
A AGRICUITURA 

AITERMATIVA: UMA VISAO 

HISTORIC A 

Eduardo Ehlers 

Resume Abstract 

Este artigo discute a evolugao da chamada 
agricultura alternativa nas ultimas seis decadas. 

Procura mostrar a origem de suas principals 
vertentes, biodinamica, organica, biologica e 

natural, seu fortalecimento na decada de 70 como 
oposigao a agricultura convencional e o recente 

interesse que suas praticas tem provocado no 
meio cientffico agronomico, principalmente nos 

E.U.A. 

This article discusses the evolution of so-called 
"alternative agriculture" in the last six decades. It seeks to 
show the origin of its main tendencies, "biodinamic", 
"organic", "biological" and "natural", its strength as an 
oposition to the conventional agriculture of the 1970s and 
the recent interest that its practices have provoked within 
the oficial scientific agronomic community, mainly in the 
US. 
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AGRICULTURA ALTERNATIVA 

1. Os Movimentos Rebeldes 

Na passagem do seculo XX predominava no setor produtivo e na 

comunidade agronomica o otimismo diante das teorias de Justus von Lie- 

big, que introduziu a pratica da aduba9ao quimica na agricultura. Nem 

mesmo as descobertas de Louis Pasteur no campo da microbiologia, que 

permitiram comprovar a importancia de determinados organismos vivos na 

decomposigao da materia organica e nos processes de fixa^o biologica de 

nitrogenio, abalaram as convicgoes sobre o quimismo de Liebig. E o enfo- 

que "biologico" foi praticamente esquecido. 

Na decada de 20 surgiam, quase simultaneamente, alguns movimen- 

tos contrarios a aduba9ao quimica que valorizavam o uso da materia organica 

e de outras praticas culturais favoraveis aos processos biologicos. Esses mo- 

vimentos "rebeldes" podem ser agrupados em quatro grandes vertentes. Na 

Europa tem-se: a agricultura biodinamica, iniciada por Rudolf Steiner 

em 1924; a agricultura organica, cujos principios foram fundamentados 

entre os anos de 1925 e 1930 pelo pesquisador ingles Sir Albert Howard e 

disseminados, na decada de 40, por Jerome Irving Rodale nos E.U.A.; e a 

agricultura biologica, inspirada nas ideias do SU190 Hans Peter Mliller e 

mais tarde difundida, na Fran9a, por Claude Aubert. A outra vertente, a 

agricultura natural, surgiu no Japao a partir de 1935 e baseava-se nas 

ideias de Mokiti Okada. 

Existem ainda outras designa96es como: metodo Lemaire-Boucher, 

permancultura, agricultura ecologica, agricultura ecologicamente 

apropriada, agricultura regenerativa, lozv-input agriculture, renovavel, 

sunshine, mazdaznan, macrobiotica (BOERINGA, 1980) etc..., que sao va- 

riantes das quatro vertentes citadas ou denomina96es recentes de uso muito 

restrito. Ou ainda, agroecologia, uma disciplina cientifica que estuda os 

agroecossistemas, mas que, a partir dos anos 80, nos E.U.A. e na America 

Latina, passou a ser empregada para designar uma pratica agricola propria- 

mente dita. 

Margareth Merrill em seu estudo sobre a historia da Eco-Agricultu- 

ra, considera que as raizes destes movimentos sao encontradas em trabalhos 

cientificos que datam do final do seculo passado. Merrill (1983) destaca a 

obra de Charles Darwin, The Formation of Vegetable Mould through the Action j)f 
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Worms, with observations on their Habits publicada em Londres, em 1881, na 

qual foi ressaltada a importancia das minhocas na produ9ao do humus vege- 

tal. Quatro anos depois, A. B. Frank apresentou a comunidade cientifica, 

tambem em Londres, os resultados de suas pesquisas com micorrizas, ou 

raizes fungicas, isto e, urn sistema de raiz infectada, emergindo das radice- 

las de uma semente vegetal. As micorrizas melhoram a abso^ao mineral 

pelas plantas verdes, que possuem, geralmente, um sistema de prote9ao 

para impedir que o fungo cause dano as radicelas (PELGZAR et alii, 1980). 

Tanto o emprego de minhocas como a inocula9ao com micorrizas se torna- 

riam, mais tarde, praticas recomendadas pelas vertentes dissidentes. 

Os trabalhos de Darwin e Frank suscitaram a curiosidade e a investi- 

ga9ao de outros pesquisadores das ciencias agronomicas. Como conseqilen- 

cia, surgiram, no inicio do seculo XX, duas contribui96es fundamentais: Soil 

Fertility and Permanent Agriculture, de C.G. Hopkins (Boston, 1910), e Far- 

mers of Forty Centuries, de R. H. King (Londres, 1911), entao chefe da 

Divisao de Manejo de Solos do USDA. O livro de Hopkins e um relate 

sobre os resultados obtidos em pesquisas com diferentes praticas de manejo 

de solos. Por seu lado, King, apos visitar a China, a Korea e o Japao, descre- 

ve suas observa96es a respeito das praticas agncolas orientais, dando grande 

destaque a algumas tecnicas de reciclagem de material organico (YOUNG- 

BERG, 1984). King tambem questiona ate que ponto as praticas utilizadas 

pelos agricultores norte-americanos possibilitariam a manuten9ao dos niveis 

de fertilidade e produtividade para as gera96es futuras, pois, na sua opiniao, 

estas praticas eram extremamente predatorias (PARR & HORNICK, 1992). 

Em Farmers of Forty Centuries, King afirmava que os paises orientais 

vinham conseguindo, ha varios seculos, manter uma agricultura permanente 

e sustentavel capaz de suprir as necessidades de vastos contingentes popu- 

lacionais. A chave desta agricultura era a constante e extensiva reciclagem 

de materials organicos das mais variadas fontes. Alem de elevar a produtivi- 

dade, a reciclagem de materials organicos reduzia os processes de erosao e as 

perdas de nutrientes (PARR & HORNICK, 1992). 

Margaret Merrill considera que os fundamentos cientificos da "eco- 

agricultura" foram formulados pelo trio Darwin, Frank e King. Ja Garth 

Youngberg coloca Sir Albert Howard no lugar de Frank. Mas, apesar da 

enfase atribuida a estes autores, e com o surgimento dos movimentos "rebel- 
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des" iniciados por Steiner, Howard e Okada, na decada de 20, e Miiller, na 

decada de 30, que se tem indicios mais evidentes de que duas "correntes" 

de pensamento distintas estavam sendo geridas dentro do saber agronomi- 

co. Talvez a principal contribuigao destes autores, especialmente Sir Albert 

Howard, tenha sido a sistematizagao dos principios basicos da chamada 

Primeira Revolu9ao Agncola, quais sejam: a rota^o de culturas e a fusao 

da produgao animal e vegetal, praticas que assumiriam um papel' crucial na 

fundamenta^ao das principals vertentes rebeldes. Nos anos 70, o conjunto 

destas vertentes passaria a ser chamado de "agricultura alternativa" 

1.1. A "Agricultura Biodinarnica" 

Em 1924, o filosofo austnaco Rudolf Steiner (1861-1925), criador da 

Antroposofia/1^ proferiu, na Fazenda Koberwitz, proxima a Breslau (atual 

Polonia), um ciclo de "oito conferencias sobre agricultura". O conteudo 

deste curso deu origem a um sistema de produgao que, mais tarde, seria 

denominado "agricultura biodinamica" Rapidamente, a biodinamica expan- 

diu-se por varies paises na Europa e nos EUA, mas foi na Sui9a e na 

Alemanha que ganhou maior expressao, tornando-se uma das principals 

vertentes dissidentes do padrao convencional (KOEPF etalii, 1983). 

A partir de 1922, agricultores de diversos pontos da Europa procura- 

ram Steiner para pedir conselhos sobre problemas que vinham enfrentando 

em suas lavouras. Segundo Koepf, "antigamente, podia-se cultivar e colher 

alfafa num mesmo campo durante ate 30 anos" sendo que nos anos 20 "devia 

considerar-se feliz o agricultor que conseguisse manter a cultura durante 4 ou 5 

anos". Alem da reduce do periodo de utiliza9ao de um campo de cultivo, 

atentavam os agricultores para a decadencia qualitativa das sementes, que 

outrora podiam ser reutilizadas a partir das suas proprias colheitas, mas agora 

viam-se fo^ados "a introduzir novos cultivares em penodos cada vez menores." 

Finalmente, apresentavam a Rudolf Steiner questoes ligadas ao aumento da 

incidencia de doen9as nas plantas cultivadas e nos animals (KOEPF et alii, 

1983, p. 11). 

