre a questiio 7 33,33 

As Tabelas 9 e 10 expressarn as areas beneficiadas com os recursos, indicam urn avans:o 

da acumulayao capitalista no campo com nova mudans:a da base tecnol6gica da agricultura, agora 

niio mais apenas no setor da produs:ao mas tambem no processarnento, beneficiamento e 

industrializas:ao da produs:ao verificada pela alta porcentagem de pleitos e recursos destinados nos 

pianos para a diversifica~tiio de culturas correspondentes principalmente a introduyiio da 

fruticultura, do cafe, e da piscicultura; para a construs:ao de viveiros de mudas; para a construs:ao 

de barracoes para embalagens, cilmaras frigorificas, instalas:oes e equipamentos de agroindU.Strias, 

entre outros. 

Pode-se concluir tambem que e minima a preocupas:ao com as infra-estruturas destinadas 

aos aspectos sociais do desenvolvimento, evidenciada apenas por uma pequena porcentagem de 

recursos e de pleitos destinados ao item associativismo. 
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T ABELA 9 - Freqiiencia de respostas encontradas nos pianos as questoes formuladas, relativas a 

informa<;oes empiricas, especificamente em relayao as areas beneficiadas com os recursos. 

Areas Volume de recursos* 

R$ % 

Diversifica<;iio de culturas 2.686.833 19,05 

Difusiio de tecnologia 2.278.842 16,16 

Constru<;iio de esco las 672.524 4,77 

Eletrificayiio 45.000 0,32 

T ABELA 10 - Especificayiio dos pleitos nos pianos com recursos especificos do PRONAF 

Pleito" 
Valores 

· ... . R$ % 

Tratores 536.655,00 17,95 

lmplementos 331.669,00 11,09 

Caminhoes 495.880,00 16,58 

Equipamentos p/ beneficiamento 191.391,00 6,40 

Equipamentos p/ agroindt'istria 157.729,00 5,27 

Material Pedag6gico 5.080,00 0,17 

Insumos 56.239,00 1,88 

Constrw;;iio 1.197.098,00 40,03 

Mao de obra 8.000,00 0,27 

Computadores 10.750,00 0,36 

total 2.990.491,00 

* N. 0 de mumcipios cons1derados: 22; Periodo: 1997 

4.2. Fundamentos Cientificos 

A primeira busca pelos fundamentos cientificos dos pianos consistiu em determinar sua 

16gica, a partir da freqiiencia das principais informayoes contidas nos referidos pianos (Tabela 11 ), 
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as quais serviram de referendal inicial para a construyao do Esquema Paradignllitico, instrumento 

utilizado para a aruilise dos fundamentos cienti:ficos neste estudo. 

4.2.1. Principais informayoes contidas nos pianos 

Os pianos apresentaram uma estrutura 16gica que segue os principios do metodo cienti:fico 

tradicional, determinada pelas normas do PRONAF para elaborayao dos PMDRs os quais eram 

acompanhados dos respectivos Pianos de Traballio, documentos utilizados para o controle da 

aplicayao dos recursos pelos 6rgaos responsaveis. Pode-se observar, porem, que esta 

metodologia nao foi utilizada em todos os pianos, o que demonstra a dificuldade dos 

extensionistas locais de realizarem o planejamento cienti:fico, ainda que em sua forma mais 

tradicional. Observa-se tambem, na leitura dos documentos, a preocupa9ao majoritaria com os 

aspectos relativos aos projetos tecnicos, as metas e os resultados, ficando as questoes relativas a 

metodologia e aos aspectos de fundamenta9iio te6rica pouco esclarecidos nos PMDRs. 

T ABELA 11 - Freqiiencia das principais informayoes contidas em 24 pianos pesquisados, em 

relayao a metodologia cienti:fica e principais fontes de consulta citadas. 

lnforma<:iies . N.• de Pianos 

indice 13 

Resumo executivo/Introducao 14 

Levantamento da realidade do municipio - Hist6rico - dados s6cio-economicos 22 

Diagn6stico 17 

Metodologia do diagn6stico 2 

Metodologia de elaboracao do Plano 2 

So1u<;:oes identi:ficadas 17 

Obietivo geral 7 

Pleitos e recursos 6 

Defini91io de Pro e projetos 8 

Projetos- Justi:ficativa/objetivos/metas 8 

Rela<;:ao dos participantes da elabora<;:ao do plano 8 

Bibliografia/Fontes Consultadas 3 

Principais fontes de consulta Prefeitura Municipal 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Casa da 

Agricultura Local 

Projeto Lupa 

IBGE ......................... DOCUMENTOS 
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Os dados da Tabela 11 serviram de base para a elaborayao dos niveis tecnico (Tabela 12) e 

metodol6gico (Tabela 13) do esquema paradigmatico utilizado no estudo. 

4.2.2. Nivel Tecnico do Esquema Paradigmatico 

T ABELA 12 - Abordagens metodol6gicas utilizadas nos pianos versus tecnicas de obtenc;ao dos 

dados empregadas nos PMDRs 
. .. . .. 

Abordagem Tecniea de. eoleta de dados N-" % 

Empirico-analfticas 
Quantitativos/descritivas das 

22 91,67% 
populac;oes/tecnicas bibliognificas, bist6ricas 

Fenomenol6gico- Tecnicas bibliograficas, bist6ricas, pesquisa 
2 8,33% 

hermeneuticas participante, entrevistas 

Os dados demostram que, no nivel tecnico do Esquema Paradigmatico, 91,67% dos pianos 

se utilizaram de abordagens empirico-analiticas com tecnicas de coleta de dados 

predominantemente quantitativas, onde a realidade e reduzida a categorias nurnericas. Os fatos da 

realidade sao transformados em "diagn6stico" pelo extensionista a partir de sua visao subjetiva, 

de seu "conhecimento pratico da realidade" ou de dados empiricos obtidos das instituic;oes 

oficiais, em sua grande maioria analisados fora de urn contexto. Estes dados assim obtidos 

permitem urn maior controle do tecnico sobre o conselho de desenvolvimento rural e agricultores 

familiares, que na elaborac;iio dos pianos niio necessitam manifestar-se, apenas priorizar os 

problemas apresentados pelo extensionista em forma de urn diagn6stico pre-elaborado. 

Observa-se porem uma tendencia, em 8,33% dos pianos, de mudanc;a para as abordagens 

fenomenol6gico-hermeneuticas com a utilizac;iio de tecnicas de construc;iio de dados que permitem 

a inter-subjetividade e a manifestayiio dos agricultores na formula((iio dos dados, como no caso 

desta pesquisa com a utiliza((iio de tecnicas de entrevistas abertas. 
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As abordagens crftico-dialeticas, caracterizadas pela utiliza<j:lio de tecnicas historiograficas 

dentro da referencia do rnaterialismo hist6rico, nao foram verificadas neste estudo. 

4.2.3. Nivel Metodol6gico do Esquema Paradigmatico 

Neste nivel, pela leitura dos pianos (Tabela 13) observou-se que em 91,67% destes as 

abordagens empirico analitica foram utilizadas, que em apenas 8,33% dos pianos, ficou 

evidenciada urna abordagem fenomenol6gico-hemeneutica e, mais urna vez, nenhurna abordagem 

critico-dialetica. 

TABELA 13 - Abordagens metodol6gicas dos pianos versns formas de aproxirna<j:lio do sujeito 

em rela<riio ao objeto da pesquisa ( dados obtidos pela leitura dos pianos) 

Abordagem 
Freqiiencia nos pianos 

n." •!o . 

Empirico-analitica 22 91,67 

Fenomenol6gico-hermeneutica 2 8,33 

Critico-dialetica 0 0,00 

No sentido de aprofundar os fundamentos cientificos dos pianos em rela<j:lio a metodologia, 

utilizou-se as informa<j:oes extraidas das entrevistas junto aos extensionistas dos municipios 

(Tabela 14). 

TABELA 14- Freqiiencias das respostas obtidas na entrevistajunto aos extensionistas da CAT!, 

em rela<j:liO a metodologia utilizada na constru<j:lio dos PMDRs do PRONAF no municipio (21 

entrevistas) 

Qual a metodologia utilizada na constrn<rio do plano? n.o % 

ZOPP parcial 10 47,62 

Nenhuma 4 19,05 

ZOPP 2 9,52 

Plam•jamento Estrategico Situacional (PES) I 4,76 

PES parcial 2 9,52 

Reuni5es I 4,76 

No )!;abinete I 4,76 
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A arullise do nivel metodol6gico do Esquema Paradigmatico a partir das entrevistas junto 

aos extensionistas, traduzida a partir da Tabela 14 e representada na Tabela 15 permite uma 

arullise mais detalhada e indica que parte dos pianos consistiu de abordagens empirico-analiticas, 

caracterizadas pela utilizayao do metodo experimental, cujas caracteristicas consistem na 

o bserva<;ao dos futos privilegiando a experiencia, a arullise de fenomenos semelbantes, constantes 

e regulares onde a respostas aos problemas sao procuradas no objeto ou na "realidade" sem 

envolvimento do sujeito, do pesquisador ou do extensionista. Esta abordagem caracterizou-se nos 

pianos pela postura do extensionista em realizar urn "diagn6stico" da realidade utilizado como 

fonte de consulta os documentos elaborados pe1os 6rgao estaduais e municipais e a partir de "seu 

conhecimento" desta realidade. 

T ABELA 15 - Abordagens metodol6gicas dos pianos versus formas de aproxima<;ao do sujeito 
em rela<;ao ao objeto da pesquisa ( dados obtidos a partir das entrevistas com 21 tecnicos) 

Abordllgem 
Freqiiencia nos pianos 

. · . n." o/o . · . 

Empirico-analitica 6 28,57 

Fenomenol6gico-hermeneutica (11 parcialmente) 15 71,43 

Critico-dialetica 0 0,00 

Observa-se tambem a forte tendencia (71,43%) de abordagens fenomenol6gico-

hermeneuticas, caracterizadas por utilizarem-se como metodo o "estudo de caso" cujas 

caracteristicas consistem na observa<;ao, privilegiando as inten<;oes e representa<;oes individuais, 

no presente estudo representado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Para isto 

os extensionistas que efetuaram estas abordagens utilizaram a metodologia ZOPP. Esta 

metodologia de planejamento participativo tern como caracteristica principal a busca do consenso 

eo dialogo. 
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Esta metodologia e uti! para tratar de "problemas parciais", ou seja problemas menos 

complexos e menos interrelacionados. Porem, deficiente quando se trata de urn planejamento que 

envolve questoes de natureza politica (MATUS, 1987 apud ARTMANN, 1993). ARTMANN 

(1993), em seu estudo do planejamento participativo na area de saude em nivellocal considera o 

ZOPP pobre e falho, principalmente nos elementos de aruilise de viabilidade e, muitas vezes, e 

muito complexo para ser utilizado nestes niveis (problemas que pudemos comprovar tambem 

neste estudo ao realizar as entrevistas junto aos extensionistas dos municipios piloto do 

PRONAF). Alem do ZOPP, outro metodo utilizado por urn dos extensionistas entrevistados foi o 

Planejamento Estrategico Situacional (PES). Estes dois metodos foram comparados por Artrnann. 

