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Agricultura Sustentavel 

Verificou-se na agricultura americana uma produtividade crescente 

nos ultimos cinqlienta anos, a medida que foram sendo adotadas a estrutura 

e as tecnologias do sistema de explora9ao do agronegocio industrial. Os 

atributos estmturais desse modelo incluem: 

- administra^ao centralizada; 

- enfase na especializa9ao; 

o numero de dias de trabalho da mao-de-obra contratada excede o nume- 

ro de dias de trabalho dos proprietarios na unidade agncola; 

a administra9ao da unidade agncola e o trabalho na mesma sao separados; 

- uso de tecnologia para minimizar os inputs de mao-de-obra; 

- alta dependencia de insumos comprados; 

tecnologia elaborada para minimizar a tomada de decisoes em tempo real 

na propria unidade agncola; 

- enfase em praticas agncolas padronizadas.(STRANGE, 1988) 

Entretanto, a evolu9ao da agricultura americana acarretou diversas 

conseqiiencias inesperadas e importantes, entre elas a diminui9ao do nume- 

ro de estabelecimentos agncolas, o aumento do tamanho das unidades pro- 

dutivas, grande dependencia com rela9ao a insumos comprados fora da 

unidade agncola e a intensifica9ao dos riscos associados a qualidade ambien- 

tal e as questoes de saude humana, relativamente pequena dependencia 

com rela9ao as comunidades rurais proximas e limitado contato direto entre 

os habitantes do meio rural e os dos meios urbanos e suburbanos. Hoje em 

dia, uma parcela significativa da comunidade agncola percebe que o modelo 

do agronegocio industrial esta produzindo impactos importantes de longo 

prazo, prejudiciais a base de recursos naturais da qual depende a agricultura 

e a qualidade de vida em geral para a sociedade como um todo. Embora 

essas tendencias sejam conhecidas ja ha varias decadas, foi somente nos 

ultimos dez anos que passaram a ser amplamente percebidas. Em parte, 

esse processo precipitou-se em razao das preocupa96es quanto a reestrutu- 

ra9ao da agricultura americana de meados da decada de 1980 e a renovada 
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consciencia dos limites finitos da qualidade e quantidade de nossos recursos 

naturais. 

Hoje em dia, aproximadamente 15% das empresas agncolas america- 

nas respondem por 85% dos alimentos, ragoes animais e fibras produzidas 

nas unidades agncolas do pais. Conquanto a grande maioria desses em- 

preendimentos enquadre-se no modelo do agronegocio industrial, eles po- 

dem ser classificados em patronais, familiares ou de tempo parcial {corporate 

farms, family farms e part-time farms). Estas ultimas representam atualmente 

de 55 a 65% das unidades em funcionamento. Nos ultimos dez anos, houve 

um aumento significativo do numero de estabelecimentos que adotam as 

praticas da agricultura organica, emergindo como um sistema alternativo 

uma nova categoria de explora9ao agricola sustentavel. 

Em 1984, o saudoso Robert Rodale propos tres fases para a evolugao 

da agricultura americana: descoberta dos recursos naturais nos quais se ba- 

seia a agricultura, utiliza^ao desses recursos para iniciativas de produce 

elevada e desenvolvimento de uma parceria com a natureza visando a pro- 

du9ao sustentavel de alimentos, ra96es e fibras de um modo que seja bene- 

fico ao meio ambiente e aceitavel para a sociedade.(RODALE, 1984) Na 

decada passada, uma coalizao de ambientalistas, produtores organicos e 

ecologistas trabalharam junto com o Congresso e o Departamento de Agri- 

cultura dos E.U.A. (USDA) a fim de obter fundos para programas de pes- 

quisa e educa9ao na area de agricultura alternativa. Bob Rodale liderou essa 

iniciativa, e o Congresso alocou recursos para o LISA - Low Input Sustaina- 

ble Agriculture Program. A legisla9ao agricola de 1990 (Food, Agriculture, 

Conservation, and Trade Act of 1990) expandiu o programa, que hoje em 

dia e conhecido como SARE - Sustainable Agriculture Research and Educa- 

tion Program. Um relatorio do General Accounting Office, de 1992, indicou 

que o LISA e o SARE atuaram como catalisadores no surgimento de novas 

coalizoes entre, de um lado, agricultores e pecuaristas e, de outro, repre- 

sentantes de organiza96es privadas sem fins lucrativos, do agribusiness, do 

governo e do meio academico visando ao desenvolvimento de uma nova 

visao da agricultura americana para o seculo XXl/1^ 

(1) U.S. General Accounting Office. Sustainable agriculture: program management, accomplishments, and 
opportunities. GAO/RGED-92-233, 1992. 