(1) A Giencia Espirituai Antropos6fica, ou Antroposofia, t um movimento filosofico com 
manifesta96es em diferentes campos, tais como a pedagogia, a medicina, a farmacologia e a 
agricultura. 
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Estimulado por tais indaga96es, Steiner empenhou-se no prepare de 

um curso agncola que resultou, em 1924, nas ja mencionadas "oito confe- 

rencias sobre agricultura" (STEINER, 1993). Neste curso, o filosofo salien- 

tou a importancia da manuten^ao da qualidade dos solos para a sanidade das 

culturas vegetais. Apontou tambem sol^oes praticas para o tratamento do 

solo, do esterco e, particularmente, para o preparo de aditivos para a aduba- 

9ao que visavam reestimular as "for9as naturals11 dos solos, Estes aditivos 

ficaram conhecidos como "preparados biodinamicos" (STEINER, 1976; 

KOEPF et alii, 1983). 

O passo seguinte, apos o encontro em Koberwitz, foi a execu9ao 

pratica das propostas de Steiner. Ainda durante o curso de agricultura, foi 

criado o Cfrculo Experimental de Agricultores Antroposoficos que 

empenhou-se na pesquisa e difusao dos principios e praticas biodinamicas. 

Este grupo passou a envolver um numero crescente de interessados, culmi- 

nando com a forma9ao, na Alemanha, do movimento biodinamico que, em 

breve, estendeu-se pela Austria, Sui9a, Italia, Inglaterra, Fran9a, paises nor- 

dicos e E.U.A. (PFEIFFER, 1938). 

Crescia tambem o numero de consumidores interessados em adquirir 

produtos obtidos pelo metodo biodinamico. Em 1934, havia sido fundada, 

na Alemanha, a "Cooperativa Agncola Demete?', iniciativa que visava aten- 

der os consumidores interessados em alimentos com melhor qualidade nu- 

tritiva e cujo processo produtivo nao afetasse o equilibrio paisagfstico e 

ecologico do ambiente. Estes produtos passaram a set comercializados com 

a marca Demeter (KOEPF etalii, 1983). 

Em 1939, Ehrenfried E. Pfeiffer, um dos principals responsaveis pela 

consolida9ao das ideias de Steiner e autor de diversos trabalhos e pesquisas 

sobre o metodo biodinamico, transferiu-se para os E.U.A., onde desenvol- 

veu o Biochemical Research Laboratory em Spring Valley, Nova York. Neste 

mesmo penodo, na Europa, o movimento biodinamico ficou praticamente 

paralisado em fun9ao da Segunda Guerra Mundial. O governo alemao che- 

gou a perseguir seus integrantes, pois, assim como varias outras manifesta- 

96es socials, tinham ideias distintas do regime nazista. Em 1941, o Girculo 

Biodinamico renomeado Liga para a Agricultura Biodinamica, foi fe- 

chado pelo governo alemao e, so apos 1945, as atividades foram retomadas 
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por meio do restabelecimento de antigos contatos, organiza9ao de cursos e 

palestras, publica96es de trabalhos e periodicos, alem da cria9ao de algumas 

fazendas experimentais em diferentes paises (KOEPF eta/ii, 1983). 

A principal meta do movimento biodinamico e a difusao da ideia de 

que a propriedade agncola deve ser entendida como um organismo. Para 

Koepf, e dificil definir em poucas palavras o que e a agricultura biodinami- 

ca, mas pode-se afirmar que a atividade agncola "alcanga sua verdadeira 

essencia, na melhor acepgdo da palavra, quando pode ser compreendida como uma 

especie de individualidadepor st (...) e cada fazenda deveria, em prindpio, aproxi- 

mar-se desta condigdo " (KOEPF etalii, 1983, p. 34). 

Alem do principio citado por Koepf, as propriedades orientadas por 

este sistema adotam as seguintes praticas: (a) a intera9ao entre a produ9ao 

animal e a produ9ao vegetal; (b) o respeito ao calendario biodinamico", 

que indica as melhores fases astrologicas para a semeadura e demais ativida- 

des agncolas; (c) a utiliza9ao de preparados biodinamicos, compostos li- 

quidos elaborados a partir de substancias minerals, vegetais e animais, que 

visam reativar as for9as vitais da natureza; (d) "a obtengdo do composto, 

plantagdo de cercas-vivas, e outras medidas paisagfsticas, aproveitamento mdximo 

das leguminosas, inclusive em culturas mistas como cereais, adubagdo verde, cultivo 

de ervas e seu emprego na forragem, culturas de bordadura e vizinhanga, protegdo 

das aves, culturas pioneiras nas terras pobres, culturas secunddrias ou de inverno, 

estabulagdo sadia, concentrados de produgdo propria mediante secagem de plantas 

forrageiras tenras por ar quente, reflorestamento nos moldes naturals, e diversas 

praticas relativasacamposepastagens"(KOEPF, 1983, p.13). 

1.2. A "Agricultura Organica" 

A obra do pesquisador ingles Sir Albert Howard foi o principal 

ponto de partida para uma das mais difundidas vertentes alternativas, a 

agricultura organica. Entre os anos de 1925 e 1930, Howard dirigiu, em 
✓ 

Indore, India, o Institute of Plant Industry, onde realizou varios estudos sobre 

compostagem e aduba9ao organica. Mais tarde, publicou obras relevantes 

como Manufacture of Humus by Indore process, em 1935, e, em 1940, An 

Agricultural Testament, uma das mais relevantes referencias bibliograficas 

para pesquisadores e praticantes do modelo organico (YOUNGBERG, 
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1984). Robert Rodale, por exemplo, considera Howard o pai da agricultu- 

ra organica (YOUNGBERG, 1976). 

Em 1905, Howard come^u a trabalhar na esta^o experimental de 

Pusa, na fndia, e observou que os camponeses Hindus nao utilizavam fertili- 

zantes quimicos, mas empregavam diferentes metodos para reciclar os ma- 

teriais organicos. Howard percebera tambem que os animais utilizados para 

tra9ao nao apresentavam doen9as, ao contrario dos animais da esta9ao expe- 

rimental, onde eram empregados varios metodos de controle sanitario. Intri- 

gado, Howard decidiu montar um experimento, de 30 hectares, sob 

orienta9ao dos camponeses natives e, em 1919, declarou que ja sabia como 

cultivar as lavouras sem utilizar insumos quimicos (BONILLA, 1992). 

"Seu sistema partia basicamente do reconhecimento de que o fator 

essencial para a eliminagdo das doengas em plantas e animais era 

a fertilidade do solo. Para atingir seu objetivo ele criou o chamado 

processo "Indore" de compostagem, desenvolvido entre 1924 e 1931, 

pelo qual os restduos da fazenda eram transformados em humo, que 

aplicado ao solo em epoca corweniente, restaurava a fertilidade por 

um processo biologico natural" (BONILLA, 1992, p. 16) 

Em suas obras, alem de ressaltar a importancia da utiliza9ao da mate- 

ria organica nos processes produtivos, Howard mostra que os solos nao 

devem ser entendidos apenas como um conjunto de substancias, tendencia 

proveniente da quimica analitica, pois nele ocorrem uma serie de processes 

vivos e dinamicos essenciais a saude das plantas. Seguindo esta mesma 

linha, Lady E. Balfour fundou a Soil Association, que ajudou a difundir as 

ideias de Howard pela Inglaterra e por outros paises de lingua inglesa. Em 

1943, Lady Balfour publicava The Living Soil, refor9ando a importancia dos 

processos biologicos no solo. 

A recep9ao do trabalho de Howard, dentre seus colegas ingleses, foi 

pessima, sendo inclusive hostilizado em uma palestra proferida na Universi- 

dade de Cambridge, em 1935, quando regressava do oriente (BONILLA, 

1992). Afinal, suas propostas eram totalmente contrarias a visao "quimista" 

que predominava no meio agronomico. A obra de Howard so foi aceita por 

um grupo muito reduzido de "dissidentes" do padrao predominante, dentre 
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os quais destacava-se o norte-americano Jerome Irving Rodale, que passou a 

popularizar suas ideias nos Estados Unidos. 

Em 1940, J. I. Rodale adquiriu uma fazenda no Estado da Pensilva- 

nia, EUA, e motivado pela convic^ao de que os alimentos produzidos orga- 

nicamente sao prefenveis para a saude humana passou a praticar os 

ensinamentos de Howard. Entusiasmado, decidiu langar, pela Rodale Press, 

a revista Organic Gardening and Farm que, ao contrario de seus resultados no 

campo, foi um fracasso nas vendas. Em 1960, Rodale passou para seu filho, 

Robert, a administrate da Rodale Press que, apesar dos prejuizos, continou 

publicando a OG&F. 