ARTMANN (1993), analisando as similaridades e diferen9as entre o PES e o ZOOP, 

afirrna que, segundo Matus, idealizador do PES, os dois metodos possuem o mesmo enfoque. 

A autora aponta que a primeira semelham;:a entre os dois metodos e a enfase no trabalho 

em equipe onde niio ha a figura do planejador. Os metodos sao uteis na sisternatiza9iio, 

proporcionam a discussiio em grupo e assim permitem urna visiio mais ampla dos problemas e 

alternativas de solu9Cies. Ambos possuem urna visiio policentrica no sentido de considerar outros 

atores envolvidos, seja potencialmente como aliado ou oponente. 0 ZOPP apresenta-se mais 

simplificado que o PES. Urna diferen9a fundamental diz respeito ao objetivo da aruilise: no ZOPP 

a aruilise tern em vista a escolha de alternativas de a9iio ( op9oes) realistas, isto e, implica abandono 

de detenninadas solu9oes e do plano em geral, caso as condi9Des niio sejam favoriiveis; no PES, 

ao contrario, o objetivo e, niio s6 verificar condi9oes fuvoriiveis ou desfuvoriiveis, como "lutar" 

por urn ceniirio, transforrnar condi9oes desfuvoriiveis em condi96es favoriiveis. 

Os extensionistas entrevistados declararam que, mesmo ap6s o treinamento, niio se 

sentiram aptos a desenvolver o metodo junto iis comunidades, por viirios motivos, como: a 

urgencia de se entregar os pianos para forrnaliza9iio dos convenios; a inseguran9a na condu9iio do 

metodo, devido iis suas caracteristicas, consideradas complexas; o tempo reduzido do 
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treinamento; a dificuldade de motivar os agricultores para planejar por muito tempo; a ut~ao 

do metodo com agricultores analfabetos; a falta de supervisl!o; a falta de tecnicos especialistas no 

momento adequado para a aruilise de viabilidade dos projetos solicitados e, por fun, a dissoluo;:ao 

do grupo que inicialmente coordenava as ao;:oes de modo participativo e com elabora.yao de 

conceitos e metodos de a<yao. 

Nao se verificou a utiliza.yao nos pianos de abordagens metodol6gicas critico-dialeticas 

caracterizadas por utilizarem como metodo o rnaterialismo hist6rico, cujas caracteristicas 

consistem na observao;:ao da experiencia ou dos futos, situados historicamente e a aruilise do 

processo hist6rico, para entender as contradi.yoes e explicar a situa.yao concreta atual como 

produto destas contradi.yoes. 

4.2.4. Elementos de Interpreta.yao 

Os elementos de interpretayao obtidos a partir das leituras dos planos consistiram nas 

seguintes "palavras chaves" ou fenomenos sociais e educacionais privilegiados: desenvolvimento, 

participao;:ao, organizayao, sustentabilidade, educayiio, consciencia e cidadania. Essas palavras

chaves ou fenomenos socials e educacionais privilegiados nos discursos dos PMDRs dos 

municipios-piloto do PRONAF no Estado de Sao Paulo repetem as "palavras-chaves" ou 

fenomenos sociais e educacionais do discurso atual da maioria das pesquisas e textos que se 

propoem a atuar de acordo com o modelo de Desenvolvimento SustentaveL De acordo com a 

finalidade de cada urna destas "palavras-chaves", estas foram classificadas como empirico

analiticas, fenomenol6gico-hermeneuticas ou critico-dialeticas, a partir dos estudos de 

RODRIGUES (1997), de PINHEIRO et a! (1997) e da literatura especializada consultada, 

elaborando-se assim urna tipificao;:ao (Quadro 7) que serviu de base para construo;:ao do Nivel 

Te6rico do Esquema Paradigmatico (Tabela 16). 
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Quadro 7 - Tipi:fic~ao proposta para as paJavras-chaves encontradas nos pianos, em re~ao as 
abordagens metodol6gicas utilizadas . 

. 
Abordagens 

Pafavrardlav~ Fmalidades 
· ... · .. · metodotogicas ··. ··. . 

Desenvolvimento Empirico Econ6mica ( o desenvolvimento social e conseqUencia ): busca 

Analitica aumento de produtividade e renda; teoria da mode!'lliza\:lio 
conservadora; privilegia o trabalho e a tecnica. 

0 homem e concebido principahnente relacionado com fin1\Xies 
em !jlle assume papeis. 

Fenomenol6gico- Econ6mico e social: busca produtividade com distnbui~o da 

Hermeneutica renda e equidade- Teoria de sistemas. 

Privilegia o dialogo e o consenso para preservar o sistema com 

mais justi98- e equidade. Visao humanista do homem, hberdade, 

igualdade de direitos, capaz de determinar sua prQpria hist6ria ( se 

auto constr6i e constr6i o mundo ). 

Critico-Dialetica SociaVecon6mica: bnsca a emancipa~o do homem como sujeito 

transformador da realidade. Teoria Marxista e teoria critica 

Privilegia a critica e o poder. 0 homem embora hist6rica e 
sociahnente determinado e capaz de tornar consciencia de sen 

papel hist6rico, educar-se pelas as:Qes politicas e hbertar-se atraves 
da pr.itica revolucioruiria. 

Participa~iio Empirico- As pessoas participam: 

Analitica Sendo informadas do que vai acontecer ou ja aconteceu. E uma 

decisao unilateral sem qualquer tipo de consulta ou dialogo 

Respondendo perguntas formuladas atraves de questionanos 
fecltados. Os metodos nao sao discutidos e nao ha retorno dos 

dados ou de resultados. 

Sendo consultadas por agentes externos, OS quais definem 

problemas e propOem solus:Qes com base na consulta, mas sem 
dividir a tomada de decisao. 

Fomecendo recursos como mao de obra e terra em troca de 
dinheiro, equipamentos, sementes ou outra furma de incentivo. A 

maioria dos experimentos em propriedades e projetos agricolas se 

encaixa neste tipo. Quando a ajuda e retirada, o entusiasmo logo 

termina. 
F enomenol6gico- Formando grupos para atender objetivos predeterminados de 
hermeneutica projetos definidos por agentes externos. Estes grupos em gerai 

em dos facilitadores mas as vezes se tomam independentes. 

Critico-dialeticas de forma cooperativa, interagindo via pianos de ~o e aruilise 
conjunta, os quais podem dar origem a novas orgauizas:Qes ou 

refor98-f as ja existentes. 
Estes grupos tern controle sobre as decisOes locais: enfase e dada 

em processos interdisciplinares e sistemas de aprendizado 
envolvendo miiltiplas as. 

T omando iniciativas para mudar os sistemas independentemente de 
instituis:Qes extemas. 0 resultado dessa a~o coletiva pode ou nao 

mudar uma ~o social indestjavel ( distnbui~o desigual de renda 
epoder). 

Continua 
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Quadro 7 - continua<;:ao 

Palavras-chaves · · 
Abnrt:lagens 

Finalidades 
metlidnl6gicas 

OrganizQfiiO Empirico- as pessoas se organizam com determinada finalidade, como 

Analitica receber recursos. 

Fenomenol6gico- as pessoas se organizam a fim de se inserir no sistema 

hermeneutica 

Critico Dialetica as pessoas se or no sentido de transformar o sistema 

Empirico- Papel finalistico, finalidade economica; busca modernizar 0 

Tecnologia Analitica processo produtivo aumentando a produtividade da terra e do 

trabalho; 

F enomenol6gico- Finalidade econOmica e socia~ adaptada as condic;Qes do sistema 

hermeneutica para l!lllllte-lo em equihbrio; papel apenas subjacente, instrumento 

I para mefuorar as condic;Oes de vida da familia rural. 

Critico-Dialetico Finalidade Social econOmica; essencial mas dentro de padr6es de 

equihbrio social energetico e ecol6gico; busca servir aos interesses 

dos homens na constru<;iio de seu processo hist6rico. 

Sustentabilidade Empirico- Finalidade econOmica; capacidade de se sustentar 

analitica economicamente, · no mercado globalizado .. 

F enomenol6gico- Capacidade de se sustentar economicamente e preservar o sistema 

hermeneutica econOmico, social e ambiental. 

Critico- Capacidade de percep<;iio critica e autogestiio. 

Dialetica 

EdUCtlfiio Empirico- Reprodu<;iio do sistema; manuten<;iio das for\!3S no poder; difusao 
Analitica de conhecimentos tecnicos para competir; sucesso ( ascensiio de 

classe social). 

F enomenol6gico- Compreensao da realidade em re!a¢o ao sistema; constru<;:ao do 

hermeneutica conhecimento pelo malogo; propostas de mudan\!8S adaptativas. 

Critico- Dialetica Constru¢o do conhecimento critico e transformador, 

emancipador. 

Consciencia Empirico- Pensar de acordo com o paradigma vigente 

Analitica 

F enomenol6gico- Percep<;iio do sistema e seu papel para manter-se nele e man:te-lo 

hermeneutica em equihbrio; percep<;iio da necessidade de promover reformas no 

sistema preservando a cultura e a natureza; percep¢o de si 

como sujeito livre. 

Critico-Dialetica Percep<;iio e pnitica do seu papel hist6rico - reflexlio/a¢o-

transformadora- .percep<;iio de si como sujeito coletivo, produto de 

uma constru<;iio social. 

Cidadania Empirico- Usufruir dos beneficios do sistema como trabafuo, tecnica, 

Analitica sobrevivencia e reprodu<;iio da classe, lazer, votar. Cumprir seu 

dever e manter o sistema cada urn em sua classe. 

F enomenol6gico- Exercitar seu direitos de liberdade em rela<;iio ao proprio sistema, 

hermeneutica respeito as diferen\!8S e individualidades; equidade. 

Critico- Dialetica Acesso ao conhecimento critico. Exercicio de ac;Oes 

transformadoras e emancipadoras. 
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4.2.5. Nivel Te6rico do Esquema Paradigmatico 

A aruilise do nivel te6rico do Esquema Paradigmatico (Tabela 16) a partir da tipifica9iio 

proposta (Quadro 7), de acordo com as finalidades encontradas nos pianos para as "palavras

chaves", demonstrou que estas caracterizam fortemente a utiliza9iio de abordagens empirico

analiticas. Pode-se destacar as "palavras-chaves": educa9ao, consciencia e cidadania com 100% de 

suas finalidades caracterizando abordagens empirico-analiticas, seguidas das palavras tecnologia e 

desenvolvimento, respectivamente com 92,8% e 85% de sua finalidades caracterizando utiliza9iio 

de abordagens ernpirico-analiticas. 