Est. econ., Sao Paulo 24(especial):99-114,1994 101 



AGRICULTURA SUSTENTAVEL: UMSISTEMA DO S£C. XXI 

Na legislate agncola de 1990, o Congresso definiu agricultura sus- 

tentavel como "u/n sistema integrado de prdticas de cultivo e criagao animal com 

aplicagdo local espedfica que, no longo prazo, suprird as necessidades humanas de 

alimentos e ft bras, melhorard a qualidade do meio ambiente e a base de recursos 

naturals da qual depende a economia agncola, fard o uso mats eftciente dos recursos 

ndo-renovdveis e integrard, quando apropriado, ciclos e controle biologicos natu- 

rals; sustentard ainda a vlabilidade economica das exploragoes agiicolas e elevard a 

qualidade de vida dos agricultores e da sociedade como um todo" ^ Muitas pes- 

soas, de setores bem diversos da agricultura americana, afirmam que essa 

defmigao representa um objetivo de longo prazo para o setor agncola do 

pais. Entretanto, o grande desafio esta em como converter esse objetivo em 

realidades praticas. 

Situa^ao Atual da Agricultura Sustentavel 

Em 1991, o SARE nomeou a Fo^a-Tarefa para a Agricultura Susten- 

tavel e Qualidade de Vida (Sustainable Agriculture Quality of Life Task 

Force), e em 1992 patrocinou um debate sobre o tema na Conferencia sobre 

as Perspectivas da Agricultura para 93 (Agriculture Outlook '93 Conferen- 

ce), do USDA. Os resultados dessas atividades sao usados neste artigo como 

base para descrever a situa9ao atual da agricultura sustentavel e identificar 

os potenciais atributos estruturais de um estabelecimento agncola do tipo 

family farm no seculo XXI. Usamos estes atributos, por sua vez, para desen- 

volver uma filosofia visando a identifica9ao de iniciativas futuras nas areas 

de pesquisa, educa9ao e politica agncola no pais. 

* 

Perspectiva do Agricultor 

Na exposi9ao que fez na Agriculture Outlook '93 Conference, Tom 

Frantzen, presidente da entidade Practical Farmers of Iowa (PFI), declarou 

que se os recursos naturais do pais fossem bem administrados no longo 

prazo nao haveria razao para se levantar a questao da sustentabilidade agri- 

cola. Ele salientou a necessidade de uma abordagem ecologica abrangen- 

(2) Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act of 1990, Publ. L. 101-624, 1603, 
(3) Esta subse9ao foi resumida da exposi9ao de Tom Frantzen, presidente da Practical Farmers of 

Iowa, New Hampton, em Agriculture Outlook '93 Conference, promovida pelo Departamento de 
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te para os sistemas agricolas americanos no future. Frantzen citou Savory e 

seu livro sobre manejo holfstico de recursos, ressaltando os impactos da 

agricultura sobre os ciclos hidricos e minerais e a energia, relacionando-os as 

comunidades de especies e seus inter-relacionamentos, e afirniando que 

nada existe no vacuo. 

A PFI e uma organizagao privada de agricultores e sem fins lucrativos, 

cujos membros estao aprendendo a julgar os meritos das praticas agricolas 

pela capacidade de coincidir com ciclos hidricos e minerais beneficos, uso 

eficiente da energia solar e existencia de comunidades estaveis e complexas 

de plantas, animais, microorganismos e pessoas. Um dos fundadores da PFI, 

Dick Thompson, tornou-se famoso em todo o pais por desenvolver o plantio 

sem herbicidas com a ado9ao do plantio direto. Esse sistema deixa o solo 

coberto para prevenir a erosao, e melhora a infiltra9ao da agua. O uso do 

estrume do gado e da rota^ao de culturas participam dessa tecnica. Em anos 

recentes, a PFI trabalhou em coopera9ao com a Iowa State University e 

introduziu o conceito de strip intercropping on ridges (culturas consorciadas 

em linhas e em sulcos de nivel), de maneira a capturar mais luz solar e 

incrementar o rendimento do milho e outros graos. A PFI empenha-se na 

promo9ao de um conceito de manejo intensive do pastoreio, conhecido 

como pastoreio planejado. As praticas de agricultura sustentavel que vem 

sendo desenvolvidas pela PFI requerem uma popula9ao agricola habilitada 

e instruida. 

