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Introduqao 

A conserva9ao do meio ambiente, o aproveitamento integral dos re- 

cursos naturals e a sustentabilidade da produ9ao agropecuaria a longo prazo 

constituem os maiores desafios da agenda internacional na decada de 90. 

Porem, essa nao e uma preocupa9ao recente da humanidade. Na 

verdade, esses temas tern estado presentes como preocupa9ao politica dos 

governos desde tempos imemoriais, como indica o fato de que, ja na antiga 

Atenas, a erosao dos solos era considerada uma amea9a a sobrevivencia. 

Hoje em dia, contudo, as dimensoes adquiridas conferem ao tema da con- 

serva9ao dos recursos naturals um nivel de urgencia muito diferente. 

A maior parte do planeta ja se encontra ocupada e, em muitas regioes, 

a pressao demografica ja ultrapassou os limites do que seria sustentavel com 

os modos atuais de produ9ao e os padroes de desenvolvimento predominan- 

tes. Alem disso, as proje96es indicam que a popula9ao mundial sera o dobro 

da atual por volta do ano 2025. Isso significa que, para manter a disponibili- 

dade de alimentos nos niveis atuais - quase um bilhao de pessoas vivem 

abaixo da linha de pobreza extrema nos proximos 40 anos devera set 

duplicado o esfor90 de desenvolvimento produtivo alcan9ado pela humani- 

dade ao longo de 12.000 anos de evolu9ao. 

Alem disso, existem exemplos concretos de deteriora9ao ambiental 

resultantes da superutiliza9ao dos solos ou do manejo improprio (subutiliza- 
• • ' m 

9ao) dos recursos naturais basicos. Os casos do Sahel, na Africa; a destrui- 

,9ao de florestas em conseqiiencia da chuva acida; os processos de 

desertifica9ao que afetam diversas regioes do mundo; e os problemas de 

produtlvldade resultantes do manejo inadequado dos solos e da agua, ou da 

superutiliza9ao de agrotoxicos, sao exemplos concretos das propo^oes que 

o problema assume. Outro tanto pode set dito do desmatamento maci90, 

dos casos de contamina9ao e residues toxicos, do superpastoreio e da 

perda de diversldade genetlca nos paises da ALC. Os efeitos da utiliza9ao 

impropria dos recursos naturais sao hoje a regra, e nao mais a exce9ao. 

Em outra escala, no ambito mundial e importante destacar a dimen- 

sao internacional da degrada9ao do meio ambiente. Paralelamente, as infor- 

ma96es cada vez mais detalhadas sobre a natureza dos problemas permitem 

antecipar os efeitos provaveis de a96es especificas, tornando possivel deli- 
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near pianos de 3930 alternativos e estrategias de intervengao, inclusive para 

reverter determinados processos de degrada9ao. 

Tudo isso faz com que o tema da sustentabilidade e a utilizagao 

adequada dos recursos tome importancia cada vez maior e passe a ser um 

dos topicos centrais das agendas politicas no piano nacional e internacional. 

Este documento vem apresentar uma reflexao sobre as distintas di- 

mensoes envolvidas no caminho que leva a uma agricultura sustentavel a 

partir de uma perspectiva latino-americana, nao em oposi9ao a outras regioes 

do mundo, e sim considerando os imperativos de desenvolvimento da re- 

giao; nesse sentido, deve-se enfatizar as responsabilidades que cabe a todos 

os que se encontram envolvidos no processo, direta ou indiretamente. No 

primeiro item sera feito um breve resumo dos conceitos de sustentabilida- 

de utilizados em niveis distintos e por diferentes organiza96es. No segundo 

e terceiro itens serao apresentados alguns dados sobre o alcance do proble- 

ma na regiao para entao ser discutida a conexao existente entre sustentabi- 

lidade, pobreza e crescimento agropecuario no caso latino-americano. O 

quarto item se ocupa das deficiencias do mercado e das interven96es esta- 

tais visando uma modernizagao com equilibrio e conservagao dos recursos 

naturais. No item cinco serao analisados alguns temas-chave para a susten- 

tabilidade, tais como a revalorizagao do futuro, a importancia de uma visao 

global, a necessidade de mudan9as em politicas, em institui96es, na criagao 

de indicadores, no padrao tecnologico e nos recursos humanos. Dessa forma, 

serao analisadas as oportunidades economicas que apresentem uma maior 

preocupagao com o meio ambiente. Finalmente, no ultimo item serao 

propostos alguns elementos para que se forme uma estrategia de a9ao visan- 

do atingir o desenvolvimento agropecuario sustentavel a curto, medio e 

longo prazo, assim como os passos que podem ser dados por governos 

nacionais e pelo Sistema Interamericano para avangar nesse sentido. 

1. O Gonceito de Desenvolvimento Agropecuario Sustentavel 

Definir o termo "sustentabilidade" e, na pratica, tao dificil como 

definir o conceito de "desenvolvimento" Nesse sentido, a falta de uma 

definigao precisa e objetiva da qual se possam derivar implicagoes operacio- 

nais claras e uma das primeiras dificuldades a serem resolvidas no esforgo de 
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definir uma estr. de a9ao para o desenvolvimento sustentavel. De 

fato, o conceito de sustentabilidade implica uma perspectiva, um criterio 

geral no que se refere as redoes basicas da organiza9ao social, mais do que 

um conjunto concrete e especifico de a96es a serem empreendidas por 

individuos ou organiza96es publicas e privadas de uma sociedade em parti- 

cular. Assim, ao se falar de desenvolvimento sustentavel e preciso reconci- 

liar aspectos ec« .lomicos e sociais com as dimensdes biofisicas referentes 

aos recursos naturais e a propria capacidade dos distintos ecossistemas 

em responder a demanda a que Ihes submetem as sociedades humanas 

(GIRT, 1990). 

Os esfor9os para produzir defini96es de alcance operacional sao varia- 

dos, mas todos terminam por refletir a crescente preocupa9ao com a rela9ao 

existente entre as reservas de recursos naturais e os niveis cada vez mais 

altos de consume dos mesmos e, conseqiientemente, a necessidade de 

incorporar mais plenamente o manejo e a gestao dos recursos naturais aos 

processos decisorios que afetam o crescimento e o desenvolvimento das 

economias. Alem disso, as sociedades e os ecossistemas sao entidades 

evolutivas; o problema nao se encontra, portanto, na existencia da mudan9a, 

e sim na velocidade e na magnitude com que esta se processa, que com o 

desenvolvimento atual se traduzem em fortes tensoes sobre os sistemas 

ecologicos, economicos e sociais. Por essa razao, a utiliza9ao e a conserva9ao 

dos recursos naturais, em uma otica sustentavel, devem set dinamicas; 

seu objetivo nao e preservar as especies e os ecossistemas, e sim atingir as 

condi9oes necessarias para dar continuidade ao processo evolutive. A esse 

respeito, a Comissao Brundtland vincula satisfa9ao de necessidades com a 

continuidade geradora entre presente e futuro como parte de um processo 

de mudan9a em que a explora9ao dos recursos, o rumo dos investimentos, a 

orienta9ao do desenvolvimento tecnologico e a mudan9a institucional estao 

harmonizados e dirigidos a melhorar a capacidade presente e futura, com o 

proposito de satisfazer as necessidades e aspira96es humanas. Esta parece, a 

nosso ver, a diretriz mais util para a discussao do tema e a busca de estrate- 

gias que permitam chegar a sustentabilidade do desenvolvimento. 
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... 6 o manejo e a conserva9ao da base de recursos naturais e 

a orienta9ao da mudan9a tecnologica e institucional de forma a 

assegurar a continua satisfa9ao das necessidades humanas para 

as gera9oes presentes e futuras. 

FAO 

... deve incorporar o manejo racional dos recursos dedicados a 

produ9ao agropecuaria, a fim de satisfazer as mutantes necessi- 

dades da sociedade, mantendo ou fortalecendo a base atual de 

recursos, evitando a degrada9ao do meio ambiente. 

GCIAI 

... se refere ao uso de recursos tanto biofisicos como economi- 

cos para obter produtos cujo valor socio-economico e ambien- 

tal atual representa mais que o valor dos insumos incorporados, 

levando em conta, ao mesmo tempo, a produtividade futura 

do ambiente biofisico. 

R. Hart 

... procura satisfazer as necessidades do presente sem com- 

prometer a capacidade de as gera96es futuras alcazar suas 

prdprias necessidades. 

Comissao Brundtland, Our Common Future 

... e equivalente ao progresso economico submetido a constan- 

cia das reservas de recursos naturais. 

D. Pearce 

... e a persistencia no tempo de certas caractensticas ne- 

cessarias e desejaveis do sistema socio-politico e seu meio 

ambiente natural. 

J. Robinson 

" O'i ' 

■ ' OU* 
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2. As Dimensoes do Problema Regional 

Em nivel associativo e estatistico, a situagao regional, no que se refere 

a disponibilidade de recursos, permite uma visao relativamente otimista. 

Com apenas 8,1% da popula9ao mundial em 1987, a ALC conta com 23% 

das terras potencialmente cultivaveis, 12% das terras cultivadas, 17% 

dos pastos, 23% das matas, 46% das selvas tropicais e 31% das aguas fluviais 

navegaveis. Constitui ainda uma das maiores fontes de diversidade geneti- 

ca do planeta, com cerca de 35% do total da diversidade nas 20 culturas 

alimenticias e industriais mais importantes, das quais so se utiliza uma 

infima propo^ao (particularmente nas areas tropicais, pois se estima que em 

areas reduzidas da floresta amazonica haja mais especies vegetais do que em 

todo o territorio europeu), e conta com, aproximadamente, 3% das reservas 

mundiais de petroleo e 19% do potencial de energia hidreletrica (GALLO- 

PIN, 1989). 

Essa visao associativa, no entanto, esconde grandes diferen9as entre 

paises, alem de mascarar tendencias que, longe de trazer qualquer alento, 

ressaltam a necessidade de mudan9as imediatas e profundas nos padroes 

agropecuarios da regiao. Em varies paises, a rela9ao entre popula9ao e recur- 

sos e extremamente desfavoravel; existem serias duvidas de que sejam 

capazes de sustentar suas popula96es com suas proprias produces agricolas 

ate o ano 2000. Ainda que no ambito global a disponibilidade de terras 

cultivaveis nao se imponha como limita9ao, em regioes como o Mexico, a 

America Central e o Garibe, alem das zonas montanhosas dos paises andi- 

nos, uma propor9ao muito grande das terras com potencial agricola ja vem 

sendo utilizada. 

Alem disso, ultimamente os indices de desmatamento tern se apre- 

sentado extremamente altos e crescentes; estima-se que no ultimo qiiinque- 

nio tenham alcan9ado os 50.000 km2 ao ano, isto e, uma superficie 

equivalente a totalidade do territorio da Costa Rica ou da Republica Domi- 

nicana; estudos kidicam que de 1960 em diante a destrui9ao de florestas 

alcan90U cerca de dois milhoes de km. (superficie maior que o territorio 

mexicano), tendo-se tornado mais intensa nos ultimos anos. Segundo algu- 

mas estimativas, a cada ano sao modificados cerca de 4,4 milhoes de hecta- 
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res de ecossistemas naturais, dos quais 78% em areas tropicais; calcula-se 

que, entre 1980 e 1985, tenham sido perdidos 17,5 milhoes de hectares nas 

florestas umidas tropicais e subtropicais, dois milhoes nas montanhas e 

cerca de oito milhoes nas florestas secas tropicais e subtropicais (GAL- 

LOPIN, 1990; PNUMA, 1990b). Esses processes, independentemente do 

que representam em termos de um aproveitamento pobre ou mim de um 

recurso de alta produtividade, poem em perigo a viabilidade a longo prazo 

de um numero significativo de terras de importancia estrategica para a 

seguran9a de alguns paises no que se refere a alimenta^ao. Alem disso, esse 

desmatamento macigo exerce um grande efeito sobre a diversidade gene- 

tica. Segundo algumas estimativas, em cada hectare de floresta tropical 

pode coexistir um numero que vai de 1.000 a 2.000 especies vegetais, das 

quais aproximadamente 250 sao arvores. Apesar da pouca informa9ao que se 

tern sobre a diversidade genetica nesses ecossistemas, e possivel avaliar 

que a destrui9ao de pequenas areas de floresta tropical pode significar o 

desaparecimento tanto de especies vegetais como animais cujo beneficio 

potencial para a humanidade ainda e desconhecido. Ainda que.o impacto 

especifico desses processes seja dificil de determinar, o fato de que, atual- 

mente, cerca de 50% dos aumentos de rendimento das especies vegetais se 

obtenha por meio de manipulagao genetica da uma ideia da enorme 

importancia que tern os recursos de germinoplasma e o impacto que a 

perda de diversidade pode provocar sobre o desenvolvimento agncola. 

Alem disso, o patrimonio cultural e o saber emphico dos indigenas e campo- 

neses e perdido com velocidade ainda maior que os recursos bioticos. A 

concretiza^ao da sustentabilidade no uso da terra e no manejo dos recur- 

sos naturais em algumas areas (florestas tropicais, regioes montanhosas, 

terras alagadi9as) requer a incorpora9ao, recupera9ao e compreensao de 

tecnologias e sistemas de uso da terra desses povos. Eles conseguirao resol- 

ver problemas e utilizar recursos com tecnologias em que a ciencia moderna 

fracassou ou se encontra em estagio inicial (WINOGRAD, 1989; GALLO- 

PIN & WINOGRAD, 1990). 
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AUMENTOS NO CONSUMO 

TOTAL DE ENERGIA 

No penodo compreendido entre'1965 e 1988, o consumo de 

energia na regiao aumentou significativamente. Medido em 

termos de kg equivalente de petroleo per capita, em alguns 

paises como Haiti, Honduras, Colombia, Costa Rica e Mexico 

o consumo chegou a duplicar, e no Brasil, Equador, Panama, 

Paraguai e Republica Dominicana, no mesmo penodo, quase a 

triplicar. Dessa forma, o Brasil passou de um consumo de 286 

kg per capita em 1965 para 813 kg per capita em 1988; o 

Panama passou de 576 a 1.627 no mesmo intervalo; e o 

Equador de 163 a 573, tambem nessa mesma epoca. 

No que concerne a agricultura, propriamente dita - muito em- 

bora nao existam dados precisos -, o consumo de fertilizantes 

realizado nesse setor pode servir como um bom indicador do 

uso total de energia. No penodo compreendido entre 1970 e 

1988, faz-se observar na regiao uma tendencia de crescimento 

da utiliza9ao de fertilizantes. Na Colombia, para o penodo 

mencionado, passou-se de 28,7 kg de consumo de nutrien- 

tes/ha a 94,5 kg de nutrientes/ha. Da mesma maneira, a Gua- 

temala passou a consumir, no mesmo penodo, 2,2 vezes mais 

fertilizantes; o consumo do Mexico e Venezuela tambem 

aumentou, subindo, respectivamente, 3,2 e 9,3 vezes. 

Isso torna cada vez mais evidente a dependencia da agricultura 

de insumos desse tipo como resposta a disseminate de 

especies de importancia economica cada vez mais dependen- 

tes de nutrientes, como tambem a perda de produtividade 

dos solos como resultado dos processes de degrada^ao e perda 

de fertilidade por ma utilizato agronomica. 

Fonte: Banco Mundial, 1987, 1988, 1989 e 1990. 
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A aplica9ao maciga e crescente de fertilizantes e inseticidas contamina 

fontes de agua e cria problemas no nivel dos proprios cultivos que, muitas 

vezes, apresentam mveis de residuos toxicos que estao acima dos limites 

admitidos para consumo humano (GALLOPIN, 1989). Da mesma forma, a 

utiliza9ao de doses excessivas de inseticidas causou a apari9ao de mutantes 

e pragas mais resistentes, sem mencionar as novas pragas, devido a elimina- 

9ao de inimigos naturais. 

Ao mesmo tempo, os processes de desertificagao avan9am de ma- 

neira significativa, particularmente nos ecossistemas de sequeiro, onde ja 

se observam processes degradatorios em 70% da area total. A erosao nos 

ecossistemas montanhosos da regiao andina e America Central e calculada 

entre 40 e 60% das terras potencialmente cultivaveis; segundo algumas 

estimativas para toda a regiao, a area afetada por processos de erosao de 

moderados a serios era de aproximadamente dois milhoes de km para o 

imcio da decada de 80. O superpastoreio degrada os pastos naturais, dimi- 

nui sua capacidade de comportar animais e aumenta as pressoes para a 

derrubada de florestas; esse processo e particularmente intenso nas zonas 

tropicais, mas tambem se verifica nas zonas subtropicais e temperadas, 

como o pampa argentino, onde ja se observam substanciais diminui96es na 

produ9ao de forragens. Uma utiliza9ao ruim dos sistemas de irriga9ao dimi- 

nui a produtividade do solo em muitas areas como conseqliencia de processos 

de sedimenta9ao e crescentes problemas de salinizagao e alcaliniza9ao. 

Esse panorama e resultado de um longo processo de desarticula96es, 

tanto no nivel das politicas como dos modelos institucionais para a agricultu- 

ra. Toma-se entao cada vez mais evidente que o padrao produtivo predomi- 

nante so pode ser mantido com o risco da destrui9ao definitiva de 

importantes segmentos de nosso capital ecologico - bosques, solos, espe- 

cies, agua, ar - e, portanto, com o risco de extin9ao das gera96es futuras. 

Esse fato torna imperative encontrar estrategias produtivas capazes de satis- 

fazer as necessidades do presente sem comptometer a capacidade das gera- 

96es futuras em atender suas proprias necessidades. 