Pode-se observar ainda que a "palavra- chave" sustentabilidade, apresenta-se como a Unica 

em que a concep9iio de abordagem fenomeno16gico-hermeneutica (60%), supera a concepyao de 

abordagem ernpirico-analitica ( 40%) o que indica em nosso entendimento que o termo alem de se 

apresentar como "modismo" nos discursos atuais como os demais da tabela, vern demonstrar a 

concepyao de sustentabilidade que permeia os referidos discursos, os quais passam a ser 

incorporados aos discursos dos extensionistas, dos conselhos municipais de desenvolvimento rural 

e dos Pianos Municipais de Desenvolvimento Rural. 

TABELA 16- Nivel Te6rico do Esquema Paradigmatico- Abordagens metodol6gicas utilizadas 
versus freqiiencia com que ocorreram nos pianos as palavras-chaves 

Palavras-cbaves Abordagens metodol6gicas 
Freqfiencia 

n.•• · 0/o 

Desenvolvimento 
Empirico analitica 17 85 

F enomenol6gico-hermeneutica 3 15 

ParticipQfiiO 
Empirico analitica 10 77 

F enomeno16gico-hermeneutica 3 23 

Organizllflio 
Empirico Analitica 12 75 

F enomeno16gico-hermeneutica 4 25 

Tecnologia 
Empirico Analitica 13 92,8 

F enomenol6gico-hermeneutica I 7,2 

Sustentabilidade 
Empirico analitica 2 40 

Fenomenol6gico-hermeneutica 3 60 

Educariio 
Empirico Analitica 3 100 

Fenomenol6gico-hermeneutica 0 0 

Consciencia 
Empirico Analitica 2 100 

F enomenol6gico-hermeneutica 0 0 

Cidadania 
Empirico Analitica I 100 

F enomenol6gico-hermeneutica 0 0 
. * Numero de vezes que cada palavra-chave ocorreu em areas estrateg:~cas dos pianos 
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Em seguida, a aruilise do nivel te6rico do Esquema Paradigrnatico a partir da distnbui~ao 

geral das palavras-cbaves analisadas iso ladamente anteriormente e representadas na Tabela 1 7, em 

re~ao as abordagens metodol6gicas utilizadas, mostra que, em sua grande maioria (81,08%) 

consistiu de abordagens empirico-analiticas, caracterizadas por privilegiar como fenomenos a 

tecnica e a informa¢o, de apresentar como interesse do conhecimento, o interesse tecnico de 

contro1e e como tipo de mudan~a proposta, a "mellioria" do sistema pela sua mellior eficiencia e 

eficacia, ou seja, a manuten~o do paradigma da modei'Iliza9ao conservadora. 

V erifica-se porem uma tendencia de abordagens fenomeno16gico-hermeneuticas, 

caracterizadas por: privilegiar os fenomenos da linguagem e da interpreta~ao; ter como interesse 

do conhecimento o diilogo e o consenso; e como tipo de mudan~a proposta, reformas para 

equihbrio do sistema. 

Nao se verificou abordagens do tipo critico-dialeticas, as quaJ.S privilegiam como 

fenomenos: o poder, a emancip~ao e a critica; como interesse do conhecimento, o interesse 

critico emancipador; e a transfo~ao ou revolu~ao do sistema como tipo de mudan9a proposta 

T ABELA 17 - Distribui9ao geral das abordagens nos PMDR.s no nivel te6rico 

Abordagens 
Freqiiencia 

. o.• % 

Empirico/analiticas 60 81,08 

Fenomenol6gico-hermeneutica 14 18,92 

Critico/ dialeticas 0 0 

Total 74 100 

Com essa apresenta9ao dos resultados obtidos a partir do niveis tecnico, te6rico e 

metodol6gico do Esquema Paradigrnatico, caracterizou-se a 16gica cientifica existente nos PMDR.s 

estudados, de acordo com o referencial te6rico proposto nesta pesquisa, concluindo assim, o 

processo interpretativo ou hermeneutico relativo ao aspecto cientifico dos pianos. Como pode-se 

observar, em todos os niveis nao se constatou a presen9a de abordagens do tipo critico-dialeticas. 
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Consideramos que isto se deve (conforme evidenciado na pesquisa junto aos documentos 

hist6ricos do PRONAF no Estado de Sao Paulo (ANEXO 6) e na pesquisa juntos aos 

representantes dos atores sociais envolvidos com a construyao do PRONAF em nivel estadual 

(ANEXO 7)) em primeiro Iugar, a formayao inicial dos extensionistas dos municipios-pilotos cujo 

conteudo basico consistiu no estudo do Documento Oficial do PRONAF e na elaborayao dos 

PMDRs a partir da Metodologia ZOPP de planejamento participativo sem incluir nesta formayao 

uma discussiio aprofimdada sobre metodologia da. pesquisa com seus pressupostos 

epistemol6gicos e filos6ficos e suas implicayoes ideol6gicas e politicas e a partir desta discussiio e 

de seu desdobramento com os Conselhos de Municipais de Desenvolvimento Rural e agricultores 

fumiliares elaborarem as concepyoes sobre as principais categorias de analise da produyao do 

conhecimento e do PRONAF. Se deve em segundo lugar, a interrupyao do processo inicial de 

gestiio social do PRONAF no Estado de Sao Paulo, a partir da dissoluyao das equipes 

interdisciplinares, as quais buscavam alcanyar os meios de se construir o prograrna no Estado a 

partir de uma concep((iio critico-dialetica 

Em seguida apresentamos a 16gica filos6fica dos referidos pianos, a partir da construyao 

dos Ultimos niveis do Esquema Paradigmatico, os quais explicam os niveis anteriores e se referem 

as motivayoes, interesses e valores implicitos que orientam e comandam o processo de produyiio 

do conhecimento nos pianos uma vez que: 

"0 resgate das dimensoes epistemol6gicas e filos6ficas e dos pressupostos gnosiol6gicos e 

ontol6gicos nos permite reconstituir os interesses cognitivos que, niio obstante difusos entre as 

multiplas determina9oes do complexo exercicio de fazer ciencia, se encontram presentes como 

eixos centrais que conduzem e orientam o processo" (SANCHEZ GAMBOA, 1998, p. 116). 

A partir dos resultados encontrados anteriormente nos niveis tecnico, metodol6gico e 

te6rico do processo de produyao do conhecimento nos PMDRs infurimos o nivel epistemol6gico, 
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os pressupostos gnosiol6gicos e os pressupostos ontol6gicos, apresentados nos t6picos seguintes, 

a fun de recuperar o nexo entre os elementos filos6ficos e os elementos cientificos utilizados nos 

pianos. 

4.4. Nivel Epistemol6gico 

0 predominio de abordagens empirico-analiticas nos niveis tecnicos, metodol6gicos e 

te6ricos na produ9iio dos pianos caracteriza urn nivel epistemol6gico com uma concepyao de 

causalidade baseada numa relayiio causa/efeito ou estimulo/resposta e uma concep9iio de ciencia 

como invenyiio ou inova9iio; esta concep9iio e a mesma do modelo de modernizayiio conservadora 

que o PRONAF se prop5e a mudar. 

A tendencia de mudan9as para uma abordagem fenomenol6gico-hemeneutica nos pianos 

indica uma mudan9a para urn nivel epistemol6gico onde a concepyiio de causalidade e 

caracterizada por uma relayiio meio/fim, fenomeno e essencia e uma concep9iio de ciencia como 

compreensiio de sentidos ou como processo de desvendar mecanismos ocultos. Dai a utilizaviio de 

metodologias participativas nos pianos que seguem esta tendencia. 

4.5. Nivel Filos6fico 

4.5.1. Pressupostos Gnosiol6gicos 

As abordagens empirico-analiticas encontradas na maioria dos pianos indicam 

pressupostos gnosiol6gicos, ou seJa, pressupostos relativos a produ9iio do conhecimento 

filos6fico, caracterizados por uma busca do conhecimento ou da verdade no objeto ou no fato 

pesquisado, onde o processo do conhecimento e concebido como uma descoberta, a qual e 

relatada posteriormente com pretensiio de atingir a objetividade. Isto justifica a postura do 

extensionista em buscar na realidade objetiva o diagn6stico e a soluviio para os problemas e depois 
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anunciar sua "descoberta" para os agricultores apenas para estes referendarem seu conhecimento 

especializado e sua autoridade. 

Nos pianos que se utilizaram de abordagens fenomenol6gico-hermeneuticas os 

pressupostos gnosiol6gicos se caracterizaram pela busca do conhecimento ou da verdade no 

sujeito, ou seja, nos agricultores representados no conselho municipal de desenvolvimento rural a 

partir de seu entendimento da realidade ou do objeto de estudo; pela concep9iio do conhecimento 

como uma descoberta a partir da interpreta9iio dos sujeitos envolvidos na pesquisa e pela 

pretensao de alcan9ar urn conhecimento subjetivo onde a verdade e sempre relativa aquele sujeito 

ou aquela comunidade que participa do processo de produ9iio do conhecimento. 

4.5.2. Pressupostos Ontol6gicos 

Os pressupostos ontol6gicos representam os valores maximos que determinam todo o 

processo de produ9iio do conhecimento, dizem respeito as concep9oes de realidade e de homem 

do sujeito que produz este conhecimento. 

Nas abordagens empirico-analiticas que representaram a grande maioria da abordagens 

para a constru9iio dos pianos de desenvolvimento municipais nos municipios piloto do estado de 

Sao Paulo na concep9iio da realidade M uma primazia da realidade sobre o espirito. Esta realidade 

e vista como uma sistema regido por leis, que tende ao equihbrio e ao repouso, cabendo ao 

homem descobrir estas leis de seu funcionamento. 0 homem nessas abordagens e visto como urn 

sujeito passivo, produto do sistema. 

Nas abordagens fenomenol6gico-hermeneuticas encontradas nos pianos a realidade e vista 

da mesma maneira que na abordagem empirico analitica A diferen9a e que enquanto na visiio 

anterior o homem deve viver para o sistema, nesta ultima o homem e visto como urn sujeito ativo 

e centro do processo, capaz transfurrnar esta realidade. 
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Em relayao a classificayao de RODRIGUES (1997) para a caracteriza~tao dos modelos de 

Extensao Rural no Brasil, e a classifica~tao proposta nesta pesquisa para o modelo ou o paradigma 

cientifico de atuac;ao da Extensao Rural na produc;ao dos PMDRs nos municfpios-pilotos do 

PRONAF no Estado de Sao Paulo, apresenta-se a seguir urna comparac;ao entre as duas 

classificac;oes (Quadro 8), com a finalidade de permitir a aruilise da presente pesquisa a partir do 

referendal te6rico de RODRIGUES e, ao contnirio, a partir do referendal te6rico desta pesquisa, 

permitir a aruilise do trabalho de RODRIGUES (1997). 

