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PROBLEMAS DA TRANSIQAO A AGRICULTURA SUSTENTAVEL 

Introduqao 

Qualquer avalia9ao de desempenho da agricultura das na96es mais 

avan9adas durante a segunda metade do seculo XX sera for9osamente leva- 

da a constatar que ela garantiu, as suas popula96es, um inedito grau de 

seguran9a alimentar. Foi somente nos ultimos trinta ou quarenta anos que 

amplos contingentes de desvalidos de alguns paises da America do Norte, 

Europa e Leste Asiatico tiveram acesso a uma verdadeira abundancia ali- 

mentar. A tal ponto que, hoje em dia, essas sociedades defrontam-se com os 

problemas de saude causados por dietas pletoricas, enquanto o resto do 

mundo continua a conviver com a degenera9ao causada pela fome. Simulta- 

neamente, tambem tern sido nos paises adiantados onde mais cresce a 

consciencia sobre as disto^oes ambientais de seus sistemas de produ9ao e 

de consume de alimentos. Ampla gama de manifesta96es sociais permite 

perceber uma ascendente preocupa9ao com a salubridade alimentar, que 

tende a estar cada vez mais ligada a preserva9ao dos recursos naturais usados 

em sua produ9ao. E as pressoes decorrentes ja requerem novos metodos de 

produ9ao agropecuaria que venham a reduzir os impactos ambientais adver- 

sos e assegurar altos mveis de pureza e nao-toxicidade dos alimentos. E 

este, em ultima instancia, o desafio social embutido na expressao "agricultu- 

ra sustentavel" 

Nesses paises do chamado Primeiro Mundo, onde as politicas publi- 

cas ja vem reagindo a nova exigencia social, come9a a ficar clara a complexi- 

dade da transi9ao a um novo padrao agroalimentar. O processo esta bem 

mais atrasado na America Latina, mas ja entrou nas prioridades de institui- 

96es regionais, tornando perceptiveis alguns avan9os, particularmente no 

ambito da pesquisa agropecuaria. 

Desafios 

Durante muito tempo se acreditou que o avan90 das for9as produtivas 

agncolas esteve apoiado essencialmente na descoberta de novas tecnicas. A 

chamada "agricultura itinerante" teria sido superada pela inven9ao da enxa- 

da e, depois, do arado; a revolu9ao agricola teria sido provocada pela desco- 

berta de leguminosas forrageiras; e o modelo atual, gerado diretamente pela 

fabrica9ao rentavel de motores, fertilizantes e defensives qmmicos. Hoje se 
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sabe, entretanto, que a ado9ao, em escala social, de novas tecnologias sem- 

pre dependeu de processes muito complexes, e que tambem existem diver- 

sos exemplos historicos inversos, isto e, de sociedades que nao conseguiram 

superar os desequilibrios sociais e ambientais gerados por seus sistemas de 

uso da terra. Ainda ha muito que pesquisar sobre o desaparecimento de 

algumas forma96es sociais (cidades sumerias e maias, p.ex.), sobre os pro- 

cessos de desertifica9ao, e ate mesmo sobre o nascimento da agricultura, 

para que se chegue a um real conhecimento da dinamica historica do uso da 

terra. So compreendendo como se deu a passagem gradual a sistemas cada 

vez mais intensivos e que poderemos ter uma boa base de discussao do 

dilema atual de mudan9a para um paradigma ja internacionalmente chama- 

do de "sustentavel" A humanidade nao podera optar, nos proximos cin- 

qlienta anos, por um recuo a extensifica9ao, mesmo que isto venha a ocorrer 

em algumas regioes especificas das na96es mais industrializadas. 

E possivel que os progresses da engenharia genetica venham a trazer 

solu96es, hoje inimaginaveis, a esse tipo de dilema. Nao e proibido pensar, 

por exemplo, em novos cultivares (ou ate em novas especies) que venham a 

prescindir do uso dos insumos quimicos atualmente indispensaveis. Entre- 

tanto, a dire9ao que tomaram as pesquisas no ramo das biotecnologias nao 

sugere que esse tipo de resultado venha a surgir a medio prazo. Contraria- 

mente ao processo que gerou a chamada "Revol^ao Verde", essa pesquisa 

depende, hoje, quase que exclusivamente do setor privado, o qual encontra 

muito mais beneficios na gera9ao de novos produtos finais, como, por exem- 

plo, o tomate menos perecivel da Calgene. E aqui fica muito clara a imbrica- 

9ao global entre os aspectos ambientais e os aspectos sociais. Se novos 

alimentos gerados por novas tecnologias pudessem minimizar a fome nos 

paises menos desenvolvidos, eles estariam simultaneamente reduzindo um 

poderosissimo fator de degrada9ao ambiental, pois grande parte dos dese- 

quilibrios ecologicos estao intimamente associados a pobreza. No entanto, a 

rentabilidade dessas iniciativas so pode ser obtida justamente em socieda- 

des afluentes que, no fundo, sao as que menos necessitam das novidades 

prometidas pelo agribusiness. 