Mas, a partir da decada de 60 surgia a "terceira onda preservacionista- 

conservacionista11 deste seculo, movimento que langou o atual ambientalismo, 

a partir da grande publicidade obtida por manifesta96es em defesa de reser- 

vas florestais norte-americanas {Dinosaur National Park, o Grand Canyon, 

Redwoods e Cascades). "Tais batalhas mobilizaram uma nova geragdo de ativistas 

e novas questoes entraram nas plataformas das tradicionais entidades conservacio- 

nistas: principalmente o peri go dos pesticidas para a flora e a fauna" (VEIGA, 

1993, p. 3). Esta onda tambem atingiu grandes contingentes de consumi- 

dores que passaram a se preocupar com a qualidade nutritiva dos alimentos, 

para a qual J. I. Rodale atentava ha duas decadas. 

Com isso, as vendas da Organic Gardening and Farm comegaram a 

subir e, em 1971, foram vendidos 700.000 exemplares. Parte dos ganhos 

com esta publicagao passou a set investido em pesquisas e experimentos na 

fazenda organica dos Rodale que, em pouco tempo, se tornou um dos 

principals centros de referenda e de divulgagao desta vertente alternativa 

(BELASCO, 1990). 

No final da decada de 70, tres Estados norte-americanos, Oregon, 

Maine e California, criaram definigoes formais para a agricultura organica 

com o intuito de regulamentar a rotulagem dos alimentos que tenham esta 

procedencia. De acordo com a Lei de Alimentos Organicos da California 

{The California Organic Foods Act) de 1979, estes alimentos devem atender os 

seguintes requisites: 
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"serem produzidos, colhidos, distribmdos, armazenados, processa- 

dos e embalados sem a aplicagdo de fertilizantes, pesticidas ou 

reguladores de crescimento, sinteticamente compostos; 

no caso de culturas perenes, nenhum fertilizante, pesticida ou regu- 

lador de crescimento sinteticamente composto deverd ser aplicado 

na drea onde o produto for cultivado, num periodo de doze meses 

antes do aparecimento dos botoes florais, e durante todo o seu 

periodo de crescimento e colheita; 

no caso de culturas anuais e bianuais, nenhum fertilizante, pesti- 

cida ou regulador de crescimento sinteticamente composto deverd 

ser aplicado na drea onde o produto for cultivado, num periodo 

de doze meses antes da semeadura ou transplante, e durante todo o 

periodo de seu crescimento e colheita" (USDA, 1984, p. 24). 

Nos anos 80, a no9ao de agricultura organica ja apresentava um 

campo conceitual e operacional mais precise e, em 1984, o Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reconheceu sua importancia 

formulando a seguinte defini^io: 

"a agricultura organica e um sistema de produgdo que evita ou ex- 

clui amplamente, o uso de fertilizantes, pesticidas^ reguladores 

de crescimento e aditivos para a alimentagao animal, compostos 

sinteticamente. Tanto quanto passive I, os sistemas de agricultura 

organica baseiam-se na rotagdo de culturas, estercos animais, legu- 

minosas, adubagdo verde, lixo orgdnico vindo de fora da fazenda, 

cultivo mecdnico, minerais naturais e aspectos de controle biologico 

de pragas para manter a estrutura e produtividade do solo, fome- 

cer nutrientes para as plantas e controlar insetos, ervas daninhas e 

outraspragas." (\JSDK, 1984, p. 10) 

(2) A palavra pesticida1' e um anglicismo. "Pes^'no idioma ingles significa praga, portanto, a tradu^o 
correta de pesticide" para o portugues e "praguicida", produto que elimina as pragas da lavoura. 
No entanto, Adilson Paschoal atenta para o fato de que os praguicidas eliminam, alem de pragas, 
outros seres vivos que habitam os agroecossistemas e, por este motive, defende a utiliza^o do 
termo "agrotoxico". (PASCHOAL, 1979) 
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1.3. A "Agricultura Biologica" 

No inicio dos anos 30, pouco depois de Steiner e Howard, o politico 

SU190 Hans Peter Miiller Ian9ava as bases do modelo "organo-biologico" de 

produ9ao agncola. Os aspectos economicos e socio-politicos eram a base da 

proposta de Miiller, que se preocupava, por exemplo, com a autonomia dos 

produtores e com os sistemas de comercializa9ao direta aos consumidores. 

Suas ideias permaneceram lalentes por cerca de 3 decadas ate que, nos anos 

60, o medico alemao Hans Peter Rush, interessado nas redoes entre dieta 

alimentar e saude humana, sistematizou e difundiu as propostas de Miiller. 

(BOCKMAN etalii, 1990; SILGUY, 1991) 

Na decada de 60, a agricultura "organo-biologica" atendia os anseios 

basicos do movimento ecologico emergente: a prote9ao ambiental, a quali- 

dade dos alimentos e a procura de fontes energeticas renovaveis. A princi- 

pio, estas premissas parecem comuns a agricultura organica e a biodinamica 

e nao justificariam a separa9ao em uma nova vertente. No entanto, as ideias 

de Miiller e Rush tern elementos distintos das propostas de Howard e 

Rodale e, principalmente, de Steiner e Pfeiffer. 

Miiller e Rush nao consideravam essencial a associa9ao da agricultura 

com a pecuaria. Mesmo recomendando o uso da materia organica nos pro- 

cessos produtivos, estes autores nao restringiam sua proveniencia a produ- 

9ao animal, como propunha Howard. Sugeriam que a agricultura deve fazer 

uso de varias fontes de materia organica, sejam estas do campo ou das 

cidades. Recomendavam tambem a incorpora9ao de rochas moidas ao solo, 

ja que estas nao sao facilmente lixiviadas e se decompoem lentamente. 

Desta forma, Miiller e Rush se contrapoem a no9ao da autonomia completa 

da propriedade agncola ou de um "organismo", como pensava Steiner (SIL- 

GUY, 1991). A propriedade agncola deveria integrar-se com as demais pro- 

priedades e com o conjunto de atividades socio-economicas regionais. 

Estas ideias difundiram-se, inicialmente, na Alemanha levando a cria- 

9ao da Bioladen, Associa9ao voltada a produ9ao de alimentos biologicos. Na 

Sui9a formaram-se as Cooperativas Miiller e na Fran9a a Associa9ao Nature et 

Progres (SILGUY, 1991). Foi na Fran9a que a vertente "organo-biologica" 

mais se desenvolveu, tornando-se mais conhecida como "agricultura biolo- 

gica". No entanto, deve-se ressaltar que, mesmo tendo sido inspirada nas 
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concep96es de Muller e Bush, a expressao "agricultura biologica" passaria a 

abrigar as diversas vertentes alternativas, inclusive a biodinamica e a organi- 

ca. Ou seja, a "agricultura biologica", na Franca, adquiriu o mesmo significa- 

do que a "agricultura alternativa" em geral. 

Em 1962, organizava-se a Associagao Francesa pela Agricultura 

Biologica, que teve uma existencia efemera devido as divergencias inter- 

nas sobre o estabelecimento de ligagoes com firmas comerciais. Em 1963, 

dois de seus ex-integrantes, Raoul Lemaire e Jean Boucher, elaboraram um 

metodo que propunha a utiliza9ao de algas marinhas como fertilizantes 

agncolas, especialmente a lithothamne, uma alga rica em calcareo. Esse me- 

todo, que ficou conhecido como Lemaire-Boucher, teve excelentes resultados 

em solos acidos e gramticos, como os da regiao da Bretanha, no Sul da 

Fran9a. (SILGUY, 1991) 

Lemaire e Boucher criaram uma especie de cooperativa que comer- 

cializava os insumos de origem marinha e assegurava a compra de parte dos 

produtos produzidos sob sua orienta^ao. O carater comercial desta iniciativa 

foi duramente criticado por militantes do "movimento biologico" e dois dos 

opositores de Lemaire e Boucher, Andre Louis e Matteo Tavera, fundaram, 

em 1964, a Association europeenne d'agriculture et d'hygiene biologique tambem 

chamada de Nature et Progres. Esta entidade se propunha a resgatar os 

principios de Muller e Bush e a desenvolver os diversos metodos de agricul- 

tura biologica no pais. A principal diferen9a da Nature et Progres, em rela9ao a 

Lemaire e Boucher, era a inten9ao de convencer agricultores e consumido- 

res das vantagens dos metodos biologicos com argumentos e comprova96es 

cientificos. (SILGUY, 1991) 

Se, nos anos 70, as discussoes sobre a agricultura biologica na Fran9a 

polarizavam-se entre Lemaire-Boucher e Nature et Pr ogres, nos anos 80 o que 

se viu foi uma grande pulveriza9ao dentro do "movimento biologico" De 

um lado, Lemaire e Boucher (1963) e algumas entidades "derivadas" de suas 

ideias, como a Federation europeenne des syndicats d'agrobiologistes (1982), a 

Union nationale interprofessionnelle de Vagrobiologie (1983), a Biolampac (1987), 

a Association nationale des activites de Pagriculture biologique (1987) e a Federa- 

tion nationale des syndicats de defense de la culture biologique et de protection de la 

sante des sols. De outro, a Nature et Pro gres (1964) e a Biofranc (1990), alem 
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dos grupos biodinamicos como: Syndicat de Bio dynamic, Simples (1982) e 