Quadro 8 - Comparayao dos modelos de extensao rural de acordo com a classificac;ao de 
Rodrigues e de acordo com a classificac;ao de Habermas 

. 

ClassifiCll~&de RODRIGUES ClassifiCll~O de Habermas 
. 

Difusionismo produtivista Empirico-analitico 

Hurnanismo assistencialista Fenomenol6gico-hermeneutico 

Hurnanismo Crftico Crftico-dialetica 

Assim, analisando os resuhados deste estudo a partir do referencial te6rico de 

RODRIGUES (1997), e procurando caracterizar o modelo de Extensao Rural desenvo1vido pela 

extensao rural publica em nivel do Estado de Sao Paulo, no periodo correspondente a este estudo 

(1995-2000) tendo o PRONAF com instrumento de implantayao deste modelo ou paradigma, 

classificou-se como difusionismo mercantilista 
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Quadro 9 - Caract~ sUiruiria dos periodos que rnarcam o processo evolutivo da extensiio 

rural no Brasil (1948-1989) e no Estado de Siio Paulo (1995-2000) 

.· . Humauism& .·· Difusionismo Humanismo Difusionismo 
Especifica~ Assistencialista Produtivista. · Critico Merc:antilista . 

Prevalencia 1948-1962 1963-1984 1985-1989 1995-2000 

Publico Pequenos Grandes e medios Pequenos e medios Agricultores 

Preferencial Agricuhores [Agricultores Agricultores familiares 

Unidadede 
Familia Rural Produtor Rural Familia Rural 

Produtor/Fannlia 

trabalho Rural 

Orienta9ao "Ensinar a fazer 
Difusionista 

Dial6gica 
Difusionista 

pedag6gica fazendo" lproblematizadora 

Papel do Indutor de 
Elaborador de projetos Catalisador de 

Elaborador de 

agente de mudan~sde 
de credito rural processes sociais 

projetos, indutor de 

extensao comportamento mudan~s/reformas 

Tipode 
Vertical ascendente Vertical descendente Circular 

Participative 

Planejamento funcional 

Apenas subjacente: Finalistico: modernizar 
F inalistica: 

Essencial, mas modernizar o 

Papelda 
instrurnento para o processo produtivo 

dentro de padr5es de processo de 
melhorar as aumentando a 

tecnologia 
condi96es de vida produtividade da terra 

equihbrio ecol6gico, comercializa9ao 

da fannlia rural e do trabalho 
energetico e social para o mercado 

globalizante 

Supervisionado: Orientado: voltado para Orientado: vohado Orientado: voltado 

Tipo eusodo 
cobre investimentos produtos com o fnn de preferencialmente parao 

no Jar e na viabilizar tecnologias para viabilizar beneficiamento e 
credito rural 

propriedade de uso intensivo de "tecnologias industrializa91io dos 
(produtivos ou nao) capital apropriadas" produtos. 

Cria grupos de Estimula a Estimula a 

Organiza9ao agricuhores, donas Nao se preocupa com organiza9ao e o organiza91io para o 

da populayao de casa e jovens este tipo de a9ao associativismo rural mercado 

rurais autonomos globalizado 

Ap6s a construyiio da l6gica da produ9iio do conhecimento nos PMDRs dos municipios 

piloto do PRONAF no Estado de Siio Paulo, da discussiio dos resultados e da compara9iio do 

modelo interpretativo da Extensiio Rural de RODRIGUES (1997) e o modelo interpretativo de 

Habermas utilizado nesta pesquisa, e de apresentar uma proposta de classifica9iio do modelo de 

extensiio rural efetivado pela extensiio rural publica no Estado de Sao Paulo sob a 6tica de 

RODRIGUES (1997), apresenta-se em seguida os resultados e discussiies das informayoes 

obtidas na recupera9iio da hist6ria do PRONAF, junto aos documentos hist6ricos e junto aos 

representantes dos atores sociais que participaram da constru9iio do PRONAF no funbito estadual. 
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4.6. A Recuperayao da Hist6ria- Buscando a Relayiio da Parte com o Todo 

0 contex:to do nosso objeto particular, ou seja, a produ9iio do conhecimento dos pianos 

municipais de desenvoivimento rural do Estado de Sao Paulo envoive as condi9oes de produyiio 

desses pianos, a organizayao, a estrutura e funcionarnento desses pianos, sua formayiio hist6rica, 

sua evoluyao nas polfticas de desenvoivimento rural, especificarnente do PRONAF em nfvei 

nacional, estadual e municipal. 

Nesse sentido a recuperayao dessas condi9oes e prioritaria antes de apresentar as 

conclusi'ies dessa pesquisa. A recuperayiio da hist6ria foi realizada em dnas partes: a primeira 

obtida pela Ieitura dos documentos hist6ricos (ANEXO 6) e a segunda obtida por meio de 

entrevistas realizadas com os representantes dos atores sociais que participararn do processo de 

construyiio do PRONAF no Estado (ANEXO 7). 

4.6.1. Da aruilise dos Documentos Hist6ricos do PRONAF 

Ap6s a aruilise dos documentos hist6ricos (ANEXO 6), verificou-se que o processo de 

construyao do PRONAF no Estado de Sao Paulo apresentou tres fases distintas: a primeira fase, 

durante o ano de 1996, caracterizada pela presenya das Secretarias Executivas Provis6rias, 

coordenadas no primeiro semestre pela Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral- CATI e 

no segundo semestre pela Coordenadoria S6cio-Econornica - CSE da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de Sao Paulo. Esta fase se caracterizou pela busca da construyao do 

PRONAF, de acordo com os principios filosoficos propostos em seu discurso, ou seja, peio 

principio da gestiio social tanto em nfvel estadual, pela presenya das diversas organizayi'ies sociais 

ligadas ao desenvoivimento rural e ao segmento da agricultura familiar, como universidades, 

organiza,.Oes dos agricultores, institui9oes financeiras e organizayi'ies niio governarnentais 

(ONGs), quanto em nfvel regional e local. 
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A segunda fuse, durante os anos de 1997/1998 e 1999, caracterizada pela efetiv!!9lio da 

Secretaria Executiva Estadual do PRONAF e pela oficializa~ao dos convenios com as Prefeituras 

e libe~ao dos recursos e execu~o dos Pleitos dos PMDRs. Esta fuse se caracterizou pelo 

acompanhamento do PRONAF por urn representante da secretaria executiva estadual, urn 

representante da CATI e outro da Delegacia Federal de Agricultura (DFA); ainda, pela 

substitui~ao dos PMDRs pelos Pianos de Trabalhos como instrumentos de acompanhamento e 

avalia~o das metas relativas aos pleitos aos recursos liberados, isto significou no 

acompanhamento quase que reduzido a simples verifica9lio das metas fisicas dos pianos em 

detrimento de seus aspectos filosoficos. Caracteriza-se ainda pelo abandono do processo 

participativo na gestao estadual do PRONAF e o abandono das metodologias propostas 

inicialmente para a gestlio social do prograrna ( apesar das tentativas do Centro de Treinamento da 

CATI/CETATE, durante os anos de 1997 e 1998 em dar continuidade as propostas elaboradas 

pelas equipes anteriores ). 

A terceira fuse do PRONAF no Estado de Sao Paulo iniciou-se no primeiro semestre de 

2000 e caracteriza-se pelo retorno da operaciona!izas:ao do PRONAF na CATI pela Divisiio de 

Extensao Rural- DEXTRU; pela retomada do processo participativo na operacionaliza9lio dos 

recursos destinados a CA TI; pela retornada da discussao, junto aos tecnicos da CA TI do 

componente filos6fico do PRONAF, principalmente no conteudo dos cursos de treinamento e 

desenvolvimento para cerca de duzentos extensionistas locais ligados ao prograrna. Em urn destes 

cursos , discutiu-se os aspectos da produ9lio do conhecimento no planejamento em extenslio rural 

e os fundamentos teorico metodologicos da presente pesquisa. Na ocasiao o Esquema 

Paradigmatico foi apresentado e utiliz.ado pelos extensionistas para urna aruilise epistemologica 

comparativa do paradigrna da moderniza9lio conservadora e o paradigrna do desenvolvimento 

sustentavel proposto pelo PRONAF, ilustrado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Resultados das discussiies de urn grupo* utilizando o Esquema Paradigmatico para 

a:ruilise dos paradigmas da "revolu9ao verde" ( outra denomina9iio relacionada ao modelo de 

moderniz.a9ao conservadora) e do desenvolvimento sustentavel. 

Modelo da revolu~llo verde Modelo do desenvolvimento sustentlivel 
Elementos 

Caracteristicas Abordagem Caracteristicas Abordagem 

Reali dade Objetiva Analitica Objetival subjetiva Critica 

Homem Dependente Analitica Transformador Critica 

Educas:ao Ter!Fazer Analitica Conscientizar/ Crftica 

Transformar 

Hist6ria Comparar fatos Analitica Choque de contraries Crftica 

Local do conhecimento Objeto Analitica Sujeito/objeto Crftica 

Processo do Descoberta Analitica Construyao Critica 

conhecimento 

Conceps:ao de Causa!Efeito Analitica lnterrelas:ao todo/partes Critica 

causalidade 

Concepyao de ciencia Descoberta de Analitica Amilise critica da Critica 

novas formas realidade 

F enomenos sociais Tecruca e Analitica Linguagem, consenso e F enomeno16gica 

privilegiados informayao interpretas:ao 

Interesse do Tecnico de controle Analitica Consenso F enomenol6gica 

conhecimento 

Tipo de mudanya Melhoria do Analitica Reformas no sistema F enomeno16gica 

proposta sistema 

Metodo utilizado Experimental Analitica Estudo de caso F enomeno16gica 

Caracteristicas do Privilegia a Analitica Privilegia os sentidos. Fenomeno16gica 

metodo experiencia Subjetivo 

objetiva 

T ecnicas de coleta de Quantitativas/ Analitica Pesquisa participante F enomeno16gica 

informas:ao Descrftivas 

Organizas:ao e Tecnicas Analitica Analise de conteudo F enomeno16gica 

tratamento dos dados estatisticas 

* Trabalho em grupo realizado durante o Curso de Metodologta da pesqmsa para o PlaneJamento 

em Extensao Rural - CET ATE/CA TI, junho de 2000. 