Est. econ.t Sao Paulo, 24(especial):31-97,1994 39 



DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL 

A DIVERSIDADE GENETIGA NA 

AMERICA LATINA E NO GARIBE 

Um dos recursos estrategicos mais importantes e menos 

aproveitados da ALC e sua diversidade genetica. Na regiao 

encontram-se 40% de todas as especies de plantas e animais de 

florestas ti:opicais conhecidos, mais do que na Africa ou na 

Asia. So na Costa Rica ha mais especies de passaros do que em 

toda a America do Norte, e varias das florestas da America 

tropical tern mais especies de plantas do que toda a Europa. 

Galcula-se que existam mais de 30.000 especies de plantas 

superiores que tern aplica9ao conhecida na medicina, alem da 

madeira e outros produtos industriais ou alimenticios, faltando 

ainda avaliar o potencial economico da maioria das especies. 

Ate agora, apenas 10% das especies vegetais do mundo e 1% 

das especies animais foram submetidos a um exame "prelimi- 

nar" para determinar suas possiveis aplica96es medicinais ou 

comerciais. Assim, no futuro, as novas biotecnologias e outros 

avan90s tecnologicos irao permitir a utiliza9ao de muitas 

especies que atualmente nao tern aplica9ao. 

A Colombia, com 0,77% da superficie do planeta, abriga 10% 

das especies de plantas e animais existentes no mundo (26% 

das aves, 15% das orqmdeas). O Brasil, que ocupa 6,5% da su- 

perficie da Terra, contem 22% das especies de plantas supe- 

riores do mundo. Das 250.000 especies de plantas 

identificadas ate hoje, pelo menos 90.000 se encontram na 

ALC. Se considerarmos que pelo menos 10% dessas especies 

possam ter propriedades medicinais, que 10% tenham apli- 

ca9ao industrial e que 15% possam ser comestfveis, haveria 

31.500 especies aproveitaveis na America Latina tropical. 

Os camponeses latino-americanos cultivam um numero 

enorme de diferentes variedades de milho, batata, feijao, 

mandioca, batata-doce, hortali9as, frutas, plantas medicinais e 

outras plantas uteis. Essa diversidade Ihes permite proteger-se 

de pragas e enfermidades, reduz os riscos de fracasso e possi- 
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bilita uma melhor adapta^ao as condi9oes locals. Assim, jun- 

tamente com as variedades silvestres, essa diversidade e fonte 

de quase todos os avangos no aprimoramento genetico. 

Devido ao desmatamento, a perda de habitats e a caga indis- 

criminada, pode-se esperar uma acentuada redu9ao no numero 

de especies de plantas e animals silvestres. Estlma-se que, nos 

proximos quarenta anos, uma quantidade que vai de 100.000 a 

350.000 especies pode desaparecer das florestas tropicais 

densas da regiao. Paralelamente, a biodiversidade e o poten- 

cial de uso nao se limitam a quantifica9ao de especies animals 

e vegetais, mas tambem a diversidade de ambientes e ecos- 

sistemas. Assim, por exemplo, na puna/1^ onde a cada 100 

metros de altitude a temperatura varia 0,5oG, verificam-se 

mudan9as na vegeta9ao e no clima nas altitudes que vao dos 

3.000 aos 5.000 metros, proporcionando a area uma gama 

variada de condi96es para diferentes atividades produtivas. E 

por essa razao que a puna dispoe de zonas unicas para criar e 

cultivar produtos sem concorrencia no mercado internacional, 

como a cria9ao de camelideos (lhama, alpaca, vicunha) com 

rendimentos e pre90S superiores aos do gado confinado. Alem 

disso, existem 200 variedades de batata e 31 especies culti- 

vadas (cereais, legumes, frutas, nozes etc.) com altos rendi- 

mentos e excelentes propriedades nutricionais. Tambem se 

faz notar uma tendencia a reduzir o numero de variedades cul- 

tivadas, deixando apenas aquelas poucas que possuem melhor 

mercado. Essa situa9ao leva a uma rapida "erosao" da diversi- 

dade genetica e, portanto, a destrui9ao de uma das vantagens 

comparativas mais importantes da regiao. No future, quando se 

buscarem novas fontes a partir das quais se possa obter re- 

sistencia a pragas, novos medicamentos e novos oleos para uso. 

industrial, pode ser que a especie ou variedade apropriada ja 

tenha desaparecido para sempre. 

Fonte: Comissao de Descnvolvimento e Meio Ambientc da America Latina c do 
Caribe, 1990; MC NEELY etaliiy 1990; NAC, 1989; RAPOPORT, 1988; 
WINOGRAD, 1989. 

(1) Savana do Peru, terra alta nas imediagoes dos Andes (N do T). 
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DEGRADAgAO DO SOLO 

NO PAMPA UMIDO ARGENTINO 

A explora^ao agricola e pecuaria do pampa umido argentine 

se desenvolveu, principalmente, dentro de um sistema misto 

de produ9ao, que consiste em uma rotatividade do gado de 

pastoreio direto em pradarias de leguminosas e grammeas ade- 

quadamente equilibradas, com cultivos anuais, em particular 

de cereais. Nesse sistema a pecuaria desempenha o papel de 

restituir a fertilidade consumida pela agricultura. 

Nas duas ultimas decadas, porem, esse sistema sofreu uma 

profunda transforma9ao a partir de um processo denominado 

"agricultura permanente", com forte expansao do cultivo de 

oleaginosas, particularmente a soja, em substituigao a cereais 

como o milho e o sorgo gramfero. A ausencia de praticas de 

conserva9ao nesse novo sistema contribuiu de maneira impor- 

tante para um processo crescente de degrada9ao do solo. A in- 

corpora9ao de maquinario com a intensifica9ao da lavoura e 

seu efeito na estrutura do solo, a menor propor9ao de materia 

organica que incorpora o rest&ho do cultivo da soja e a organi- 

za9ao da produ9ao em fun9ao de contratos de arrendamento de 

terras de curta dura9ao, que ocasionaram a relutancia por parte 

dos arrendatarios em investir em praticas de conserva9ao, sao 

as principais causas desse fenomeno que hoje ja alcana di- 

mensoes significativas. De fato, em algumas areas a de- 

grada9ao ffsica e generalizada, com perdas de materia organica, 

estrutura e percola9ao nas terras agncolas superiores a 46,7% 

em compara9ao as nao alteradas ou virgens. Desse modo, a de- 

grada9ao quimica e evidente, com perdas de nitrogenio total 

e fosforo assimilavel da ordem de 48% e 76%, respecti- 

vamente, em rela9ao as terras nao alteradas. Por sua vez, a 

erosao hfdrica medida por meio da diminui9ao da densi- 

dade do horizonte "A" determinou que um ter9o da super- 

ficie total da area esta afetado por um processo de erosao que 

vai de moderado a severe (entre 5 e 20 cm de perda da camada 

superficial), em alguns casos sendo a taxa anual de perda de 

solo elevada, ja que atinge as 70 toneladas. No caso da bacia do 

rio Arrecifes, que ocupa aproximados 1.200.000 ha, a metade 

apresenta distintos graus de erosao hidrica, com perda de 

varies centimetros de terra fertil. Esses processes estao tor- 

nando cada vez maior a necessidade de uso de fertilizantes 

quimicos para manter os niveis de produtividade naturais, 

com seus conseqiientes impactos sobre as condi9oes ambien- 

tais e a rentabilidade da produ9ao. 

Fonte: COSCIA, 1991. 
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3. Agricultura, Pobreza, Grescimento e Sustentabilidade 

A mudan9a visando estilos de desenvolvimento e estrategias de pro- 

du9ao mais sustentaveis a longo prazo requer, inevitavelmente, uma rees- 

trutura9ao dos padroes de consumo e, inclusive, a realiza9ao de sacrificios de 

produ9ao e produtividade atuais para viabilizar oportunidades futuras. A na- 

tureza das op96es a considerar e a propria possibilidade de se mover rumo a 

novas estrategias estao fortemente condicionadas pela situa9ao de cada econo- 

mia e pelo proprio papel que desempenha a agricultura nessas economias. 

No mundo desenvolvido, o grande avan9o de suas economias e os 

altos niveis de produ9ao alcan9ados tornam economica e politicamente pos- 

sivel a reestrutura9ao das estrategias de produ9ao agropecuaria vigentes em 

dire9ao a esquemas mais benignos no que concerne ao uso dos recursos 

naturais e ao impacto sobre o meio ambiente; todavia, em alguns casos a 

realiza9ao de sacrificios de produ9ao com objetivos conservacionistas ou de 

produ9ao florestal sustentada termina por ser proveitosa pelos altos subsi- 

dies a produ9ao existentes. 

Os avan9os da ciencia, por sua vez, permitiram tambem o desenvolvi- 

mento de uma compreensao mais ampla e melhor da ecologia do planeta e 

das inter-rela96es existentes entre os subsistemas, assim como tambem 

tornaram mais claros os efeitos de certos tipos de comportamento, tanto 

sobre a saude humana, quanto sobre o equilibrio do meio ambiente. Isso 

abriu espa90 ao desenvolvimento de importantes correntes de opiniao e, em 

alguns casos, de vigorosos movimentos politicos, favoraveis ao desenvolvi- 

mento de politicas e a96es especificas para a ado9ao de medidas conserva- 

cionistas e esquemas de produ9ao mais equilibrados no que tange ao 

impacto sobre o meio ambiente e os recursos naturais. No entanto, 

muitos desses grupos carecem de uma perspectiva correta da situa9ao e de 

prioridades a partir do ponto de vista dos paises em vias de desenvolvimento. 

Nos paises desenvolvidos a agricultura e um setor minoritario, tanto 

no que diz respeito a popula9ao como no que se refere a sua participa9ao no 

total da atividade economica. Por essa razao, os ajustes requeridos para 

assegurar e manter a base de recursos naturais terao um impacto limitado. 

Alem disso, a disponibilidade global de recursos dessas economias permite 

compensar economicamente os efeitos negatives que essas novas estrategias 
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poderiam ter sobre setores especificos. Nesse contexto, mesmo alternativas 

extremas como a reorientagao do uso da terra para atividades recreativas 

ou de outro tipo, ou a realizagao de sacrificios produtivos e de disponibilida- 

de de produtos especificos podem ser algumas op96es a se considerar. De 

fato, essa realidade esta claramente refletida, tanto no desenvolvimento das 

correntes de opiniao mencionadas, como das mudangas nos padroes de 

consumo em favor dos produtos de uma agricultura mais "natural", baseada 

em um menor ou minimo uso de insumos quimicos. 

A AGRICULTURA NA AMERICA LATINA 

E NOS RAISES DESENVOLVIDOS 

O peso da agricultura no produto interne bruto (PIB) da ALG 

e aproximadamente duas vezes mais alto do que no dos paises 

desenvolvidos. Nos paises mais pobres da regiao, como 

Bolivia, Honduras, Haiti e Paraguai, o peso da agricultura no 

PIB e maior que 25%, enquanto soma apenas 2% nos Estados 

Unidos e na Alemanha, 3% no Japao e 4% na Franga. En- 

quanto os produtos agropecuarios e florestais constituiram 29% 

das exporta9oes da ALG em 1988, nos paises desenvolvidos 

representaram apenas 12%. 

Na America Latina e no Garibe, 35% da popula9ao vivem em 

zonas rurais e a agricultura produz uma propor9ao semelhante 

em empregos. Mais de 102 milhoes de pobres vivem no 

campo, e muitos deles se veem fo^ados a realizar praticas que 

prejudicam o meio ambiente. Na maioria dos paises desen- 

volvidos, a porcentagem da popula9ao que vive diretamente da 

agricultura e minima e a pobreza rural tern relativamente 

pouca liga9ao com o problema dos reeursos naturals. 

Fonte: Banco Mundial, 1990; FAO, 1990. 

Nos paises em vias de desenvolvimento, ao contrario, a agricultura e 

um dos principals setores da atividade economica e, em muitos casos, as 
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zonas agncolas constituem o assento geografico da maior parte da popula- 

te; no entanto, as op96es e possibilidades sao inteiramente diferentes. Em 

muitos casos, as altas taxas de crescimento da populagao, associadas a situa- 

96es de propriedade da terra pouco igualitarias, fizeram com que uma gran- 

de propor9ao dos segmentos mais pobres da popula9ao se encontre no setor 

rural, ocupando terras marginals, como parte de um circulo vicioso de supe- 

rutiliza9ao do solo, degrada9ao de recursos e pobreza. A falta de visoes 

integradoras quanto ao uso dos recursos fez tambem com que as areas de 

uso florestal nao tenham gerado empregos nem absorvido popula9oes, o que 

contribui para o agravamento da natureza perversa desse ciclo. 

Na ALC esse e um caso particularmente freqiiente; ainda que um dos 

fatores que diferenciam a regiao de outras partes do mundo em desenvolvi- 

mento seja a riqueza e a diversidade de seus recursos naturais e seu 

inegavel potencial agropecuario, nao e menos verdadeira a afirma9ao de que 

a existencia de uma imensa massa de camponeses pobres, for9ados a esgotar 

suas terras para sobreviver, e uma dolorosa realidade. Essa realidade se ve 

agravada pelo fato de que tais situa96es de pobreza coexistem com outros 

meios de produ9ao como a pecuaria extensiva e as empresas madeireiras 

ou com a agricultura comercial intensiva, como o cultivo do algodao, 

todos estes exercendo um impacto negativo evidente sobre o uso e a perdu- 

rabilidade dos recursos. 

Esses recursos ressaltam a natureza do desafio a enfrentar e enfatizam 

a necessidade de uma visao apropriada sobre esta problematica. Com a 

maioria de seus recursos humanos e economicos na agricultura, e com im- 

portantes vantagens comparativas em um bom numero de produtos agrope- 

cuarios, qualquer estrategia de desenvolvimento deve estar baseada na 

intensifica9ao do aproveitamento produtivo dos recursos naturais. 

Tendo em vista a crise que a regiao atravessa, a retomada do cresci- 

mento e imperativa; nesse esfor90, os recursos naturais e a agricultura 

estao convocados a desempenhar um papel estrategico, seja para atender as 

demandas de alimentos de uma popula9ao em constante crescimento, para 

produzir as materias-primas que permitam explorar o potencial dinamizador 

da agroindustria e das industrias florestais, ou para gerar as divisas necessa- 

rias para restabelecer o equilibrio das redoes com o mercado externo. O 

desafio consiste em fazer desse esfor90 um modelo de eqiiidade que incor- 
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pore todos os setores rurais, hoje marginalizados, ao processo de crescimento 

e, simultaneamente, permita recuperar, conservar e incrementar a disponi- 

bilidade e a produtividade do capital ecologico da regiao, de tal forma que 

os progresses de bem-estar alcangados sejam sustentaveis a longo prazo. 

4. As Limitafjdes do Mercado e a Grise como Marco da Situagao 

Atual 

A situa9ao atual de deteriora9ao dos recursos nao resulta da perversi- 

dade de setores individuals da sociedade, e sim do fracasso do mercado em 

fornecer os indices adequados para o acionamento correto dos agentes eco- 

nomicos, e da ineficiencia do Estado em programar e implementar interven- 

96es que corrijam a situa9ao. 

As estruturas predominantes de organiza9ao social e produtiva - e, em 

um sentido mais amplo, a forma com que a humanidade norteia sua rela9ao 

com o meio ambiente - estao baseadas no conceito de que o capital ecolo- 

gico (diversidade genetica, solo, florestas, aguas e ar) e o capital criado pelo 

homem sao substituiveis. Ao menos na teoria, e possivel definir padroes de 

produ9ao de maneira relativamente independente da disponibilidade de 

recursos naturais, ja que o ser humano poderia restituir aqueles que foram 

destruidos nos processos produtivos especfficos (PEARCE, 1989). 

A crescente preocupa9ao que hoje existe com o tema da sustentabili- 

dade ou, em outras palavras, a preocupa9ao acerca da impossibilidade de 

manter, ao longo do tempo, os padroes de consumo atuais, se origina na 

constata9ao de que o capital ecologico e aquele desenvolvido pelo homem 

nao sao perfeitamente substituiveis, isto e, nao e sempre possjvel repor o 

capital ecologico consumido na produ9ao de bens e sen^os com alternati- 

vas criadas pelo homem; portanto, o problema nao se limita aos custos. O 

caso dos recursos geneticos talvez seja o que melhor ilustra essa problema- 

tica (PEARCE, 1989). 

A substitui9ao imperfeita de recursos ecologicos por capital, junta- 

mente com a relativa ineficiencia do mercado em destinar recursos, deter- 

mina um padrao de comportamento no qual se privilegia o consumo 
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presente sobre o future como resposta natural aos criterios basicos que dao 

origem ao que socialmente se estabelece como comportamento racional e 

legitimo. 

A economia de mercado, ao tratar os servi90s (fluxos) do capital 

ecologico como bens livres, esta incentivando sua explora9ao indiscrimina- 

da. Os principios da economia neoclassica supoem uma disponibilidade 

ilimitada de recursos naturais em um contexto no qual so os bens escassos 

tern valor (pre^s); portanto, as regras institucionais das economias capitalis- 

tas se ocuparam com pouco empenho do estabelecimento de criterios e 

mecanismos para corrigir essa situa9ao. Alem disso, o fato de que existem 

diferen9as evidentes entre os beneficios e custos individuais e sociais (ex- 

temalidades) quanto ao manejo e uso dos recursos naturais ressalta ainda 

mais as limita96es do mercado como mecanismo regulador. Muito embora 

seja certo que o tema das externalidades esta formalmente reconhecido 

dentro das suposi96es da economia de mercado, seu tratamento esta res- 

trito as situa96es em que os efeitos externos das atividades de produ9ao e/ou 

consume podem ser identificadas e internalizadas mediante corre96es pon- 

tuais nos mecanismos de forma9ao de pre9os. Assim, a informa9ao relativa- 

mente escassa - e muitas vezes de dificil interpreta9ao - que existe sobre a 

base de recursos e os efeitos provaveis das distintas alternativas de uso e 

outro fator que limita a utilidade dos mercados como orientadores de uso 

dos recursos naturais. 