Comae Biobourgogne (1980). (SILGUY, 1991) 

Dentre estes grupos e vertentes e importante ressaltar o trabalho do 

pesquisador Claude Aubert, um dos principals expoentes da agricultura 

biologica na Fran9a e em outros paises. Em 1974, Aubert publicava LyAgri- 

culture biologique, mais uma cntica veemente contra o padrao convencional, 

especialmente no que se refere a perda da qualidade biologica dos alimen- 

tos. Nesta obra, tambem divulgava a essencia da agricultura biologica: a 

saude das plantas e, portanto, dos alimentos, se da por meio da manuten^ao 

da "saude" dos solos. Este principio apoia-se em um "tripe", cujas bases, de 

igual importancia, sao: o manejo dos solos, a fertiliza9ao e a rota9ao de 

culturas. (AUBERT, 1981) 

A fertiliza9ao dos solos hao exclui a aduba9ao mineral, mas sua base 

deve ser organica. Aubert considera que a aduba9ao organica, somada aos 

fosfatos naturals, basaltos e rochas calcareas, fornecem as plantas uma nutri- 

9ao mais equilibrada que os adubos quimicos, principalmente porque esses 

materials incorporam ao solo oligoelementos (ferro, manganes, cobre, zinco, 

boro, molibdenio, cloro, cobalto) essenciais a saude das plantas e dos ani- 

mals. Quanto ao manejo dos solos, deve-se ter como meta propiciar condi- 

96es adequadas para o crescimento e manuten9ao de sua microbiota. A 

combina9ao destas praticas, alem da rota9ao de culturas, possibilita o desen- 

volvimento de plantas mais sadias e mais resistentes ao parasitismo, dimi- 

nuindo a necessidade do uso de agrotoxicos. (AUBERT, 1981) 

E dificil precisar se, nos anos 70, a agricultura biologica e as ideias de 

Claude Aubert, mantinham liga9ao com os principios propostos por Miiller 

e Rush - e que justificaram sua classifica9ao como uma vertente distinta das 

vertentes organica e biodinamica - ou se e, simplesmente, um sinonimo da 

"agricultura alternativa". O proprio Aubert reconhece Steiner, Pfeifer e Ho- 

ward como os precursores da agricultura biologica (BONILLA, 1992) mas 

nao Miiller e Rush. Seja qual for a resposta, a "paternidade" da agricultura 

biologica contemporanea e atribuida, principalmente, a Claude Aubert, tal- 

vez por seu intense trabalho de divulga9ao na Fran9a e em outros paises. 

Alem de Steiner, Pfeifer e Howard, Claude Aubert foi fortemente 

influenciado pelo trabalho do biologo frances, Francis Chaboussou. Cha- 

boussou e responsavel por uma das mais relevantes contribui96es cientificas 
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nara os movimentos rebeldes: a teoria da trofobiose (trofhe do grego, expri- 
(3) 

me a ideia de nutri^o). Seus experimentos, baseados na teoria da trofo- 

biose, mostraram uma correlate muito estreita entre a intensidade de 

ataques de parasitas e o estado nutricional das plantas. (CHABOUSSOU, 

1987) 

Ghaboussou verificou que a principal fonte alimentar dos predadores 

e parasitas das plantas sao substancias de alta solubilidade presentes nos 

tecidos vegetais, como, por exemplo, a^cares soluveis, aminoacidos livres e 

oligoelementos. A aplica9ao de agrotoxicos provoca nas plantas urn estado 

de desordem metabolica que desregula os mecanismos de proteolise (que- 

bra de protemas) e proteossintese (smtese de protemas) nos tecidos vege- 

tais. Em conseqiiencia, sobram nutrientes na seiva das plantas. Como se 

sabe, nem todas as pragas e predadores sao eliminados pelos agrotoxicos. 

Muitos insetos, acaros, fungos e bacterias adquirem resistencia apos sucessi- 

vas aplica96es e passam a sugar das plantas uma seiva "enriquecida" com 

substancias nutritivas que viabiliza a rapicfa1 prolifera9ao das pragas e doen- 

9as. E este processo que Ghaboussou chamou de trofobiose. (GHABOUSSOU, 

1987). 

No ano de 1969, em meio a tantos problemas de pragas nas lavouras, 

Ghaboussou apresentava em Paris sua tese de doutorado sobre a teoria da 

trofobiose. Com base em experiencias proprias, no campo e no laboratorio, 

alem de extensa revisao bibliografica, mostrou que grande parte dos casos 

inexplicados de prolifera9ao de parasitas podem estar diretamente relacio- 

nados a desequilibrios troficos ou nutricionais das plantas, provocados pela 

utiliza9ao de herbicidas, fungicidas, inseticidas e acaricidas. Alem dos agro- 

toxicos, Ghaboussou alerta que, se aplicadas em excesso, as aduba96es de 

Nitrogenio, Potassio, Galcio e Magnesio tambem podem causar desequili- 

brios metabolicos nas plantas (CHABOUSSOU, 1987). Em suma, seus tra- 

balhos revelam que mais importante do que combater as pragas e "tratar" as 

plantas mal nutridas e doentes. 

Em 1980, Ghaboussou publicava Plantas Doentes Pelo Uso de Agrotoxi- 

cos: A teoria da trofobiose!^ onde afirma que a grande maioria das molestias 

(3) O termo trofobiose ja havia sido empregado anteriormente por outros bidlogos para designar a 
rela^ao entre dois seres na qual uma especie protege e se alimenta das excre^oes ou detritos de 
outra. 

(4) Titulo original: Lesplantes malades despesticides. 
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das plantas sao iatrogenicas.^ Os proprios agricultores foram percebendo os 

efeitos danosos provocados pelos cuidados fitossanitaros excessivos e esta 

constata9ao, aliada as preocupa^oes ecologicas, contribuiu para o fortaleci- 

mento da agricultura biologica na Franga (CHABOUSSOU, 1987). Cha- 

boussou nao chegou a ser um "ativista" da agricultura biologica como foi 

Claude Aubert. De certo modo, pode-se dizer que Aubert sistematizou e 

disseminou as principals ideias de Chaboussou, do mesmo modo que Rush, 

nos anos 60, havia organizado os principios formulados por Miiller. 

1.4. A "Agricultura Natural" 

Da mesma forma como o filosofo Rudolf Steiner propos a corrente 

filosofica conhecida por antroposofla, que tern a agricultura biodinami- 

ca como um dos componentes fundamentals, a evolu9ao do "movimento 

rebelde" japones percorreu um caminho similar. Em 1935, o "mestre" Moki- 

ti Okada criava uma religiao que tern como um dos seus alicerces a chama- 

da agricultura natural. O principio fundamental desta proposta e o de 

que as atividades agncolas devem respeitar as leis da natureza. Terminada a 

Segunda Guerra Mundial, a agricultura natural espalhou-se pelo Japao e 

por outros paises do ocidente, tornando-se uma das principals vertentes 

alternativas. 

Apos uma decada como empresario bem-sucedido, Mokiti Okada viu 

seus negocios rufrem com a grave crise financeira que abalou o Japao na 

decada de 20 e com o terremoto na regiao de Kanto, em 1923. A partir dai, 

Mokiti Okada passou a dedicar-se a estudos de filosofia, artes e agricultura. 

Acreditava que a arte tinha o poder de purificar o espirito e, da mesma 

forma, os alimentos produzidos sem produtos quimicos toxicos seriam capa- 

zes de purificar o corpo. Motivado por este principio da purifica9ao e 

pelo respeito a natureza, Okada passou a observar os problemas enfrenta- 

dos por algumas aldeias agncolas japonesas e, por volta de 1930, deu inicio a 

experimentos de campo que culminaram, em 1935, com a introdu9ao do 

conceito de agricultura natural (Centro Internacional de Pesquisa e De- 

senvolvimento da Agricultura Natural, 1989). 

(5) 
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Praticamente na mesma epoca, em 1938, Masanobu Fukuoka chega- 

va a conclusoes muito semelhantes as de Okada, mas, aparentemente, os 

dois principais expoentes das praticas alternativas no Japao desenvolveram 

trabalhos conjuntos. Fukuoka foi, durante alguns anos, o Pesquisador Chefe 

do Controle de Doengas e Insetos da Estate Experimental da Prefeitura 

de Koshi, Japao, mas decidiu deixar o cargo para dedicar-se exclusivamente 

a experimenta^o de campo em sua fazenda de citros e graos. A partir de 

suas observa96es, Fukuoka formulou os principios do que chamou de agri- 

cultura da natureza. 