Em tais circunstancias, qualquer exercicio de antecipa9ao sobre os 

caminhos da transi9ao a um padrao mais sustentavel deve passar pela dis- 

cussao de, pelo menos, tres questoes: (a) a dinamica historica do uso da 

terra, (b) a evolu9ao do pensamento cientifico em areas-chave como a agro- 
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nomia e a economia, e (c) os movimentos sociais mais diretamente voltados 

a Utopia do desenvolvimento sustentavel. 

Dinamica do Uso da Terra 

Qualquer classifica^ao dos sistemas de uso da terra em sua mais pro- 

vavel seqilencia historica ainda envolve certo grau de arbitrariedade e boa 

margem de erro. Um razoavel acumulo cientifico sobre a historia agraria da 

Europa contrasta com o carater ainda fragmentario do conhecimento sobre 

as outras partes do mundo. Feita esta advertencia, parece aceitavel um 

esquema provisorio composto de quatro etapas essenciais: la) a dos sistemas 

de pousio longo, nos quais a queima e um recurso tecnologico indispensa- 

vel, sendo a enxada introduzida quando deixa de set possivel esperar pela 

completa regenera9ao da floresta; 2a) os sistemas de pousio curto, em cam- 

pos, nos quais o arado toma o lugar do fogo ; 3a) os sistemas sem pousio e 

intensivos em mao-de-obra, com forte aduba9ao organica e muita diversida- 

de de culturas, viabilizados pela in^odu9ao de leguminosas forrageiras nas 

rota96es ("fusao entre agricultura e pecuaria" no oeste europeu), ou por 

sofisticados sistemas de irriga9ao ("sociedades hidraulicas" asiaticas e mesoa- 

mericanas); 4a) os sistemas especializados, intensivos em capital, com artifi- 

cializa9ao exacerbada do meio ambiente por meio quimico (fertilizantes e 

praguicidas), hibridos e pesada motomecaniza9ao. 

Mas essas etapas nao correspondem a penodos estanques. Desde a 

antiguidade, foi muito comum o cultivo ininterrupto de uma area pequena, 

enquanto a maior parte da terra era explorada em varios sistemas de pousio. 

Alem disto, todos esses sistemas continuam a ser praticados, e freqilente- 

mente coexistem no ambito de uma mesma na9ao. Por que pensar entao na 

existencia de "etapas"? 

Principalmente porque a passagem para um sistema mais intensive 

sempre foi marcada por forte resistencia social. Em epocas anteriores a 

Revolu9ao Industrial (tres primeiras etapas) a intensifica9ao do cultivo, por 

meio de redu9ao do tempo de pousio, correspondia a um declinio da produ- 

tividade do trabalho. Em tais circunstancias, as comunidades agricolas so 

aceitavam passar para um sistema mais intensivo de uso da terra quando a 

pressao demografica o exigia (BOSERUP, 1987). E tambem nao foi com 
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entusiasmo que os agricultores entraram na corrida tecnologica que caracte- 

rizou a modernizagao agricola do seculo XX, apesar de seus efeitos revolu- 

cionarios, em termos de produtividade e de abundancia alimentar. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, a preocupa9ao com a resistencia as novas 

tecnicas gerou o Country Life Movement, importante coalizao de empresarios 

urbanos com a nata da comunidade cientifica e da burocracia estatal ligadas 

ao setor agropecuario. O sucesso da industria dependia essencialmente de 

comida barata, repetia Theodore Roosevelt, um dos principais lideres desse 

movimento, que tinha por missao inculcar o espirito da agricultura cientifica 

entre os produtores, sem o que, acreditavam, a nagao sofreria consequencias 

desastrosas (DAMBON, 1979; VEIGA, 1993, p. 14-31). 

Nao e surpresa, portanto, que o incipente processo de transigao para a 

proxima etapa (a quinta, na classifica9ao adotada) ja esteja evidenciando 

fortes resistencias sociais. De um lado, porque e socialmente inaceitavel 

uma volta a "terceira etapa", como parecem pregar algumas tendencias mais 

romanticas dos movimentos de agricultura alternativa. Por mais que avance 

a preocupa9ao social com a qualidade dos alimentos e a conserva9ao dos 

recursos naturals ela nao sera suficiente para eliminar a exigencia objetiva 

de comida barata para uma popula9ao que ainda crescera muito no proximo 

seculo. De outro, porque o reconhecimento da existencia de impasses em 

areas como a agronomia e a economia nao anula sua inercia, pois ainda esta 

longe de engendrar novos paradigmas cientificos. 