Vem se somar a essas deficiencias gerais, no caso da ALC, um fator 

agravante especifico. A crise macroeconomica da regiao provocou uma 

serie de desequilibrios financeiros que restringem ainda mais o valor do 

mercado como instrumento orientador para a destina9ao de recursos. As 

grandes e freqiientes flutua96es dos pre90S relativos, caractensticas das 

duas ultimas decadas, levaram a pesquisa de pre90s a patente de atividade 

economica e incentivaram as atividades especulativas de curto prazo, em 

detrimento de esfor9os produtivos ou conservacionistas de mais lenta matu- 

ra9ao. 

Essa mesma situa9ao de rapidas flutuagoes dos pre90S relativos e 

mveis de receita, juntamente com a insuficiencia dos mecanismos de infor- 

ma9ao da regiao, dificulta qualquer prognostico acerca das condi95es econo- 
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micas do future. Pelo fato de o futuro ser menos predizivel, torna-se mais 

arriscado investir e tende-se a descontar o valor previsto de receitas futuras 

em taxas ainda maiores que as do mercado. Conseqiientemente, na pratica, 

ignora-se o futuro como altemativa produtiva ou, quando muito, desconta- 

se nele uma taxa de juros extremamente elevada. 

Quanto as taxas de juros propriamente ditas, a crise da divida atuou 

como um crescente e permanente incentivo ao consumo presente sobre o 

futuro. Ao empurrar as taxas de juros para cima, a crise determinou uma 

logica irrefutavel para sustentar estrategias de "extragao de recursos" como 

as unicas viaveis a curto prazo. 

Acompanhando a crise, a destruigao da capacidade de poupar da re- 

giao e a constitui^ao de mercados financeiros que facilitam a rapida mobili- 

dade de capital para fora da ALG sao fatores que incentivam ainda mais a 

visao de curto prazo quanto ao uso dos recursos e, conseqiientemente, 

aprofundam o impacto perverso dos comportamentos ja descritos. 

Na maioria dos casos, a interven^o estatal tambem nao provou ser 

uma altemativa eficaz para a prote9ao do meio ambiente e dos recursos 

naturais, tanto no que se refere a corre9ao das imperfei96es nos mecanis- 

mos do mercado quanto a execu9ao de a96es diretas. A pratica demonstrou 

que muitas vezes a interven9ao do Estado nao passou de um instrumento 

custoso e ineficiente, que pode chegar mesmo a atuar negativamente na 

caminhada para o desenvolvimento agropecuario sustentavel. As politi- 

cas de subsidies com visoes estritamente subsetoriais, que discutiremos 

mais adiante, sao claros exemplos das limita96es que se enfrentam nesse 

campo. Assim, a critica situa9ao fiscal que afeta a maioria dos paises da 

regiao faz com que as possiveis interven96es diretas de cunho corretivo - 

recupera9ao de ecossistemas degradados, transferencias de receitas como 

mecanismos corretores de extemalidades etc. - nao figurem entre as alter- 

nativas a considerar. 
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A SUSTENTABILIDADE E 

AS TAXAS DO MERGADO 

Um elemento essencial para o desenvolvimento sustentavel da 

agricultura e o investimento em atividades produtivas de longa 

matura^ao, tais como o reflorestamento, os cultivos perenes, a 

conserva^ao de solos e outras. A realiza^ao ou nao desses investi- 

mentos depende fundamentalmente de sua rentabilidade. 

Nas condi96es economicas atuais e muito menos rentavel fazer 

investimentos a longo prazo do que era no passado. Uma razao 

para isso se encontra nas altas taxas de juros reais. No piano 

internacional elas subiram de uma media de 2,64% anuais en- 

tre 1963 e 1973 a media de 5,85% entre 1980 e 1989. Isso sig- 

nifica que, nos anos oitenta, alguem que decidisse investir no 

plantio de uma arvore para ser cortada dentro de trinta anos es- 

peraria ter um retorno mais de duas vezes maior pelo investi- 

mento que nos anos sessenta, para que tal investimento tivesse 

o mesmo rendimento que um dolar ganho em um cultivo 

anual. 

Outro fator que tambem inibe o investimento produtivo de 

longo prazo e a magnitude da varia9ao dos mveis de infla9ao 

de ano para ano. Por exemplo: na Argentina, a infla9ao anual 

passou de 210% em 1982 a 688% em 1984, baixando em 

seguida para 82% em 1986 e voltando a subir para 388% em 

1988. Flutua96es igualmente fortes se deram no Brasil, Peru, 

Nicaragua e Bolivia, sendo em geral acompanhadas por 

mudan9as significativas nos pre90s relativos. Essas violentas 

oscila96es, muito pouco previsiveis, fazem com que o investi- 

dor que deseja reduzir os riscos de perda tenda a investir em 

atividades de muito curto prazo que permitam maior liquidez, 

assegurando assim a possibilidade de transferir senses e capi- 

tal para paises mais seguros. Com um futuro tao nebuloso, e 

por demais arriscado investir em atividades que so darao frutos 

a medio ou longo prazo. 

Fontc: Banco Mundial, 1990; CEPAL, 1988. 
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Alem disso, a crise corroeu a capacidade de reflexao e agao do setor 

publico e, portanto, bloqueou a antevisao dos problemas. As universidades, 

tradicionais centros de reflexao na sociedade, se viram fortemente debilita- 

das pela crise. Os orgaos publicos de planifica^o perderam muitos de seus 

melhores talentos e a propria planifica^ao caiu em desgra^a no mundo 

politico. Todos esses processes alertam o presente sobre o futuro, e, ao 

faze-lo, dramatizam ainda mais as deficiencias do mercado para a promote 

do uso produtivo e sustentavel dos recursos naturals. 

For outro lado, e importante reconhecer que essa situagao nao somen- 

te resulta do fracasso do mercado e do comportamento dos agentes econo- 

micos. De fato, nao e apenas aos empresarios e consumidores individuais 

que falta consciencia sobre o futuro. O mesmo fenomeno se da, ainda que 

por razoes relativamente distintas, entre os estamentos politicos da ALC. 

Em parte, isso se deve as exigencias das democracias em paises de pobreza 

disseminada. Nesse contexto, os politicos se sentem fo^ados a dar respostas 

a curto prazo sem outros recursos aos quais recorrer, exceto os recursos 

naturals, que correspondem ao capital social. Por outro prisma, na politi- 

ca, a "taxa de desconto" que se aplica ao uso dos recursos tambem e muito 

alta, o que faz novamente com que se privilegie o consumo presente sobre 

qualquer alternativa futura. 

Enfim, em economias de mercado, como sao quase todas as exis- 

tentes na ALC, a busca de um padrao de desenvolvimento mais sustentavel 

deve come9ar por reconhecer que muitos dos problemas surgem de defi- 

ciencias proprias do conceito primario a partir do qual se organiza esse tipo 

de economia. A crise contribuiu para destacar tais deficiencias e imperfei^oes, 

inclusive agravando ainda mais a ja reduzida eficacia da interven9ao estatal 

como instrumento corretor; contudo, este nao pode ser considerado o fator 

primario, determinante da situa9ao atual. 
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O IMPAGTO DAS POLITIGAS DE SUBSfDIOS: O 

DESMATAMENTO DA AMAZONIA NO BRASIL 

De todas as florestas tropicais sobreviventes no mundo, 60% se 

encontram hoje em uma area de aproximados 5.000.000 km2 

na bacia do rio Amazonas. A diversidade de especies de fauna 

e flora nessa area e mais rica do que em qualquer regiao do 

planeta; existem cerca de 500.000 especies diferentes de plan- 

tas e animais conhecidas, e estimativas recentes calculam em 

30 milhoes o numero de especies que ainda nao foram identifi- 

cadas ou classificadas. 

Ate a decada de 60, a floresta umida amazonica permane- 

ceu essencialmente intacta, com um minimo de interferencia 

humana. Entretanto, a situa^o mudou drasticamente depois 

de 1970, com programas estatais de coloniza9ao e a constru^ao 

de estradas por toda a regiao. Esses programas favoreceram o 

aparecimento de um forte setor de pecuaria extensiva e con- 

taram com poderosos subsidies fiscais que praticamente eximi- 

ram de impostos todas as atividades pecuarias na regiao, alem 

de linhas de credito especiais a taxas de juros amplamente 

subsidiadas. Calcula-se que quase 75% do investimento em 

pecuaria na regiao foram financiados por esses subsidies. 

As polfticas de subsfdio para a pecuaria extensiva dos anos 70 

(e, em menor escala, dos 80) contribuiram enormemente para 

o desmatamento da regiao, tendo sido desmatados aproxi- 

madamente 3 milhoes de hectares apenas na Amazonia 

brasileira. No entanto, a pecuaria nessa regiao representa apenas 

4,7% do rebanho brasileiro, com apenas 3,7% de seu valor pro- 

dutivo, e sua contribui^ao ao PIB em 1981 era de apenas 0,1%, 

ocupando apenas 1% da for^a de trabalho do setor agncola 

amazonico. Esse processo tern efeitos climaticos negatives para a 

regiao e o mundo, destroi solos valiosos para outros usos e ameaga 

o potencial economico que sua diversidade genetica representa. 

Alem disso, tais polfticas nem sequer conseguirao deixar assen- 

tada uma atividade estavel e produtiva. Dada a fragilidade dos so- 

los amazonicos, os rendimentos de carne tenderao a cair 

rapidamente, devido a uma perda de fosforo, compactaQao, 

erosao e proliferagao de ervas daninhas. 

Fontc: BROWDER, 1989; FEARNSIDE, 1989; Espanha, Ministerio dc Obras 
Publicas c Urbanismo, 1990. 
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A busca de solu96es nao deve se nortear a partir da ideia de substituir 

o mercado como instrumento basico para a destina9ao de recursos por um 

conceito alternative) que coloque os recursos naturais e o meio ambiente 

"acima do sistema de pre90s" Pelo contrario, trata-se de fazer com que o 

mercado funcione de forma adequada dentro de um contexto que respeite 

as restri96es ambientais e que reconhe9a plenamente a utilidade dos ecos- 

sistemas como um bem economico. E precise encontrar um novo sistema 

de pre90S que reflita de maneira correta as caractensticas dos bens ou servi- 

90s do capital ecologico e a relativa escassez em toda sua dimensao, permi- 

tindo ainda a tomada de decisoes fundamentais sobre como utilizar a base 

de recursos naturais de que dispomos. 

5. Temas para uma Estrategia de Modemiza9ao Agricola com 

Equilibrio e Gonserva9ao dos Recursos Naturais 

A situa9ao atual quanto ao uso dos recursos naturais, tal como argu- 

mentado no capitulo anterior, nao pode ser interpretada simplesmente 

como um efeito indesejado das estruturas de organiza9ao social vigentes. Se 

assim fosse, algumas pequenas corre96es seriam suficientes para estabelecer 

o comportamento adequado. Pelo contrario, a deteriora9ao e a degrada9ao 

dos recursos naturais sao, em boa parte, conseqilencias inevitaveis de 

comportamentos racionais dentro do modelo de desenvolvimento predomi- 

nante (GEPAL, 1990a). Portanto, a caminhada rumo a estrategias de desen- 

volvimento sustentavel exigira profundas mudan9as e inova96es nas 

estruturas politicas, economicas e sociais que vigoram na regiao. 

O privilegio quase absoluto do crescimento economico como elemen- 

to central do paradigma predominante, o uso do mercado e a manipula9ao 

das variaveis economicas como instrumentos principais - e, em alguns casos 

especificos, para a orienta9ao do comportamento social - fizeram com que se 

ignorassem aspectos biofisicos e morais basicos e levaram a um modelo de 

desenvolvimento desequilibrado, tanto pelos padroes de consume que pro- 

move, quanto pela distribui9ao dos custos e beneficios do crescimento a que 

da origem. 

Ate hoje, muitos dos efeitos indesejados, ainda que estivessem pre- 

sentes, eram de propo^oes manejaveis. A acelera9ao do crescimento econo- 

mico e da popula9ao, assim como a amplia9ao das diferen9as nas ultimas 
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decadas, tornaram evidentes as deficiencias basicas do modelo e a crescente 

dificuldade — ou impossibilidade? — de resolver os desequilibrios existentes 

dentro dos parametros de comportamento estabelecidos. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de uma nova estrategia em que se recomponham dinami- 

camente os equilibrios basicos entre o homem e o meio ambiente requer 

um esfor90 integral com vistas a modificar certos aspectos basicos do corn- 

portamento social, assim como do padrao tecnologico em que se apoiam as 

atividades produtivas que sustentam a sobrevivencia das sociedades huma- 

nas em nossa regiao. Esse esfor90, no entanto, nao pode ser norteado, de 

forma isolada, da realidade mundial; deve, pelo contrario, ser inscrito em um 

contexto de mudan9as globais no que se refere ao uso e a opera9ao dos 

recursos em todo o planeta. 

Nos paragrafos seguintes serao analisados, de forma geral, alguns des- 

ses aspectos dentro de uma perspectiva latino-americana e caribenha sem 

esquecer que, apesar do significativo conjunto de tra90S comuns que com- 

partilham os paises da regiao, se formos mais adiante encontraremos dife- 

ren9as tambem significativas quanto a geografia da popula9ao, a pobreza e 

as reservas de alimentos, assim como diferen9as referentes ao papel que 

certos meios ambientes desempenham na ecologia mundial. Tais tra90s 

devem ser levados em conta no momento de considerar as alternativas 

concretas de a9ao. 

5.1 A Revalorizagao do Futuro como Ponto de Partida para um 

Novo Paradigma 

Na enfase dada ao crescimento economico presente como padrao 

basico do modelo de desenvolvimento esta a raiz da problematica de sua 

sustentabilidade, principalmente neste momento em que a humanidade 

como um todo se aproxima do momento de "ocupa9ao plena" de nosso 

habitat global. No paradigma predominante, associa-se o nivel de bem-estar 

a disponibilidade de bens fisicos e, portanto, sao tornados o produto inter- 

no bruto per capita e sua taxa de crescimento como uma amostragem 

apropriada do esfor90 feito por uma sociedade a fim de fornecer bens a seus 

membros. Nao e dificil mencionar exemplos dessa perspectiva, e inclusive 

de situa9oes em que o fracasso politico e a queda de governos podem se 

associar diretamente a sua incapacidade para produzir altas taxas de cresci- 

mento do PIB. Gontudo, embora seja inegavel que o nivel de bem-estar 

depende da disponibilidade de bens fisicos, ha outros fatores que podem, 

conjuntamente, chegar a adquirir maior importancia. Entre eles devemos 
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destacar a disponibilidade de recursos ambientais no sentido amplo, tais 

como espa90, energia, recursos naturais (paisagens, agua, ar puro, espe- 

cies animais e vegetais etc.), disponibilidade de tempo livre, distribui9ao 

de renda mediante outras formas de acesso aos bens e oportunidades, 

disponibilidade de emprego e condi96es de trabalho, alem de um mvel 

minimo de seguran9a com rela9ao ao future, sendo este um fator essencial 

para determinar nosso comportamento com rela9ao aos bens escassos e, 

portanto, quanto ao mvel de bem-estar. Se o que se pretende e atuar na 

dire9ao de um desenvolvimento sustentavel e mais igualitario, dentro e 

entre as gera96es, e precise que se deixe de identificar de forma automatica 

os incrementos de produgao, tais como sao medidos no calculo da receita 

nacional, com aumentos no mvel de bem-estar da sociedade e no exito 

economico. Nesse sentido, e precise encontrar um novo padrao que substi- 

tua o criterio de crescimento do PIB como base unica para a analise de 

consistencia das politicas e a96es especificas. 

A deteriora9ao dos recursos nao e uma conseqiiencia inevitavel do progres- 

so humano, e tampouco o e das atuais densidades de popula9ao; e, isto sim, 

caractenstica de um tipo de crescimento economico intrinsecamente insusten- 

tavel em termos ecologicos, e desigual e injusto em termos sociais (GALLOPIN 

eta/ii, 1990). A degrada9ao ambiental nao e conseqiiencia do desenvolvimento, e 

sim de uma modalidade particular deste, fazendo-se portanto necessaria uma 

mudan9a de rumo. A solu9ao nao esta em frear o desenvolvimento, mas em 

mudar qualitativa e quantitativamente o modelo, mantendo como objetivo cen- 

tral o melhoramento da qualidade de vida, mas nem sempre o crescimento do 

aumento produtivo (GALLOPIN & WINOGRAD, 1990). 

