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DA PESQUISA A ADOC;:AO DE TECNOLOGIA, 
UMA QUESTAO DE VALlDAC;:AO E TRANSFERENCIA: 

o CASO DOS CERRADOS' 

Apresentador: Joaquim de Carvalho Gomide' 

INTRODUc;:Ao 

o desenvolvimento agropecuario do Pais tem passado por diversas 
transforma<;:oes decorrentes das mudan<;:as permanentes do seu processo 
social e ecanomica. Desde a surgimenta da agricultura como atividade 
economica, novas paradigmas tem surgida, defininda caminhas e mudan
<;:as tecnalogicas na agricultura. Diversas modelos de desenvolvimenta 
agrapecuario pautaram a explara<;:aa agrapecUilria, desde 0 seu inicia, na 
metade do seculo XVI, ate as nossos dias. A real transforma<;:ao da agri
cultura brasileira deu-se no curso do seculo XIX, com 0 deslocamento da 
produ<;:aa das regioes agricolas do Nordeste para 0 Centro-Sui - marcando 
a decadencia das lavouras tradicionais da cana-de-a<;:ucar, algodao e ta
baco pelo cafe, que veio logo apos se constituir no fiel da balan<;:a eco
nomica do Pais. Outros modelos de desenvolvimento agropecuario surgi
ram em virtude das politicas economicas adotadas para 0 setor pelos di
versos periodos governamentais que se sucederam no Pais. 

A partir do modela produtivista calcado na Revolu<;:ao Verde, foi 
criada a Empresa Brasileira dePesquisa Agropecuaria (Embrapa), na de
cad a de 70, para substituir a estrutura de pesquisa e experimenta<;:ao do 
Ministeria de Agricultura, que era inadequada para atender as demandas 
e aos campromissos cada vez mais crescentes da sociedade. Atualmente, 
visualiza-se novo paradigm a para 0 setor, dentro de uma trajetoria tec
nalogica que torne as produtores menas dependentes de produtas quimi
cos, sejam conservados e preservados as recursos nao-renovilveis e dimi
nuidos as impactos negativos das explora<;:oes agropecuarias. 

1 Parte deste trabalho foi extra Ida do documento intitulado "Valida,ao e transfereneia de teenologia 
no eerrado: novo enfoque", de autoria de Joaquim de C. Gomide, Joao Klutheouski, lidia P. Yokoya· 
rna, Itamar P. de Oliveira, Leoneio G. Dutra, Beatriz da S. Pinheiro, Alvaro Eleuterio da Silva e Luiz 
Carlos Balbina, publieado em 1995, pela Embrapa-CNPAF-Area de Publica,oes e Audiovisuais. 
, Teenico Espeeializado, B.Se., Embrapa - Centro Naeional de Pesquisa de Arroz e Feijao (Embrapa 
Arroz e Feijao), Caixa Postal 179, CEP 74001-970 Goiania, GO. 
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Nesta visao, algumas reflexoes devem ser feitas com relayao aos 
varios aspectos que afetam a desenvolvimento agropecuario da regiao 
dos Cerrados, cuja transforma9ao e acompanhada de perto par se estar 
localizado no proprio cenario dos acontecimentos. 

Com a abertura dos cerrados como nova fronteira agricola, nos 
anos 60 e 70, e dentro do marco do modelo produtivista, muitos progra
mas de implementa9ao tecnol6gica e de desenvolvimento rural foram mal 
concebidos e mal orientados, a exemplo do seguro agricola, do program a 
de irriga9ao, da aprova9ao e da Iibera9ao de custeio par cultura, etc., 
tornando-se importante apenas a ocupa9ao da regiao, sem a preocupa-
9ao com a sustentabilidade. Entretanto, a situa9ao que ora e preocupante 
nao e devido a falta de conhecimentos e de tecnologias para a conserva-
9ao do meio produtivo, ja que desde a inicio da decada de 80 mencio
nava-se a existencia de tecnologias de qualidade comprovada (Alvim & 
Silva, 19801. 