Assim como Okada, Fukuoka julgava fundamental o respeito as leis 

da natureza e propos que as atividades agncolas deviam exercer a minima 

interven9ao no ambiente e nos processes naturais. Enquanto a agricultura 

"convencional" e, do mesmo modo, a agricultura organica e a biodinamica 

buscavam, intensamente, praticas e manejos de interven9ao nos sistemas 

naturais, Fukuoka defendia justamente o contrario. De acordo com o meto- 

do que chamou de "nao fazer", o agricultor nao deve arar a terra, aplicar 

inseticidas e fertilizantes e nem mesmo utilizar-se dos compostos, tao de- 

fendidos por Steiner e Howard, mas, sim, aproveitar ao maximo os processes 

que ja ocorrem espontaneamente na natureza, sem esfor9os desnecessarios 

e desperdicio de energia. 

As ideias de Fukuoka foram publicadas em One Straw Revolution: an 

introdution to nature farming (FUKUOKA, 1978) e, na Australia, difundi- 

ram-se pelo metodo que ficou conhecido por permancultura, cujo princi- 

pio e o cultivo alternado de grammeas e leguminosas, e a manuten9ao de 

palha {Mulching) como cobertura sobre o solo (BONILLA, 1992). Beus e 

Dunlap apontam a permancultura como a vertente alternativa que mais se 

desenvolveu no Estado de Washington, E.U.A. (BEUS 6c DUNLAP, 1991). 

No Japao, entretanto, as propostas de Mokiti Okada alcan9aram mais popu- 

laridade que as de Fukuoka. 

Em 1948, apos a II Guerra Mundial, Okada publicava seu primeiro 

trabalho sobre agricultura natural, no qual recomendava suas praticas e 

principios aos agricultores japoneses. No imcio dos anos 50, Mokiti Okada 

passa a se corresponder com J. 1. Rodale, dos E.U.A., refo^ando a ideia de 

que e possfvel produzir alimentos sem o uso de insumos quimicos. Em 1953 

e instituido o Servi9o de Extensao para Agricultura Natural, que di- 
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vulgava informa96es tecnicas sobre este sistema. Dois anos mais tarde, Mo- 

kiti Okada morre deixando para seus seguidores a dificil tarefa de combater 

a agricultura modema que, a exemplo de outros paises da Europa e da 

America, come9ava a se alastrar, com o apoio do governo, pelo territorio 

japones (Centro Internacional de Pesquisa e Desenvolvimeno da Agricultu- 

ra Natural, 1989). 

"Antes da Segunda Guerra Mundial, havia um uso limitado de 

fertilizantes qutmicos e pesticidas no Japdo. A maioria dos 

agricultores japoneses defendia principalmente a reciclagem de lixo 

e residuos orgdnicos, freqiientemente como compostos, para nu- 

trigdo vegetal. Depois da Guerra y entretanto, o governo (Minis- 

terio da Agricultura e Florestas) enfatizou muito o uso de insumos 

qutmicos agiicolas para conseguir uma produgdo maxima de ali- 

mentos e ftbras. Nesta epoca, a importdncia dos compostos foi re- 

duzida e foi dito aos agricultores que seu uso traria pouco 

beneftcio. Os agricultores eram encorajados a queimar a palha do 

arroz, que normalmente era utilizada para compostagem e me- 

canizar, modemizar e diminuir a intensidade de mdo-de-obra em 

suas atividades agricolas". (USDA, 1984, p. 41) 

Mesmo ocupando uma posi9ao marginal dentro do cenario agncola 

japones, a agricultura natural, apos a morte de seu criador, dava alguns 

passos importantes: em 1968, a fim de comercializar os alimentos produzi- 

dos pelo metodo "natural", era instituida a Gorpora9ao Atami, mais tarde 

renomeada "MOA" Nesta epoca, ja era grande o numero de religiosos dis- 

postos a seguir as recomenda96es alimentares de Mokiti Okada. A partir de 

1972, passam a ser realizados encontros anuais sobre a "agricultura natural" 

No ano de 1976, duas esta96es experimentais sao fundadas: a de Nayoro, 

Hokkaido, e a de Ishigaki, Okinawa, ambas no Japao. Em 1982, uma tercei- 

ra esta9ao experimental e criada, desta vez em Ohito, Shizuoka, Japao, no 

mesmo ano de funda9ao do Centro Internacional de Pesquisa e De- 

senvolvimento da Agricultura Natural (Centro Internacional de Pesqui- 

sa e Desenvolvimeno da Agricultura Natural, 1989). 

Mais fortalecida no Japao, a "agricultura natural" parte para o ocidente 

e, em 1980, e inaugurada, em Washington, D.C., a MOA Internacional. 

Em 1991, outro passo importante: e criada, na sede da ONU em Nova York, 
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a World Sustainable Agriculture Association (WSAA), entidade nao governa- 

mental que, apesar de ter trocado o adjetivo natural por sustentavel, visa 

disseminar as ideias do "Mestre" Mokiti Okada. Atualmente a WSAA conta 

com 56 filiais em 39 paises. 

As praticas agncolas mais recomendadas pela "agricultura natural" sao 

as seguintes: rota^o de culturas, uso de adubos verdes, emprego de com- 

posto e uso de cobertura morta (restos vegetais) sobre o solo. No que se 

refere ao controle de pragas e doengas, aconselha-se a manuten9ao das 

caractensticas naturals do ambiente, a melhoria das condi^oes dos solos e, 

portanto, do estado nutricional dos vegetais, o emprego de inimigos natu- 

rais de pragas e, em ultimo caso, a utiliza9ao de produtos naturals nao 

poluentes (MIYASAKA, 1993). 

A primeira vista, as propostas tecnicas da "agricultura natural" pare- 

cem muito semelhantes as da "agricultura organica", o que invalidaria classi- 

fica-las como vertentes distintas. No entanto, alem da origem geografica e 

dos diferentes motives subjacentes a cria9ao de ambas, outros aspectos 

justificam esta separa9ao. O primeiro e que, inicialmente, a "agricultura 

natural" nao recomendava as rota96es de cultura, ja que elas nao ocorrem 

espontaneamente na natureza. O segundo motive e que, mesmo defen- 

dendo a reciclagem de materia organica nos processes produtivos, a "agricul- 

tura natural" e bastante reticente em rela9ao ao uso de materia organica de 

origem animal. De acordo com os seus principios, os excrementos de animals 

podem center impurezas e, em muitos casos, seu uso e desaconselhado. 

✓ 
Quando Steiner, na Europa central, e Howard, na India, formularam 

os principios da "agricultura antroposofica", mais tarde denominada "biodi- 

namica", e da "agricultura organica", levaram em conta que a materia organi- 

ca de origem animal era um recurso abundante em grande parte das 

propriedades que conheciam. Talvez a situa9ao observada por Mokiti Oka- 

da nas aldeias agncolas japonesas fosse distinta. Mas, seja pela possivel 

indisponibilidade, ou mesmo por acreditar que os excrementos animais 

tornariam os alimentos "impuros", e certo que o uso limitado deste recurso 

impulsionou, nao apenas o desenvolvimento de tecnicas para compostagem 

de vegetais, como tambem a utiliza9ao de microrganismos que auxiliam os 

processes de decomposi9ao e melhoram a qualidade dos compostos, duas 

importantes caractensticas da agricultura natural. 
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2. A Ascensao da "Agricultura Altemativa" 

No inici'o dos anos 30, nos E.U.A., as pesquisas na area de conserva- 

9ao de solos foram muito influenciadas pelo inesperado "empurrao" do dust 

bowl (caldeirat) da poeira), catastrofe ambiental, na qual milhares de tonela- 

das de solos ferteis do Estado de Oklahoma foram carregados por severos 

processos de erosao. Mais tarde, o governo norte-americano admitiu a possi- 

bilidade de erro no enfoque dado a mecaniza9ao agncola. Este "incidente" 

motivou a instala9ao de centres de pesquisa em conserva9ao dos solos volta- 

dos para o estudo das caractensticas e dos mecanismos de forma9ao e de 

degrada9ao dos solos. 

Em 1938, poucos anos apos a catastrofe de Oklahoma, o relatorio 

anual do U.S.D.A. foi dedicado ao assunto (USDA, 1938). Intitulado Soils 

and Men, esse relatorio e considerado por muitos Eco-Agriculturalists como 

um dos mais importantes reconhecimentos a esta tendencia da agricultura, 

uma vez que um numero crescente de cientistas agronomicos passaram a 

interessar-se por pesquisas em metodos de controle e preven9ao de ero- 

sao (MERRILL, 1983). De fato, esse documento do USDA apresentou 

resultados de pesquisas na area de conserva9ao dos solos que tiveram 

enorme influencia sobre o pensamento agronomico norte-americano e, 

depois, mundial. 