Naqueles contextos em que e valida a utiliza9ao de uma taxa de 

crescimento economico como indicador, e necessario, porem, adicionar- 

Ihe uma dimensao temporal. Grescer agora a custa da capacidade produtiva 

futura nao e o mesmo que crescer de forma sustentavel. Evidentemente, 

nao se trata de eliminar o crescimento como um dos criterios do modelo de 

desenvolvimento, e sim de calcifica-lo basicamente nas dimensoes social e 

temporal. Trata-se de substituir a "etica" atual do crescimento por outra que 

incorpore, alem disso, as dimensoes de eqiiidade e manejo sustentavel dos 

recursos naturais. Essa e uma prioridade absoluta para o desenvolvimento 

de uma estrategia de moderniza9ao com equilibrio e conserva9ao, ja que 

somente a existencia desse criterio global permitira fundamentar as coalizoes 

politicas e os acordos explicitos e implicitos de longo alcance entre o Estado 

e a sociedade quanto as seqiiencias de politicas e inova96es institucionais e 

tecnologicas necessarias (GEPAL, 1990a). 
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BUSGANDO RESOLVER OS PROBLEMAS EM 

SUA ORIGEM: O PLANO SIERRA NA 

REPUBLIGA DOMINIGANA 

A bacia do rio Yaque do Norte e uma das mais importantes fontes 

de energia e alimentos da Republica Dominicana. Nele se locali- 

zam a usina hidrel6trica Tavera, que fornece eletricidade para 

Santo Domingo, al6m de uma zona agropecuaria muito fertil, o 

Vale Central, que dispoe de urn bom sistema de irrigate. Entre- 

tanto, a usina e os dutos de irriga9ao estao ameagados por sedi- 

mentagao e inundagao dos rios. Atualmente, a sedimentagao na 

usina Tavera e tres vezes maior que a esperada, o que provocou o 

fechamento de uma outra usina prdxima. 

Se seguirmos rumo a nascente do rio Yaque do Norte, encon- 

traremos as raizes do problema da sedimentagao, conseqiiencia 

do desmatamento e da erosao nas encostas da Sierra, ao 

norte da cordilheira central. Originalmente, a Sierra era uma 

zona de florestas de comferas, mas como resultado de muitos 

anos de corte das arvores para semeadura da terra, extra9ao de 

lenha, materials de constru9ao e mdveis, ja nos meados dos 

anos 70, 90% da area estavam desmatadas e 70% das terras se- 

veramente vitimadas pela erosao. O governo tentou deter o 

abate de arvores, mas teve pouco sucesso, pois a pobreza le- 

vava a popula9ao a continuar ilegalmente o desmatamento e a 

manter as praticas erosivas. 

Para tentar resolver o problema da sedimenta9ao em sua origem 

foi criado pelo bispo de Santiago e duas universidades, em 1979, 

o Piano Sierra, com apoio do governo dominicano. O piano privi- 

legia um enfoque integral para a solu9ao do problema da sedi- 

menta9ao, que inclui credito, capacita9ao e extensao agncola, com 

enfase no reflorestamento e no controle da erosao por meio de 

atividades realizadas pelo projeto ate mesmo em terras publicas, 

projetos de complementa9ao de receita com hortas, e a produ9ao 

leiteira, alem de atividades relativas a saude, agua e saneamento 

ambiental. Depois de onze anos de funcionamento, o piano teve 

grande exito em reverter o processo anterior de desmatamento, 

melhorando o nivel de vida da popula9ao das encostas, assegu- 

rando alimentos e energia a popula9ao urbana e ajudando a esta- 

belecer Cultivos perenes rentaveis, como o plantio de arvores 

para corte, frutas e cafe. 

Fonte: LANG, 1988. 

Est. econ., Sao Paulo, 24(especial):31-97,1994 55 



DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL 

5.2 A Necessidade de uma Visao Global e de Reconhecer a Interde- 

pendencia em Todos os Niveis 

Os problemas do desenvolvimento sustentavel nao podem ser en- 

tendidos e, conseqiientemente, resolvidos, se suas diferentes dimensoes 

forem tomadas de forma isolada. Por sua propria natureza, os distintos com- 

ponentes do que chamamos de "capital ecologico" sao, ainda que com 

identidades e dinamicas proprias, partes de um todo interconectado e inde- 

pendente. Os argumentos da politica, da economia e da ecologia estao 

estreitamente inter-relacionados em todos os niveis - local, regional, nacio- 

nal e mundial -, formando um complexo de causas e efeitos em que e 

dificil, se nao impossivel, diferenciar com nitidez e precisao os alcances e 

limites de cada um. A multidimensionalidade - sistemas biofisicos, politi- 

cos, economicos e sociais - e a interdependencia sao conceitos basicos a 

utilizar na analise de problemas e no planejamento de alternativas de solu- 

9ao (BRUNDTLAND, 1989). 

O esgotamento dos solos e a destrui^o das reservas florestais sao 

problemas de carater nitidamente produtivo e com claras dimensoes biofisi- 

cas, mas suas origens - e, conseqiientemente, suas solu^oes - dificilmente 

se encontram nesse piano. Ao contrario, na maioria dos casos esses proble- 

mas sao reflexo de padroes de consumo e programas de incentivos - niveis 

de pregos, taxas de juros - ou da pressao de popula96es em crescente 

aumento que se veem constantemente fo^adas a sobreviver em areas mar- 

ginals a localiza9ao da produ9ao agncola. O aumento na demanda de produ- 

tos de madeira, carne, frutos do mar e outros produtos nos paises 

desenvolvidos nao podem ser ignorados como for9a motriz dos processes de 

desmatamento e degrada9ao dos recursos naturais; tais processos dificil- 

mente poderao ser revertidos, a nao ser que haja uma mudan9a de compor- 

tamento. O circulo das inter-re^oes se fecha se aceitarmos que, na maioria 

dos casos, a unica estrategia viavel para o controle da popula9ao e a elimina- 

9ao da pobreza. 

Por outro lado, e claro que em muitos casos as sol^oes nao podem ser 

alcan9adas ou, pelo menos, nao sao alcan9adas da maneira mais eficiente, 

com a96es diretas quanto a origem ou o estado em que se encontra o 
✓ 

problema. E tipico o caso recem-mencionado de superpopula9ao em areas 

marginais, em que a necessidade de assegurar a disponibilidade de alimen- 
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tos leva a instala9ao de um circulo vicioso de pobreza e deteriorate dos 

recursos; nesse caso, a soluto nao se encontra somente na busca de novas 

tecnologias para as zonas de recursos pobres, mas, pelo contrario, na otimiza- 

9ao da produ9ao nas zonas mais ricas e no desenvolvimento de alternativas 

que permitam o acesso de toda a popula9ao aos alimentos e as oportunida- 

des de desenvolvimento. Rumar nessa dire9ao, entretanto, requer investi- 

mentos que, em muitos casos, estao fora do alcance dos governos, em 

conseqliencia da situa9ao fiscal decorrente da crise da divida. 

Reconhecer a natureza mundial da problematica e o carater interde- 

pendente dos componentes nao significa que a a9ao direta sobre a manifes- 

ta9ao do problema especifico nao seja ingrediente indispensavel a qualquer 

estrategia. A conserva9ao dos recursos e o desenvolvimento sustentavel 

dependerao, em ultima instancia, da iniciativa nesse piano e do compromis- 

so de todos aqueles envolvidos diretamente para um acionamento coopera- 

tivo e integrado que leve em conta os fatores sociais, ecologicos, economicos 

e tecnologicos envolvidos. O compromisso de ordem local, onde se da a 

manifesta9ao dos problemas, deve set complementado por a96es nos demais 

mveis quanto as politicas e modelos institucionais para garantir que os 

esfor90s e sacrificios realizados localmente se traduzam em beneficios para o 

conjunto da sociedade, e nao se transformem em transferencias a outros 

mveis, setores ou paises. 

Alem disso, o carater mundial do problema da sustentabilidade da 

produ9ao e da conserva9ao dos recursos naturais e uma realidade que 

afeta todos os habitantes do planeta e deve set encarada como desafio 

comum e prioritario, tanto para os paises em vias de desenvolvimento como 

para os desenvolvidos. Sem deixar de reconhecer a grande diferen9a que 

existe entre um caso e outro quanto a quantidade e ao tipo de seus recur- 

sos naturais, a suas situa96es e perspectivas economicas e populacionais, as 

preocupa96es de ambas as perspectivas sao convergentes, ainda que cada 

caso apresente dimensoes que devem set ressaltadas. Os temas mundiais 

como o efeito estufa, as mudan9as climaticas e a conserva9ao da biodiver- 

sidade constituem os pontos centrais da agenda do norte. No siil, ao contra- 

rio, as preocupa96es prioritarias se relacionam mais com a retomada do 

crescimento e com a reserva de alimentos. No entanto, ambas as agendas 

estao relacionadas. O fato de dividirem o planeta e serem, cada vez mais, 

parte de uma mesma economia global determina inter-rela96es elementares 
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no que diz respeito ao uso dos recursos basicos e aos compromissos firmados 

quanto as agoes a lograr. Nesse sentido, fica claro que todos os beneficios da 

conservagao dos recursos sao de natureza global; portanto, e necessario en- 

contrar mecanismos que permitam dividir tambem os custos de tais a96es 

em um modelo de equilibrio e desenvolvimento. 

5.3 Um Modelo de Politicas Goerente qtie Promova a Gonserva^ao 

dos Recursos 

Como ja foi visto, no campo das politicas economicas sao abundan- 

tes os exemplos acerca das incoerencias existentes nos modelos de politicas 

qiianto aos objetivos de conserva9ao dos recursos e os comportamentos e 

impactos que as decisoes politicas efetivamente promovem. Estas ultimas 

normalmente sao resultado de longos processos de combina9ao de decisoes 

em resposta a problemas parciais e interesses de grupos, em que os criterios 

de equilibrio e conserva9ao de recursos sao utilizados apenas em muito 

poucos casos como base para a verifica9ao de consistencia das propostas 

especificas, mesmo naquelas areas em que ha uma rela9ao direta com a 

situa9ao e o uso dos recursos naturais. 

A elimina9ao dessas incoerencias em todos os niveis constitui uma 

prioridade quase absoluta para a implementa9ao de uma estrategia de de- 

senvolvimento sustentavel, devendo incluir desde as diretrizes globais 

das politicas de desenvolvimento ate o que diz respeito a instrumentos 

especfficos, tais como subsidios, impostos e dispositivos reguladores de va- 

ries tipos, que inevitavelmente terao de ser considerados, ja que, sem esse 

tipo de interven9ao estatal, dificilmente poderao ser resolvidos os proble- 

mas existentes. No piano mundial, as politicas de substitui9ao de impor- 

ta96es e os esquemas de subsidios ao crescimento industrial utilizadas pela 

maioria dos paises desde os anos 50 foram fortemente discriminatorios com 

rela9ao a produ9ao agncola em geral e aos produtos tradicionais em particu- 

lar. Os baixos pre90s dos produtos agncolas decorrentes dessas politicas 

desestimulam as praticas conservacionistas e, de fato, em muitos casos fa- 

zem da superexplora9ao acelerada dos recursos a op9ao mais rentavel. Alem 

disso, foram diminuidos, se nao eliminados, os incentives aos investimentos 

em infra-estrutura, melhorias locais e de imoveis e, eventualmente, a dimi- 

nui9ao da produtividade dos recursos. 
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AS FLORESTAS TROPIGAIS E O GLIMA MONDIAL 

A importancia das florestas tropicais como reguladoras do 

clima mundial constitui um aspecto cuja consideragao pela 

comunidade internacional e de cada vez maior relevancia. 

O mecanismo cfclico mediante o qual se distribui o calor 

comega com a produgao de vapor d'agua nas florestas tropi- 

cais, vapor este procedente, em sua maior parte, da evaporagao 

de gotas d'agua das folhas, troncos e arvores e da perda de agua 

das folhas pela transpira9ao. O vapor d'agua sobe, se resfria e 

cai de novo sobre a terra, representanto, no caso da bacia 

amazonica, 50% das precipita^oes totals; os outros 50% sao 

procedentes do ar umido que chega a bacia do Amazonas pro- 

cedente do exterior, principalmente com os ventos que cruzam 

o Oceano Atlantico. A medida que o vapor se condensa e sobe, 

desprende o calor latente ao ar circundante, 10 km acima da 

terra. Esse ar e arrastado em dire9ao aos polos, descend© de- 

pois para substituir o ar que se deslocou para a Amazonia com 

a eleva9ao do ar umido. 

Estima-se que o desmatamento em grande escala das selvas 

tropicais pode reduzir as precipitagoes em aproximadamente 

20%. Quanto menos precipita95es, menos evapora9ao/transpi- 

ra9ao e menos libera9ao de calor nas camadas superiores da at- 

mosfera. 

Todos os estudos a respeito do papel que a Amazonia desem- 

penha no meio ambiente indicam que a selva nao produz a 

maior parte do oxigenio respirado no planeta, mas atua como 

uma bomba de calor e impede o superaquecimento global e 

as mudan9as drasticas no clima mundial. Essa fun9ao, no en- 

tanto, nao e reconhecida no ciclo de redoes economicas e, 

portanto, nao e considerada parte da "produ9ao" da floresta. 

Encontrar ajustes institucionais que atribuam um valor 

economico especifico a esse papel da floresta tropical no am- 

bito mundial e permitam transferencias/compensa9oes entre as 

economias centrais e os paises do cinturao tropical em que 

tais florestas se encontram e uma prioridade, se realmente de- 

sejamos evitar sua elimina9ao em grande escala. 

Fonte: GALLOPIN, 1990; PNUMA, 1990c; SALATI, 1990. 
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Alem dos baixos pre^os, houve tambem uma falta de incentivos de 

outro tipo para a conservagao dos recursos. A ausencia de politicas delimita- 

das por regioes ecologicas orientadas a promover os comportamentos produ- 

tivos mais apropriados a cada uma, ao inves de objetivos de produ^ao de 

carater global, ou o uso dirigido de alguns instrumentos especificos, tais 

como o credito, foram fatores determinantes para que nao tenha havido uma 

maior difusao das estrategias produtivas baseadas em uma utilizagao integral 

dos recursos. 

Em outro piano, as politicas de subsfdios a fertilizantes e agroquimi- 

cos em geral foram sem duvida um dos fatores principais do avan90 da 

contamina9ao ambiental e da degrada9ao dos recursos em muitas situa95es 

especificas. Os casos do tomate na Republica Dominicana e do algodao na 

Nicaragua e outros pafses representam exemplos extremos dessas situa96es. 

Outro exemplo de subsidies com resultados particularmente negatives so- 

bre a sustentabilidade da produ9ao sao as politicas de pre90S da agua. Os 

canones artificialmente baixos de irriga9ao levaram, em muitos casos, a 

perda de produtividade dos solos e a redu9ao da vida util das obras de 

infra-estrutura, como conseqiiencia da impossibilidade de autofmanciar os 

investimentos de manuten9ao. 

A modifica9ao dos criterios utilizados na defini9ao e no uso desses 

instrumentos e um fator de suma importancia, dado o papel que desempe- 

nham na corre9ao dos indices do mercado quanto a utiliza9ao dos recursos. 

Como ja se enfatizou neste trabalho, os problemas de conserva9ao dos 

recursos e de sustentabilidade resultam da natureza de bens publicos que 

muitas das aplica96es do capital ecologico tern e das divergencias entre 

custos e beneficios privados e sociais (um bom exemplo disso e o "servi9o" 

de conserva9ao e distribui9ao de agua que prestam certos eeossistemas). 

Na economia de mercado, os subsidies e os impostos sao instrumentos 

poderosos para corrigir essas divergencias e promover o desincentivo de 

certas atividades. 

O importante e que, no futuro, os subsidies e impostos promovam o 

desenvolvimento sustentavel e a conserva9ao dos recursos, e nao os preju- 

diquem, como fazem atualmente. Nesse sentido, e decisive assegurar que o 

pre90 dos recursos naturais como a terra, a floresta e a agua seja alto o 
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bastante para promover urn uso cuidadoso dos mesmos; dessa forma, e 

precise evitar subsidies aos praguicidas, fertilizantes e outros agroqui- 

micos. Tambem e importante que as variaveis macroeconomicas de ajus- 

te, tais come as taxas de cambio e juros, assim come os pre90S dos bens 

agncolas, incentivem as atividades de conserva9ao e os investimentos de 

longo prazo. 

As politicas de abertura comercial, atualmente em voga, sao outro 

aspecto que requer uma analise cautelosa; se nao forem complementadas 

por esquemas que assegurem a "externaliza9ao das internalidades" de 

certas atividades, corre-se o risco de gerar efeitos negatives sobre os 

recursos naturals e o meio ambiente na busca da competitividade. O 

mercado e um instrumento extremamente poderoso para orientar a ativi- 

dade economica e promover o crescimento, mas se nao forem incorpora- 

das reformas que venham garantir que os pre90S efetivamente reflitam as 

relativas limita96es de longo prazo, corre-se o risco de cair na ilusao de 

um crescimento baseado na "extra9ao" excessiva de recursos, e nao na 

cria9ao de uma competitividade real. O caso recente da pesca e da ativi- 

dade florestal no Chile e um bom exemplo desse tipo de problema (CE- 

PAL, 1990a). 

Nesse sentido, e importante analisar com mais detalhes a situa9ao 

internacional com respeito a America Latina e as politicas para financiar 

projetos de desenvolvimento por parte dos organismos internacionais, 

que estipulam a abertura das economias como pre-requisito a assistencia 

financeira. Sem duvida, essas politicas de abertura podem se justificar 

quanto aos produtos industrializados, em que os subsidies sao minimos, 

como nos paises do norte; nesse ponto, as politicas protecionistas dos 

paises em vias de desenvolvimento fracassaram. Mas no caso das ativida- 

des agropecuarias, por exemplo o cultivo de cereais e a cria9ao de gado, 

os paises industrializados dispoem de politicas de subsidies para seus 

produtores, como resultado de um mercado mundial em que os pre90S 

dos produtos nao refletem os custos reais da produ9ao. Isso se converte 

em uma desvantagem para os paises em desenvolvimento, que perdem 

mercados, fazendo-se entao necessaria a aplica9ao de politicas de prote- 

9ao e ajuda para a recupera9ao ou o aumento da competitividade. Isso nao 
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significa favorecer politicas de subsidies indiscriminados, mas subsidies que 

ajudem nas mudan9as de estrategia de desenvolvimento em que se 

aproveitem as vantagens comparativas, com uma visao a longo prazo. 