Na pecuaria do Cerrado sao produzidos 20 kg de carne/ha/ano e 
pouco mais de 2 kg de leite/vaca/dia, com elevada taxa de mortalidade, 
baixa taxa de natalidade e produ9ao de carca9as de qualidade inferior 
(Correa, 19861. Atualmente, sao mencionadas, em casas isolados no Cer
rado, produ90es de ate 1.000 kg de carne/ha/ano e 9.000 kg de leite/va
ca/ano (Zimmer & Correa, 19931. Na agricultura sao obtidos rendimentos 
muito baixos, pouco alter ados nos ultimos anos, as vezes ate negativos, 
como e a caso do feijao de sequeira no Brasil (Anuario Estatistico do Bra
sil, 1975, 1978, 1981, 1984-1985, 19941. 

Paradoxalmente, isto vem acontecendo simultaneamente ao pro
cesso de gera9ao de novas conhecimentos e tecnologias para a agrope
cuaria, propiciando acentuada defasagem entre a gera9ao - a sintese do 
que tem sido gerado e a difusao e ad09ao de tecnologia - surgindo, nao 
um problema isolado, mas um conjunto de problemas envolvendo a pro
dutor, a pesquisa, a extensao e as a90es politicas. 

2. FATORES RESTRITIVOS A DIFusAo E ADOCAo DE TECNOLOGIAS 
NOS SISTEMAS PRODUTIVOS DO CERRADO 

Partindo da premissa de que ha defasagem entre a estoque tec
nol6gico disponivel pel a pesquisa e a sua ad09ao pelos produtores, haja 
vista as baixos rendimentos apresentados pelas estatisticas de produ9ao 
nacional em rela9ao as explora90es tecnificadas (Tabela 11, com reflexos 
na degrada9ao ecologica, ha necessidade da a9aO dos varios segmentos 
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envolvidos no desenvolvimento da regiao para discutir os aspectos res
tritivos a evoluc;:ao da agropecuaria no cerrado, quaisquer que sejam as 
suas causas. 

Nao houve, inicialmente, conhecimento suficiente das Iimitac;:i5es 
por parte da pesquisa, que priorizou a adaptac;:ao e 0 melhoramento de 
espacies vegetais as adversidades existentes, bem como a correc;:ao de 
limitantes fitotacnicos do meio (adubac;:ao, espac;:amento, densidade, pre
paro do solo, dentre outros). e muito pouco se preocupou com a conser
vac;:ao. Muito embora tenha havido uma evoluc;:ao nos conhecimentos te
maticos, a sfntese destes conhecimentos, com 0 objetivo de transforma
los em sistemas agrfcolas sustentiiveis, foi negligenciada. Simultanea
mente, 0 Servic;:o de Extensao foi municiado de tecnologias tematicas, 
obedecendo ao modelo vigente na apoca. 

TABELA 1. indices de produtividade atuais e potenciais para algumas 
culturas 1

• 

Atual (t/hal Potencial para os Cerrados (t/hal 

Cultura Brasil Cerrados Lavouras Pesquisa 
Tecnificadas 

Arroz 1,72 1,2' 3,1 2 4,8 
Milho 2,0 2,0 7,6 13,6 
Soja 1,8 2,0 4,0 5,0 
Feijao 0,4 0,4 2,0 4,0 
Feijao irrigad04 1,3 1,6 2,5 4,2 
Trigo 1,7 2,0 2,7 3,5 
Trigo irrigado 1,7 3,8 5,5 8,0 

1 Fonte: Adaptado de Macedo (19951. 
, Media de arroz de sequeiro e irrigado. 
, Media de arroz de sequeiro. 
• Fonte: Comunica~ao Pessoal (Luis Fernando Stone, Embrapa Arroz e Fejaol. 

Uma situac;:ao anomala nas relac;:6es das hierarquias que estabele
cern os criterios da polftica agrfcola do Pafs, com relac;:ao as instituic;:6es 
de Pesquisa e Extensao, Ii a marginalizac;:ao destas nas decisi5es que defi
nem as po If tic as e programas de desenvolvimento, no ambito em que 
essas institui<;:oes estao inseridas. t de certa forma, inconcebfvel que 
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sejam tomadas decisoes, por parte das administragoes federal e esta
dual, a margem da participagao direta das instituigoes que desenvolvem 
as atividades de pesquisa e extensao em nivel de Pais e/ou estado. 