Mas talvez seja exagerado aponta-lo como uma decisiva "conquista" 

dos defensores da "Eco-agricultura", como faz Merrill. Afinal, no fim da 

decada de 30, os movimentos rebeldes estavam sendo cada vez mais margi- 

nalizados pelo intenso progress© da Segunda Revolu9ao Agricola. E, a 

partir de 1950, todas as praticas dissidentes eram rotuladas simplesmente 

como "retrogradas" e sem validade cientifica (DAHLBERG, 1991). Alias, 

Merrill reconhece que entre os anos 50 e os anos 70 a "eco-agricultura" 

mergulhou no "hiato" de sua historia (MERRIL, 1983). 

A partir dos anos 60, come9am a surgir indicios de que a "agricultura 

convencional", ou "classica", alem de apresentar problemas energeticos e 

economicos, vinha causando cada vez mais danos ambientais. Dentre as 

constata96es que marcaram o imcio do questionamento das bases tecnologi- 

cas do padrao convencional, uma delas teve um papel fundamental: a publi- 
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ca9ao da biologista marinha do C/.S. Fish and Wildlife Service, Rachel Carson, 

intitulada Primavera Silenciosa. 

Nos E.U.A., a preocupa9ao com os impactos ambientais da agricultura 

convencional se deu, principalmente, em fun9ao dos problemas causados 

pelos residuos de agrotoxicos na agua, nos solos, nas popula96es urbanas e 

rurais e, principalmente, nos alimentos. Em 1961, era realizada a primeira 

reuniao do comite de peritos em residuos de pesticidas da Organiza9ao 

Mundial de Saude. (VETORAZZI, 1985) Em 1962, as denuncias de Ra- 

chel Carson sobre o uso indiscriminado de substancias quimicas toxicas na 

agricultura acabaram provocando rea96es nada silenciosas. Na verdade, seu 

livro foi uma especie de alarme para a opiniao publica, para o governo e 

para o setor industrial ligado a agricultura. Alem de apontar os impactos 

ambientais provocados pelos agrotoxicos, Carson questionava o modelo agn- 

cola convencional e sua crescente dependencia do petroleo como matriz 

energetica. Em pouco tempo, Primavera Silenciosa tornou-se, nao somente 

um best seller, mas um dos principals alicerces do pensamento ambientalista 

nos E.U.A. e em outras partes do mundo. 

'Primavera Silenciosa, conseguiu sensibilizar a opiniao publica 

americana e mundial sobre os efeitos dos praguicidas no ambiente. 

Carson acusava a industria de defensivos qumicos de cometer 

abusos contra a natureza, numa sociedade carente de conhecimen- 

tos sobre as consequencias desses ultrajes ambientais". 

(PASCHOAL, 1979, p. 3) 

Embora criticada por sua imprecisao cientifica, a obra de Carson cer- 

tamente contribuiu para que a preocupa9ao com as questoes ambientais 

penetrasse a esfera da agricultura. Depois dela, varios produtos agroquimi- 

cos passaram a ser minuciosamente investigados. Em 1972, a recem-criada 

Environmental Protection Agency (EPA) suspendeu o uso agncola do insetici- 

da DDT e do herbicida 2,4,5-T. Posteriormente, os inseticidas Clordane, 

Heptacloro, Dieldrin, Aldrin, Mirex, Toxafeno e o nematicida Dibromoclo- 

ropropano (DDBCP), dentre outros, tambem tiveram seu uso suspenso no 

territorio norte-americano (USDA, 1984, p. 87). 

Aos poucos, na Europa e nos Estados Unidos, a opiniao publica foi 

tomando conhecimento dos riscos que a utiliza9ao destes produtos repre- 
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sentava a saude publica e ao ambiente. Em conseqiiencia, os orgaos gover- 

namentais, responsaveis pela legislate) e pelo controle do uso de agrotoxi- 

cos, passaram a ser pressionados por entidades organizadas da sociedade 

civil, principalmente as entidades ambientalistas e as ligas de prote^o aos 

direitos dos consumidores. A tolerancia^ legal em rela^o ao uso destas 

substancias foi se tornando mais restritiva. 

O livro de Carson esteve inserido em um movimento de ideias seme- 

Ihantes que nao se restringia as tecnologias agropecuarias e aos problemas 

rurais. Outros trabalhos tambem questionaram o desenvolvimento do indus- 

trialismo, como o de Paul Ehrlich, The Population Bomb (1966) e o de Garret 

Hardin, Tragedy of the Commons (1968), que refor^aram a teoria malthusiana, 

relacionando a degrada9ao ambiental e a degrada9ao dos recursos naturais ao 

crescimento populacional. Estas propostas ganharam suporte tecnico com a 

publica9ao, pelo Clube de Roma, do livro The Limits to Growth (MEA- 

DOWS, 1972), estudo que utilizou simula96es computadorizadas para analisar 

as tendencias da popula9ao global, o uso dos recursos e a polui9ao, tra9ando 

cenarios desastrosos para o futuro da humanidade. (HECHT, 1989) 

Com a no9ao de que o mundo estaria em perigo, nao tardaram a 

aparecer os modelos de sociedades alternativas a sociedade industrial mo- 

derna. Dois deles tiveram especial interesse para a agricultura alternativa. O 

primeiro, Blueprint for Survival (The Ecologist, 1972), defendia a descentrali- 

za9ao, a diminui9ao de escalas e a enfase em atividades humanas que envol- 

vessem o minimo de quebras ecologicas e o maximo de conserva9ao de 

energia e de materials visando a auto-suficiencia e a sustentabilidade. 

O segundo, Small is Beautiful, de Ernest Frederich Schumacker 

(1973), preconizava que a vida nas sociedades industrials modernas estava 

sendo desvirtuada pelo culto obsessivo do crescimento economico ilimitado. 

Schumacker julgava inevitavel o colapso destas sociedades caso nao hou- 

vesse uma reorienta9ao para um modelo de vida compativel com as verda- 

deiras necessidades do homem. Neste modelo, o progresso tecnologico e a 

especializa9ao nao deveriam determinar os objetivos da humanidade, ao 

contrario, o desenvolvimento tecnologico nos paises desenvolvidos e sub- 

(6) Tolerancia e a quantidade maxima permitida de residuos de pesticidas nos alimentos, decorrente 
de aplica9ao, numa fase especifica desde a sua produce ate o consumo, expressa em partes (em 
peso) do agrotoxico por milhao de partes (em peso) do Alimento (BATISTA, 1990). 
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desenvolvidos deveria buscar novos metodos de prodi^ao e novos padroes 

de consume que impedissem a autodestrui^o criando um novo estilo de 

vida (...) "plane]ado para ser permanente". 

A partir destas ideias, Schumacker introduziu o conceito de tecnolo- 

gia apropriada, importante referencial teorico para as propostas alternati- 

vas na agricultura. Segundo este conceito, os metodos e os instrumentos de 

produce devem set desenvolvidos de acordo com as diferentes realidades 

de cada pais, ou de cada regiao, sendo suficientemente baratos de modo a 

possibilitar sua utilizagao pelas populagoes de baixa renda. As tecnologias 

apropriadas teriam o papel de reverter as tendencias destrutivas provocadas 

pelo modelo desenvolvimentista dos paises avan9ados. Schumacker tam- 

bem criticava a simples transposigao dos principios que regem a produgao 

industrial para a produ^o agricola. A seu ver, a atividade agncola envolve 

diversos fatores que vao alem da produgao de rendas e a diminuigao dos 

custos. Na agricultura moderna estes fatores sao desprezados, ocasionando 

desperdicio de recursos naturais e riscos ao solo e ao meio ambiente 

(SCHUMACKER, 1973). 

Nao foi por acaso que os trabalhos de Carson, de Schumacker, do 

Glube de Roma, dentre outros, despertaram o interesse da opiniao publica. 

Nos anos 60 e imcio dos anos 70, configurava-se um ambiente contestatorio 

que provocou, em varios paises, uma "reviravolta" em diferentes segmentos 

da sociedade: a chamada contracultura. Este movimento colocava em 

xeque varios aspectos comportamentais das sociedades modernas, principal- 

mente os padroes de consumo. Discutia-se a hipotese de que seria possivel 

reduzir drasticamente os niveis de consumo, adotando-se estilos de vida 

mais simples, ou mais "naturais". A "contracultura" refo^ou outros movi- 

mentos, como o feminismo, a consciencia sobre a saude, o ambientalismo 

etc... 