Perspectiva do Agribusiness 

Ray Eid representou o agribusiness na Agriculture Outlook '93 Confe- 

rence. Segundo ele, a parceria significativa entre o setor publico e o privado 

e o alicerce sobre o qual deve assentar-se a agricultura sustentavel. Res- 

saltou que a atual popula9ao do globo, 5,4 bilhoes de pessoas, deve aumen- 

tar para 8 bilhoes no ano 2020, e a oferta global de alimentos precisa dobrar 

nos proximos trinta anos a fim de acompanhar esse crescimento e fornecer 

uma dieta adequada. Ao mesmo tempo, existem ervas daninhas, pragas e 

doen9as das plantas competindo com os seres humanos pelos recursos ali- 

Agricultura dos Estados Unidos, Washington, DC, 2 Dec. 1992. 
(4) Esta subse9ao foi resumida da exposi9ao de Ray Eid, consultor da vice-presidencia da Du 

Pont-Ag Chemicals, Wilmington, DE, em USDA Agriculture Outlook '93 Conference. 
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mentares, e o publico cada vez mais se preocupa com o uso de agroquimi- 

cos. 

Os agroquimicos representam um recurso importantissimo, que per- 

mitiu aos agricultores fornecer aos americanos alimentos saudaveis, em 

abundancia e a baixo pre90. Hoje em dia, o publico exige mais do agribusi- 

ness. Essencialmente, as pessoas querem que este garanta que a qualidade 

de vida e as praticas salutares para o meio ambiente sejam partes intnnsecas 

do sistema agricola no pais. A sociedade requer a garantia de que a agricul- 

tura seja sustentavel, alimente as pessoas no presence e preserve a terra para 

as gera96es futuras. 

A Divisao de Produtos Agncolas da Du Pont tern uma visao holistica 

da agricultura sustentavel, na qual a agricultura e produtiva, socialmente 

aceitavel, economicamente viavel e salutar para o meio ambiente. Esses 

quatro componentes trabalham e desenvolvem-se juntos, para obter um 

sistema equilibrado e sustentavel no ambito das unidades agncolas, do pais 

e do mundo. O papel da ciencia e tecnologia e produzir tecnologias para 

ajudar os agricultores a equilibrar a produce, a economia, a qualidade de 

vida e o meio ambiente, incluindo praticas de cultivo, variedades de cultu- 

ras, inimigos naturais, diagnosticos, biotecnologia, agroquimicos, sistemas 

biologicos e sistemas especialistas. 

Para a Du Pont, os agroquimicos, como por exemplo os herbicidas 

sulfonylurea, sao vitais para se obter uma agricultura sustentavel. Entretanto, 

a Du Pont tambem acredita que as parcerias tern importancia fundamental 

na obten9ao da agricultura sustentavel por meio de melhores usos da ciencia 

e tecnologia. Ha dois anos, a Du Pont instituiu o Environmental Respect 

Award, o primeiro programa nacional que premia quern se dedica a ativida- 

des agncolas de modo a proteger o meio ambiente mas tambem a estabele- 

cer novos e melhores padroes de armazenamento e manejo de praguicidas. 

Este ano, a Du Pont introduziu o "No-Till Neighbors Program", para dar aos 

agricultores a oportunidade de ensinar seus colegas a administra9ao de resi- 

duos e as tecnicas conservacionistas de plantio direto. Recentemente, em 

coopera9ao com o Departamento de Agricultura, a Agenda de Prote9ao 

Ambiental e diversas institui96es de pesquisa e prote9ao ao meio ambiente, 

a Du Pont lan90U um grandiose projeto de demonstra9ao e educa9ao sobre 

agricultura sustentavel em seus estabelecimentos agncolas da costa oriental 
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de Maryland, as Remington Farms. Esses sao exemplos do empenho da Du 

Pont para desenvolver parcerias proveitosas com outros participantes de 

sistemas agricolas, a fim de trabalharem juntos pelo beneficio geral da agri- 

cultura, da sociedade e do planeta como um todo. 