A rigor, na formulagao de programas e politicas de governo em 
que haja a explicita atuagao e participagao dessas instituigoes, deveriam 
sar mais valorizadas em SUBS posic;5es, com relac;ao a sua area de ativi
dade, tendo em vista a sua maior experiencia e permeabilidade nos seus 
estratos de dominio. Aconselhavel seria a criagao de comissoes govern a
mentais, formadas por representantes dessas instituigoes, com conheci
mento e poder de decisao na formulagao de propostas tecnico-politicas 
que interfiram no desenvolvimento local, regional e nacional. 

Sem duvida, na hora em que se puder compatibilizar 0 exercicio 
burocratico com a experiencia e 0 conhecimento tecnico de quem tem 0 
seu dominicI serao diminuidos as desacertos, com vantagens para as 
duas partes, principal mente com maiores beneficios para a sociedade. 

A corregao do solo e a adaptagao da planta a determinados ambi
entes requerem profissionalismo na ad09aO de sistemas, quase sempre 
envolvendo tecnologia que associa a utilizagao de insumos, infra-estru
tura de mecanizagao e tempo ISeguy & Bouzinac, 1992). Recursos sao 
fundamentais, entretanto, na~ sao disponiveis aos pequenos e medios 
proprietarios. Por outro lado, pode ter havido um desgaste adicional no 
processo de transferencia de tecnologia, considerando-se que a susten
tabilidade de um empreendimento agropecuario, neste ambiente, depen
de de sistemas de produgao apropriados, nos quais deve ser necessaria
mente consider ado 0 todo e nao apenas as partes Iconhecimentos tema
ticos). 

Ainda que seja desconsiderada a necessidade de estrutura e de 
custos, a difusao e ado gao de sistemas e mais dificil e lenta, principal
mente se a rela9ao custo/beneficio nao for positiva a curto prazo. Alem 
disto, podem surgir dificuldades alheias a qualidade da tecnologia e a 
vontade do pesquisador e/ou extensionista, com solugoes apenas depen
dentes de agoes politicas. 

Ante a realidade da maio ria dos produtores e da produgao agro
pecuaria do Cerrado, conclui-se que os esforgos e as decisoes tomadas 
pelos agentes de pesquisa e difusao de tecnologia nao atingiram a efici
encia necessaria na difusao dos conhecimentos e na adogao de tecnolo
gias. Em muitos casas, a eficacia naG foi alcBm;:ada par nac serem consi
deradas todas as variaveis do processo de produgao, sejam elas de cara
ter tecnico, politico, social ou econ6mico. 
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3. PRINCIPAlS CAUSAS DE INSUCESSO NA EXPlORACAO AGRiCOLA 

3.1. Geral'iio de Tecnologias Inapropriadas 

A gera9ao de tecnologias inapropriadas ocorre, na malOrla das 
vezes, pel a nao observancia da realidade do produtor e do seu entorno, 
no momenta da formula9ao do projeto de pesquisa, ou pela incapacidade 
de visualizar as implica90es na utiliza9ao da tecnologia gerada. As tecno
logias normalmente estao sujeitas a ajustes que alteram a conduta recep
tiva do usuario; caso contrario, nao faria sentido pesquisar. Entretanto, 
algumas tecnologias que demand am qualidade e quantidade de insumos 
dificultam sobremaneira, ou ate impossibilitam, 0 processo de transferen
cia da tecnologia. Outras, quando nao incorporadas na forma de siste
mas, nao alteram a economicidade do negocio agropecuario e, assim, 
tambem caem no descaso. 

3.2. Geral'iio e Validal'iio de Tecnologias Tematicas 

Uma tecnologia tematica, sem a observancia dos demais fatores 
de produ9ao, nem sempre produz resultados satisfatorios ao longo do 
tempo, sem efeito, portanto, na sustentabilidade da explora9ao agrope
cuaria. Os diversos fatores de produ9ao devem ser considerados simul
taneamente; caso contrario, 0 fator limitante pode anular os efeitos da
queles aplicados corretamente. No caso da maio ria dos solos tropicais, 
nao basta 0 desenvolvimento de uma nova variedade se houver defici
encia nutricional. Da mesma forma, a eficiencia da aduba9ao po de ser 
reduzida se 0 solo estiver compactado ou ocorrer estiagem. 