Na analise dos resultados encontrados por urn dos grupos, questionados porque o 

Esquema Paradigmatico no modelo de revolu91io verde apresentou uniformidade em todos os 

niveis do modelo com a utiliza9ao de abordagens empirico-analiticas e, no modelo de 

desenvolvimento proposto pelo modelo de desenvolvimento sustentaveL estas abordagens se 

apresentavam em determinado nivel como empirico-analiticas e em outros como fenomenol6gico-
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hermeneuticas, o grupo entendeu que o futo se devia a que o modelo de revolu9ao verde foi 

imposto num momento de govemo militar em que a filosofia do modelo, os metodos e as tecnicas 

estavam bern definidas e havia vontade e poder politico para implanta-lo; quanto ao modelo de 

desenvolvimento sustentavel ou participativo ainda nao M uma vontade e for9a politica 

hegemonica para construi-lo, alem de haver dificuldades de construi-lo, inerentes a sua propria 

natureza . Este futo mostra que o Esquema Paradigmatico proporcionou aos extensionistas 

participantes do curso uma reflexao filos6fica e critica do processo de produyao de conhecimento, 

contribuindo para maior percep9ao do seu papel no novo paradigma de extensao rural na 

elaborayao de projetos participativos com as comunidades e das implica9iies existentes com a 

escolha de determinadas tecnicas ou metodos de trabalho. Algumas reflexoes dos participantes 

como: "depois de quase vinte cinco anos trabalhando em extensiio rural, agora percebi que 

quem deve modificar a visiio de mundo sou eu e niio a organiza9iio': "o modelo participativo que 

est a se tentando implantar ainda niio e 0 crftico-diatetico", "este processo de discussiio e 

complicado porem necessaria para a formar;iio do extensionista", "cada comunidade deve 

escolher o seu modelo de desenvolvimento" demonstram a pertinencia da reflexao epistemol6gica 

nos cursos de planejamento em extensao rural. 

Este breve hist6rico apresentado permite compreender que a tendencia de mudan9a do 

enfoque empirico analitico para o enfoque fenomenol6gico-hermeneutico deve-se, principalmente, 

ao processo inicial de constru9ao do PRONAF, correspondente a gestao do programa pelas 

secretarias executivas provis6rias com a escolha da metodologia ZOPP para a constru9ao dos 

Pianos Municipais de Desenvolvimento Rural nos municipios piloto do PRONAF em Sao Paulo. 

Esta metodologia de planejamento participativo tern como caracteristica principal a busca do 

consenso e o dialogo. 
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Como vimos anteriormente, esta metodologia e util para tratar de "problemas parciais", ou 

seja, problemas menos complexes e menos interrelacionados, porem deficiente quando se trata de 

urn planejamento que envolve questoes de natureza politica; ARTMANN (1993), faz urna critica, 

a qual chama de "critica de fundo" ao paradigma da consciencia que envolve tanto o ZOPP quanto 

o Planejamento Estrategico Situacional (PES). Esta critica e realizada a partir do contraste com o 

paradigma comunicativo de Habermas, autor que Artmann, com a qual concordamos, acredita 

poder apontar saidas promissoras a impasses te6ricos, nao s6 do planejamento mas da crise 

atualmente encontrada na modernidade. 

0 hist6rico obtido junto as informayoes dos docurnentos hist6ricos pennite ainda 

compreender que a natureza das dificuldades encontradas para o desenvolvimento do PRONAF no 

Estado de Sao Paulo tern como elementos importantes a falta de urna vontade politica mais forte e 

a fragilidade ainda das for9as democraticas de se estabelecer o prograrna de acordo com urn 

processo de gestao social. 

Ap6s a aruilise das informa9oes obtidas pela leitura dos docurnentos hist6ricos, com a 

finalidade de "dar vida" a esta hist6ria, de minimizar a interpreta9iio subjetiva do autor e para urna 

melhor compreensiio, analisamos a seguir as inforrnayoes obtidas pelas entrevistas realizadas com 

os representantes dos atores sociais que participaram da constru9ao do PRONAF em nivel de 

gestao estadual. 

4.6.2. A Hist6ria vista pelos representantes dos atores sociais 

Da aruilise das entrevistas realizadas com os representantes dos atores sociais que 

participaram da constru9ao do PRONAF no Estado Sao Paulo. 

Os depoimentos desses representantes (ANEXO 7), pennitem verificar as contradi9oes que 

caracterizaram a construyao do PRONAF no Estado de Sao Paulo, seja entre as for9as 
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democniticas como no processo inicial, caracterizado pela presenc;:a das secretarias executivas 

provis6rias e da dificuldade de exercerem a interdisciplinaridade, principalmente entre a pesquisa e 

extensiio oficiais do Estado, representadas pela CAT! e pela Coordenadoria Socioeconomica 

(CSE); seja com o predominio das forc;:as tradicionais, como na fase correspondente aos anos de 

1997 a 1999 e na atualidade, com a tentativa de retomada do processo democratico, a partir do 

nivel operacional do prograrna Torna-se possivel ainda verificar as contradi~es entre a 

necessidade de recursos a nivel local e as exigencias impostas pelos agentes financeiros, fontes 

liberadoras desses recursos em nivel rederal. Torna-se possivel perceber contradic;:oes entre o 

discurso oficial de gestiio social e a dissoluc;:lio das equipes interdisciplinares que 

instrumentalizavam a gestlio social no seu ano inicial. 

N a vislio dos diferentes representantes dos at ores sociais entrevistados, o momento inicial 

fui muito rico para todos, apesar das contradic;:oes do processo interdisciplinar, pois elaboraram-se 

conceitos, desenvolveu-se urn metodo e uma filosofia de trabalho para a elaborac;:lio dos PMDRs, 

foram capacitados os diversos representantes envolvidos a partir do primeiro ano. As criticas nos 

depoimentos se referem ao termino do processo participativo e da gestlio social em nivel estadual. 

Na analise geral, porern, considerou-se, como na entrevista junto aos extensionistas municipais, 

que o PRONAF traz uma nova vislio para o desenvolvimento rural no Estado de Sao Paulo. 
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CONCLUSOES 

0 estudo aqui apresentado, apesar de suas limitac;:oes, pennite-nos destacar alguns 

resultados importantes e fazer algumas sugestoes dentro da atual problematica da avaliac;:iio e 

construc;:iio dos PMDRs do PRONAF e de outros que apresentem como pressuposto o principio 

da gestiio social para a produc;:iio do conhecimento. 

Em relayao ao Prograrna Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de 

Sao Paulo, o estudo mostra que este promove ainda, marcadamente, urn modelo de 

desenvolvimento centrado no crescimento economico, caracterizado pela introduc;:ao de uma nova 

base tecnol6gica de acurnulayao capitalista, agora nao mais apenas no setor da produc;:iio, mas 

tambem e principalmente no beneficiamento e agregac;:ao de valores a produc;:ao 

A gestiio social, apesar de considerada no discurso como eixo principal do programa, 

mostrou, apesar das tendencias de mudanc;:as de abordagem apresentadas nos pianos , que ainda e 

dificil de se praticar no Estado de Sao Paulo. Este fato pode-se comprovar pela dissoluc;:iio da 

equipes interdisciplinares que vinham construindo o processo de gestiio social do PRONAF em 

nivel estadual, pelas dificuldades apontadas pelos extensionistas em relac;:iio as interferencias dos 

prefeitos municipais e a formac;:ao de urn Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural atuante, 

pela discriminac;:ao em relayiio aos agricultores familiares, denominados inicialmente pelo 

prograrna de perifericos, o que ja denotava o preconceito em relayiio a esta categoria 

A participac;:iio organizada da populac;:ao rural atraves das abordagens metodol6gicas 

fenomenol6gico-hermeneuticas utilizadas para a elaborac;:iio dos PMDRs apresentou-se mais como 

urn instrumento consultivo ou de dialogo para lograr uma maior eficiencia das medidas oficiais de 

politica agrliria, voltada para a inserc;:iio do agricultor familiar na economia de mercado. 
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Por fim, sugerimos que se o PRONAF pretende, como apresenta em seu discurso, 

construir urn projeto em urn novo paradigma de desenvolvimento rural, "sem os vicios do 

passado", de natureza economica e social, tendo como protagonista o homem, ou seja, o 

agricultor familiar dentro dos principios da gestiio social, que sejam revistas as conceNoes das 

seguintes categorias: construs:ao social do conhecimento; diagn6stico da realidade; sujeito 

hist6rico e social. Entendemos que para que se efetive o protagonismo do agricultor familiar e a 

gestao social estas tres categorias de aruilise nao podem ser concebidas sob a 6tica de uma 

abordagem empirico- analitica ou positivista como se apresentaram na maio ria dos planos ou ainda 

sob a 6tica de uma abordagem fenomenol6gico-hemeneutica representada pela tendencia de 

mudan9a nos PMDRs e sim sob uma conceps:ao critico-dialetica na qual o protagonismo e a 

gestao social se efetivam com a consciencia de todos os atores sociais envolvidos. 

Em relayao ao estudo utilizado na pesquisa, conclui-se que esta experiencia de pesquisa 

epistemol6gica, embora lirnitada a produ9ao do conhecimento nos PMDRs dos municipios pilotos 

do PRONAF no Estado de Sao Paulo e submetida as restri9oes pr6prias de urn trabalho inicial, 

pode contnbuir na acurnulayao e sistematiza9ao de conhecimentos sobre a epistemologia da 

pesquisa em Extensao Rural e sobre as tendencias metodol6gicas e pode sugerir, ainda, a 

necessidade de novos estudos sobre a produs:ao cienti:fica do conhecimento em Extensao Rural, 

relacionados a programas de desenvolvimento de comunidades fundamentados no principio da 

gestao social. 

Em rela9ao ao modelo cienti:fico caracteristico da Extensao Rural neste estudo o qual 

denominamos "difusionismo mercantilista" e a produ9ao do conhecimento cienti:fico pela Extensao 

Rural nos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, constatou-se a repeti9iio de temas, de 

referenciais te6ricos, a presen9a de modismos, de formalismos e de ritualismos metodol6gicos e 

constataram-se ainda incoerencias epistemol6gicas que cornprometem a qualidade dos planos e a 
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validade do conhecimento apresentado. Tal quadro s6 sera modificado quando as organiza96es de 

Extensao Rural Oficiais ( e as pr6prias politicas governarnentais) assumirem processos de 

autocritica das condiy6es, dos resuhados e das orientay6es da sua propria produyao. Estudos 

semelhantes aos aqui registrados poderao contribuir para a avaliayao critica dessa trajet6ria e, 

consequentemente, potencializar o "salto qualitativo" que o pianejamento em Extensao Rural 

precisa para contribuir na elaborayao de pianos municipais de desenvolvimento rural. 

Pianos com maior solidez cientifica e qualitativamente mais significativos sao necessarios 

para a produyiio do conhecimento, exigidos na solu'(ao dos graves problemas sociais e 

educacionais no meio rural que desafiam pesquisadores da area e "extensionistas". 