Agronomia x Agroecologia 

A evolu9ao do conhecimento sobre as leis (nomos) do campo cultivado 

(agros) pode ser resumida em tres grandes etapas historicas: la) ate meados 

do seculo XIX, predominou a abordagem essencialmente empirica, que 

considerava o humus como fator dominante, e mesmo unico, da fertilidade: 

2a) rapidos progressos analiticos foram engendrados pelas descobertas do 

quimico Liebig sobre a alimenta9ao mineral das plantas, e pelos trabalhos 

do fisiologista De Saussure sobre a fotossmtese, mas tornaram o conheci- 

mento agronomico uma verdadeira "colcha de retalhos", na qual estavam 

emendados conhecimentos de pedologia, fisiologia vegetal, quimica do solo, 

botanica etc.; 3a) a recente tendencia a smtese, por meio de um enfoque 
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sistemico das redoes solo-planta-clima, que poderia ser definida como uma 

"ecologia do campo cultivado" (JOUVE, s/d). ^ 

Ate o inicio dos anos 1980, a ecologia agncola (crop ecology) era uma 

diseiplina ministrada em alguns cursos de agronomia. No entanto, como 

resultado do avan9o do movimento ambientalista durante as decadas de 60 e 

70, ela come^u a ser vista, principalmente na California, como algo supe- 

rior, nao somente a agronomia, como ao proprio "pensamento ocidental", Ha 

quern descreva ate uma "visao agroecologica do mundo" 

"A diferenga mats importante entre a visao agroecologica do 

mundo e a da ciencia ocidental e que os agroecologistas veem as 

pessoas como parte dos sistemas locals em desenvolvimento. A 

natureza de cada sistema biologico desenvolveu-se para refletir a 

natureza do povo - sua organizagdo social, conhecimento, tecnolo- 

gias e valores. (...) 0 ecossistema, nesta visao, inclui o sistema de 

conhecimento, o sistema de valores, a organizagdo social e a tec- 

nologia do povo paralelamente ao seu sistema biologico. Este, e 

claro, e um ecossistema muito maior do que muitos ecologistas 

estdo querendo examinar" (NORGAARD, 1989, p. 44-5) 

No entanto, mais adiante o proprio Norgaard procura temperar uma 

pouco o exagero de sua pretensao. 

"Apesar dos agroecologistas terem uma visao mais sofisticada do 

mundo, a maneira de saber desta diseiplina emergente apenas pode 

ser justaposta as crengas epistemologicas do pensamento conven- 

cional do ocidente. As crengas epistemologicas para uma visao evo- 

lutiva do mundo ainda estdo em andamento (...) Na ausencia de 

um consenso sobre crengas epistemologicas, os agroecologistas re- 

correm ao pragmatismo. 0 conhecimento ocidental nao e rejeitado, 

uma vez que a visao mecdnica do mundo nos deu muita percepgdo 

e as explicagoes convencionais na agricultura ajudaram os agroe- 

cologistas a entender os sistemas tradicionais. Ao mesmo tempo, os 

agroecologistas estdo receptivos as explicagoes dos povos tradicio- 

nais". (NORGAARD, 1989, p. 45-6) 

O que seria, entao, a agroecologia? Uma sofisticada visao evolutiva do 

mundo, ou uma simples diseiplina emergente que, num vacuo epistemolo- 
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gico, recorre ao pragmatismo? Ambos, respondem os agroecologistas california- 

nos. Na primeira opgao haveria um uso "normativo11 do termo agroecologia, 

"porque implica um numero de fatores sobre sociedade e produgdo 

que estdo alem dos limites do campo da agricultura. Mais estrei- 

tamente, agroecologia se refere ao estudo de fenomenos puramente 

ecologicos que ocorrem nos campos das culturas, tais como relagoes pre- 

dadorjpredado, ou competigdolinvasores". (HECHT, 1989, p. 28). 

Ja entre os praticantes de metodos alternativos de produ9ao agncola, o 

termo agroecologia ganhou outros usos, Saltou do ambito das disciplinas 

cientificas para a agricultura propriamente dita, isto e, a atividade humana 

destinada a produ^ao de alimentos e fibras. No Brasil, ja se fez mesmo um 

amplo levantamento de "propriedades agroecologicas". E sao extremamente 

comuns raciocmios maniqueistas que opoem a agroecologia a "agroquimica", 

ou atribuem a agroecologia o mais alto grau de sustentabilidade. Chega-se a 

afirmar que 

"quanto mais o agrossistema se aproximar de um sistema natural 

mais perto ele estard da sustentabilidade, enquanto, ao contrdrio, 

quanto mais ele se artificializar mais longe ele estard deste estado 

ideal. A agroquimica, portanto, estaria no grau zero de sustenta- 

bilidade e a agroecologia no grau 100 da escala. Entre os dois 

podemos encontrar infinitas graduagoes que signiftcam combi- 

nagdes das duas ou imperfeicoes na proposta azroecolovica 

(WEID, 1994, p. 64). 