Em outros casos, po de ocorrer a difusao de sistemas incompletos, 
que trazem boas recomenda90es sobre nutri9ao e controles fitossanita
rios mas que omitem outros componentes no sistema de produ9ao. Os 
produtores ou tecnicos que fizerem uso dessas informa90es podem negli
genciar outros aspectos importantes como 0 preparo do solo, 0 arranjo 
espacial das plantas, dentre outros. No caso do arroz de sequeiro, 0 pre
paro do solo e a rota9iio de culturas sao praticas importantes, sem as 
quais po de ocorrer perda total da produ<;:ao, anulando por completo os 
efeitos da aduba9ao ou dos controles fitossanitarios. 
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3.3. Problemas de Comunicagao 

As dificuldades e, em alguns casos, a inexistencia de comunica9ao 
entre 0 pesquisador, 0 extensionista e os produtores interferem no rela
cionamento destas categorias. 0 isolamento do pesquisador em rela9aO 
ao extensionista tem varias origens, destacando-se a precaria decodifica-
9ao da informa9ao para 0 agente receptor e a inadequa9ao dos canais de 
comunic8<;:8o. 

3.4. Pouca Participagao do Pesquisador nos Processos de Validagao e de 
Difusao de Tecnologia 

Nos processos convencionais de validagao e de difusao de tecno
logia, 0 papel do pesquisador geralmente acaba quando 0 seu conheci
mento e a tecnologia sao registrados na forma de publica9ao em livros 
au em peri6dicos especializados, as quais muitas vezes na~ chegam ao 
produtor. Nesta situa9aO, nem sempre ha motivagao do agente de assis
tencia tecnica e, pior ainda, podem ocorrer distor90es na aplica9ao da 
tecnologia. Mesmo tecnologias simples, como a aplicagao de insumos au 
a adm;!ao de novas cultivares, exigem, num primeiro instante, a partici
pagao do pesquisador para melhorar a qualidade da aplica9ao da tecnolo
gia. A situa9aO complica-se ainda mais se for a validagao e a transfe
rencia de um sistema de produ9ao que impliquem conhecimentos neces
sarios sabre regulagens de equipamentos, dosagens e epocas de apli
Ca9aO de produtos quimicos, em que cad a detalhe e importante. E muito 
dificil para a extensionista conhecer detalhadamente todos as compo
nentes de urn sistema, vista que ele, na maioria dos casas, encarrega-se 
de difundir simultaneamente varias tecnologias para divers as explora-
90es. Alem disto, a nao participa9ao do pesquisador no processo de difu
sao impede-o de observar as pontos fortes e fracas do sistema, dificul
tando au impossibilitando a realimentagao da pesquisa e, conseqOente
mente, 0 aprimoramento da tecnologia. 

3.5. Falta de Apoio Gerencial 

Em geral, os seta res de difusao de tecnologia de algumas unidades 
de pesquisa agricola, dentro do sistema cooperativo, nao sao priorizados, 
apoiados au valorizados pelos dirigentes e pela maio ria dos pesquisa
dares. Alem disto, e muito comum a falta de apoio logistico, de unidade 
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de conceitos, de recursos financeiros e de profissionalismo nas negocia-
90es com os parceiros. Ate hoje, muitos dirigentes e pesquisadores nao 
admitem que 0 seu trabalho s6 termina quando a tecnologia represent a 
algum beneficio a sociedade atraves da sua ad09ao pelos beneficiarios 
e/ou usuarios. 