Perspectiva do Gientista Social 

Segundo a Dra. Cornelia Flora, a qualidade de vida associada a agri- 

cultura sustentavel nao e apenas a soma dos niveis de satisfa9ao dos mem- 

bros da familia de cada unidade agncola, mas o produto da interagao entre 

varios empreendimentos da unidade produtiva/5^ Quer a unidade agncola 

seja composta por um individuo, uma familia ou uma grande empresa, a 

qualidade de vida e o produto das intera9oes entre os produtores, as redes 

de insumos das quais eles dependem, as redes distribuidoras de seus produ- 

tos e os subprodutos como residues e polui9ao. A compreensao das intera96es 

que afetam a qualidade de vida requer um enfoque sobre os valores huma- 

nos, a economia e o poder politico. Os valores e o poder determinam o que 

se define como qualidade de vida, bem como quern faz essa defini9ao. 

Talvez a qualidade de vida em um sistema de produ9ao sustentavel 

pudesse set definida como a situa9ao de uma fazenda patronal {corporate 

farm) altamente lucrativa, que minimiza os insumos toxicos e adota medidas 

para reduzir os riscos ao meio ambiente. O solo poderia ser conservado e 

enriquecido, e os poucos empregados permanentes poderiam ser bem re- 

munerados e sentir-se satisfeitos. Contudo, se nao forem ressaltadas as im- 

plica96es para as comunidades rurais, o sistema nao sera sustentavel. E 

precise levar em conta os impactos dos sistemas de produ9ao alternativos 

sobre a comunidade, definidos em termos das intera96es entre as pessoas da 

regiao. Os operadores das fazendas patronais {corporate farms) sao menos 

propensos a fazer aquisi96es na regiao onde se situam seus estabelecimen- 

tos, ao contrario dos donos de unidades agricolas que moram na propria 

localidade. O volume de compras mais baixo reduz as intera96es comerciais 

locais e resulta em um numero menor de residentes em unidades agricolas 

proporcionando a lideran9a para o desenvolvimento de sua comunidade. 

(5) Esta subse9ao foi resumida da exposigiao da Dra. Cornelia Flora, professora de sociologia rural, 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, em Agriculture Outlook '93 
Conference, do USDA. 
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A distribuigao do poder em ambito local e um aspecto digno de 

consideragao. A desigualdade na distribuigao de recursos tende a gerar es- 

truturas de classe diferenciadas. Essa diferenciagao implica pouca esperanga 

de mobilidade social para individuos com relativamente poucos recursos, 

enquanto os que detem a maioria dos recursos mantem seu privilegio prote- 

gendo as oportunidades de consumo privado por meio da minimizagao do 

investimento coletivo local em escolas e saude publica. Tambem e impor- 

tante ter em vista o controle do acesso a instalagoes de processamento e 

comercializagao. Se o produtor nao estiver integrado a redes verticais, nao 

pode produzir algo diferente do que demanda aquele que beneficiara seu 

produto. 

A qualidade de vida da margem a uma ampla gama de consideragoes, 

que vao muito alem das praticas agncolas salutares para o meio ambiente. 

Porem, para que mais sistemas agncolas sustentaveis sejam introduzidos e 

adotados, 6 imperativo levar em conta as questoes sobre a qualidade de 

vida, e esta extrapola a familia e a comunidade agricola, atingindo as estru- 

turas e politicas economicas e abrangendo as forgas que produzem grandes 

impactos globais em nossas vidas. 

Perspectiva das Politicas Publicas 

A principal diretriz publica para a agricultura americana ao longo de 

todo este seculo foi apoiar o processo de desenvolvimento industrial/6^ O 

processo de industrializagao exigiu que mais mao-de-obra afluisse para as 

fabricas e que a renda do consumidor nao comprometida em seu orgamento 

basico fosse usada para comprar o que as fabricas produziam. Na virada do 

seculo, uma grande proporgao da forga de trabalho americana estava empre- 

gada na agricultura, e boa parte da renda dos consumidores era gasta em 

alimentos e fibras. 