Tal e o case da ALC. Essas vantagens, em termos de recursos naturais, 

sao enormes na regiao, que dispoe de agua, solo, diversidade biologica, 

cultural e tecnologica. Nesse contexto, a prote^o das economias agnco- 

las e florestais (tradicionais e modernas) pode ser necessaria, pois a com- 

petitividade e subsidiada e, no caso de novos produtos e estrategias de 

produce, deve dar-se tempo suficiente para que possam ser desenvolvi- 

das a aplica9ao e a difusao de novos sistemas. 

Outra area cntica sao as politicas de posse da terra, que limitam o 

acesso a propriedade da mesma. A inseguran9a sobre ela desestimula os 

investimentos em conserva9ao e melhoria da capacidade produtiva e tern, 

em ultima instancia, um efeito negative sobre a sustentabilidade da 

produ9ao (POMAREDA, 1990). Da mesma forma, muitas das politicas e 

programas de coloniza9ao e desenvolvimento rural foram tra9ados sem 

qualquer considera9ao as dimensoes ambientais, sociais e culturais, com 

os conseqiientes impactos negatives sobre o meio ambiente e a susten- 

tabilidade ecologica e economica. 

5.4 Um Modelo Institucional que Reflita os Objetivos e Necessidades 

do Desenvolvimento Sustentavel 

Ja foram destacados os problemas e inconsistencias dos modelos de 

politicas que precisam ser mudadas para se alcazar o desenvolvimento 

sustentavel. Por tras dessas politicas estao as institui96es e sistemas 

institucionais dentro dos quais as mesmas sao concebidas, planejadas e 

implementadas. Mudar a orienta9ao das politicas em dire9ao a esquemas 

que promovam um comportamento social compativel com o desenvolvi- 

mento sustentavel requer tambem a modifica9ao dos sistemas institu- 

cionais. E preciso mudar a logica e a forma com que se tomam decisdes 

em todos os niveis; do contrario, dificilmente serao atingidos os efeitos 

desejados sobre a forma como a sociedade se utiliza dos recursos que tern 

a disposi9ao para alcan9ar os objetivos de desenvolvimento que projeta 

para si mesma. 
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Os esfor^os no campo institucional devem ocorrer no modelo dos 

processos de ajuste politico em curso de implementa9ao na regiao. Na 

maioria dos paises, a crescente democratizagao politica da decada de 

oitenta esta calcificando as bases imprescindiveis para a sustentabilida- 

de. As institui96es que possibilitam uma maior participa9ao nas decisoes 

acerca do uso dos recursos nao sao possiveis fora de um contexto demo- 

cratico. 

Dentro desse processo de democratiza9ao, a sociedade civil desem- 

penha um papel fundamental. O desenvolvimento sustentavel deve set 

concebido como uma responsabilidade social e global e, como tal, envol- 

ve todos os espa9os e setores da sociedade. Exigem-se o desenvolvimen- 

to de novos esquemas de organiza9ao social no nivel local e regional, 

formas de vincula9ao entre o setor publico e o privado que assegurem 

uma participa9ao maior e mais estreita dos agentes diretos nas decisoes 

relacionadas com o meio ambiente e os recursos naturals. Isso poderia 

permitir mobilizar mais recursos em favor da sustentabilidade, pressio- 

nar o Estado para adotar politicas mais adequadas, tornar mais viaveis os 

sacrificios necessaries dentro de um novo contrato social e a colocar a 

servi90 das novas iniciativas o conhecimento popular. As organiza96es 

nao-governamentais, as universidades e as empresas privadas podem de- 

sempenhar um papel importante nesses esfor90s. 

A realiza9ao de processos de descentraliza9ao politica, administrati- 

va e economica e um instrumento de importancia cntica nesse sentido. 

For um lado, aproximam o Estado e a sociedade civil, facilitando a neces- 

saria participa9ao das comunidades especificas nas decisoes que as afe- 

tam; por outro lado, permitem uma maior eficiencia na provisao de 

servi90s, seja porque a nova escala de opera96es faz com que os requeri- 

mentos da capacidade gerencial - um recurso lamentavelmente escasso 

em muitas situa96es - sejam menores, ou por facilitarem um melhor 

ajuste as caractensticas e necessidades de cada localidade. 
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QUADRO1 

POLfTIGAS APROPRIADAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Tipo de Politica Proposito Geral Instrumento de Politica Impacto Esperado 

1. Macroeconomica Ajustar pregos a. Desvalorizafao I. Mais rentavel investir em agricultura 
relatives II. Menos rentavel usar capital im- 

portado (agroqufmicos etc.) 
b. Baixas taxas de juros I. Mais rentavel investir em ativi- 

dades de longa matura^ao 
c. Politica alfandegaria que nao dis- I. Mais rentavel investir em agricultura 

crimine a agricultura nem fomente II. Menos rentavel usar capital im- 
a importa^ao de insumos portado 

Financiar ativi- a. Impostos/or^amento I. Garantir recursos para implementar 
dade estatal politicas de sustentabilidade 

2. Setorial Ajustar pre^os a. Eliminar controle de pre^os de alimentos I. Mais rentavel investir em agricultura 
relatives b. Credito subsidiado para praticas I. Maior investimento em conservagao 

sustentaveis dos solos, cultivos perenes etc. 
c. Canones altos para agua de irrigafao I. Uso mais eficiente da agua 
d. Eliminar subsfdios ao desmata- I. Menor desmatamento 

mento e aos agroqufmicos II. Uso mais racional dos agroqui- 
micos 

e. Construfao restrita de estradas em I. Reduzir o desmatamento em 
areas de coloniza^ao areas de coloniza9ao 

f. Subsidies diretos ao replantio de 
florestas naturais 

a. Titulagao de terras e garantia de I. Maior investimento em atividades 
3. Modelo juridico Reorienta^ao no propriedade de longa maturagao 

use dos recursos b. Criagao de areas protegidas e in- I. Conserva^ao do recurso "'solos'' 
corpora^ao de popula^oes locais 
em seu manejo 

c. Leis de patrimonio genetico I. Maior investimento na conser- 
vagao da diversidade gen6tica 

d. Leis sobre o uso de praguicidas I. Uso mais racional dos praguicidas 
e. Ordenamento territorial I. Conservagao do recurso "solos" 

4. Politicas contra a Melhorar o a. Educa^ao I. Popula^ao mais consciente do 
pobreza acesso Is problema 

oportunidades II. Incorpora^ao da popula^ao ao 
manejo dos recursos 

b. Criagao de empregos I. Reduzir pressao para impedir que 
se realizem atividades depredadoras 
do ambiente 
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SETOR FLORESTAL GHILENO: 

UMA ESTRATEGIA SUSTENXAVEL? 

O ponto a que chegou a atividade florestal nos ultimos anos se 

deve ao modelo legal e a incentivos surgidos no contexto de 

uma politica voltada para as exportagoes. Os investimentos do 

Estado em bonificagoes florestais, que chegam a cobrir ate 

90% dos gastos no setor; a eliminagao das restrigoes as expor- 

tagoes de madeira bruta e de tarifas alfandegarias para a im- 

portagao de bens de capital; as facilidades outorgadas para a 

repatriagao das divisas; uma legislagao com claros vicios quanto 

aos regulamentos de utilizagao da floresta nativa (permite a 

substituigao com especies nao-nativas e o corte de arvores 

rente ao solo), tudo isso levou a um aumento inigualavel das 

exportagoes florestais (US$ 850 milhoes em 1990 contra US$ 

42 milhoes em 1974) e dos investimentos (US$ 3 bilhoes com- 

prometidos para o periodo de 1990 a 1993), como ainda do re- 

florestamento com especies exoticas (nao-nativas) que, de 

400.000 ha em 1974, passou a 1.300.000 ha em 1990, dentre as 

quais mais de 80% se fizeram com pinheiros radiata, e, em 

segundo lugar, com especies de eucaliptos. 

Grande parte do atrativo que significou para os investidores apli- 

car em atividades florestais no Chile se deve a possibilidade de 

explorar grandes extensoes de floresta nativa para depois substi- 

tui-la por plantagoes de especies nao-nativas de rapido cre- 

scimento, o que representava um retorno imediato, com alto nivel 

de rentabilidade sobre os investimentos realizados. 

A substituigao de uma floresta mista e diversificada como e a 

floresta nativa chilena, um sistema fechado e retroalimen- 

tado que produz humus, favorece a atividade bioquimica e 

sustenta a floresta permanentemente, por plantagoes compac- 

tas teve serias conseqiiencias ecologicas: afetou a disponibili- 

dade de agua e nutrientes, pela incapacidade do pinheiro em 

reter materia organica que permita a formagao de humus, modifi- 

cando a estrutura do solo e suas propriedades fisico-qmmicas; 

dessa forma, afetou tambem a estabilidade das bacias hidrografi- 

cas, alem de provocar profundo impacto sobre a flora das matas 

virgens e a fauna silvestre. Por isso, nao sao descabidas as duvidas 

acerca da viabilidade a longo prazo da estrategia inicial, tal como 

se reconhece na revisao que hoje se faz da legislagao florestal 

chilena, que visa restabelecer a floresta nativa. 

Fonte: LARA etalii, 1990; CRUZ & RIVERA, 1983. 
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No entanto, a evidente deteriora9ao das institui96es publicas que se 

deu nos ultimos anos e a crescente difusao da ideia de "enxugamento do 

Estado" como parte do processo de moderniza9ao administrativa consti- 

tuem uma tendencia de cunho negativo se nao forem definidas previamente 

quais sao as fur^oes que o Estado deve desempenhar na promo9ao de um 

desenvolvimento sustentavel. Existe um amplo consenso no sentido de 

que o zoneamento agroecologico e a planifica9ao do uso da terra sao 

componentes essenciais de qualquer estrategia de desenvolvimento sus- 

tentavel que se decida adotar. E, portanto, conveniente perguntar: e possi- 

vel um esfor90 bem-sucedido nesse sentido em um modelo em que o 

Estado e demasiado fraco? O objetivo nao deveria set eliminar a participa- 

9ao do Estado, que representa, em muitos setores, um elemento indispensa- 

vel; a resposta e encontrar novos esquemas que permitam tornar essa 

participa9ao efetiva (CEPAL, 1990a). Para poder chegar ao desenvolvimen- 

to sustentavel, em muitos casos sera exigido, inclusive, um Estado mais 

forte e eficiente que o atual, capaz de tra9ar e aplicar politicas multidimen- 

sionais. Os processes de amoderniza9ao do Estado ou da maquina do Esta- 

do" que estao sendo promovidos como parte dos programas de ajuste 

economico representam uma oportunidade unica para nos colocar no rumo 

adequado; contudo, isso so sera possivel se predominar nas decisoes a anali- 

se da funcionalidade das institui96es publicas para oferecer os bens e servi- 

90s proprios de seu papel em uma estrategia de moderniza9ao com 

equilibrio e conserva9ao dos recursos, e nao os criterios fiscalistas de alcan- 

9ar o equilibrio das contas macroeconomicas. 

Dentro do setor publico atual, um dos principals problemas institucio- 

nais e o contraste evidente entre a natureza independente dos temas que 

nos preocupam e a natureza fragmentaria das institui96es com que conta- 

mos hoje para fazer frente ao desafio do desenvolvimento sustentavel 

(DOVERS, 1989). Na maioria dos casos, as inter-re^oes existentes entre o 

meio ambiente, a situa9ao dos recursos naturais e a tomada de decisoes 

no campo economico nao se refletem nos sistemas institucionais vigentes; 

apenas excepcionalmente a defini9ao das politicas macroeconomicas, co- 

merciais e setoriais e elaborada levando em considera9ao o impacto que 

podem ter sobre o meio ambiente e a conserva9ao dos recursos naturais. 

As inter-rela96es operacionais, tambem indispensaveis, sao muito fra- 

geis e apresentam vaos significativos entre os distintos sen^os - pesquisa, 
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extensao, credito, comercializa9ao - mesmo nos casos em que fazem parte 

de um mesmo departamento ou ministerio. A tendencia predominante e 

uma concepgao vertical por produto ou cultivo, com prioridades e politicas 

definidas, como se as situa96es de produ9ao fossem ecologica, economica e 

socialmente homogeneas (GIERT, 1990). 

Em resposta a isso, ainda que tormentosas experiencias dos projetos 

de desenvolvimento rural integral nos ensinem que e arriscado considerar 

factivel a integra9ao operacional das distintas dimensoes que atuam na sus- 

tentabilidade do desenvolvimento, e necessario, como minimo, estabelecer 

mecanismos efetivos de coordena9ao entre as diferentes institui96es envoi- 

vidas e assegurar que as decisoes de politica economica global e setorial 

sejam tomadas com base na maxima informa9ao possivel sobre seus impac- 

tos, o meio ambiente, os recursos naturais e os custos e beneficios sociais 

que produzam, ja que, em ultima instancia, tais decisoes determinarao o uso 

a set feito dos recursos naturais e permitirao que a agricultura possa se 

desenvolver de maneira sustentavel (DOVERS, 1989; PEARCE, 1989; 

WILLIAMS, 1989). 

A reorienta9ao e a reorganiza9ao das institui96es responsaveis por 

certos servi90s, como credito, pesquisa, extensao, educa9ao e saude, apare- 

cem como componentes complementares - porem essenciais - de uma 

estrategia de a9ao para o desenvolvimento sustentavel. 

As altas taxas de juros pagas pelos pequenos produtores em troca de 

credito podem set reduzidas por meio de reparos institucionais mais amplos 

que "democratizem" o acesso e reduzam os custos de transa96es e informa- 

9ao para as institui9oes. Essas medidas permitiriam ampliar o horizorfte de 

planejamento, hierarquizar os problemas de sustentabilidade nos esque- 

mas de decisao das unidades de produ9ao e dessa forma promover uma 

utiliza9ao dos recursos em linha com as necessidades sociais (CEPAL, 

1990a, b). 

Quanto a pesquisa, e necessario incorporar esquemas de organiza9ao 

que, por um lado, assegurem a adequada integra9ao da pesquisa agricola 

com a pesquisa pecuaria, a florestal e com os recursos naturais em geral, 

transformando o seu manejo em um processo integral; por outro lado, uma 

conexao maior e mais agil entre as institui96es publicas, o setor privado, as 

universidades, as organiza96es nao-governamentais (ONGs) e outras, de 
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maneira a atingir uma maior mobiliza9ao de recursos e a tornar mais eficaz o 

funcionamento do sistema de cria9ao de inova96es tecnologicas para o setor. 

Um aspecto importante a considerar quanto as reformas institucionais 

nessa area - e particularmente no que se refere ao papel do setor piiblico - e 

a natureza dos beneficios das "tecnologias sustentaveis" Tais beneficios 

tern uma dimensao mais social do que privada - exceto na rentabilidade no 

ambito da propriedade - e, portanto, o setor privado dificilmente estara 

interessado em assumir a responsabilidade de seu desenvolvimento. Isso 

nao significa que a cria9ao de tais tecnologias deva ser responsabilidade 

exclusiva do setor publico, mas e ele que tern a responsabilidade de assegu- 

rar q«ie elas se desenvolvam e estejam efetivamente dispomveis no piano 

dos produtores. 

Nas duas ultimas decadas, os sistemas de transferencia de tecnologia 

evoluiram a olhos vistos em dire9ao a sistemas de assistencia tecnica, geral- 

mente de carater particular; esses sistemas trabalham principalmente com o 

produtor individual, visando a transferencia de conhecimentos pela produ- 

9ao, incorporados nos insumos ou diretamente associados ao uso dos mes- 

mos. De fato, os sistemas tradicionais de extensao, dedicados ao 

desenvolvimento das capacidades de opera9ao da propriedade e dos culti- 

vos por parte dos produtores e ao desenvolvimento social e produtivo da 

comunidade em geral, diminmram consideravelmente de importancia, se ja 

nao desapareceram por completo. 

Essas tendencias representam um grande problema a resolver do pon- 

to de vista da promo9ao de uma agricultura sustentavel, baseada no uso 

integral dos recursos naturais. Gaminhar nesse sentido exigira uma enfase 

maior em tecnologias que visem alcazar um melhor manejo dos recursos e 

sua explora9ao global (tecnologias agronomicas, sistemas de rota9ao de culti- 

vos, modelos de gestao de propriedades, plantio de arvores nas propriedades, 

sistemas florestais). Assim, serao exigidas adapta96es no comportamento cole- 

tivo, para que o fenomeno de ado9ao nao se de no nivel do agricultor 

individual, mas no conjunto de produtores de uma determinada area (por 

exemplo, em tecnologias tais como a opera9ao integrada de areas de plantio 

e o combate integrado a pragas). Para que o efeito ainda potencial das novas 

estrategias se materialize, a mudan9a deve ocorrer sobre o conjunto dos 

agricultores na area em questao. Esse tipo de tecnologia requer mecanismos 
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de transferencia de carater publico visando a educa^o, a capacitagao e o 

trabalho com grupos, no lugar dos esquemas de assistencia tecnica indivi- 

dual que imperam atualmente. Assegurar o desenvolvimento desse tipo de 

mecanismos implica uma reestrutura^o da transferencia de tecnologia pelo 

setor publico, o que nao sera tarefa simples dentro das atuais tendencias de 

redugao do papel do Estado nesse tipo de atividade (TRIGO, 1989, 1990). 