Warren J. Belasco (1989) mostrou que uma das caractensticas que 

permeava todos os movimentos impulsionados pela "contracultura" era uma 

mudan9a radical dos habitos alimentares. Belasco denominou esta mudan9a 

de contraculinaria, ou seja, uma nega9ao do padrao de consumo "conven- 

cional" (gorduras e carboidratos em excesso, alimentos enlatados etc), aliada 

a procura de uma dieta mais "natural", baseada em alimentos "saudaveis", 

livres de residues quimicos industriais (agrotoxicos, corantes, conservantes) 

Est econ., Sao Paulo, 24(especial):231-262,1994 251 



AGRICULTURA ALTERNATIVA 

e cujo processo produtivo nao causasse danos ao ambiente. Estas ideias 

tiveram urn forte impacto sobre a opiniao publica norte-americana e favore- 

ceram os metodos produtivos "rebeldes", que, nesta fase, passaram a ser 

chamados de "alternativos". 

No inicio dos anos 70, a oposi9ao em rela9ao ao padrao produtivo 

agncola "convencional" concentrava-se em torno de um amplo ..onjunto de 

propostas "alternativas", movimento que ficou conhecido como agricultura 

alternativa. Em varios paises crescia o interesse por este movimento e, em 

1972, era- fundada em Versailles, na Fran9a, a International Federation on 

Organic Agriculture Movement (IFOAM). Logo de inicio, a IFOAM reuniu 

cerca de 400 entidades "agroambientalistas" e foi a primeira organiza9ao 

internacional criada para fortalecer a agricultura alternativa. Suas principais 

atribui96es passaram a ser a troca de informa96es entre as entidades associa- 

das, a harmoniza9ao internacional de normas tecnicas e a certifica9ao de 

produtos organicos. (SILGUY, 1991) 

Na decada de 80, o interesse da opiniao publica pelas questoes am- 

bientais e a adesao de alguns pesquisadores ao movimento alternativo, prin- 

cipalmente em fun9ao dos efeitos adversos dos metodos convencionais, 

tiveram alguns desdobramentos importantes no ambito da ciencia e da 

tecnologia. E o caso, por exemplo, da agricultura regenerativa e da 

agroecologia, ambas nos E.U.A.. As caractensticas mais marcantes destes 

desdobramentos sao: a busca de fundamenta9ao cientffica para suas propos- 

tas tecnicas e, no caso da agroecologia, o firme proposito de valorizar os^ 

aspectos socioculturais da produ9ao agncola. 

O termo agricultura regenerativa foi cunhado, nos E.U.A., por Ro- 

bert Rodale (1983) que utilizou teorias de hierarquia ecologica para estudar 

os processos de regenera9ao nos sistemas agncolas, ao longo do tempo. Sua 

proposta visa a regenera9ao e manuten9ao nao apenas das culturas, mas de 

todo o sistema de produ9ao alimentar, incluindo as comunidades rurais e os 

consumidores. Esta "regenera9ao" da agricultura deve levar em conta, alem 

dos aspectos economicos, as questoes ecologicas, eticas e de eqiiidade so- 

cial. (DAHLBERG, 1993) No entanto, nao se tern indicios de que esta 

proposta tenha sido tao disseminada quanto a "agroecologia" 

No inicio dos anos 80, a "agroecologia" foi se firmando no interior do 

sistema de pesquisa norte-americano, apesar de, muito antes desta fase, 
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fazer parte de alguns cursos de agronomia como uma disciplina cientifica. 

Grande parte do desenvolvimento da agroecologia pode ser atribuida a 

Klages (1928). Este autor sugeriu que para compreender as complexas rela- 

96es entre a agricultura e os ecossistemas "deve-se levar em conta os fatores 

ftsiologicos e agrondmicos que influenciam a distribuigdo e adaptagdo de culturas de 

determinadas especies". Em 1941, Klages ampliou sua defmi^o incluindo os 

componentes historicos, tecnologicos e socio-economicos que caracterizam 

os diferentes ambientes, como determinantes para a produtividade das la- 

vouras. (HECHT, 1989, p. 31) 

Em 1965, Tischler formulava os principios da ecologia agricola, disci- 

plina que foi incorporada aos curnculos agronomicos e que tinha como 

enfoque principal a adapta9ao das culturas as condi^oes especificas de cada 

agroecossistema. Outros trabalhos como os de Azzi (1956), Wilsie (1962), 

Chang (1968) e Loucks (1977) ajudaram a aproximar a agronomia da ecolo- 

gia. Mas a integragao com as ciencias sociais, caractenstica mais marcante do 

"movimento agroecologico" dos anos 80, estava apenas come9ando. 

(HECHT, 1989) 

Nos anos 70 houve uma enorme expansao da literatura agroecologica. 

Para os ecologos, os sistemas agncolas constituem-se, por si so, conjuntos 

interessantes de pesquisa, uma vez que seus componentes podem ser facil- 

mente controlados, testados e manipulados, a fim de compara-los com os 

sistemas naturais. Tal fato possibilita a experimenta9ao de uma grande lista 

de hipoteses, contribuindo com resultados significativos para o conheci- 

mento ecologico. Nesta fase, destacam-se trabalhos como os de Dalton 

(1975), Spedding (1975), Vandermeer (1981), Edens e Koenig (1981), 

Gliessman et alii, (1981) e Altieri e Letourneau (1982). (HECHT, 1989, p. 

31) Alem desses, vale mencionar Albrecht (1975), que mostrou, por um 

lado, a impoi Lancia dos organismos vivos para a conserva9ao dos solos (rela- 

cionando a sua presen9a ao crescimento e sanidade dos vegetais) e, por 

outro, a rela9ao entre a fertilidade dos solos, dieta e saude humana. 

Entre os estudos ecologicos que influenciaram singularmente o pen- 

samento cientifico agronomico tiveram particular impacto os resultados so- 

bre o comportamento dos nutrientes nos solos, nas plantas e suas 

intera96es com ataques de pestes e doen9as. Na decada de 60, trabalhos 

como os de E. Odum, por exemplo, ajudaram a clarear os mecanismos dos 
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ciclos de nutrientes tanto "em areas de florestas nativas como em areas limpas". 

(HECHT, 1987, p. 35) 

Tais descobertas sugeriram a necessidade de incluir, nos sistemas 

produtivos, uma diversidade de especies capazes de se adaptarem a variabi- 

lidade de absor9ao de nutrientes, nao apenas em relagao aos diferentes 

nutrientes disponiveis, como tambem em fungao de sua locaiiza9ao, em 

diferentes profundidades do solo. Estes estudos possibilitaram, por exem- 

plo, a introdugao de especies perenes nos sistemas de produgao, a fim de 

promover o "bombeamento" de nutrientes de diferentes profundidades para 

a superficie do solo. Outra area que progrediu muito foi a utiliza9ao das 

leguminosas, como "adubos verdes", capazes de estabelecer redoes sim- 

bioticas que fixam o nitrogenio atmosferico em seu sistema radicular. 

Verifica-se tambem um avan9o significativo do desenvolvimento de 

tecnicas de controle biologico de pragas baseadas em principios biologicos. 

"0 manejo ecologico das pragas enfoca, principalmente, o contraste das estruturas e 

/undoes dos sistemas agrtcolas com aqueles sistemas relativamente nao perturbados 

on sistemas agrfcolas mais complexos", (HECHT, 1989, p. 32) 

Alem do controle biologico, destaca-se, nesta fase, a enfase crescente 

no manejo integrado de pragas, ou "MIP", pratica criticada por muitos 

"agroecologistas" por nao excluir totalmente o uso de agroquimicos. 

"Trata-se de um sistema de diferentes tecnicas envolvendo metodos 

culturais, qmmicos e biologicos para reduzir populates de pestes e 

minimizar sens danos economicos, atraves de uma combinagdo de 

inimigos naturais, variedades resistentes de plantas e modiftcagoes 

no ecossistema. 0 MIP pode coexistir com a utilizagdo de insumos 

qmmicos em certas situagoes nas quais as estrategias mencionadas 

podem nao ser efetivas por si mesma, precisando ser complemen- 

tadas." (GUIVANT, 1992, p. 5) 

No final dos anos 70 e inicio dos anos 80, ampliam-se as pesquisas em 

ecossistemas tropicais direcionando as aten96es para os impactos ecologicos 

provocados pela expansao dos sistemas monoculturais em areas caracteriza- 

das por extraordinaria complexidade e biodiversidades (HECHT, 1989, p. 

35). Igualmente, cresce o interesse em pesquisas com sistemas de produ9ao 

tradicionais, especialmente aqueles praticados por popula96es indigenas e, 
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aos poucos, os componentes sociais vao se tornando cada vez mais freqlien- 

tes na literatura agronomica. 