Era precise tornar a agricultura mais eficiente para reduzir seu onus 

sobre as rendas dos consumidores, e liberar os agricultores e suas familias 

para trabalhar nas fabricas e escritorios de uma economia industrial. Os 

programas governamentais para a agricultura, inclusive as pesquisas e edu- 

(6) Esta subse9ao foi resumida da exposi9ao do Dr. John Ikerd, professor de economia agricola da 
University of Missoury, Columbia, em Agriculture Outlook '93 Conference, do USDA. 
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cagao financiadas pelo poder publico, concentraram-se no aumento da pro- 

dutividade agricola para atender a diretriz publica da industrializa9ao. As 

pesquisas e a educagao financiadas pelo poder publico tinham como finali- 

dade desenvolver novas tecnologias que pudessem aumentar a produtivida- 

de substituindo a mao-de-obra agncola e a gestao pelos agricultores pela 

mecaniza9ao e os insumos comerciais. 

A agricultura cumpriu seu objetivo publico no seculo XX. As fabricas 

e escritorios foram supridos de trabalhadores, as despesas com alimenta9ao 

diminuiram. Ha um seculo, o censo de 1890 indicava que aproximadamente 

22 milhoes de pessoas (40% da popula9ao) viviam em unidades agncolas. 

Passados cem anos, essa fatia diminuiu para apenas 4,6 milhoes de pessoas 

(menos de 2% da popula9ao americana total). A produ9ao de alimentos 

provavelmente absorvia cerca de 50% dos recursos do pais em 1890, se 

considerarmos os recursos de transporte e comercializa9ao juntamente com 

os da produ9ao agricola. Um seculo depois, o custo da alimenta9ao onera 

menos de 12% da renda do consumidor medio. 

Os agricultores recebem aproximadamente apenas 20 centavos de 

cada dolar gasto em alimentos. O resto vai para os outros elos da cadeia de 

comercializa9ao. Alem disso, os agricultores recebem liquido somente cerca 

da metade de seu faturamento bruto, ou 10 centavos de cada dolar que os 

consumidores gastam em alimentos. Os outros 10 centavos sao usados no 

pagamento de insumos comprados, inclusive aluguel, mao-de-obra contrata- 

da e juros sobre emprestimos. Dos gastos totais dos consumidores, incluindo 

alimentos e todos os demais itens, a fatia dos agricultores representa menos 

de 1,5%. 

No que respeita as propriedades agricolas, sobra relativamente pouco 

a ser extraido dos custos dos alimentos para beneficiar a sociedade ou os 

agricultores. O lucro dos agricultores nas decadas passadas foi obtido princi- 

palmente por meio da ado9ao de novas tecnologias redutoras de custos. 

Entretanto, a medida que diminui o hiato entre custos crescentes de insu- 

mos e declinio de pre90s, torna-se ainda mais vicioso o ciclo de lucros 

decrescentes, ado9ao de tecnologia, lucros em crescimento, expansao da 

produ9ao, queda dos pre90s e volta dos lucros decrescentes. 

A sociedade parece agora estar impondo a agricultura um novo e mais 

amplo objetivo: desenvolver sistemas de produ9ao de alimentos e fibras que 
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sejam eficientes e produtivos, mas tambem seguros para o meio ambiente, 

viaveis em termos economicos e proveitosos para a sociedade. As politicas 

governamentais do future tern de levar em considera9ao a qualidade de vida 

das pessoas que trabalham e moram nas comunidades rurais, bem como da 

sociedade como um todo, enquanto consumidores e ocupantes do ambiente 

natural. 

Agricultura Sustentavel e Qualidade de Vida 

A Forga-Tarefa para a Agricultura Sustentavel e Qualidade de Vida 

desenvolveu-se como parte de um projeto nacional do SARE em 1991. Ela 

incluia cientistas das areas de sociologia, economia, desenvolvimento comu- 

liitario e agronomia. Estavam no grupo ainda um agricultor, dois consultores 

privados e dois representantes de organizagoes privadas sem fins lucrativos. 