Finalmente, falta um conjunto de inova^oes institucionais que permi- 

tam a correta avalia9ao e o inventario dos recursos naturais e fixem as 

bases para que as decisoes quanto ao seu uso individual sejam coerentes 

com o desenvolvimento sustentavel. Trata-se de aperfei^ar o funciona- 

mento de certos mercados - como o da terra - que, em muitos casos, nao 

refletem, hoje, a verdadeira escassez relativa, ou inclusive criar mercados 

para certos bens ou sen^os do capital ecologico, que hoje sao considera- 

dos em grande medida como bens livres. Faz-se cada vez mais necessaria a 

realiza9ao de investimentos na area de cadastro, que agilizem os processes 

de titula9ao e transferencia de terras ou a cria9ao de certificados de direitos 

de emissao de carater transfenvel; esses sao exemplos de a96es nessa dire- 

9ao sobre os quais ja existem experiencias concretas em varies paises. 

Em outras areas, entretanto, como ocorre com a biodiversidade e a 

opera9ao dos recursos de germinoplasma em geral, a natureza das inova96es 

requeridas e de muito maior complexidade, principalmente se considerar- 

mos que os avan90S da ciencia moderna - biotecnologia - estao modificando 

rapidamente o papel que tais recursos desempenham no processo economi- 

co. No future, o aproveitamento da diversidade genetica constituira um 

elemento cada vez mais importante para o desenvolvimento agropecuario 

sustentavel; paralelamente, as possibilidades de privatizar a explora9ao des- 

ses recursos, que ate hoje foram, em grande medida, de livre aproveitamen- 

to e circula9ao, sao cada vez maiores. Isso se reflete de maneira clara na 

crescente importancia que se da a discussao sobre as leis ou esquemas de 

prote9ao das variedades vegetais e ao "patenteamento" de germinoplasma 

em geral. Defmi96es claras aplicaveis nesse campo constituem um elemen- 

to central do modelo institucional para uma estrategia de moderniza9ao com 

equilibrio e conserva9ao dos recursos. 
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5.5 Indicadores que Fomegam Informagdes Relevantes para a 

Tomada de Decisoes 

O desenvolvimento de uma nova perspectiva em que se revalorize o 

futuro e se reconhe9a a sustentabilidade como um dos atributos essenciais 

do modelo de desenvolvimento requer uma base de informal© que, por 

um lado, permita um melhor entendimento das inter-rela96es basicas, tanto 

no nivel dos ecossistemas, quanto daquelas existentes entre estes e os 

sistemas socio-economicos e politicos e, por outro lado, traga os dados preci- 

sos acerca dos aspectos especificos que ajustem a situa9ao dos recursos 

naturais e do meio ambiente em um momento dado. 

E inevitavel que uma propor9ao da base de recursos naturais seja 

irremediavelmente destruida como parte do processo produtivo. O ponto 

central e que a decisao de conservar ou destruir seja tomada com base na 

maior quantidade possivel de informa9ao sobre as alternativas de produ9ao 

futura e a qualidade de vida que se estao eliminando do quadro de possibili- 

dades e, conseqlientemente, a natureza e a magnitude das transferencias 

intergeracionais que se realizam (PEARCE, 1989). 

Nesse context©, o que se busca com o desenvolvimento sustentavel 

e que nao se destruam os recursos, e a modifica9ao da apropria9ao que se faz 

deles, permitindo, no caso dos renovaveis, que os ecossistemas possam 

reconstitui-los, seja de forma natural ou por meio de sua interven9ao. 

Convencer as pessoas que tomam as decisoes de que nem sempre 

sera possivel substituir o capital ecologico, ou seus sen^os, por "capital" 

criado pelo homem requer algo mais que a enumera9ao dos casos em que 
✓ 

isso nao e possivel ou se processa apenas imperfeitamente. E preciso apro- 

fundar a compreensao das caractensticas basicas dos componentes do meio 

ambiente e da propria dinamica com que aguas, solos, clima e recursos 

geneticos interagem entre si e dentro dos distintos esquemas de organiza9ao 

produtiva que as sociedades humanas utilizam para sua explora9ao. Essa 

melhor e maior compreensao dos fenomenos - e perigos - envolvidos pode- 

ra eventualmente gerar a mudan9a de atitudes que se deseja (CEPAL, 

1990a). 
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Por diversas razoes, existem muito mais informa96es a respeito das 

zonas temperadas do que sobre os tropicos. Dado que as conseqiiencias dos 

problemas de sustentabilidade no cinturao tropical sao de maior impacto 

para o meio ambiente global, o desenvolvimento de indicadores e a 

coleta de informa9ao relevante nessas regioes sao urn ponto de alta priori- 

dade. 

Com rela^o ao que acaba de ser dito, e precise desenvolver uma 

conven9ao quanto aos indicadores a serem utilizados em rela9ao ao meio 

ambiente e aos recursos naturais. Os indicadores que se utilizam hoje 

sao parciais e, sendo assim, em muitos casos podem dar lugar a interpre- 

ta96es e politicas erroneas (GEPAL, 1990a). Um bom exemplo disso sao 

os indicadores usados para medir a produtividade dos cultivos ou o 

efeito contaminador das atividades agropecuarias. As medi96es atuais de 

produtividade utilizam os rendimentos por area, sem levar em conta o 

efeito que a produ9ao tern sobre a reserva dos recursos a serem utilizados. 

Uma medi9ao seria mais apropriada se refletisse tanto as redoes insu- 

mo/produto como as varia96es na disponibilidade de recursos (terras e 

agua, principalmente). Indicadores desse tipo seriam muito mais uteis em 

decisoes como a escolha entre tecnologias alternativas (SWAMINATHAN, 

1989). No caso dos indicadores de contamina9ao, a maioria deles e cons- 

truida com base nos niveis de utiliza9ao de insumos quimicos e seus 

efeitos residuals sobre os produtos, solos, agua e ar. Com muito pouca 

freqiiencia sao incluidos nesses indicadores os residues ou desperdicios 

resultantes dos processes biologicos envolvidos. A cria9ao de porcos, as- 

sim como a cafeicultura, sao bons exemplos disso. Da mesma forma, a 

superficialidade de outros indicadores, como os vinculados ao manejo de 

reservas florestais (reflorestamento/desmatamento), em que raras vezes 

e incluida alguma informa9ao acerca do tipo de vegeta9ao ou de especies 

determinadas, constitui instrumento pouco util para um procedimento 

adequado. 

Diretamente relacionado ao tema dos indicadores encontra-se o 

problema referente aos sistemas de recenseamento utilizados atualmen- 

te. Em termos gerais, estes sao incompletos quanto a avalia9ao das varia- 

veis relacionadas com o meio ambiente e os recursos naturais, e, 
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portanto, os impactos que as distintas atividades produtivas tern sobre os 

mesmos nao sao corretamente refletidos nas estatisticas sociais. Por um 

lado, a desvaloriza9ao e considerada de maneira muito deficiente e, 

por outro, os custos sociais de repara9ao dos danos entram com 

sinal positive no calculo do PIB. Isso distorce as decisoes de investimento 

e, ainda pior, pode inverte-los em favor de decisoes de impacto mais 

negative sobre o meio ambiente e os recursos naturais (POM ARE DA, 

1990). 

5.6 A Necessidade de um Novo Padrao Tecnologico 

Independentemente das medidas que se tomem quanto a mudan9a 

de valores, institui96es e politicas, o desenvolvimento com equilibrio e 

conserva9ao dos recursos so sera possivel se alcazar um novo padrao 

tecnologico mais benigno que o vigente quanto a seu impacto sobre o 

meio ambiente e os recursos naturais. 

A tecnologia moderna permitiu aumentar, de maneira significativa, 

as margens de seguran9a entre a produ9ao e a subsistencia. Nos sistemas 

tradicionais, a conserva9ao dos recursos e um requerimento basico para a 

manuten9ao dos niveis de produ9ao (GALLOPIN, 1989). A tecnologia 

moderna - da qual o conceito "revolugao verde" representa o expoente 

mais elaborado por meio de um uso intensive de energia por unidade 

de produto (agroquimicos, fertilizantes, maquinario), relativizou a impor- 

tancia das tecnologias de manejo de recursos como estrategia produtiva. 

Esse enfoque, hoje, esta em crise, tanto pela crescente preocupa9ao que 

existe com o alto custo ecologico que tern o uso intense de insumos 

energeticos, como pelo fato de que os altos pre90S dos combusdveis e 

outros produtos derivados dos hidrocarburantes o tornam muitas vezes 

inviavel do ponto de vista economico. Nesse contexto, esta claramente 

tra9ado o perfil do desafio tecnologico a enfrentar na agricultura. 
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A variavel de ajuste nao pode ser produ^o nem produtividade; e 

claro que, ante uma popula^ao crescente e no contexto de demandas tam- 

bem crescentes sobre a agricultura como fator de reativa9ao do conjunto das 

economias na maioria dos paises da regiao, os objetivos de longo prazo nao 

podem aceitar sacrificios produtivos de peso, e devem associar a conserva- 

9ao dos recursos e do meio ambiente a um maior nivel de atividade e 

crescimento economico. So se pode chegar a esse ponto mediante uma 

profunda transforma9ao tecnologica (TRIGO, 1990). 

Para enfrentar esse desafio, sera exigido um novo esfor90 de pesquisa. 

Independentemente do fato de que hoje se conta com um "inventario" 

consideravel de tecnologias apropriadas, do ponto de vista economico, social 

e ecologico, para um numero significativo de ecossistemas da regiao, uma 

grande parte das atividades de pesquisa e extensao tern estado especial- 

mente voltada para produtos e especies determinadas, ignorando as inter-re- 

la9oes que existem entre elas e os demais elementos do ecossistema, e que 

tern um impacto definitivo sobre o comportamento e as decisoes dos produ- 

tores agropecuarios quanto a ado9ao de novas tecnologias (GALLOPIN, 

1989). Nesse sentido, um primeiro passo de importancia vital e a revisao dos 

esquemas e metodologias para identificar prioridades de pesquisa e destinar 

recursos, de forma a serem incorporados para a considera9ao de objetivos 

vinculados a conserva9ao dos recursos e a promo9ao do desenvolvimento 

agropecuario sustentavel. 

Para evitar uma analise exaustiva, vamos enumerar aqui algumas das 

areas a considerar no desenvolvimento de um novo padrao tecnologico. A 

primeira e de carater geral e, de certa forma, deve ser vista como concentra- 

dora de todos os esfor90s de pesquisa; refere-se ao desenvolvimento de um 

melhor conhecimento sobre as caractensticas e o funcionamento dos distin- 

tos ecossistemas e de indicadores e bases de informa9ao que permitam 

uma analise mais lucida do impacto potencial das distintas alternativas, 

assim como o processo de evolu9ao dos mesmos assim que estas tenham 

sido postas em pratica. Nessa area, os avan9os no campo da microeletronica 

e da informatica (simuladores, teledetec9ao, sistemas inteligentes, opera9ao 

de bancos de dados) abrem uma ampla gama de oportunidades quanto ao 

desenvolvimento de esquemas de aproveitamento de recursos mais realistas 

e eficientes. 
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A segunda area a considerar e a que se relaciona com o aproveitamen- 

to dos recursos geneticos da regiao. Ja enfatizamos a dimensao da diversida- 

de biologica da ALC e o fato de que so uma infima por9ao dessa diversidade 

e utilizada. O desenvolvimento de uma nova estrategia de produgao agrope- 

cuaria sustentavel requer um esforgo de grandes proporgoes no campo dos 

recursos geneticos. Por um lado, e preciso completar os inventarios e avalia- 

96es daquilo que a regiao realmente contem; por outro lado, deve-se reava- 

liar o potencial de recursos da regiao bem adaptados e, portanto, eficientes 

para esquemas de produ9ao sustentavel, na perspectiva de substituir os 

cultivos introduzidos, muitos dos quais apresentam hoje dificuldades por 

sua extrema dependencia do uso de agroquimicos. Atualmente, a maior 

parte dos alimentos produzidos e consumidos na regiao e de especies intro- 

duzidas; isso se deve, em parte, ao fato de a pesquisa e as tecnologias 

acumuladas sobre as especies de clima temperado serem muito numerosas, 

mas a situa9ao tambem e resultado da ausencia de esfor90s adequados para 

aproveitar o potencial das especies locais. Sem duvida, a regiao dispoe de 

uma base genetica de suficiente amplitude para que possa assegurar o 

devido acesso aos alimentos para toda a popula9ao. Um aspecto adicional 

que enfatiza a prioridade de contar com novas politicas e esfor90s definidos 

no campo dos recursos geneticos e a importancia que estes adquiriram com 

o advento da biotecnologia. 

Uma terceira area de prioridade e a que se relaciona com as tecnolo- 

gias de manejo em geral: propriedades, sistemas, cultivo e recursos. Confor- 

me assinalamos acima, a maior parte dos esfor9os ate agora esteve 

concentrada nos cultivos especificos e no uso de insumos, razao pela qual as 

novas tecnologias deverao dar mais enfase a integra9ao - cultivos, pastes, 

florestas, animais - e na otimiza9ao do uso, mais que na busca de metas de 

produtividade por cultivo, tipica da "revoIu9ao verde" Algumas das areas 

que certamente vao adquirir crescente importancia sao as de manejo e 

conserva9ao dos solos, uso de adubos organicos, sistemas de lavoura minima, 

combate integrado a pragas, sistemas agrosilvopastoris e reciclagem de resf- 

duos. Em um nivel mais conjunto, aspectos como os estudos de zoneamen- 

to agroecologico e os esquemas de opera9ao de areas de cultivo de todos os 

portes tambem deverao receber maior aten9ao. 

Est. econ., Sao Paulo, 24(especial);31-97,1994 75 



DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL 

PATRIMONIO CULTURAL, USO DE 

TERRAS E AGRIGULTURA 

As culturas indigenas e camponesas da America Latina foram 

capazes nao somente de se adaptar ao meio ambiente mas 

tambem a 500 anos de maus-tratos, marginaliza9ao e atentados 

a sua cultura. A base dos sistemas agncolas desses povos e, em 

alguns lugares, a agricultura migratoria, tecnica que permite 

dar um uso sustentado a ecossistemas frageis e pouco ferteis 

quando usados para atividades agropecuarias intensivas. A 

agricultura camponesa tradicional demonstrou, em muitos ca- 

ses, ser altamente sustentavel, utilizando tecnicas operacionais 

complexas e adaptadas as situates locais (terrenes em en- 

costas, terras inundaveis). Esses dois tipos de agricultura se 

caracterizam pela utiliza9ao da diversidade genetica e de 

especies, temporal e espacialmente; a continuidade produtiva, 

o uso otimizado do espa90 e dos recursos locais; a reciclagem 

de nutrientes, residues, agua e energia; a conserva9ao da agua 

e dos solos, e o controle da sucessao e das pragas para prote9ao 

das lavouras. Essa ocupa9ao sustentada de espa90s considera- 

dos frageis, tais como as florestas tropicais, as terras das en- 

costas e a Puna, contrasta com os fracassos resultantes da 

introdu9ao de tecnologias modernas. Tal ocupa9ao das terras 

supoe nao somente uma tecnologia, mas tambem uma organi- 

za9ao social, uma consciencia do meio e seus recursos, padroes 

de consume e uma concep9ao nao-antagonista com rela9ao ao 

meio ambiente, que nao podem ser reduzidos a mero folclore. 

Essas caractensticas evidenciam uma historia e constituem um 

recurso para o desenvolvimento. 

Essas tecnologias, que em muitos casos sao extensivas, 

podem ser aperfei9oadas como provam novas tecnicas 

agroflorestais e de colheita. Alem disso, essas culturas demon- 

straram grande capacidade para assimilar os aspectos favoraveis 

de cultivos e tecnicas introduzidas, provando que o potencial 

de hibrida9ao tecnologica e enorme. A agricultura tradicional, 

alem de se caracterizar por um uso eficiente das terras, e com- 

petitiva quanto a seus rendimentos, gera alimentos e outros 

produtos que muitas vezes nao tern competidores no mercado 

internacional, razao pela qual podem ser exportados; alem 

disso, consome poucos insumos agncolas. 

Fonte: GALLOPIN eta/ii, 1990. 
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COMB ATE INTEGRADO AS PRAGAS NO ARROZ 

(PLANfGIES ORIENTAIS DA COLOMBIA) 

Um dos grandes exitos tecnologicos da agricultura latino-americana 

e a "revolugao verde" do arroz na Colombia. Mediante o uso de 

variedades de alto rendimento e fertilizantes, conseguiram-se dupli- 

car os rendimentos de arroz, de dois a quatro toneladas por hectare, 

em um periodo de dez anos. No esquema institucional que permitiu 

essa mudanga participava o Gentro Internacional de Agricultura 

Tropical (GIAT), que coletou e fez uma primeira selegao de 

variedades, d6 que extraiu germoplasma e transferiu ao programa 

nacional de arroz do Instituto Golombiano Agropecuario (ICA) e a 

Federagao dos Arrozeiros (FEDERROZ), para testa-las em nivel 

nacional e regional, e determinar quais poderiam ser liberadas. A fase 

seguinte consistiu em entregar a semente basica a empresas particu- 

lares, que a multiplicavam, distribuiam e faziam publicidade sobre a 

nova variedade. Os arrozeiros tambem contaram com assistencia tec- 

nica privada; os agronomos que forneceram a assistencia estavam 

empenhados nas caractehsticas das novas variedades encomendadas. 

No entanto, esse esquema institucional fracassou na promo9ao de 

tecnologia de opera9ao que deveria favorecer a sustentabilidade. Nos 

anos oitenta, o GIAT fez uma pesquisa sobre os custos da produ^ao de 

arroz nas planicies orientais da Colombia e descobriu que eram muito 

altos, em parte como conseqiiencia de uma utiliza9ao excessiva de pra- 

guicidas. Isso determinou a execu^o de um piano que levasse a re- 

du9ao de custos, com forte enfase no combate integrado as pragas. 