3.6. Corporativismo da Pesquisa e Extensao 

Um mal nas institui90es publicas de pesquisa e de assisttincia tec
nica e 0 corporativismo, constituido ao longo do tempo por pesquisado
res e/ou extensionistas. 0 corporativismo e fruto, dentre outros fatores, 
da forma9ao profissional em que 0 conceito tecnol6gico prevalece sobre 
a visiio civica. Ao mesmo tempo, muitas institui90es avaliam e/ou valori
zam seus tecnicos unicamente pela Produ9iiO cientifica, muitas vezes 
temiitica, e nao pel a sua participa9ao na melhoria do bem-estar da socie
dade. Os direitos individuais prevalecem sobre os direitos coletivos, insti
tucionais ou da sociedade. 

3.7. Pouca Demanda Tecnol6gica pela Sociedade 

Normalmente, a demanda por tecnologias agropecuanas deveria 
partir do produtor e tornar-se rotina. No Cerrado, onde nem sempre isto 
e verdadeiro, predominam ainda 0 empirismo e as tradi90es, e a asses
soria tecnica e pouco procurada. Alem disto, nas ultimas dec ad as, as ins
titui90es governamentais, principal mente as relacionadas ao cr8dito agri
cola, desvirtuaram a fun9ao do assessor tecnico, atribuindo a estes fun-
9ao meramente fiscalizadora. Ha pouca contrata9ao de profissionais agri
colas com vinculo permanente na assessoria tecnica, 0 que acentua a 
paternalismo dos programas governamentais e inibe 0 dialogo tecnico/ 
produtor. 

Durante 0 periodo de incentivo a industrializa9ao do Brasil - deca
das de 60 e 80 - utilizou-se a estrategia de transferir recursos da agrope
cuaria para 0 projeto industrial, ou seja, incentivou-se 0 consumo de tec
nologias, basicamente implementos e insumos modernos, mais para aten
der as demandas da agroindustria do que para 0 desenvolvimento agrope
cuario sustentado. 0 credito por cultura IValor Basico de Custeio - VBCI 
descaracterizou a necessidade do profissionalismo para 0 planejamento 
da unidade produtiva, em busca de sustentabilidade agroeconomica e 
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socioecol6gica. Nesta estrategia, os tecnicos ficavam limitados a elabo
ra<;:ao de projetos simples para a obten<;:ao de financiamentos dos produ
tores, sem a necessidade de aprofundamento tecnico-cientifico. as pro
fissionais da assistencia tecnica da rede oficial eram remunerados com 
pequeno percentual do VBC; para isto, bastava apenas a apresenta<;:ao 
de tres laudos de avalia<;:ao, aos agentes financeiros, durante a safra. 
1550 provocou distanciamento entre tecnicos e produtores, perdendo-se 
a rela<;:ao de profissionalismo. 

3.8. Inexistencia de Parcerias 

Tanto as instituyoes de pesquisa como as do servi<;:o de extensao 
rural tem buscado poucas parcerias, especialmente com 0 setor privado, 
para a execu<;:ao de suas tarefas. as parceiros, oriundos de entidades 
publicas e principal mente da iniciativa privada, sao fundamentais nos 
processos de valida<;:ao e transferencia de tecnologia, podendo ser ainda 
muito importantes no processo de gerayao. Parceria nao representa 50-

mente fonte de recursos mas, acima de tudo, comprometimento em ge
rar, defender e difundir a tecnologia. E preciso entender que, nesta rela
<;:ao, para que haja ganho social e/ou econ6mico, todas as partes devem 
ser beneficiadas. 

4. GERAc;:AO, VALlDAc;:Ao E DIFUsAo DE TECNOLOGIA: a CASO DO 
SISTEMA BARREIRAo 

As premissas bilsicas para a cria<;:ao do Sistema Barreirao foram a 
area do Cerrado coberta com pastagens degradadas e a antieconomici
dade das tecnicas diretas de recupera<;:ao e/ou renova<;:ao de pastagens. 
Consideraram-se tambem as antecedentes de uso de cons6rcio de cultu
ras anuais, principalmente com arroz de sequeiro, na formayao das pas
tagens. 