As Pessoas, a Agricultura e o Meio Ambiente 

Segundo a forga-tarefa para a qualidade de vida do SARE, os sistemas 
(7) 

de produ^ao agncola sao complexes e dinamicos. A sustentabilidade re- 

quer um metodo de tomada de decisoes que considere as unidades agrico- 

las, as familias e as comunidades como componentes de sistemas ecologicos 

compartilhados. Acredita-se que o melhor modo de proteger o meio am- 

biente no que concerne a agricultura e ter pessoas que o entendem e se 

preocupam com ele morando nas terras ou em comunidades rurais associa- 

das da regiao. De modo semelhante, a conserva^ao do solo demanda que 

vivam nas unidades agncolas pessoas dispostas e habilitadas a cuidar da 

terra. 

(7) Esta subse9ao foi resumida de U.S., Department of Agriculture, Sustainable Agriculture 
Research and Education Program, Sustainable Agriculture Quality of Life Task Force. 
Sustainable agriculture and quality of life, 1992. A For9a-Tarefa contou como membros: Fred 
Kirschenmann (Northern Plains Sustainable Agriculture Society, Windsor, ND), Jerry Wade 
(University of Missouri-Columbia), Jerry Dewitt (Iowa State University, Ames), Oran 
Hestermann (Michigan State University, East Lansing), Marty Strange (Center for Rural Affairs, 
Walthill, NE), Jackie Langston (Research Triangle Park, NC), Cornelia Flora (Virginia 
Polytechnic Institute and State University, Blacksburg), John Allen (University of Nebraska, 
Lincoln), Sonya Salamon (University of Illinois-Urbana), Jim McNelly (St. Cloud, MN), Fee 
Busby (Winrock International, Morrilton, AR), John Ikerd (University of Missouri-Columbia), 
Don van Dyne (University of Missouri-Columbia e Patrick Madden (Glendale, CA). 
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As obras de Wendell Berry tratam amplamente das redoes entre as 

pessoas, a qualidade de vida e a agricultura sustentavel.(BERRY, 1990, p. 

147) Em sen recente livro de cnsaios, What are people for?, esse autor afirma: 

V agricultura, para permanecer produtiva, tem de preservar a terra, bem como a 

fertilidade e saude ecologica da terra; ou seja, a terra precisa ser bem usada. 

Portanto, hd mats um requisito: para que a terra seja bem usada, as pessoas que a 

usam devem conhece-la bem, estar muito motivadas para fazer bom uso dela, saber 

como usd-la, ter tempo para usd-la do modo correto e ter recursos para explorar 

essa terra como convem" A oportunidade de ter pessoas instruidas, com atitu- 

de de proprietarias, senso de capacidade e independencia morando nas 

terras agncolas e um requisito primordial para se obter a agricultura susten- 

tavel. 

Desenvolvimento Economico Sustentavel 

As estrategias de desenvolvimento economico das comunidades pas- 

sam hoje em dia por mudan9as que se harmonizam com a agricultura sus- 

tentavel. As estrategias de recrutamento na industria estao dando lugar a 

politicas que privilegiam o crescimento com recursos locais (growth-from- 

within policies), e isso se coaduna com as teorias empresariais de Reich e 

outros, que incluem investimento em empreendedores dentro da comuni- 

dade para criar pequenas empresas e fortalecer a economia local.(TOF- 

FLER, 1990) Projetos de compradores-fornecedores locais reduzem os 

riscos associados a saida de recursos fiscais das comunidades, substituindo 

as importagoes por bens e servi^s produzidos na propria regiao. Enquanto 

as grandes corpora96es e filiais transferem suas instala96es em busca de 

mao-de-obra barata, os esfor90s para atrair essas empresas sao vistos, cada 

vez mais, como uma estrategia dispendiosa e ineficaz para o desenvolvimen- 

to economico. Atrair grandes companhias pode proporcionar muitos empre- 

gos, porem estes, com freqiiencia, sao mal remunerados e, por vezes, 

instaveis. Os profissionais da area de desenvolvimento economico estao 

come9ando a concentrar seus esfor9os para melhorar a qualidade dos empre- 

gos, e nao aumentar sua quantidade. 