Em meados dos anos 80, a agroecologia tem coimo principal expoente 

o pesquisador Miguel Altieri, que estudou sistemas de produce tradicio- 

nais e indfgenas, principalmente em paises da America Latina. Altieri pro- 

poe o desenvolvimento de tecnicas que conciliem a atividade agricola e a 

manuten9ao das caracteristicas naturais e ecologicas do ambiente, sem des- 

prezar os componentes sociais e economicos. As adapta96es da atividade 

agncola ao meio, e nao ao contrario como apregoava a revolu9ao verde, 

constituem o principio basico da agroecologia. (ALTIERI, 1989a) 

Altieri explica que nos E.U.A. o crescimento do movimento ambien- 

talista nos anos 70 foi fundamental para o fortalecimento da agroecologia. 

Nos anos 80, a agroecologia passa a diagnosticar e propor alternativas de 

manejo que reduzam os insumos nos agroecossistemas. A principal meta da 

agroecologia a a resolu9ao dos problemas da sustentabilidade. No entanto, 

Altieri ressalta que, para este fim, nao basta abordar apenas os aspectos 

tecnologicos sem considerar as questoes economicas e sociais. (ALTIERI, 

1989b) 

"A agroecologia pode prover as diretrizes ecologicas para que o de- 

senvolvimento tecnologico seja apontado na diregao cert a, mas no 

processo, as questoes iecnologicas devem assumir o seu devido lugar 

servindo como uma estrategja do desenvolvimento rural que incorpore 

os problemas sociais e economicos", (ALTIERI, 1989b, p. 37) 

A preocupa9ao com os aspectos sociais e o enfoque cientifico dado ao 

estudo dos agroecossistemas sao, provavelmente, os componentes que mais 

contribmram para a rapida divulga9ao da agroecologia, nos E.U.A., particu- 
• • • ^7^ 

larmente na California, e na America Latina. Neste rapido processo, o 

termo agroecologia praticamente deixa de ser entendido como uma discipli- 

na cientffica que estuda os agroecossistemas, ou seja, as redoes ecologicas 

(7) Na America Latina, no imcio dos anos 90, varies grrupos e entidades nao-governamentais que 
valorizam o resgate de praticas da agricultura tradicional e da agricultura pre-colombiana, ou que 
defendem a minima artificializa^o dos processes produtivos agricolas, assumiram as propostas 
agroecologicas. Estes grupos ja possuem entidades representativas como o Movimento 
Agroecoldgico Latino-Americano (MAELA) e o Consdrcio Latino-Americano sobre Agroecologia 
e Desenvolvimento (GLADES). 
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que ocorrem em um sistema agricola, para tornar-se mais uma pratica agri- 

cola propriamente dita (VEIGA, 1994), ou ainda um largo "guarda-chuva" 

conceitual que permite abrigar varias tendencias alternativas. Mas, apesar 

da importancia crescente da agroecologia no continente americano, deve-se 

enfatizar que, do outro lado do Atlantico, ela e praticamente desconhecida. 

Um exemplo bem significativo e o fato das mais recentes historias da ecolo- 

gia sequer mencionarem essa disciplina. (ACOT, 1990, 1994) 

No final da decada de 80, talvez por influencia da "agroecologia", o 

sistema oficial de pesquisa norte-americano ja estava mais receptivo aos 

metodos alternativos de produgao. Em 1989, o Conselho Nacional de Pes- 

quisa (NRG) - um orgao formado por representantes da Academia Nacional 

de Giencias, da Academia Nacional de Engenharia e do Instituto de Medi- 

cina, todos dos E.U.A. - dedicou-se a um estudo detalhado sobre a agricultu- 

ra alternativa. Este trabalho culminou com a publica9ao do relatorio 

intitulado Alternative Agriculture, um dos principals reconhecimentos da pes- 

quisa oficial a esta tendencia da produ9ao agricola. O NRG definiu a "agri- 

cultura alternativa" como qualquer sistema de produ9ao de fibras ou de 

alimentos que busque os seguintes objetivos: 

- "Aumentar a incorporagao de pro cess os naturals, tais como a 

fixagdo de nitrogenio, relagdes pragajpredador, dentre outros, 

nos processos produtivos agricolas; 

- Reduzir a utilizagdo de recursos externos a propriedade que 

oferegam riscos de polutgdo ambiental ou para a saude dos pro- 

dutores rurais e para os consumidores; 

- Maior produtividade pelo uso do potencial genetico de especies 

vegetais e animals; 

- Atingir uma produgdo eficiente e lucrativa enfatlzando o me- 

Ihoramento da capacidade de gerenciamento e a conservagdo do 

solo, da dgua, da energia e dos recursos bio 16gicos(NRG, 

1989) 

O que ha de comum a todas essas "escolas", "propostas" e "vertentes" 

alternativas e o objetivo de desenvolver uma agricultura "ecologjcamente equi- 
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librada, socialmente justa e economicamente vidveF. Um dos principios basicos 

da agricultura alternativa 6 a diminui^o dos agroquimicos e a valoriza9ao 

dos processos biologicos e vegetativos nos sistemas produtivos (BEDS & 

DUNLAP, 1990; BENBROOK, 1994). Quanto as praticas agncolas, todas 

defendem a revaloriza9ao da aduba9ao organica, seja ela de origem vegetal 

ou animal, do plantio consorciado, da rota9ao de culturas e do controle 

biologico das pragas. Neste sentido, pode-se entende-las como uma forte 

rea9ao ao padrao agncola que acabou prevalecendo neste seculo e, em 

particular, ao seu climax, a chamada revolu9ao verde. 

Se, por um lado, as vertentes alternativas significaram uma forte rea- 

9ao contra o padrao convencional, por outro, deve-se ter em mente que os 

adeptos do padrao predominante tambem foram radicalmente contrarios as 

propostas alternativas. Procuravam ridicularizar o movimento alternativo, 

mostrando que seus proponentes eram ingenuos e que nao compreediam o 

"mundo real" (BEUS & DUNLAP, 1991). "Lunaticos", "retrogrados" e de- 

fensores de uma volta romantica ao passado foram outras qualifica96es que 

os "alternativos" se acostumaram a ouvir no intense e construtivo debate 

travado a partir dos anos 70 entre as duas principais "correntes" do pensa- 

mento agronomico. 

Mas, se depender do NRG, o movimento alternativo pode dar-se por 

satisfeito. Afinal, este orgao considera valido para a agricultura o "padrao 

historico" de que o "alternativo de hoje sera o convencional de amanhd\ (NRG, 

1989, p. 25) No entanto, seria precipitado prever o future da agricultura 

alternativa. Por ora, os avan90S deste movimento nao foram suficientes para 

frear os impactos ambientais da moderniza9ao agncola. Na pratica, o que se 

viu, a partir dos anos 70, foi o rapido avan90 do padrao moderno, convencio- 

nal ou classico, particularmente nos paises do Terceiro Mundo, com agrava- 

mento dos danos ambientais. Desflorestamento, diminui9ao da biodiversidade, 

erosao e perda da fertilidade dos solos, contamina9ao da agua, dos animais 

silvestres e do homem do campo por agrotoxicos passaram a ser decorrencias 

quase que inerentes a produ9ao agncola. 
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3. Gonsideragdes Finals 

O quadro atual da agricultura alternativa mostra que suas vertentes 

continuam ocupando urn espa90 marginal dentro do cenario agropecuario 

mundial. E, mesmo desconhecendo-se o volume total da produ^ao e a area 

cultivada por metodos alternativos, acredita-se que estes numeros sao insig- 

nificantes e nao substituirao, pelo menos a curto prazo, o papel da agricultu- 

ra convencional no que se refere ao atendimento, em larga escala, da 

demanda mundial de alimentos. 

No entanto, se a produ9ao total e inexpressiva, o mesmo nao pode ser 

dito sobre os impactos que a agricultura alternativa vem causando em alguns 

campos do conhecimento cientifico agronomico, em particular nos princi- 

pais orgaos de pesquisa norte-americanos. Varios exemplos apontam que, 

desde meados da decada de 80, os metodos alternativos vem despertando a 

curiosidade de profissionais interessados em praticas culturais que melho- 

rem a eficiencia dos sistemas produtivos e diminuam os impactos sobre o 

meio ambiente. Ate mesmo a eficiencia economica, antes considerada um 

"ponto fraco" das vertentes alternativas, passou a ser vista com outros olhos 

depois que o Conselho Nacional de Pesquisa dos E.U.A. (NRG, 1989) 

afirmou que os sistemas alternativos podem reduzir os custos de produ9ao e 

ser tao rentaveis quanto os sistemas convencionais/8^ 

Pode-se ate imaginar que, em algumas decadas, a agricultura alterna- 

tiva seja considerada o fator de ruptura entre o conhecimento agronomico 

desenvolvido pela Mrevolu9ao verde" e um novo padrao tecnologico da pro- 

du9ao agncola capaz de garantir as necessidades alimentares e sociais das 

gera96es futuras e, ao mesmo tempo, a conserva9ao dos recursos naturais. 
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