4.1 . Estrategia de A y1io 

a Sistema Barreirao e uma tecnologia complexa, se considerado a 
numero de praticas que a compoe (adequado preparo do solo, plantio de 
precis1io e utiliza<;:ao de insumos modernosl; porem, e de simples apli
c8<;ao. 
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Nas primeiras tentativas de implementa<;:ao do sistema, no inicio 
da decada de 80, utilizou-se a estrategia de sintetizar as pesquisas basi
cas e os conhecimentos ja existentes para a formula<;:ao do sistema. No 
decorrer do tempo, foram feitos ajustes que permitiram, em 1987, iniciar 
a etapa de valida<;:ao e difusao do sistema. Por questoes inerentes ao 
problema de areas com pastagens degradadas, toda a experimenta<;:ao 
foi conduzida e custeada pelos produtores. Simultaneamente, foram con
vidados tecnicos, produtores e industrias de maquinas e insumos para 
acompanhar 0 desenvolvimento da tecnologia. No inicio do processo de 
valida<;:ao e transferencia do sistema, nao havia uma formula definida, 
sendo necessario fazer altera<;:oes continuamente. A primeira etapa foi 
entender que a transferencia deste sistema dar-se-ia, particularmente, 
para pecuaristas. Para tanto, foram considerados varios fatores, dentre 
os quais destacam-se os relacionados a seguir. 

• A necessidade de a propriedade possuir algumas maquinas, equipamen
tos e regul agens diferentes dos usuais; 

· A explora<;:ao da cultura do arroz de sequeiro, pioneira na implementa
<;:ao deste sistema, desestimula 0 produtor e muito mais os pecuaristas, 
po is a cultura tem sido explorada, historicamente, de forma empirica e, 
por conseguinte, com alto risco de perda de produ<;:ao, nao obstante a 
existencia de um estoque de tecnologias; 

· Os insumos modernos nao sao empregados pelos produtores na quanti
dade e/ou qualidade requeridas pelo sistema; 

· Inumeras unidades demonstrativas deveriam ter side implantadas e/ou 
monitoradas, mas os recursos humanos, materiais e financeiros, neces
sarios para tanto, eram insuficientes; 

• Alguns dos implementos disponiveis no mercado eram inapropriados 
para a realiza<;:ao das praticas agronomicas recomendadas pelo sistema; 

o cultivo consorciado (cultura anual e forrageira) nao possuia credito 
entre os agentes financeiros; 

Dada a complexidade do sistema agricola a ser transferido, 0 treina
mento para os agentes de assistencia tecnica deveria ser mais dirigido 
para a prBtica. 

· No Cerrado brasileiro, de um total aproximado de 120 milh6es de hec
tares de pastagens (nativas e implantadas), cerca de 80% encontravam
se degradadas, sendo a sua recupera<;:ao considerada economicamente 
inviavel por metodos convencionais mesmo tecnificados. 
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Para a processo de transferencia desta tecnologia foram adotadas 
as seguintes estrategias: 

· Denominar a tecnologia gerada de "sistema", para induzir a usa de 
todas as praticas; suprimir 0 termo "arroz de sequeiro", desvalorizado 
pelo produtor e pelo pecuarista; e divulgar nacionalmente as informa-
90es sabre 0 sistema atraves dos meios de comunica9ao. 

· Firmar parcerias com empresas produtoras de maquinas, implementos e 
insumos, visando tanto 0 fomento para a divulga9ao do sistema como 
a cessao de equipamentos e insumos para a reaJiza9ao das atividades 
especificas e 0 desenvolvimento de estudos sabre as modifica90es/adap
ta90es necessarias nos produtos oferecidos; 

· Estimular as empresas de assistencia tecnica, cooperativas e demais 
segmentos do setor agricola a participarem efetivamente da implan
ta9ao e do acompanhamento das unidades demonstrativas do sistema, 
desde 0 momenta da escolha do municipio e da demarca9ao da area; 

· Convidar, para todos os eventos promocionais do sistema, represen
tantes de entidades financeiras, autoridades poJiticas locais e nacionais, 
representantes de seguradoras agricolas, dentre outros; 

• Oferecer, continuamente, treinamento te6rico e pratico aos extensio
nistas da rede de assistencia tecnica oficial e privada. 