A agricultura sustentavel reflete uma politica do tipo growth from 

within aplicada ao desenvolvimento economico rural. E uma estrategia que 

toma por base o patrimonio, valorizando e aprimorando o capital humano 
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com ciclos de educa9ao, mais inovagao, mais investimento, mais valor, mais 

oportunidades de emprego e eleva^ao dos salaries. E uma alternativa ao 

modelo do agribusiness, de salaries baixos, importancia cada vez menor da 

instru9ao, comunidades rurais decadences e declinio geral da qualidade de 

vida.(REICH, 1991, p. 35-52) 

Novas Realidades da Administragao 

A medida que as empresas americanas foram enfrentando os desafios 

de manter a competitividade nos mercados globais, as estrategias adminis- 

trativas foram mudando. O modelo de produ9ao centralizada, grande volu- 

me e unidades padronizadas com pouca flexibilidade funcionou a contento 

no passado; contudo, nos ultimos dez anos, cerca de dois ter90S dos novos 

empregos gerados fora de estabelecimentos agncolas estavam associados a 

pequenas empresas. Um estudo recente da National Science Foundation 

constatou que as pequenas empresas produzem 24 vezes mais inova96es por 

dolar investido em pesquisa do que as empresas de grande porte.(STEIN, 

1991) 

Reich revelou que a competi9ao em nivel mundial comprime os lu- 

cros sobre produtos caracterizados pela uniformidade, rotina ou padroniza- 

9ao.(REIGH, 1991) Os ganhos mais vultosos concentram-se em empresas 

que fazem uso intensive do conhecimento, que resolvem problemas para os 

clientes ou suprem necessidades sociais. As grandes empresas precisam 

passar por um processo de downsizing e descentralizar-se em unidades me- 

nores e mais flexiveis. Toffler indica que dentro em breve uma nova tecno- 

logia, nao diretamente baseada em atividades humanas, produzira o maior 

impacto sobre o desenvolvimento economico e criara um novo sistema de 

riqueza.(TOFFLER, 1990) Como os negocios estao se afastando de muitos 

dos principios que se desenvolveram com o modelo do agribusiness, a agri- 

cultura convencional tambem precisa mudar. Tern de investir ativamente 

no ser humano, nas qualifica96es administrativas e na instru9ao. A agricultu- 

ra sustentavel ressalta a eqliidade, a capacidade para agir e os niveis eleva- 

dos de habilidades administrativas, e esta em sintonia com as tendencias do 

mundo dos negocios. O crescente conhecimento necessario para administrar 

recursos com metodos sustentaveis aponta para o exito de unidades agnco- 

las de porte menor, que permitem ao administrador permanecer pessoal- 
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mente ligado a ecossistemas e empreendimentos diversificados. As estrate- 

gias da agricultura sustentavel oferecem oportunidades para proprietarios 

locals, administra9ao participante e comprometimento de longo prazo com a 

comunidade local. Altos niveis de qualifica^o como agricultor elevam os 

retomos para os administradores e trazem maior lucratividade para os esta- 

belecimentos que praticam a agricultura sustentavel. A explora9ao agricola 

torna-se lucrativa para os agricultores e para as comunidades rurais, pois 

mais dolares permanecem na propria comunidade. 

Implica95es 

O bem-estar das comunidades rurais e essencial para o bem-estar 

future dos Estados Unidos. Uma economia rural viavel pode usar os recur- 

sos existentes da terra e dos agricultores experientes para proporcionar um 

forte componente agncola a comunidade rural, fornecendo materias-primas 

e oportunidades para empreendimentos e empregos de valor adicionado na 

propria regiao. A popula9ao urbana tambem e beneficiada com uma econo- 

mia rural sustentavel e possante, nao so devido a melhor qualidade dos 

recursos naturais e dos generos alimenticios, mas tambem em fun9ao do 

apoio de fortes parceiros da zona rural para atenuar as pressoes urbanas da 

migra9ao de desempregados ou subempregados. 