Nessa perspectiva, nunca teria existido e nem poderia surgir uma 

agricultura sustentavel, pois agricultura e, por defini^o, uma artificializagao 

do meio natural. Basta semear para artificializar. No limite, so seria sustenta- 

vel a obten^ao de alimentos por meio da coleta, combinada talvez com o uso 
✓ 

parcimonioso da ca^a e da pesca... E tambem o que sugere o mais famoso 

agroecologista californiano quando diz que: 

"o fator final necessdrio a uma agricultura ecologica e um ser hu- 

mano desenvolvido e consciente, com atitudes de coexistencia e ndo 

de exploragdopara com a natureza" (ALTIERI, 1989, p. 211). 
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Desde quando explora9ao se opoe a coexistencia? Ate aviso em con- 

trario, quem explora sempre procura coexistir com o objeto de sua explora- 

9ao. Alias, a melhor maneira de explorar e justamente garantir maxima 

durabilidade a base objetiva dessa explora9ao. Em outras palavras, quando 

Weid e Altieri rejeitam a ,,a^tiflcializa9ao,, e a ,,explora9ao,, da natureza estao 

revelando uma percep9ao muito ingenua do que podera vir a ser um padrao 

sustentavel de agricultura. Ate porque, nao e necessario que todos os elemen- 

tos que compoem um sistema sejam sustentaveis para que o proprio sistema o 

seja. Vale notar, inclusive, que, segundo o proprio Altieri (1989, p. 60), 

"sustentabilidade refere-se d habilidade de um agroecossistema em 

manter a produgdo atraves do tempo, face a disturbios ecologicos e 

pressdes socio-econdmicas de longo prazo." 

O que estas rapidas observa96es cnticas sobre o discurso agroecologi- 

co parecem indicar e que ha muita distancia a ser percorrida antes que 

surjam as bases cientificas da agricultura sustentavel. 

Economia x Ecologia 

Ao longo dos cento e cinqlienta anos que separaram Malthus das 

sombrias previsoes do Clube de Roma, as teorias economicas tenderam a 

eludir a questao dos limites naturais. Sao, portanto, tambem imensos os 

obstaculos a serem ultrapassados para que a ciencia economica venha a dar 

conta da problematica ambiental. Mas eles vem sendo abordados sob varios 

prismas e alguns resultados come9aram a surgir a partir do final da ultima 

decada. Distinguem-se claramente duas grandes correntes: a mais "otimis- 

ta", segundo a qual o arsenal economico pode ser aperfei9oado para respon- 

der ao "novo" desafio; e a mais "pessimista", segundo a qual a problematica 

ambiental coloca em xeque os proprios fundamentos da ciencia economica. 

(VEIGA, 1993, p. 155) 

A maioria otimista enxerga os problemas ambientais como meros de- 

feitos na aloca9ao de recursos que poderiam ser corrigidos por meio de 

taxa96es especificas. Acreditam que, uma vez restabelecida a igualdade 

entre os custos privados da firma e os custos que sua atividade inflige a 

sociedade, voltaria a haver coincidencia entre o otimo individual e o otimo 
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coletivo. Assim, a procura do lucro continuaria a ser a melhor alavanca do 

bem-estar social e a logica do mercado permaneceria sa e salva. 

No extremo oposto, uma minoria pessimista contesta as virtudes re- 

guladoras dos pre90s para a preserva9ao ambiental. Qual poderia ser o pre90 

do ozonio em rarefa9ao ou o pre90 de uma fun9ao como a regula9ao termica 

do planeta? Tais perguntas referem-se a irreversibilidade de processos natu- 

rais. Se esperarmos pela escassez que transformara bens "livres e gratuitos" 

em bens "economicos", com pre9os, e muito provavel que ja seja tarde 

demais. Por outro lado, reduzir os desgastes ambientais a simples custos de 

reposi9ao, ou tentar estima-los por meio dos pre90s ficticios que Ihes atri- 

buem as sondagens, equivale a deixar de lado o essencial, uma vez que se 

trata de estragos nos mecanismos que asseguram a reprodu9ao da biosfera. 

O fim de uma floresta, de um mar, ou de uma especie nao e apenas o 

desaparecimento de um eventual valor mercantil, mas, sobretudo, o fim de 

determinadas fu^oes em um meio natural. 