Entretanto, o esquema institucional para diminuir o uso de praguici- 

das nao teve a mesma aceita9ao, tanto por parte dos produtores, 

quanto dos agronomos particulares e casas comerciais locais. A difer- 

en9a da introdu9ao de uma nova variedade, o combate integrado as 

pragas requer um processo de educa9ao mais intense; os agricultores 

devem aprender a calcular os mveis criticos de dano e avaliar varias 

op96es. O sistema de assistencia tecnica privada encontrava-se 

pouco preparado para esse tipo de atividade educacional e os agrono- 

mos particulares sabiam pouco sobre esse tipo de enfoque. Da 

mesma forma, o combate integrado a pragas requer uma 3930 

coletiva da parte de varies produtores; isso nao foi compativel com o 

carater individual da assistencia privada. Quando surgia uma nova 

variedade, as empresas de sementes tinham fortes incentives para 

promove-la, mas uma redu9ao no uso de praguicidas era contraria 

aos interesses economicos dos vendedores locais que comerciali- 

zavam essas mesmas sementes, tornando o apoio menor. 

Fonte: AGUDELO & KAIMOWITZ, 1989. 
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Uma quarta area refere-se a biotecnologia. Os avan^s nesse campo, 

particularmente no que se refere ao desenvolvimento de novas formas, 

ecologicamente mais benignas, de estabelecer a relate produtiva entre o 

homem e o meio ambiente, oferecem importantes oportunidades. Nesse 

sentido, ao melhoramento genetico das especies, como a elabora^ao de 

biocidas, some-se tambem a oportunidade de recuperate de recursos ge- 

neticos e de regeneragao de aguas e solos gramas ao tratamento de contami- 

nantes ou limitantes naturals por rpeios biotecnologicos. No entanto, e 

necessario considerar que, sendo essa uma area de rapido desenvolvimento, 

e urgente o estabelecimento de estrategias definidas e agressivas a serem 

adotadas por toda a sociedade e por todos os paises, assegurando, assim, a 

incorporato da regiao a esse padrao tecnologico. 

Para atender a essas prioridades, a infra-estrutura institucional de 

gerato e transferencia de tecnologia devera ser reforgada e consolidada, 

tanto no que se refere a seus recursos humanos e o^amentarios (que sofre- 

ram sensivel deteriorate, em grande parte como conseqiiencia da crise), 

como a sua concepto organizadora propriamente dita (TRIGO & RUNS- 

TEN, 1989). 

5.7 A Necessidade de um Novo Perfil de Recursos Humanos 

Caminhar rumo a um padrao de desenvolvimento mais sustentavel 

exigira um grande esfor90 na area dos recursos humanos. Os recursos huma- 

nos com que contamos hoje nao tern a sensibilidade, visao global, capacida- 

de gerencial e conhecimentos tecnicos necessarios para enfrentar um 

problema dessa natureza. 

O desenvolvimento sustentavel requer uma nova etica, uma nova 

percep9ao das vincula96es entre o meio ambiente e as atividades humanas. 

Ao mesmo tempo, o exito nao sera alcan9ado com uma mera mudan9a 

conceitual; tambem sao requeridos novos enfoques e formas de fazer as 

coisas, alem de novas tecnologias sociais e produtivas. Para chegar a tais 

mudan9as, e precise uma profunda transforma9ao de todo o processo de 

educa9ao e capacita9ao. 

Nesse sentido, os aspectos a seguir exigem especial aten9ao.. Em 

primeiro lugar, e necessario incorporar a dimensao dos recursos naturais 

78 Est. econ., Sao Paulo, 24(especial):31-97,1994 



Eduardo Triqo/David Kaimowitz & Roberto Flores 

ao longo de todas as atividades de forma^o. Essa nova dimensao nao deve 

ser vista como um elemento isolado adicional, e sim como um componente 

plenamente integrado a todo o processo educative, desde o primario. Assim, 

a incorporagao desses aspectos nos progtamas educativos deve levar em 

conta as caractensticas locais e as alternativas para o manejo mais eficaz dos 

recursos dispomveis em cada comunidade. Conseguir isso nao implicara 

apenas revisoes de curriculo e de metodologias educativas, mas tambem um 

serio trabalho de educagao dos proprios educadores, raramente capacitados 

para lidar com tais temas. Paralelamente, deveriam ser promovidos progra- 

mas de educa9ao de adultos, treinamento pratico e a distancia, alem de 

outros mecanismos informais, de tal forma que o tema se incorpore paulati- 

namente a todos os setores da comunidade. 

O MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 

NAS GONTAS NAGIONAIS 

Todo mundo conhece o indicador mais usado para medir a re- 

ceita de um pais: o PIB. No entanto, muitos nao se dao conta 

de que esse indicador de receita e fortemente distorcido a 

medida que nao leva em conta a desvaloriza^o dos recursos 

naturais. O conceito economico de "receita" sempre incluiu o 

aspecto da sustentabilidade, no instante em que o vocabulo 

se define como a quantidade maxima que um individuo 

poderia consumir em um determinado penodo sem ter que re- 

duzir seu consume no futuro. Por isso, quando e calculada a re- 

ceita, desconta-se primeiro a desvaloriza9ao, ja que e claro para 

todos que um negocio nao pode se dar ao luxo de considerar 

como receita o valor de suas instala96es, maquinario e equi- 

pamentos usados ao longo do tempo. No entanto, quando as 

contas nacionais sao feitas para calcular a receita de um pais, 

tradicionalmente nao se subtrai a "desvaloriza9ao" que sofrem 

os recursos naturais. Nao e inclmda no calculo a quantidade 

de florestas, solos, recursos energeticos, metais e outros que 

foram utilizados durante o penodo e que ja nao estao mais dis- 

pomveis a futura utiliza9ao. 

Estudos recentes mostram que quando se leva em conta essa 

perda de recursos, a receita real de paises cujas economias de- 

pendem muito do uso extrativo dos recursos naturais acaba 

ficando muito abaixo dos calculos oficiais. A distin9ao nao e de 
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cunho academico, ja que os indicadores atuais podem estimu- 

lar os governos a fazer um uso "extrativo" dos recursos 

naturais, a fim de aumentar a "receita" nacional a curto prazo, 

com resultados desastrosos para as gera96es futuras. 

No caso particular da Costa Rica, ao considerarmos o PIB 

agropecuario e descontarmos a desvalorizagao do capital dos 

recursos naturais, o produto interno bruto tem diminui^ao 

media anual de 29% no periodo entre 1970 e 1988, de acordo 

com dados do sistema de contas nacionais. 

Ao set descontada a referida desvalorizagao, o PIB e menor em 

5,7% como media anual para o penodo entre 1970 e 1989. A 

diferen9a e substancial, pois aqueles que tomam as decisoes na 

economia consideram incrementos de 2% como exito e di- 

minui96es equivalentes como indicador da necessidade de no- 

vos e urgentes ajustes economicos. A inclusao de calculos das 

contas dos recursos naturais permitem, com melhor criterio 

e maior informa9ao, tomar decisoes polfticas sobre a seguran9a 

do capital basico do pais. Os niveis em que se estabelece a dif- 

eren9a merecem extremo cuidado. Muito embora a media dos 

primeiros quinze anos represente uma diminui9ao de 5,25% no 

PIB, nos ultimos quatro anos a diminui9ao foi de 7,43%, 

chegando a 8,9% em 1989. Gomprova-se assim que a deterio- 

ra9ao dos recursos naturais nao apenas afeta diretamente a 

produ9ao, mas o faz de forma crescente. 

Fonte: REPETTO eta/ii, 1989; Centro Cientifico Tropical e Institute de 
Recursos Mundiais, 1991. 

Uma segunda dimensao refere-se a educa9ao formal de mvel superior 

necessaria para criar a base tecnologica da sustentabilidade. Faltam novas 

disciplinas e enfoques que os sistemas educacionais atuais ainda estao longe 

de ser capazes de oferecer. Destaca-se a importancia da gestao, ja que as 

tecnologias da sustentabilidade tendem a depender menos dos recursos de 

capital e a ser mais intensas em termos de opera9ao e organiza9ao. Apare- 

cem novas disciplinas e necessidades de integra9ao maior que as tradicio- 

nais. As diversas areas relacionadas a ecologia e a biotecnologia constituem 

campos novos nos quais a regiao apresenta deficiencias significativas; para- 

lelamente, os enfoques tradicionais de forma9ao profissional nos campos 

agncola, pecuario e florestal se mostram obsoletos e fora de contexto com 

rela9ao as necessidades de carater global que norteia o desenvolvimento 

sustentavel. 
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BIOTEGNOLOGIA: UM NOVO MODELO 

DE OPORTUNIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Os avangos na compreensao das fur^oes biologicas basicas nos 

niveis molecular e celular, tais como a transmissao e expressao 

da informa9ao genetica, a reprodugao, o metabolismo e ab- 

sorgao de nutrientes, a fixagao de nitrogenio, a resistencia a en- 

fermidades, a patogenese etc, que caracterizaram as ciencias 

biologicas nas ultimas decadas, permitiram o desenvolvimento 

de um conjunto de tecnologias para a manipulagao dessas 

fun96es, conhecidas genericamente como biotecnologias. 

Estas sao tecnologias extraordinariamente precisas que per- 

mitem superar muitas das barreiras biologicas naturais existen- 

tes, tais como a incompatibilidade sexual entre as especies, a 

utiliza9ao de celulas ou microorganismos para a produ9ao em 

grande escala de substancias biologicas etc. Ao mesmo tempo, 

essas tecnologias representam uma grande oportunidade em 

termos de novas op9oes tecnologicas que permitam alcan9ar 

novos recordes de produ9ao e produtividade sem necessaria- 

mente implicar uma maior "pressao" sobre os recursos 

naturais e o meio ambiente. 

Um exemplo de destaque nesse sentido e a introdu9ao de fa- 

tores de resistencia a insetos no genoma de plantas por meio 

de tecnicas de engenharia genetica, que permite reduzir de 

maneira significativa o uso de praguicidas nesses cultivos. Atu- 

almente estao sendo examinadas, no nfvel do campo, em 

varios paises, muitas especies economicamente importantes 

em que foi introduzida uma toxina especifica para insetos ob- 

tida da bacteria Bacillus thuringiensis. A medio prazo poderemos 

contar com especies as quais tera sido incorporada a capaci- 

dade de fixa9ao de nitrogenio atmosferico, o que permitira a 

redu9ao do uso de fertilizantes quimicos, e plantas adaptadas a 

condi96es extremas e especfficas de produ9ao, como, por exem- 

plo, a alta salinidade, altos niveis de elementos toxicos no solo, 

deficit hfdrico etc. 

Fonte: BID, 1989.   

Est. econ., Sao Paulo, 24(especial):31-97,1994 81 



DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL 

5.8 A Necessidade de uma Perspectiva Multinacional 

Uma caracteristica importante que separa a base de recursos natu- 

rais da regiao, e que atua como limitante e tambem como fonte de oportu- 

nidades para o desenvolvimento de qualquer estrategia de operate e 

conservagao, e o carater coletivo ou multinacional dessa base de recursos. 

Uma breve analise da composite das principals agroecologias da 

regiao poe tal caracteristica em evidencia. No caso da America do Sul, as 

bacias do Amazonas, Orinoco e Prata atuam como elemento de vincula9ao 

de praticamente todo o continente, a exce^ao da costa do Pacifico. Assim, as 

ecologias mais importantes nao incluidas nessas bacias, como sao as da 

Patagonia e da regiao andina, sao divididas entre dois ou mais paises: Chile 

e Argentina, no caso da Patagonia, e a maioria dos paises andinos, no caso 

das ecologias de altitude. 

Na America Central, as areas de encostas sao um tra90 comum a todos 

os paises e a regiao do Atlantico umido se estende do Panama ao Mexico. A 

regiao do tropico seco e mais kimitada, mas tambem ultrapassa as fronteiras 

politicas. 

Essa dimensao multinacional impoe, como ja se mencionou, algumas 

limita96es quanto as estrategias de manejo a adotar. No caso das bacias 

hidrograficas isso e mais evidente, dadas as inter-re^oes naturals existentes 

entre os distintos mveis; sem a decisao do conjunto dos participantes dificil- 

mente podem ser ali articuladas estrategias de opera9ao efetivas e duradou- 

ras. Mas, ainda assim, e claro tambem que os processos ecologicos nao se 

detem ou modificam ao ultrapassar fronteiras, e que as a96es ou politicas de 

um pais tambem tern efeitos sobre os recursos dos vizinhos. Os processos de 

perda de biodiversidade e desertifica9ao, como conseqiiencia do desmata- 

mento e das mudan9as dos indices pluviometricos que o acompanham, sao 

exemplos dessas inter-re^oes e mostram a necessidade de contar com 

visoes comuns dos problemas e com a96es coordenadas. 

Do ponto de vista das oportunidades, dois aspectos aparecem como 

importantes. Na dimensao politica, os recursos coletivos trazem um incenti- 

ve adicional para o processo de integra9ao politica e economica que se 

difunde na regiao. O reconhecimento de que e preciso fazer uso mais sus- 

tentavel dos recursos e a convic9ao de que isso so sera possivel se forem 
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estruturados mecanismos que permitam a tomada de decisoes e a execute 

de a96es conjuntas estende as bases conceituais da integrate mais alem do 

nivel economico. Dessa forma, reforga a necessidade de estruturar novas 

relagoes de competitividade para se beneficiar das oportunidades do comer- 

cio internacional. 

No nivel tecnico, a natureza coletiva dos recursos fixa as bases para o 

desenvolvimento de programas de coopera9ao, particularmente no campo 

cientifico e tecnologico, que permitam fazer uso mais apropriado dos recur- 

sos humanos e financeiros disponiveis. Nesse sentido, merece men9ao es- 

pecial o caso dos recursos geneticos da bacia amazonica, reconhecida como a 

maior diversidade mundial, particularmente nas regioes fronteiri9as do Bra- 

sil com a Bolivia, Peru, Colombia e Venezuela. 

Essa situa9ao constitui uma das razoes fundamentals para que se 

pense na necessidade de criar esquemas de carater regional que permitam a 

utiliza9ao racional dos recursos, devidamente respaldados por instrumentos 

legais que tenham carater igualmente regional e visualizem meios de prote- 

9ao alem das fronteiras nacionais. 

Como foi mencionado, a caminhada na dire9ao de esquemas de pro- 

du9ao mais sustentaveis vai exigir um grande esfor90 de desenvolvimento 

ecologico. Em muitos casos, isso nao sera possivel apenas contando com as 

capacidades e recursos existentes em cada pais. Isso e particularmente certo 

nos paises de menor tamanho relative, em que a base de pesquisa e transfe- 

rencia de tecnologia e muito fragil e reduzida, embora tambem constitua 

seria limita9ao aos paises maiores. A tecnologia da sustentabilidade requer 

uma reorienta9ao das atividades de pesquisa, inclusive esfor90s em novas 

areas ou naquelas ate hoje muito pouco desenvolvidas, como, por exemplo, 

a agroflorestal e o aproveitamento sustentavel das florestas tropicais. No 

entanto, tais esfor90s podem set de dificil concretiza9ao, devido ao contexto 

de restri9ao de recursos que muitos sistemas nacionais de pesquisa e trans- 

ferencia de tecnologia enfrentam em conseqiiencia da crise. Nesse sentido, 

o desenvolvimento de redes de pesquisa constitui um instrurrtento de alta 

eficacia, tanto dentro de um mesmo pais, para explorar melhor as vantagens 

comparativas das distintas institui96es vinculadas a uma mesma problemati- 

ca, quanto entre paises, para que se facilite a partilha dos custos da gera9ao 
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de novas tecnologias e o desenvolvimento de perspectivas comuns para a 

utilizagao e conservagao dos recursos. 

5.9 A Sustentabilidade Vista como Oportunidade 

A crise do meio ambiente e dos recursos naturais, alem de amea- 

gas, tambem significa oportunidades. O debate que foi aberto sobre a neces- 

sidade de um padrao de desenvolvimento mais sustentavel atribuiu nova 

urgencia a busca de eficiencia e racionalidade no uso dos recursos, e gerou 

novos mercados para produtos mais "naturais" e compativeis com a conser- 

vagao do meio ambiente. Ao mesmo tempo, a discussao do tema e as 

conclusoes a que se chegou se transformaram em um forte argumento para 

convencer os paises desenvolvidos da conveniencia de apoiar o desenvolvi- 

mento da regiao para o beneficio de todos. 

Em um sentido mais amplo, o imperativo urgente da sustentabilida- 

de pode dar impulso a uma disposi^o renovada de enfrentar os desafios da 

pobreza, de chegar ao modelo institucional necessario e a um compromisso 

com as geragoes futuras, problemas fundamentais que haviam sido perdidos 

de vista nos ultimos anos de desequilibrios financeiros e instabilidade politi- 

ca. Se sao aceitas as duas premissas basicas sobre as quais repousa a considera- 

gao dessa tematica nos foros regionais - que o problema da sustentabilidade 

adquiriu tamanhas proporgoes que poe em perigo a produgao agropecuaria 

regional, e que nao e possivel resolver esse problema sem antes enfrentar os 

desafios mencionados acima -, e evidente que elas constituem um forte 

incentivo para um novo esfor90 concentrado sobre esses temas. Ate mesmo 

os setores e individuos que nao estariam dispostos a partilhar suas receitas 

com outros menos favorecidos e que resistem a interferencia em suas ativi- 

dades podem se comptometer com maiores sacrificios a fim de tornar o 

planeta mais viavel para todos. 