Essas estrategias deram inicio ao processo de transferencia do Sis
tema Barreirao no Cerrado, cuja area corresponde a aproximadamente 
25 % do territ6rio brasileiro, a equivalente a mais de 200 milhoes de hec
tares. No primeiro ana de divulga9ao foram implantadas unidades de
monstrativas representativas que permitiram avaJiar os metodos conven
cionais de recupera9ao de pastagens e as efeitos de diferentes tecnicas 
de preparo do solo, comparando-os as praticas agronomicas preconiza
das pelo Sistema Barreirao. Desde a implanta9ao, as unidades demons
trativas foram acompanhadas par todos as segmentos interessados, par
ticularmente pelos agentes da assistencia tecnica. A partir do segundo 
ano, objetivando a redu9ao de custos, a monitoramento das novas unida
des instaladas foi reaJizado em propriedades particulares, em areas maio
res, em sete estados, de acordo com 0 produtor interessado em iniciar a 
reforma de pastagens degradadas em sua propriedade. 

Deve ser ressaltado que 0 exito obtido durante todo esse processo 
foi fruto de um trabalho multidiscipJinar. E preciso enfatizar ainda a parti-
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cipac;:ao atuante e conjunta dos pesquisadores das areas biologic a, de 
difusao de tecnologia e economica, pois para a maioria das unidades de
monstrativas ou lavouras monitoradas foi feita analise de beneficio/custo. 

5. CONCLUSAO 

Qualquer atividade que tenha como objetivo a organizac;:ao social 
deve ter como base de sustentac;:ao tres forc;:as, representadas pelo po
der politico, pelo poder tecnico e pela sociedade. Estas tres forc;:as confi
guram 0 espirito democratico, que deve prevalecer acima de tudo, para 
que nao haja distorc;:5es nem desvios causados pela predominiincia de 
uma dessas forc;:as, pois, quando ha dominio de um poder sobre os ou
tros, a interac;:ao desaparece e se perde 0 carater democratico do pro
cesso de organizac;:ao social. Em determinada fase historica do Pais, em 
que 0 poder tecnico sobrepujou 0 poder politico, houve um desgaste visi
vel deste ultimo, refletindo-se no agravamento dos problemas sociais, 
pel a incapacidade do poder politico em dar-Ihes soluc;:5es adequadas. A 
sociedade, por sua vez, foi relegada, apesar de seus esforc;:os em promo
ver sua organiZ898.0, unico meio disponfvel para S8 inserir no processo 
de desenvolvimento, mas foi inibida pel a forc;:a do poder tecnico que, uti
lizando-se de sua autoridade, impediu a formac;:ao de novos lideres e ex
cluiu os que entao existiam. Com relac;:ao as organizac;:5es sociais vigen
tes na apoca, sobreviveram apenas as que admitiram 0 seu controle. Essa 
situac;:ao motivou a introduc;:ao, por aquelas organizac;:5es, de modelos in
compativeis com a realidade brasileira. Foi nessa epoca que surgiram os 
estatutos das cooperativas, das associac;:5es e dos sindicatos. A tecno
logia virou tecnocracia, 0 que propiciou a ruptura das relac;:5es entre tec
nicos e produtores. Essas atitudes de dominio impingiram a sociedade 
tecnologias importadas, muito pouco ajustadas as necessidades do Pais. 
Com a volta a normalidade institucional, busca-se penosamente 0 equili
brio desses poderes, na tentativa de recuperar, cada um na sua func;:ao 
social, 0 seu proprio desiderata e, num contexto mais amplo, 0 da socie
dade em geral. 

No caso especifico do poder tecnico-cientifico voltado para a solu
c;:ao dos problemas da agricultura brasileira e de seu principal expoente, 
o produtor rural, sera necessario redobrar os esforc;:os para reintegrar 
seus componentes, tradicionalmente nao muito afinados, na busca de 
seus interesses, mesmo estes sendo comuns ao pesquisador que gera os 
conhecimentos, ao extensionista que os transfere, ao produtor que os 
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adota e, em ultima instancia, II sociedade que deles se beneficia. E preci
so, portanto, resgatar, no menor tempo possivel, a mutua confiabilidade 
e valorizar cada um desses segmentos, com 0 intuito de buscar soluc;:6es 
adequadas aos problemas mais prementes que afligem a agricultura bra
sileira. 
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