Assimilar os problemas ambientais a simples "disto^oes", "disfu^oes", 

ou "acidentes" significaria assumir que nao existe conflito entre as logicas 

que asseguram, respectivamente, o desenvolvimento economico e a repro- 

du9ao da biosfera. Por isso, o uso de instrumentos analiticos baseados no 

mercado deveria ser circunscrito aos estritos limites de sua aptidao regulado- 

ra, tornando-se cada vez mais evidente a necessidade de outros instrumen- 

tos, como o calculo ecoenergetico, os indicadores de biodiversidade, a 

abordagem fisica na contabilidade do patrimonio natural, ou, ainda, a simu- 

la9ao do crescimento sustentavel. E fundamental ter presente que 

"todas as escolas econdmicas resistem a reconhecer um valor na 

natureza em si, e tern sido impotentes para administrar o longo 

prazo no qual os resultados do impacto ecologico se manifestam 

com clareza" (BUARQUE, 1990, p. 117). 

O reconhecimento dessa impotencia vem ajudando, inclusive, a des- 

coberta e muitos precursores de Georgescu-Roegen que sofreram uma resis- 

tencia social persistente (ALIER & SCHLUPMANN, 1991). No entanto, 

essa "exun^ao" necessaria a revisao das teorias economicas parece ser mui- 

to mais lenta que os expedientes meramente adaptativos, pois nao consegue 

apoio institucional equivalente. Esse esfor90 esta confinado a iniciativa indi- 
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vidual de alguns pesquisadores solitarios ou, no maximo, ao amparo de 

algumas ONG; enquanto o trabalho de recauchutagem das ferramentas 

economicas mais convencionais conta com adrede promogao das organizagoes 

internacionais e de alguns governos dos paises centrals. 

A valora9ao monetaria dos elementos do meio ambiente tem sido 

tentada como se fosse o unico caminho possivel para que se alcance um 

planejamento das a96es governamentais e empresariais compativel com a 

aspira9ao a um desenvolvimento sustentavel. No entanto, e altamente dis- 

cutivel que esta seja a via mais relevante, pois alguns impasses ja estao 

claros. (VEIGA, 1993, p. 156-57) Na verdade, quando nos propomos a valo- 

rar elementos do meio ambiente estamos tentando estender a Economia 

para um campo que nao e o seu. A no9ao, hoje usual, de sistema economico 

consolidou-se gra9as ao distanciamento crescente do contexto ambiental, 

acabando por delimitar o universo formado apenas pelos objetos apropriados 

e valorados que se considera produziveis. O que pretendem, hoje, as varias 

"escolas" voltadas para a problematica ambiental e ampliar o raio de a9ao da 

economia para o campo dos recursos naturals e do meio ambiente, sistema 

composto precisamente por bens comumente denominados livres ou nao 

economicos. O grau de arbitrariedade e as limita96es dos exercfcios de 

valora9ao ambiental levaram parte dos economistas empenhados em estu- 

dos ambientais a 

"abandonar os pressupostos sobre os quais se articula a versdo 

numerica corrente do sistema economico, para construir outros 

sistemas de representagdo mais aptos para registrar as dotagoes de 

recursos naturais e ilustrar seu comportamento. Assistimos, assim, 

sem anuncid-lo, ao intcio de uma ruptura do mono polio que vinha 

exercendo esse ideal usual de sistema economico fechado sobre si 

mesmo, ao sentir a necessidade de conectd-lo com a andlise de ou- 

tros sistemas (NAREDO, 1987, p. 66-70) 

As lacunas e inconsistencias das diversas teorias sobre a renda (dita 

"fundiaria"), que so merecem a aten9ao de uma infima minoria de pesquisa- 

dores, tambem indicam que existe um penoso caminho a ser percorrido para 

que a ciencia economica supere o seu manifesto desprezo pelas especifici- 

dades das coisas vivas. E o primeiro passo podera ser o reconhecimento de 

que o conjunto das atividades economicas constituem apenas uma das imi- 
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meras dimensoes de um complexo composto de seres humanos, que estao 

em contmua intera9ao com recursos naturais, a maioria dos quais, por seu 

turno, constituida de organismos vivos. (VEIGA, 1990, p. 475) Trata-se, 

portanto, de reconhecer que, ate agora, a necessidade de novo paradigma 

mal se insinuou no debate cientifico entre os economistas. 

Movimentos Sociais 

A busca de uma agenda comum por ambientalistas e consumidores 

exige muito cuidado com alguns temas incomodos, que so criam divergen- 

cias. Principalmente propostas de aumentar os pre9os de certos produtos, 

justificadas pela necessidade de incorporar custos ambientais ate hoje des- 

prezados; ou de criar novos tributes, justificadas pela necessidade de deses- 

timular o consume de certos bens estrategicos. Ha organiza96es de 

consumidores que se recusam a estabelecer qualquer tipo de compromisso 

que leve ao encarecimento de bens e servi9os. O conflito fica evidente em 

qualquer dialogo sobre a politica energetica. E ate pode se transformar em 

anatema se os ambientalistas frisarem a necessidade de um estilo de vida 

simples, que leve a redu9ao do consume; ou ainda, se desengavetarem a 

proposta de crescimento zero. Muitas coisas que os verdes consideram super- 

fluas ainda fazem parte da "cesta basica" do mais modesto dos consumistas. 