Nao e possivel transformar uma realidade sem conhece-la profundamente e esse 

conhecimento nao e possivel sem o rigor da pesquisa. A abrangencia e a profundidade da 

transformayao dessa realidade junto as comunidades, representadas pelo Pianos Municipais de 

Desenvolvimento Rural, podem depender da qualidade da pesquisa e da validade dos 

conhecimentos por ela produzidos. Assim, na formayao do extensionista para o desempenho de 

seu novo papel de produzir conhecimento junto com as comunidades, deve-se incluir uma 

discussao profunda e critica sobre os pressupostos epistemol6gicos e filos6ficos e as implicayoes 

ideol6gicas e politicas do trabalho cientifico. 
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ANEXOl 

Roteiro para a pesquisa junto aos pianos municipais de desenvolvimento rural 

a) Informa~oes empiricas : 

Qual o objetivo geral do PMDR? 

Quais os principais problemas encontrados para a elaborayao do PMDR? 

Quem elaborou o PMDR? 

Quais as areas beneficiadas com os recursos ? 

Quais os principais beneficiarios dos pianos ? 

b) Fundamentos cientificos 

Quais as principais informac;:oes contidas nos pianos? 

Quais as metodologias utilizadas nos Pianos ? 

Quais as tecnicas de coleta de dados utilizadas nos pianos? 

Quais as fontes de informac;:oes utilizadas nos Pianos? 

c) Elementos de interpreta~iio 

Neste aspecto buscamos selecionar as palavras que mais se destacaram na leitura dos 

documentos, as quais denominamos "palavras-chaves". Buscamos verificar tambem a 

finalidade pretendida por estas palavras em cada documento. 

Estas palavras com suas respectivas finalidades serviram de base para a montagem do 

nivel te6rico do Esquema Paradigmatico. 
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ANEX02 

Roteiro de entrevista junto aos extensionistas da CATI dos municipios-piloto do PRONAF 

no Estado de Slio Paulo 

A - Caracteristicas Pessoais 

Sexo 

Fo~o profissional 

Ano de concluslio do curso 

Instituis;lio de Ensino 

Vinculo empregaticio 

Filiayao a organizayiies sociais 

Cursos realizados na area de extenslio rural e planejamento 

Participas;lio em cursos com o tema metodologia da pesquisa como contetldo. 

B - lnforma~ para aprofundamento da pesquisa junto aos pianos municipais de 

desenvolvimento rural relativas as informa90es empiricas e aos fundamentos cientificos. 

Questoes orientadoras 

a) Para o aprofondamento das injorma9oes empiricas: 

De acordo com a tipificas;lio proposta no PRONAF que classificou os agricultores familiares 

como: consolidados, intermediarios e perifericos, qual o grau de participaylio de cada um deles 

no PMDR do seu municipio ? 

Na sua opinilio, porque a participas;lio dos agricultores nos PMDR se deu desta maneira? 

Como considerou a participas;lio do conselho municipal de desenvolvimento rural no PMDR ? 

Em quais etapas do PMDR se deu a participayao dos agricultores familiares? 

Qual a sua opiniao geral sobre o PRONAF em seu municipio? 

Quais os principais problemas do PRONAF em seu municipio? 

b) Para o aprofundamento dosfundamentos cientificos: 

Qual a metodologia utilizada na elaboras;lio do PMDR? 

Quais as vantagens da utilizayao do metodo? 

Quais OS problemas da UtilizayliO do metodo? 

Quais a suas sugestaes para conteudo de treinamento? 
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ANEX03 

Roteiro para pesquisa historica do PRONAF 

1- Roteiro para a pesquisa junto aos documentos hist6ricos 

Questiio orientadora 

Quais os marcos historicos do PRONAF e as principais conseqiiencias e caracteristicas 

desses fatos? 

2 - Roteiro de entrevista junto aos atores sociais envolvidos com a constru9lio do 

PRONAF em nfvel estadual. 

Questao orientadora 

Como voce viu a constru~iio do PRONAF no Estado de Sao Paulo ? 
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ANEX04 

lnforma~oes obtidas pela pesquisa historica do PRONAF 

Pesquisa junto aos documentos hist6ricos 

MARCOS REFERENCWS 

1991- MARCO MUNDIAL 

Pode-se considerar como o marco referencial do atual modelo de desenvolvimento 

conhecido como Desenvolvimento Sustentavel o relat6rio da Comissao Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecido como" Relat6rio Brundtland". 

A referida comissao criada em meio a crise ambiental gerada pelos modelos de 

desenvolvimento busca apontar novos padroes de desenvolvimento e estabelecer as bases para o 

futuro da humanidade. Neste relat6rio o desenvolvimento Sustentavel e entendido como "aquele 

que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as ge!'a9oes futuras 

atenderem as suas pr6prias necessidades" (CMMAD,l991, p. 46) 

Este relat6rio, no entanto, tern sofrido varias criticas, principalmente por nlio se aprofundar 

em relayao as questoes politicas causadoras dos problemas abordados. 

MARCOS NACIONAJS 

1993/94 

Convenio FAOIINCRA 

0 convenio FAOIINCRA realizado no Projeto UTF/BRA/036 tomou como base as 

reflexoes em tomo da questiio da Reforma Agniria, da inviabilidade de se instituir urna politica 

agraria sem a criayiio de urna politica agricola que evitasse a transformayiio dos "agricuhores 

familiares" ou "pequenos agricultores" em novos "sem terras". 
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Este convenio realizou um estudo da Agricultura Familiar e culminou num relat6rio 

intitulado Diretrizes da Politica Agraria e Desenvolvimento Sustentavel (FAO/ INCRA,1995)- As 

discuss5es deste estudo foram reaHzadas a partir de urna relat6rio prelirninar em um Sellliruirio no 

Estado de Sao Paulo promovido pelo convenio F AO/INCRA com representantes dos diversos 

atores sociais envo1vidos com as questoes, como as representas:oes dos agricultores, da pesquisa e 

da extensao rural de todo o pais. 

1995 

Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PLANAF- Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar/PRONAF 

No final do anode 1995 o governo federal elabora o Plano Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PLANAF) que posteriormente teve sua denominas:ao mudada para 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, pois, como plano teria 

que sofrer um debate mais aprofundado no Congresso Nacional e poderia ter suas ayoes 

retardadas pelo conservadorismo em torno da questao da Agricultura Familiar e, como programa, 

poderia ter suas ayoes determinadas por decreto do Poder Executivo. Esta atitude, apesar de 

pretender acelerar o processo, ao inves disso pode ter feito com que o PRONAF, por nao ter sido 

articulado com o convencimento deste segmento conservador e que ainda detem a grande maioria 

das decisOes na sociedade brasileira, sofresse, como vimos, todos estes entraves para a sua 

construyao na sociedade em nivel local. 

Semiruirio Agricultura Familiar e Extensiio Rural- CONTAGIFASER 

Outro marco nacional relacionado com a Politica de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar foi o Semirulrio realizado em Brasilia nos dias 11 e 12 de dezembro do ano de 1995, 

promovido pela Confederayao dos Trabalbadores na Agricultura (CONTAG) e pela Federas:ao das 
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Associayoes e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensao Rural e do Servis:o Publico Agricola do 

Brasil (F ASER). 

Este Seminario caracterizou-se pela defesa dos sems:os de extensao rural publica e 

gratuita com a mis800 de "promover o desenvolvimento rural brasileiro mediante a amplias:ao da 

participayao da agricultura fumiliar nas cadeias de produyao e comercializayao agricola e do apoio 

as organizayoes politicas, economicas, e sociais." ( CONTAG/F ASER, 1995), em contraposis:ao 

aos indicatives apontados no Semiruirio INCRAIFAO. Demonstra-se assim confians:a das 

organizas:oes dos agricultores na parceria da Extensao rural publica enquanto agente extemo de 

fundamental importancia junto aos projetos de desenvolvimento dos agricultores familiares, 

pressupondo-se uma reestruturayao do sistema de extensiio. 

Apos as discnss5es elaboradas a partir de documento preliminar durante o ano de 1995, 

institui-se, por intermedio do Decreto n. o 1.946, o Prograrna Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF 

199611997 

Curso de Especializat;tio em Gesttio Social e Profissionalizat;tio de Agricultores 

Familiares. 

No intuito de atualizar as organizayoes de Extensao Rural do pais para a efetivayao da 

Gestae Social e profissionalizayao dos agricultores fumiliares o Misterio da Agricultura e do 

Abastecimento/ Secretaria de Desenvolvimento Rural/ Departamento de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural- MA/SDRIDATER e a Escola Superior e Agricultura de Mossoro - ESAM 

promoveram urn curso de Especializas:ao em Gestae Social e Profissionalizayao de Agricultores 

Familiares realizado em duas etapas: a primeira no Centro de Treinamento da EMATER- GO e a 

segunda, a distancia, com cada tecnico em seus respectivos Estados. Neste curso o Estado de Sao 

Paulo e representado por urn extensionista da Divisao de Extensiio Rural da CATI. 
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1997 

Seminario Nacional de Extensiio Rural e Agricultura Familiar. 

Promovido pela Associayao Brasileira das Entidades de Assistencia Tecnica e Ex:tensiio 

Rural (ASBRAER), Confedera9iio Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), 

Ministerio da Agricultura e do Abastecimento I Secretaria de Desenvolvimento Rural I 

Departamento de Assistencia Tecnica e Extensiio Rural (MA/SDR/DATER), Federayao das 

Associayoes e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensiio Rural e do Servis:o Publico Agricola do 

Brasil (FASER) e Programa das Nayoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-Projeto-BRA-

921020) e realizado em Brasilia, de 4 a 8 de agosto de 1997, esse seminfu"io foi concebido como 

objetivo de levantar elementos para a constru9iio coletiva de urn novo modelo de Extensiio Rural 

PUblica para o desenvolvimento centrado na Agricultura Familiar. Neste seminfu"io a CATI foi 

representada pelo coordenador do programa, na ocasiao. 

MARCOS NO ESTADO DE sAO PAULO 

1995 

OFIC/0 DA ASBRAER A CAT! 

Chega a CATI uma carta oficio da ASBRAER consultando o 6rgao de Ex:tensao e 

Assistencia Tecnica sobre a contribui9iio da Instituiyiio ao Plano Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PLANAF). 