Boa parte da tecnologia para a produ9ao sustentavel tambem e mais 

eficiente e menos perdularia. O combate integrado as pragas, por exemplo, 

alem de reduzir a contamina9ao trazida pelos praguicidas e restabelecer o 

equilibrio entre as pragas e seus inimigos naturais, tambem permite dimi- 

nuir os gastos com praguicidas e, conseqilentemente, os custos de produ- 

9ao. Uma conserva9ao adequada dos solos pode reduzir a quantidade de 

fertilizantes requerida. Agentes de contamina9ao, como a polpa do cafe e os 
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residues de outros cultivos, podem ser utilizados para a cria9ao de produtos 

uteis, de grande valor economico. Um uso mais cuidadoso dos recursos 

energeticos permite economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, reduzir a 

contamina9ao. Com os bilhoes de dolares investidos anualmente em maqui- 

nario, agroquimicos e combustiveis, uma economia de 10 ou 20% pode 

significar uma quantia muito elevada. 

Um maior interesse pela natureza e por alimentos mais balanceados e 

menos contaminados abre novos mercados para a regiao. Nos Estados Uni- 

dos e na Europa, crescem os mercados para produtos mais "organicos", com 

menor uso de agroquimicos e para produtos frescos em geral; muitas vezes, 

os consumidores desses paises estao dispostos a pagar um pre90 mais alto 

por um produto mais saudavel e natural. Esses mercados incluem nao so- 

mente os ambientalistas - segmento "especial" do mercado mas tambem 

grandes setores da popula9ao que tern certa preocupa9ao com a saude e que 

sao atingidos pela informa9ao jornalistica sobre contamina9ao, saude e meio 

ambiente difundida pelos meio de comunica9ao de massa. 

Alem disso, a modifica9ao dos padroes de uso e consume fez com que, 

em algumas areas, cultivos que antes eram considerados tfpicos e basicos 

seja, hoje, abandonados em fun9ao de prejuizos sociais e por desconheci- 

mento de suas vantagens. Alguns desses cultivos andinos sao adaptados e 

cultivados na Europa, America do Norte e Nova Zelandia, principalmente 

para o mercado de produtos naturais, enquanto que no Peru, Bolivia e 

Equador se processa uma reconversao da agricultura para cultivar cereais 

introduzidos com baixos rendimentos e alto consumo de insumos. A ahipa, a 

oca, o targui e outras especies tern propriedades nutricionais e rendimentos 

superiores aos cultivos introduzidos que os deslocaram. Nesses casos, o merca- 

do e o desenvolvimento atuaram no sentido inverso ao que se pretendia. 

Nessa grande busca de oportunidades sao descobertas e desenvolvi- 

das novas aplica96es para as plantas e seus subprodutos. Assim, torna-se 

dramatico e paradoxal destacar que sao os paises estranhos a regiao os que 

mais tern se beneficiado dessas oportunidades. E exemplo desse caso a 

erva-doce do Paraguai {Stevia reabaudina), que produz um edulcorante 

natural 300 vezes mais doce que o a9ucar de cana, mas com menor conteudo 

calorico. O cultivo ja vem sendo explorado ha quase quinze anos no Japao e 

agora tambem nos Estados Unidos, China e Mexico, entre outros, com uma 
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rentabilidade que alcan9a US$ 3.000/ha ao ano. Os beneficios desse recurso, 

que talvez em breve possa ser protegido via "patente", dificilmente chega- 

rao aos produtores paraguaios responsaveis por seu descobrimento e conser- 

va9ao. Evidentemente, as alternativas nao podem se basear em um 

nacionalismo intransigente ou em um protecionismo sem sentido sobre o 

germinoplasma, mas devem ser considerados, dentro dos aspectos a nego- 

ciar, o valor estrategico do germinoplasma local que ainda nao foi aprovei- 

tado e o fato de que, embora o norte tenha a capacidade de aproveitamento, 

a biodiversidade esta no sul. Assim, por exemplo, 35% dos principais culti- 

vos alimenticios e industrials do mundo vem da America Latina, enquanto 

apenas 5% vem da America do Norte. A importancia da conserva9ao que 

hoje se apregoa se deve, em grande parte, a esses aspectos, e nao a preocu- 

pa9ao com um desenvolvimento equilibrado. Poder partilhar esses recursos 

comuns nao e o mesmo que desperdi9a-los. 

Existem fortes indicios de que os paises desenvolvidos come9am a 

compreender que o meio ambiente dos paises latino-americanos constitui 

uma preocupa9ao mundial. O exemplo mais claro nesse sentido e a impor- 

tancia que o presidente George Bush deu ao tema do meio ambiente e a 

possibilidade de intercambiar divida externa por projetos ambientais na 

Iniciativa das Americas. Os recursos naturais se converteram em um dos 

principais setores de ajuda externa e coopera9ao tecnica com a regiao, nao 

sendo mais uma moda passageira dos doadores, pois o problema dos recur- 

sos naturais tende a se agravar com o tempo. O proximo passo, do ponto de 

vista logico, nessa progressao seria uma resolu9ao compreensiva do proble- 

ma da divida externa da regiao, o apoio externo para o fortalecimento das 

institui96es estatais e privadas necessarias para que se atinja um padrao de 

desenvolvimento mais sustentavel e uma preocupa9ao especial pelo proble- 

ma da pobreza dentro dos dialogos de politicas entre os paises desenvolvi- 

dos e os paises da regiao. 

6. Comentarios Finais: Rumo a uma Agenda de Trabalho Vi- 

sando a Gooperagao Internacional 

A busca de um caminho de desenvolvimento mais sustentavel e eqiii- 

tativo exigira inevitavelmente profundas transforma96es na organiza9ao, 

orienta9ao e comportamento de nossas sociedades. Embora o tratamento 
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dado ao tema neste trabalho tenha sido em nivel geral, acreditamos que os 

desafios a enfrentar, surgidos da discussao apresentada, vao alem de reorien- 

tagoes e ajustes secundarios. A deteriora9ao de nossos recursos e a nao-sus- 

tentabilidade sao conseqilencias inevitaveis de comportamentos logicos e 

coerentes dentro do estilo de desenvolvimento que elegemos, e nao e possi- 

vel separar o problema da sustentabilidade do desenvolvimento da crise 

economica e politica que vive a America Latina. Os desequilibrios financei- 

ros, a incerteza, a instabilidade politica e o empobrecimento das popula96es 

estao conformes com um modelo geral que atenta diretamente contra a 

possibilidade de desenvolver modelos economicos sustentaveis. 

Assim, a solu9ao para esses problemas nao significara, de maneira 

automatica, a instala9ao de atitudes compativeis com um desenvolvimento 

sustentavel. As experiencias dos paises hoje desenvolvidos sao exemplos 

indiscutiveis de que nem todo caminho para o desenvolvimento e sustenta- 

vel ou compativel com a conserva9ao da base de recursos naturais. Portan- 

to, e preciso que a busca de novos caminhos para o crescimento em que se 

empenha a maioria dos paises da regiao se desenvolva dentro de um modelo 

mundial que considere explicitamente os criterios de equilibrio e conserva- 

9ao dos recursos, ao lado dos de moderniza9ao e crescimento economico. 

Essa tarefa deve ser vista como um esfor9o integrado e integrador de todos 

os setores da sociedade nacional e internacional. 

Com base no que foi tra9ado nos capitulos anteriores, conclui-se que, 

para tomar o rumo de um desenvolvimento mais sustentavel e eqiiitativo, 

deverao ser redefinidos os modelos conceituais, promovidas interven96es 

em nivel institucional e de politicas, alem de reorientar, entre outros aspec- 

tos estruturais, os processes de forma9ao dos recursos humanos, gera9ao e 

transferencia de informa96es e tecnologia. Na maioria desses processes e 

importante lembrar a lentidao da execu9ao das tarefas e do exito e, sem 

duvida, nao sera possivel atuar em todas as frentes com a mesma rapidez e 

eficacia. As restri96es de recursos a enfrentar sao condicionantes considera- 

veis para que se alcancem as mudan9as requeridas. Tambem e necessario 

reconhecer que, em muitos aspectos, existe pouca informa9ao dispomvel 

que permita definir os ajustes e reorienta96es a promover; sera preciso partir 

da gera9ao de conhecimentos basicos. Mas talvez mais importante ainda e o 

fato de que essas mudan9as afetarao, inevitavelmente, a estrutura de inte- 

resses e direitos adquiridos dentro de cada sociedade em particular e, por- 
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tanto, os novos equilibrios nao serao concretizados sem uma alta dose de 

conflito entre os os membros da sociedade envolvidos. 

As situagoes a enfrentar tampouco sao homogeneas. Os diferentes 

ecossistemas apresentam tanto problemas quanto oportunidades diferen- 

tes. Existem distintos mveis de informa^ao sobre cada urn e, portanto, ha 

diferen9as quanto a opgoes tecnologicas que se podem planejar e quanto ao 

tempo requerido para seu desenvolvimento. Outras diferengas dizem res- 

peito a quantidade e a forma atual de uso dos recursos e o grau de consolida- 

gao - ou, inclusive, a existencia ou nao - de instituigoes politicas 

responsaveis por eles. For exemplo, sem duvida sera mais facil mudar pa- 

droes de uso ou posse da terra em areas de recente ocupagao do que em 

areas onde existam assentamentos humanos de longa data. Todos esses 

aspectos marcam diferen9as significativas quanto a importancia, dura9ao e 

custo de cada tipo de interven9ao que deverao set reconhecidas para que as 

a96es a empreender sejam realistas no que tange ao que se pode alcazar e 

eficientes quanto ao uso dos recursos disponiveis. Sendo assim, a estrategia 

mais apropriada parece estar baseada no gradualismo e em aproxima96es 

sucessivas, com base em a96es de curto, medio e longo prazo, mediante as 

quais poderao ser atendidas as situa96es mais emergentes, enquanto os 

exitos isolados sao aproveitados como insumos de retroalimenta9ao para as 

mudan9as mais estruturais na ordem conceitual e institucional. 

Nessa perspectiva, contudo, deve-se reconhecer que certas areas re- 

querem maior periodo de matura9ao e, portanto, devem ser iniciadas de 

imediato. Quando os novos acordos globais para sustentar as mudan9as no 

modelo de desenvolvimento forem alcan9ados, sera indispensavel contar 

com os conhecimentos e a capacidade para implementa-los dentro das situa- 

96es concretas. Para tanto, as a96es nas areas da pesquisa e capacita9ao sao 

prioritarias, assim como tambem o e a cria9ao de uma nova base de informa- 

9ao que contribua tanto para a mudan9a de perspectivas que se requer, 

quanto a cria9ao de uma nova base de recursos humanos e tecnologias para o 

desenvolvimento sustentavel. 

Nao restam duvidas de que o compromisso basico deve ser assumido 

por cada pars de forma individual. As preocupa96es com a utiliza9ao susten- 

tavel dos recursos e a conserva9ao do meio ambiente nao podem constituir 

desculpas para o desrespeito das soberanias nacionais no que se refere as 

88 Est. econ., Sao Paulo, 24(especial):31-97,1994 



Eduardo Triqo/David Kaimowitz & Roberto Flores 

decisoes institucionais e de politicas. No entanto, essas mesmas decisoes 

exigem, como um primeiro passo, uma tomada de consciencia da importan- 

cia e gravidade dos temas, assim como das distintas dimensoes associadas a 

modemiza9ao com equilibrio e conserva9ao dos recursos naturais e da 

natureza das alternativas quanto as a96es concretas a empreender. Em ou- 

tras palavras, a curto prazo e prioritario que se promovam a analise, o debate 

e a mobiliza9ao social requeridos para concretizar o compromisso politico 

mmimo necessario para iniciar o processo de mudan9a que se busca. Essa e 

uma area em que a coopera9ao tecnica internacional pode facilitar, de ma- 

neira significativa, o trabalho prospective, o intercambio de experiencias e o 

desenvolvimento de perspectivas comuns com rela9ao aos temas de traba- 

lho nos pianos regional e sub-regional, alem de servir de palco para o debate 

constante dos problemas que venham a surgir e o monitoramento e conti- 

nuidade das a9oes especificas. Nesse sentido, a cria9ao de mecanismos de 

estudo e discussao que permitam avatar, por um lado, no aperfei9oamento 

de uma nova concep9ao de desenvolvimento que contemple a necessidade 

de moderniza9ao com equilibrio e conserva9ao dos recursos e, por outro 

lado, forne9am informa96es sobre as alternativas existentes quanto aos ajus- 

tes institucionais e de politicas a promover, e uma proposta especifica que 

se deve considerar. 

O desenvolvimento dessas perspectivas e alternativas especificas 

quanto aos problemas a resolver, assim como da base de informa96es neces- 

sarias para sustenta-las, constitui tambem um tema importante como apoio 

aos processes de negocia9ao que terao, necessariamente, de ocorrer como 

conseqiiencia do carater mondial dos problemas tratados. 

Isso se deve ao fato de que o recurso basico que nos preocupa e, em 

ultima instancia, comum a toda a comunidade de na96es e, portanto, muitas 

das solu96es so serao possiveis mediante decisoes e a96es coletivas. Em 

alguns casos, como ocorre com as grandes bacias hidrograficas, trata-se de 

a96es fisicas dos paises que as compreendem. Em outras situa96es, as inter- 

rela96es sao mais diretas, porem nao menos importantes, como, por exem- 

plo, a abertura de mercados como ponto de partida para a cria9ao de 

oportunidades e a elimina9ao da pobreza nos paises mais desfavorecidos e 

com maior pressao populacional sobre os recursos. Essa comunhao de inte- 

resses e necessidade de a9ao conjunta abre novos espa90s para uma coope- 
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ra9ao internacional mais envolvida, com participate direta em a96es especi- 

ficas. 

Nesse sentido, ha varios tipos de iniciativas especificas a apontar. Em 

primeiro lugar, os esfor9os requeridos na area tecnologica sao de grande 

magnitude, estando, na maioria dos casos, muito alem das possibilidades 

individuals dos paises. For outro lado, existem amplas possibilidades de 

compartilhar conhecimentos, e uma boa propor9ao dos problemas e coletiva. 

Portanto, e necessario promover redes e esfor9os cooperativos que integrem 

capacidades e permitam aproveitar melhor os recursos de que se dispoe, 

com base na vasta experiencia que tern a regiao quanto a implementa9ao de 

redes e outros mecanismos de coopera9ao tecnica horizontal. Iniciativas de 

pesquisa e desenvolvimento tecnologico para a opera9ao integrada dos re- 

cursos naturais, definidas em fun9ao das grandes agroecologias e areas 

coletivas, como a Amazonia, os cerrados e sopes de morros na zona tropical 
✓ 

da America do Sul, o Atlantico Umido Centro-americano, as ecologias de 

altitude da zona andina e a bacia do rio da Prata, entre outras, sao oportuni- 

dades que a coopera9ao internacional deve considerar de forma prioritaria. 

O apoio da coopera9ao internacional na area da gera9ao e transferencia de 

tecnologia pode ser importante tambem em termos de certos cultivos den- 

tro da propria regiao ou mesmo entre os paises da ALC e de outras regioes 

do mundo em vias de desenvolvimento, A transferencia horizontal de tec- 

nologias em produtos tropicais, como cana-de-a9ucar, cafe, cacau, banana 

etc. pode representar substancial contribui9ao. 

De outro ponto de vista, a coopera9ao horizontal quanto ao desenvol- 

vimento de indicadores e sistemas de informa9ao, e a harmoniza9ao de 

politicas e regulamentos (zoo e fitossanitarios, mobiliza9ao de produtos, 

propriedade intelectual, bio-seguran9a), que constitui um primeiro passo 

na cria9ao da institucionalidade multinacional necessaria para sustentar as 

iniciativas de integra9ao economica, deve tambem ser considerada como 

uma area de a9ao prioritaria. Os esfor9os de integra9ao economica no piano 

sub-regional atualmente em curso representam um modelo mundial de 

valor inquestionavel para esse tipo de coopera9ao. 

Um ponto adicional se relaciona diretamente com os proprios organis- 

mos de coopera9ao tecnica internacional e suas estrategias de trabalho. Em 

muitos casos, redoes de competitividade sao estabelecidas entre eles, des- 
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perdi9ando suas complementaridades naturals. Os organismos de coopera- 

gao internacional compreendem um grande espectro de temas, instrumen- 

tos e niveis de agao, desde os aspectos de politicas e institui96es ate as 

tecnologias produtivas para situa96es especificas, dos niveis globais ate as 

perspectivas de regioes e comunidades locals. Dada a multidimensionalida- 

de da problematlca do desenvolvimento sustentavel, deve-se buscar e 

aplicar mecanismos concretos para alcazar uma maior coordena9ao das 

atividades de integra9ao e seus esfor9os. 

Finalmente, no mvel dos proprios paises, embora exista a decisao 

politica de concretizar as mudan9as instltucionais e de politica requeridas, 

em muitos casos falta a capacidade necessaria para tra9ar e por em movi- 

mento as novas institui96es e politicas. Essa e uma tradicional area de 

atua9ao da coopera9ao internacional que adquire maior relevancia agora 

pelas proprias caractensticas e dimensoes das mudan9as a promover, assim 

como pela falta de experiencias e antecedentes relevantes sobre as quais 

fundamentar as novas propostas, e o tipo de contexto interne e internacional 

em que se deve dar impulso as mudan9as. Os programas de ajuste estrutural 

representam uma oportunidade de extrema importancia a aproveitar, e a 

coopera9ao internacional desempenha um papel estrategico para que certas 

reformas instltucionais que se fa9am dentro do modelo de tais programas 

sejam coerentes com as necessidades e requerimentos do desenvolvimento 

sustentavel. 
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