Sabe-se que diferentes sistemas agncolas trazem conseqliencias dife- 

rentes para as comunidades e a qualidade de vida respectiva. A agricultura 

sustentavel fundamenta-se no conhecimento da terra e da ecologia que 

mantem a produ9ao de alimentos e fibras. O ponto forte desse metodo esta 

na capacidade intelectual humana de trabalhar com a natureza e manter a 

produtividade. Ele capacita os agricultores e as comunidades a fortalecer as 

economias locals com base em pessoas e nao em recursos fiscais. A adminis- 

tra9ao de recursos para elevar a dignidade do trabalho e melhorar a qualida- 

de de vida esta fortemente relacionada ao conhecimento e produtividade 

resultantes, constituindo a melhor estrategia para manter a agricultura pro- 

dutiva e preservar a base de recursos naturais em nome da eqilidade entre 

gera96es. 
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Uma Filosofia de Pesquisa, Educacjao e Politica Agricola para 

o Seculo XXI 

O presente conceito de agricultura sustentavel requer viabilidade de 

um modelo de unidade agncola do tipo family farm no seculo XXL Os 

atributos estruturais desse modelo sao: 

- a unidade agricola e operada pelo proprietario; 

- os dias de trabalho da mao-de-obra contratada nao excedem os dos mem- 

bros da familia de agricultores; 

a unidade agricola e, em geral, uma sociedade de, no maximo, tres familias; 

a unidade agricola e estruturada como uma relate conjunta entre admi- 

nistradores e trabalhadores; 

- a unidade agricola e diversificada; 

- ha enfase no uso de recursos obtidos na propria unidade produtora; 

- comumente, a tomada de decisoes realiza-se no proprio local e em tempo 

real; 

/Q\ 
- existe um conjunto diversificado de posturas empresariais. 

As posturas empresariais associadas a esse modelo abordam o tipo de 

sistema de produ^o, objetivos economicos, objetivos concernentes a quali- 

dade ambiental, objetivos de conserva9ao dos recursos naturais e objetivos 

de qualidade de vida, 

Os atributos estruturais da unidade agricola familiar do seculo XXI 

sao muito diferentes dos possufdos pelas grandes exploragoes agricolas pa- 

tronais e pelas part-time farms, que sao, ambas, numerosas atualmente. Se 

esses tres tipos distintos de explora9ao agricola forem apontados como op96es 

viaveis para a agricultura americana no seculo XXI, precisarao de iniciativas 

distintas nas areas de pesquisa, educa9ao e politicas agricolas, voltadas espe- 

cificamente para cada tipo de sistema. Isso contrasta com o que ocorreu nos 

ultimos 50 anos, pois neste periodo as pesquisas, educa9ao e politicas agrico- 

las no pais resultaram sobretudo em um unico sistema de agricultura: o 

(8) Baseado em STRANGE, Family fanning, op. at. 
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modelo convencional de grande escala, ou do agronegocio industrial. Para se 

obter uma agricultura na qual prosperem tipos alternativos de sistemas 

agricolas, e preciso implementar, para cada tipo, iniciativas de politica agri- 
(9) 

cola e programas direcionados de pesquisa e educa^ao. 

Gonclusao 

As novas coalizoes entre agricultores, pecuaristas, organizagdes priva- 

das sem fins lucrativos, agribusiness, governo e meio academico deram nova 

enfase a qualidade de vida como um ponto de enfoque para a agricultura 

sustentavel. Esses esforgos estao comegando a catalisar interagdes entre os 

componentes sociais e biofisicos das ciencias ligadas a area. Em 1993, o 

SARE realizou o primeiro de uma serie de seminaries regionais destinados a 

auxiliar a integragao das questdes relacionadas a qualidade de vida a iniciati- 

vas de politica agncola, pesquisas e educagao voltadas para o sistema de 
v 

agricultura sustentavel. No entanto, para que isso tenha um impacto de 

vulto sobre a agricultura americana, o SARE tera de continuar a promover a 

filosofia do envolvimento significativo de agricultores e pecuaristas progres- 

sistas em todas as atividades ligadas a legislagao, pesquisa e educagao agnco- 

la. O papel dos agricultores e criadores progressistas nessas areas deve 

incluir o desenvolvimento de politicas agricolas, a tomada de decisdes com 

respeito ao modo como sao alocados os recursos, a participagao ativa em 

programas de pesquisa e educagao e o desenvolvimento de regulamentagao 

das atividades de supervisao. Esses papeis nao apenas garantirao a inclusao 

das questdes concernentes a qualidade de vida no ambito da agricultura 

sustentavel, mas tambem reestruturarao a agricultura americana e devolve- 

rao ao agricultor, no seculo XXI, o papel de produtor de alimentos, ragdes e 

fibras, gestor de nossos recursos naturais e lider-cidadao eminente no 

pais.(THOMPSON, 1991, p. 64-74) 
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