Mas tambem existem tres for9as que promovem a convergencia des- 

ses dois movimentos sociais. Em primeiro lugar, ambos se concentram em 

questoes relacionadas a qualidade da vida. Por isso, estao mais proximos 

entre si do que podem estar de outros movimentos mais voltados a luta pela 

justi9a social. Em segundo, suas "clientelas" sao muito parecidas. Ambas se 

mobilizam pela defesa do interesse publico, e nao por reivindica96es corpo- 

rativas, setoriais, ou de categorias especificas. Finalmente, os dois movimen- 

tos tendem a ver os negociantes inescrupulosos como seus principais 

inimigos. 

Tanto o potencial de choque, quanto os tres fatores de convergencia 

foram ponderados por Mitchell (1986), em trabalho que ja pode ser conside- 

rado profetico. Sua comunica9ao a um simposio sobre o future do movimen- 

to dos consumidores {The Future of Consumerism) previa que, nos anos 80, as 

redoes com os ambientalistas seriam tao ou mais proficuas do que haviam 
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sido nos anos 70. E nao poderia haver melhor confirma^ao para esse prog- 

nostico do que o documento Beyond the year 2000; The transition to sustainable 

consumption, langado em abril de 1993, pela IOGU (International Organiza- 

tion of Consumers Unions). 

Essa plataforma, que indica o grau de amadurecimento da instancia 

internacional dos movimentos de consumidores, parece mostrar que os ve- 

tores convergentes estao mesmo superando os divergentes. Afirma, por 

exemplo, que qualquer cenario de consume sustentavel significa necessa- 

riamente "menos consumo no Norte" (item 64, p. 16). Discute tambem os limi- 

tes do "consumo verde", reconhecendo que os consumidores pagarao mais 

por algo de melhor qualidade e que respeite o meio ambiente "ate certo 

ponto" {up to some level, item 73, p. 19). Ou seja, ousa reconhecer a necessida- 

de de um estilo de vida mais simples, sem nutrir ilusoes sobre o grau de 

generosidade ambiental de seus filiados. 

No entanto, o documento nao revela um entendimento de certas 

razoes que levaram a aceleragao da degrada9ao ambiental nos ultimos cin- 
✓ 

qlienta anos. E fundamental entender, por exemplo, que o gigantesco au- 

mento de produtividade do ramo alimentar foi exigido pela necessidade de 

obter comida batata. Se este fato nao estiver bem presente, qualquer enun- 

ciado sobre o assunto nao passara de vulgar romantismo. Tambem e neces- 

sario perceber que o padrao de politica agncola adotado no Primeiro Mundo 

acabou por exacerbar a agressao ambiental. Isto e, foram os esquemas de 

subven9ao da atividade agropecuaria que acabaram por induzir os agriculto- 

res a praticas prejudiciais. E a pressao do movimento ambientalista, no 

sentido de uma reforma desse padrao de politica agncola, foi muito tardia. 

No caso americano, a influencia do lobby verde so congou a atingir a 

Iegisla9ao do setor em 1985. E foi ainda bem tfmida no processo de elabora- 

9ao da Lei Agncola de 1990, que estara em vigor ate 1995. (VEIGA, 1993c) 

E enorme a responsabilidade dos movimentos de consumidores nesse 

prolongamento de um modelo agroalimentar predatorio. Eles nao demora- 

ram para influir. Foram cumplices. Tiveram participa9ao ativa nas diversas 

reedi9oes de padrao de politica agncola ultrapassado, pois sistematicamente 

barganharam a manuten9ao dos subsidies por amplia96es dos diversos es- 

quemas de subven9ao do consumo, principalmente o food stamp. 
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Nao se trata de emitir qualquer tipo de jmzo de valor sobre o compor- 

tamento do /o&by dos consumidores em rela^o a politica agricola. Talvez 

eles tenham tido razao em trocar seu apoio aos beneficios dirigidos aos 

agricultores por um programa de combate a fome que hoje em dia garante a 

nutri9ao de 25 milhdes de americanos, cerca de 10% da populate. O que e 

discutivel e que um documento tao importante como Beyond the year 2000 

seja omisso sobre esta questao. E fundamental que se entenda que os 

movimentos dos consumidores foram coniventes porque estavam mais 

preocupados em combater a carestia alimentar e em obter subsidies ao 

consume. 