A CA TI entendeu na ocasiao que as a9oes de ex:tensao rural necessarias para o Plano ja 

vinham sendo desenvolvidas pela institui9ao e que o PLANAF seria uma oportunidade para o 

aprimoramento e consolida9ao destas a9oes de extensiio, agora orientadas aos agricultores 

familiares. 
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0 GRUPO DE COLABORADORES 

Ainda no segundo semestre de 1995, sao realizadas reunioes promovidas pela Delegacia 

Federal da Agricultura em Sao Paulo e representantes do DATER do PRONAF para a Regiao 

Sudeste, como "grupo de colaboradores estaduais" 

A constituiyao deste grupo tinha por objetivo elaborar a estrategia de construyao do 

PRONAF no Estado. 0 grupo era formado por representantes da Federayao dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Sao Paulo (FET AESP) das Organizayoes das Cooperativas do Estado 

de Sao Paulo (OCESP), da Delegacia Federal de Agricultura em Sao Paulo (DFASP), da 

Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral (CATI), da Coordenadoria S6cio-Ecooornica da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e Sao Paulo (CSE); da Comunidade 

Solidaria 

As principais atividades desenvolvidas pelo grupo consistiram em: 

Aruilise do Documento Oficial do PRONAF. 

Elaborayao de Estrategia de Implantayao do programa no Estado. 

Levantamento dos municipios caracteristicos de Agricultura Familiar no estado de Sao 

Paulo. 

Este levantamento foi realizado pelos especialistas do Departamento de Extensao Rural da 

CATI que cruzando os parfunetros preconizados no PRONAF elaboraram uma lista contendo 207 

municipios, o que representava cerca de 30% dos municipios do Estado. 

Elaborayao de critenos e seleyao dos 25 municipios pilotos para irnplantayao do 

"PRONAF!Infra-estrutura". 

1996 

AS COORDENA(:OES PROVISORIAS DO PRONAF EM SP 

1996- 1. o SEMESTRE -A coordenm;iio provisoria na CAT! 
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Durante o primeiro semestre de 1996, a Coordena<;ao provis6ria do PRONAF-SP 

deternrinada pela Secretaria de Agricultura ficou a cargo da CAT! que articulava as a<;oes como 

uma Secretaria Executiva Provis6ria juntamente com a FETAESP, a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), por intermedio da Faculdade de Engenharia Agricola (FEAGRl), e as 

entidades financeiras, que participavam tirnidamente, com pouco envolvimento e muitas 

exigencias. 

0 metodo de trabalho utilizado pelo grupo em suas reunioes consistia no processo 

participativo utilizando a metodologia ZOPP de planejamento. 

A<;oes desenvolvidas 

As a<;oes desenvolvidas foram elaboradas por dois grupos estrategicos: urn grupo 

especifico para o desenvolvimento da linha de credito e outro grupo para a constru<;ao do 

PRONAF no Estado de Sao Paulo 

0 Plano para desenvolvimento da linha de financiamento da produyiio- PRONAF/Credito 

Ap6s o levantamento das dificuldades para operacionaliza<;ao do credito do PRONAF, que 

foram: a falta de inforrna<;ao para o agricultor; a falta de informayiio para os tecnicos da rede; as 

infol1llli<;Oes confusas; a falta de inforrna<;ao e recursos disponiveis no municipio; a fulta de normas 

operacionais no Banco Centrale a fulta de normas operacionais na CAT!, as a<;oes desenvolvidas 

consistiram na elaborayao da Declarayao de Aptidiio do Agricultor Familiar ( documento que seria 

fornecido pelos tecnicos das Casas da Agricultura da CAT! e pelos Escrit6rios Regionais da 

FET AESP para os agricultores familiares interessados em utilizar-se do credito do PRONAF), na 

Capacita<;iio de monitores para elabora<;ao de Pianos de Credito para o PRONAF que seriam 

responsaveis pela multiplicayao para todos os tecnicos das Casas de Agricultura dos municipios do 

Estado e no levantamento dos municipios de Agricultura Familiar do Estado de Sao Paulo 

segundo as normas do PRONAF. 
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0 plano para a constrw;ao da Estrutura Estadual do PRONAF-SP consistiu na realizas:ao 

do Semirulrio " 0 PRONAF e o Papel da Extensao Rural", realizado de 15 a 17 de maio de 1996, 

ou seja, urn ano antes do proprio Semirulrio Nacional que indicou que cada Estado realizasse 

tambem esta discussao. Este semirulrio promovido pela CATI, UNICAMP, FETAESP e como 

apoio do DATER, e da Associayao Brasileira de Reforma Agn\ria (ABRA) tinha como objetivo 

estrategico dar continuidade ao processo de gestao social iniciado pelo DATER em SP para a 

formayao da Secretaria Executiva Estadual do PRONAF-SP e especificamente de reorientar as 

a96es de Extensao Rural da CATI para o trabalho junto a Agricultura Familiar. 0 semirulrio 

contou com a presen9a de cerca de 150 representantes dos agricultores familiares do estado, 

extensionistas da CATI, representantes das universidades que debateram sobre o assunto durante e 

ap6s as apresentayoes feitas pelos principais pesquisadores do tema, pelos principais 

representantes dos Agricultores F amiliares e do Governo Federal. 

Dentre os pontos polemicos durante os debates, acentuou-se a questao em relayao a 

tipificas:ao proposta pelo PRONAF de considerar os produtores fumiliares em "consolidados", 

"intermediarios" e "perifericos" . Os argumentos contcirios a esta tipificayao sustentavam que era 

dificil afirmar que urn produtor pudesse ser considerado como consolidado, visto que no momento 

seguinte poderia mudar de situayao. 

Outra grande polemica gerou em torno da preferencia dada as a96es com os chamados 

agricultores "interrnediarios", deixando os "perifericos" mais para os programas de natureza 

"social". Os que defendiam as as:oes do PRONAF tambem para os produtores ditos "perifericos", 

sugerindo inclusive a mudan9a de nomenclatura, alegavam que este grupo de agricultores 

familiares apresenta uma 16gica diferente da 16gica da produs:ao capitalista e que representavam 

urn segmento importante para desenvolvimento rural. 
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Resultados das discussoes do Semirnirio 

Os resultados e as discussoes do semirnirio podem ser resumidos a partir dos resultados 

dos trabalhos nos grupos de discussao apresentados a seguir: 

rurais. 

Grupos I e II - Tema: EXTENSAO RURAL E PRONAF 

Falta de compreensiio do PRONAF- maior divulga~o 

Reformular sistema de extensiio com municipaliza~o das a<;oes, sem "prefeituriza<;1io". 

Estabelecer lig~o mais forte entre a extensiio rural e as organiza<;oes dos trabalhadores 

Fortalecimento de pesquisas voltadas para a Agricultura Familiar de caniter 

participative. 

Fo~ de grupos e associa<;oes para viabilizar a a<;ao do extensionista junto a 

agricultura familiar. 

Utilizar documento oficial do PRONAF como instrumento de trabalho pelos 

extensionistas nos municipios. 

Grupo III- Tema- Credito 

Organizayao dos Agricultores Farniliares para pressao nos bancos e Departamento de 

Prote<;iio dos Recursos Naturais (DPRN). Press1io local, regional e nacionai. 

Assistencia Tecnica oficial obrigat6ria 

Divulga<;1io do PRONAF e seus entraves em nivellocal. 

Operacionalizar equivalencia produto. Maior esclarecimento das normas para o agricultor 

e a Rede de Extensiio. 

Acoplar o Emprestimo do Govemo Federal (EGF) e as Aquisi<;oes do Govemo Federal 

(AGF) ao PRONAF. 

Credito PRONAF sem garantia real. 



Grupo IV - Tema: Organiza(,:iio 

Incluir Pesca Artesanal 
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FleXIbilizayiio do modulo fiscal e priorizayiiO para a questiio da miio-de-obra. 

Colocar as organizayoes existentes nas ayoes do PRONAF. 

Reforyar a questiio das parcerias. 

Aproveitamento e amplia(,:iiO da infra-estrutura existente. 

A CAT! deve priorizar a Agricultura Familiar e portanto o PRONAF. 

Para isto deve: 

Adotar urn novo modelo de extensiio rural, priorizando carater niio produtivista e 

multidisciplinar. 

Ter o extensionista como agente e niio como centro do processo na organiza(,:iio dos 

produtores. 

Promover a reciclagem dos extensionistas frente ao novo modelo, nova atua(,:iio, etc. 

Dar enfase a municipaliza(,:iio e niio a "prefeiturizayiio". 

Agilizar ayoes do PRONAF e do Levantamento das Unidades de Produ9iio Agropecuaria 

(LUPA). 

Onde niio houver organizayiio dos agricultores familiares outra instituiyoes podem assurnir o 

papel de apresentador. 

Promover a indicayiio de representantes dos agricultores para o Conselho Municipal; nos 

locais onde niio houver organiza(,:iio formal deveria ser feita com o aval da entidade em nivel 

regional. 

1996- 2. o SEMESTRE- A Coordenar;iio Provisoria na Coordenadoria Socio-Econ6mica 

-CSE 
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A partir do 2.0 semestre de 1996 a Coorderuu;ao provis6ria do PRONAF-SP, passa para a 

Coordenadoria S6cio-Economica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Foram entao 

apresentadas as novas propostas de atuas:ao, inclusive em relas:ao a escolha dos municipios

pilotos do Estado para o PRONAF 

Coordenas:ao Provis6ria 

CSE- CATI- FEAGRI- FETAESP- Comunidade Solidfuia 

As ayoes desenvolvidas nesta nova fase consistiram no seguinte: 

1 . Na uniformizayao de concertos, como: agricultura familiar; agricultura sustentavel; 

tipificayao dos agricultores familiares; integras:ao ao mercado; produtividade; diversificas:ao da 

produs:ao; redus:iio de riscos; sistemas agcirios; cidadania; ensino (formal, informal, 

profissionalizante ); gestiio social; organizas:ao dos agricultores e de 6rgaos ou entidades parceiras. 

Ficava claro para o grupo que a filosofia do programa deveria estar bern definida a partir dos 

conceitos das categorias analisadas. 

2. Nas propostas de operacionalizayao: 

no Nivel Estadual 

Unidades didaticas para profissionalizas:ao de Agricultores Familiares; formas:ao do Corpo 

de Instrutores; elaborayao de Pianos Municipais; processo ou metodologia de planejamento; rede 

de teleprocessamento; zoneamento agroecol6gico 

no Nivel Municipal 

Plano Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PMAF); Co-Executores; 

Fiscalizayiio do Planejamento e Execus:ao. 

Para realizar estas as:oes o grupo formou dois subgrupos: 

Urn grupo formado principalmente pelos representantes das universidades, responsavel por 

apresentar sugestoes em relas:ao aos concertos das categorias de arullise citadas anteriormente e 
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outro grupo formado principalmente pelos representantes da CAT!, CSE e FETAESP, 

responsitvel por apresentar sugestoes em relac;ao a estrutura e metodologia. 

A proposta de elaborayao da estrutura para o PRONAF em SP e da metodologia 

apresentada pode ser vista a seguir. 