Definigdes e Indicadores 

A visao segundo a qual a conquista de abundancia alimentar exige 

necessariamente a degrada9ao ambiental costuma ser contestada pelos am- 

bientalistas. E com razao. Seria puro determinismo historico dizer que o 

modelo americano, cujo apice foi a "Revo^ao Verde", era mesmo a unica 

via de veneer a fome. Se metade do imenso volume de recursos aplicados na 

pesquisa agropecuaria neste seculo tivesse sido dirigido ao paradigma biolo- 

gico, a compara9ao entre os esquemas convencionais e alternativos seria 

hoje factivel. E so assim poderia haver consenso sobre a falsidade do dilema 

"veneno ou fome". 

Mas o fato e que as diversas abordagens alternativas - biodinamica, 

organica, natural etc. - ficaram confinadas em pequenos guetos, enquanto a 

op9ao mecanico-quimica permitia que grande parte da popula9ao do Norte 

alcan9asse, pela primeira vez na historia da humanidade, uma real seguran9a 

alimentar. 

Neste final de seculo, os estragos ambientais causados pelo modelo 

vencedor provocam um forte impulse revisionista no interior da comunida- 

de cientifica. Um dos melhores resultados desse movimento e o livro Alter- 

native Agriculture, publicado em 1989 pelo NRG, National Research Council 

(EUA). Simultaneamente, intensificou-se a procura por uma defini9ao de 

consenso sobre o que seria uma agricultura sustentavel. Mas, como seria de 

se esperar, a dificuldade de conceituar faz com que pululem defini96es que, 

na maior parte, diferem apenas pela enfase dada a um ou outro criterio. Dai 
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a importancia do balizamento proposto pela principal institui^o internacio- 

nal da area. 

"Agricultura sustentdvel e o manejo e conservagdo dos recursos 

naturais e a orientagdo de mudangas tecnologicas e institucionais 

de tal maneira a assegurar a satisfagdo das necessidades humanas 

de forma continuada para a presente e futuras geragoes. Tal de- 

senvolvimento sustentdvel conserva o solo, a dgua e recursos 

geneticos animals e vegetais; ndo degrada o meio ambiente; e tecni- 

camente apropriado, economicamente vidvel e socialmente 

aceitdvel" (FAO, "Declara^o de Den Bosch", 1992) 

Mas ha quem prefira ressaltar que a agricultura sustentavel e um fim 

e nao um meio. 

"Agricultura sustentdvel ndo constitui algum conjunto de prdticas 

especiais, mas sim um objetivo: alcangar um sistema produtivo de 

alimento e fibras que^ (a) aumente a produtividade dos recursos 

naturais e dos sistemas agricolas, permitindo que os produtores re- 

spondam aos mveis de demanda engendrados pelo crescimento 

populacional e pelo desenvolvimento economico; (b) produza ali- 

mentos sadios, integrais e nutritivos que permitam o bem-estarhu- 

mano; (c) garanta uma renda Uquida suficiente para que os 

agricultores tenham um ntvel de vida aceitdvel e possam investir 

no aumento da produtividade do solo, da dgua e de outros recur- 

sos; e (d) corresponda as normas e expectativas da comunidade" 

(NRG, 1991a, p. 3) 

Nessa visao, e a "agricultura alternativa" que constitui o processo de 

inova9ao dos metodos produtivos da agropecuaria orientado para o objetivo 

da sustentabilidade. Engloba tanto os esfo^os dos produtores em desenvol- 

ver sistemas de produce mais eficientes quanto o empenho dos pesquisa- 

dores em explorar os fundamentos biologicos e ecologicos da produtividade 

agncola, sendo neste processo que a agroecologia, enquanto ciencia, tera um 

papel essencial. 

For mais importantes que sejam as implica96es dessa discrepancia nas 

defmi96es, seria puro bizantinismo pretender dirimi-la sem aprofundar o 

entendimento sobre o verdadeiro significado da no9ao de sustentabilidade. 
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Dai a decisiva importancia dos estudos que estao procurando estabelecer 

indicadores, criterios de avalia9ao e metodologias de monitoramento, como, 

por exemplo, os projetos coordenados por Manuel Baldares e associados 

(1993), por Sabine Muller (1994) e pelo CNPMA/EMBRAPA (1994). As 

principals bases teoricas desses trabalhos foram estabelecidas por Conway 

& Barbier (1988), para a sustentabilidade dos agroecossistemas, e por Nij- 

kamp (1990) para a sustentabilidade das sociedades. 