Estrutura: 

Secretaria Executiva Estadual 

Secretarias Executivas Regionais 

Secretaria Executiva Municipal. 

Metodologia 

A metodologia ZOPP foi a indicada para a elaborayao dos PMDRs. 

A Tecnica de Leitura de Paisagem foi a indicada para a formayao da Secretaria Executiva 

Municipal. 

Definiyao dos vinte e quatro municipios-pilotos 

3. Na realizac;iio de ay5es de Treinarnento/Desenvolvimento para tecnicos dos municfpios 

piloto e mernbros da coordenayiio estadual e regional que foram as seguintes: 

Curso de Forma(liio em Metodologia de Planejamento Participativo ou Metodologia 

ZOP P- Aguas de Lindoia - 13 a 19 de outubro de 1996. 

Participantes: Membros da Secretaria Executiva Estadual, Secretaria Executiva Regional e 

Tecnicos dos municipios pilotos. 

Curso/Oficina de trabalho para atualizac;iio de conceitos do PRONAF e elaborac;iio de 

estrategias de implantac;iio - no municipio de Do is C6rregos em novernbro de 1996. 

Oficinas de Motivac;iio para Elaborayao de PMDRs em nfvel municipal. 

1997 a 1999 -A Secretaria Executiva Ofzcial 

1997 - I. • semestre 
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Este semestre caracteriza-se pela dissoluylio da secretaria executiva provis6ria Passa-se a 

dar enfase as questoes administrativas e operacionais das ayoes em detrimento das questoes 

te6rico-metodol6gicas. 

As atividades realizadas consistiram na 

Elaboraylio de urn Plano para a operacionalizayao do PRONAF pela CATI. 

Readequaylio da Infra-estrutura da CAT! para implementa9lio do PRONAF. 

Elaboraylio de urn plano de metas para o PRONAF - credito, infra-estrutura municipal e 

profissionalizaylio de Agricultores farniliares. 

Realizaylio de uma oficina de trabalho do PRONAF com dirigentes regionais da CAT!. 

Efetivaylio do processo de acompanbarnento, aprovaylio dos PMDRs e oficializaylio dos 

convenios com as prefeituras dos 24 municipios pilotos. 

1997 

2. o semestre - Liberar;iio de Recursos 

Este semestre caracteriza-se pela liberaylio no mes de novembro da primeira parcela de 

recursos relativa a implementaylio dos pleitos do ano de 1997 para os 24 municipios-pilotos. 

1998 

J. o Semestre de 1998 

A elaboraylio da 2.• fuse do convenio entre o MAe a CAT! e a inclusiio de 24 novos 

municipios pilotos caracterizam este semestre. 

2. o Semestre de 1998 

Marcado pela continnidade da formaylio dos tecnicos dos municipios pilotos em 

planejarnento participative - Planejamento Estrategico Situacional - PES. 0 publico consistiu 

principalmente de tecnicos dos novos municipios. 
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1999 

2. o Semestre de 1999 

Caracteriza-se pela assinatura da terceira fase do convenio do MA com a CA TI para sua 

atuac;:ao junto ao PRONAF. 

2000 

2000- I. o semestre- A retomada do processo participativo na CAT/ 

Caracteriza-se pelo retorno das ac;:oes de operacionalizac;:ao do PRONAF para a Divisao de 

Extensiio Rural -DEXTRU e a retomada da utilizayao de metodologia participativa para o 

planejamento das ayoes de operacionalizayiio para o treinamento dos tecnicos em planejamento, 

credito e para profissionalizayao dos agricultores. Os conteudos dos cursos previstos no convenio 

entre o MAe a CATI sao elaborados numa oficina de trabalho realizada no municipio de Valinhos 

com os tecnicos dos municfpios pilotos do PRONAF, os quais realizam urna avaliayao conjunta do 

programa e apresentam sugestoes para a operacionalizac;:ao dos treinamentos da rede na linha de 

infrastrutura municipal, na linha de financiamento da produc;:ao e na formayao de instrutores para 

os cursos de profissionalizayao de agricultores familiares. 

Ainda neste prirneiro semestre sao realizados cursos de planejamento participativo para a 

elaborayao de projetos para cerca de 200 tecnicos da rede, dentre eles varios tecnicos dos 

municipios pilotos do PRONAF. No conteudo deste curso, contemplou-se o tema metodologia da 

pesquisa para elaborac;:ao de projetos em extensao rural, tendo sido apresentados e discutidos com 

os tecnicos conceitos relativos a produc;:ao do conhecimento cientifico e sua irnportilncia para o 

planejamento. 0 esquema de aruilise paradigrruitico utilizado nesta pesquisa foi apresentado, como 

instrumental de avaliayao de projetos, inclusive utilizado para urn exercicio de aruilise te6rico

cientifica comparativa dos modelos desenvolvirnento estudados, na fase anterior do curso, 

relacionados ao paradigma da Modernizayiio Conservadora da Agricultura e ao Paradigma do 
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Desenvolvimento Sustentavel . A avaliayao dos tecnicos em relas;ao a utilizas;ao do Esquema 

Paradigrruitico para avaliayiio dos projetos de natureza da gestiio social como o PRONAF foi de 

que o instrumento apresentou-se adequado para o objetivo proposto, necessitando de urn 

aprimoramento principalmente em relas;ao a adaptas;ao de sua linguagem a realidade em extensao 

rural. 
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ANEXOS 

Relatos dos principais representantes dos atores sociais envolvidos com a constru~ao do 

PRONAF no Estado de Sao Paulo em rela~ao a seguinte questao orientadora: 

Como voce viu a constru~ao do PRONAF em Sao Paulo ? 

Com a finalidade de ilust~ao, dentre os varios depoimentos gravados, transcrevemos urn 

deles que apresentou os principais pontos encontrados nos demais depoimentos, mantendo-se a 

respectiva originalidade. 

Depoimento 1 

"Observei a preocup~o da Secretaria Executiva inicial em adotar metodologias 

participativas e depois e esta Secretaria Executiva se desarticulou. Acredito que isto foi em 95 ou 

96. Houve uma preocupayao na epoca. Antes desse grupo existia uma articulayao quando o 

projeto chegou na CAT!; uma discussao ate para compreender o qual era a natureza do projeto do 

PRONAF, o que era o programa . 

Depois houve urn Seminario de Extensiio Rural e o PRONAF. Nessa epoca a coordena9lio 

do PRONAF estava no DEXTRU, que procurou fazer primeiro uma compreensao da natureza do 

PRONAF. Depois, esta fuse evoluiu para a realizayao do Seminario Estadual que contou com a 

presen9a da USP, da UNICAMP, da ESALQ e da Extensao Rural de Santa Catarina e acabou 

trazendo para a CAT! uma melhor compreensao do alcance e da abrangencia do PRONAF. Isto 

posteriormente foi importante ate para dar mais dinfunica a futura comissao estadual do 

programa. 

A epoca de atua9ao da CSE fui uma fuse muito rica, pois buscou a implantayao do 

processo participativo. Havia discordfulcia quanto a forma que ele tomaria, quanto a metodologia 

que deveria ser usada para a implementayao do processo participativo. 
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Havia uma dificuldade do consenso de qual metodologia deveria ser usada para a 

implementayao do processo participativo. 

Depois desse processo, o que pude perceber e que houve mudans:as administrativas na 

Secretaria da Agricultura. Mudans:a do Secretario e do responsavel estadual do Programa. Isso 

culminou com a desarticulas:ao da Secretaria Executiva Estadual e, a partir dai, o Programa 

passou a ter uma coordenayao mais isolada, vamos assim dizer, com pessoas responsaveis na 

CATI e pessoas responsaveis na Secretaria da Agricultura Entao o processo deixou de ser urn 

processo de coordenayao estadual por equipe e passou a uma coordenas:11o estadual, vamos dizer, 

individualizada 

0 maior problema no geral, que percebo, e da Extensao Rural conseguir adotar uma 

metodologia de participayao popular que seja fuctivel. Existem modelos te6ricos que sao 

apresentados por alguns e modelos apresentados por outros, e acabou acontecendo que nao ha 

uma implementayilo plena desses modelos. Geralmente se inicia uma metodologia e depois nao ha 

uma continuidade. 

0 problema que levou a isso, acredito que chamou atenyilo e que deve ter sido 

determinante, foi a rotatividade das pessoas no que diz respeito a trabalhar no projeto. A 

rotatividade tanto do primeiro escalao de coordenayao estadual como nas equipes executoras do 

programa na CATI; ha muitas mudans:as e cada vez que ha uma mudans:a ha urn novo 

questionamento da metodologia, ha uma nova visao de mundo das pessoas que passam a 

coordenar o programa e isto faz com que haja uma dissolus:ao da continuidade nas propostas. 

Quanto a metodologia utilizada: recentemente realizou-se uma O:ficina de Planejamento do 

PRONAF para o ano 2000, em Valinhos. A queixa comum dos diferentes tecnicos dos diferentes 

Escrit6rios de Desenvolvimento Regional - EDRs, foi com reiayiio a falta de acompanhamento 

dos 6rg11o centrais da CA TI na implementayao desses processos participativos, dessas 
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metodologias que levam a uma participayao maior dos agricultores; eles reclamaram de uma falta 

de acompanhamento mais proximo por parte dos orgaos centrais; junte-se a isso a tradis:ao de 

pouca participayao da populayao brasileira em todas as areas e junte-se a isso uma formac;ao 

agron6mica estritamente tecnica dos nossos extensionistas. Voce vai encontrar como resultado 

uma pouca participayao em geral na execuc;ao do prograrna. 

No geral o que fica claro no momento e que o PRONAF tern uma filosofia, pelo menos no 

discurso, muito claramente definida com relac;ao ao protagonismo do agricultor com relayao a 

privilegiar o processo participativo. Com relac;ao a buscar a autonomia das comunidades, eu vejo 

que a extensao rural tern que se preparar melhor para conseguir ter sucesso na implementac;ao 

dessa filosofia de trabalho. Acho que estamos caminhando para isso, lentamente em alguns 

momentos e mais rapidamente em outros e, no que diz respeito ao Prograrna; traz avanc;os porque 

trouxe capacitayao para a rede em terrnos de metodologias participativas, houve esse terna de 

protagonismo e participayao popular para dentro da Extensao Rural, que nao era urn terna muito 

comum na CATI. 

Entlio eu avalio o processo como urn todo muito positivo. Eu acho que estii. mais 

importante hoje o processo do que os resultados, propriamente ditos. 0 processo dernocrii.tico 

participativo que estii. se construindo lentamente, mas estii. se construindo, e mais importante que o 

produto final do prograrna, ou seja: aumentar o volume de credito, conseguir maiores rendimentos 

agricolas para a Agricultura Familiar." 