Alem da produtividade, Conway & Barbier (1988) apontam tres ou- 

tras propriedades de um agroecossistema sustentavel: a estabilidade (ou 

constancia da produce), a resiliencia (capacidade de manter a produ^o em 

condi96es de choque ou stress) e a eqilidade (partilha dos resultados entre os 

beneficiaries). Sob o prisma mais amplo, adotado por Nijkamp (1990), a 

sustentabilidade envolveria tres aspectos. O primeiro, ecologico, refere-se a 

manuten9ao das caracteristicas do ecossistema que forem essenciais para a 

sobrevivencia de longo prazo. O segundo, economico, refere-se a obten9ao 

de uma renda suficiente para que o manejo continue atrativo. E o terceiro, 

social, refere-se tanto a justi9a na distribui9ao dos beneficios e dos custos 

quanto no respeito aos valores sociais e culturais da popula9ao envolvida. 

Por enquanto, e impossivel avaliar ate que ponto essas no96es permi- 

tirao a constru9ao de verdadeiros indicadores de sustentabilidade, uma vez 

que esse programa de pesquisas esta em seu imcio. O que se pode afirmar, 

com seguran9a, e que seus resultados serao certamente mais esclarecedores 

do que a multiplica9ao de defini96es, sejam elas normativas ou operacionais. 

Conclusdes 

Com certeza, no proximo seculo a sociedade sera muito mais exigente 

quanto ao desempenho do ramo alimentar. Ele tera que deixar de agredir o 

meio ambiente, sem que possa perder, entretanto, a eficacia duramente 

conquistada. Por isso, esta coberto de razao quern afirma que o 

"desenvolvimento agricola mundial enfrenta o maior desafio da 

historia da humantdade" (MAALOUF, 1993). 

O rapido crescimento da popula9ao ate meados do proximo seculo 

exigira aumentos de produ9ao que dificilmente poderao esperar pela supe- 
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ra9ao do padrao tecnologico atual. Ao mesmo tempo, a emergencia de um 

padrao mais sustentavel de produce alimentar depende sobretudo do pro- 

gresso da ciencia. Como foi indicado, o tratamento dos impactos socio-am- 

bientais das transforma^oes da agricultura nos impelem para as fronteiras do 

conhecimento em varias disciplinas. A historia economica depende de pro- 

gresses da arqueologia e da antropologia para produzir uma boa teoria da 

dinamica do uso da terra. A agronomia e a nutri^o dependem dos progres- 

ses da ecologia e da genetica aplicada. Uma contabilidade ambiental e um 

imenso desafio a ciencia economica. E tudo isso parece apontar para a 

necessidade de uma completa redefini^o do paradigma cartesiano/newto- 

niano que alicer9a a atual divisao disciplinar do conhecimento cientifico. 

Enquanto isso, a necessidade de obter seguran9a alimentar para a 

maioria dos povos e na96es continuara legitimando praticas produtivas, dis- 

tributivas e consumistas que degradam recursos naturais, poluem o meio 

ambiente e contaminam alimentos. Em tais circunstancias, nao desaparece- 

rao os maleficios da devasta9ao, da erosao, do mal uso de praguicidas, da 

perda da biodiversidade, da polui9ao agroindustrial etc. Permanecerao as 

estrategias produtivas resultantes de estimulos economicos de curto prazo 

que nao levam em conta a necessidade de proteger o patrimonio natural e 

assegurar o bem-estar das futuras gera96es. 

O maior desafio e, portanto, combater a pobreza sem esquecer a 

responsabilidade ambiental. E combater o atraso incentivando simultanea- 

mente o manejo equilibrado dos recursos naturais. E e obvio que nada de 

parecido sera factivel se as politicas macroeconomicas nao incorporarem 

objetivos e criterios de sustentabilidade. 

Enunciar essa ultima frase para o leitor desta publica9ao e certamente 

"chover no molhado" Todos estamos convencidos da necessidade de embu- 

tir a variavel socio-ambiental nas politicas governamentais. Mas nem sem- 

pre nos damos conta dos imensos desafios que a problematica ambiental 

coloca a propria ciencia. E for9oso reconhecer, entretanto, que ainda e muito 

nebulosa a ideia que se faz das praticas que poderiam vir a garantir a 

obten9ao de seguran9a alimentar sem degradar os recursos naturais e conta- 

minar os alimentos. E facil perceber que o padrao tecnologico da "Revolu- 

9ao Verde precisa ser superado, mas ainda sao muito incipientes as certezas 

sobre o novo padrao internacionalmente qualificado de "sustentavel" 
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De qualquer forma, a imensa aceitagao do slogan "agricultura sustenta- 

vel" indica uma decisiva mudanga de atitude da intelligentsia e da burocracia 

quanto ao future do sistema agroalimentar. E e essa mudanga que estimula 

o dialogo atual entre pesquisadores, ativistas, agricultores, profissionais etc. sobre 

os sistemas agncolas rentaveis que, no futuro, poderao preservar os recursos 

naturais e garantir alimentagao saudavel a uma crescente populate. 
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