
0 DESCANSO DA TERRA
Uma re]eitura de Ex 23,10-11 e Lv 25

Ludovico Garmus

0 ser humano aparece na Bfolia intimamente ligado a agricultura. No relato
Javista da criacao (Gn 2,4b-25) o Acham 6 feito do p6 da terra ( 'c!dcmczfr) e 6 colocado
no jardim plantado por Jav6, com a missao de cultiva-lo e guarda-lo.

De fato, a agricultura 6 uma pratica bastante antiga. Esta associada ao processo
da sedentarizagao, quando a humanidade passa do estagio da caga e coleta de frutos
a  do  cultivo  de  plantas  e  cereais  e  a  domesticapao  de  animais.  Segundo  alguns
arque6logos, isso ja teria acontecido no periodo mesolitico, da cultura natufiana que
dominou parte da Siria e a Palestina, pelo ano 9000 ac. Mas ela 6 melhor verificavel
a partir do pen'odo neolftico. A domesticapao de animais e a agricultura estao bern
atestadas em Jarmo, no Curdist5o, pelo ano 6000 ac, e em Jeric6, pelo ano 7000 ac.
Maistarde,entre6000e5000ac,povoadosagn'colasseespalhampelaAnat6lia,pelas
planfcies  da Mesopotamia e pelo  Egito.  No  pen'odo  calcolitico,  transigao entre  o
neolftico e o pen'odo do bronze (4000 ac), aparecem estabelecimentos agn'colas mos
vales, junto  a  fontes  d'agua'.  Na  America  Central,  especialmente  no  Mexico,  a
presenga da agricultura 6 confirmada ja pelo ano 3000 ac e no Peru, pelo ano 2200
ac. As plantas cultivadas pelos indfgenas da America Latina fomecem ainda agora os
alimentos  para  a metade  da humanidade.  As  principais  sao:  o  milho,  a batata,  a
ab6bora, a mandioca, o amendoim e vatos tipos de feijao2.

1. Im'cios da agricuLtura no Brasi]

No Brasil, a agricultura passou por diversos estagios3. Primeiro o "escambo" ou
extrativismo(15cO-1530),istoe,afasenaqualoscolonizadoresportuguesescomegaram
alevarasmadeirasnobres(pau-brasil)eoutrasmercadoriascomoanimais,peles,minerais
que pertenciani aos indfgenas. Em seguida foi introduzido o "regime das sesmarias"
(capitanias hereditfrias). 0 pals foi dividido em doze grandes fazendas e os proprietdrios

\ . Encyclopaedia Judaica, T1, 392.. Encyclopaedia Britannica, 1, 369.

2. Thomas BERRY. a fonfao da rcrna. Petr6polis: Ed. Vozes, 1991, 196. Recomendamos a leitura deste excelente livro
a todos que se preocupam com a preservagfro da natureza.

3. Para este tema e para o da agricultura altemativa veja a bib]iografia de cariter divulgativo entre os agricultores do
Sul.. Agricutwra alternativa e ecol6gica. Roteiro para estudos, debates, cursos, grupos e comunidades. CEPAIGB!1,
Cacador, SC, 1991 ; Jurandir ZAMBERLAN e Alceu FRONCHETTI. Agrj.c"/fwra a/fcmafl.va.. "in c"jieHfa[mcnro a
agrz.cw/f«ra  q«i`mz.ca. Cruz Alta:  2a edigao  1996;  Valdemar ARL e Hansj6rg RINKLIN. Agrf.c'zf//«ra s«f/cn/a've/,
Livro Verde 2: Agrocco/ogi.a. Capador: CEPAGRI -TERRA NOVA, 1997.
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dc.`tiL* tci'i.iix cl.iim t>brigndos a produ/,ir cmgriiiidc escala pill.a iL cx]7{ir(ucti`i.  I.`{ii clitao
introduzido o plantio da cana-de-acticar, do algodao, do tabaco e do caf`6. A prttdu¢ao

para  o  abastecimento  intemo  era  feita  pelos  escravos  libertos,  pelos  agregados  a
assalariados, com produtos como o milho, a mandioca, o arroz e o feijao.

Ate  1850, a ocupapfro das terras no Brasil era a pratica normal: quem queria
plantar, localizava a .area pretendida,  ocupava-a e passava a cultiva-la. Mais tarde,
comprovado que trabalhava a terra, ppdia ate requerer o tfulo de posse. Mas no seculo
passado, quando surgiu o movimento de libertapao dos escravos e a po;sibilidade de
eles tamb6m trabalharem a terra e requererem o tfulo de posse, a burg`{es`ia agrdria,
vendo-se ameapada, conseguiu que fosse aprovada em 1850 a "lei da terra", Proibindo
"a ocupapao de terras devolutas e s6 admitindo compras a dinheiro". Evidentemente,

6omo acontece com outras leis, esta tambem nao foi observada, como o mostra urn
estudo de Octavio Ianni 4. 0 autor faz a hist6ria da ocupapao da terra no municipio de
Conceigao do Araguaia, entre os anos 1897 e 1977. Ainda em 1950 cerca de 97% do
total das terras de agricultura eram simplesmente ocupadas. Em 1960 somente 0,8a/a
das terras tinham algum documento legal. Mas em 1970 as terras que tinham docu-
mento legal ja chegavam a 56,1 % do total. A luta pela terra surgiu nos anos 60 graeas
ao estfmulo dado pela SUDAM  a formapao de empresas agrfcolas. Mesmo assim
podemos dizer que a legislapao de 1850, proibindo a ocupapao de terras e s6 admitindo
compra a dinheiro, 6 uma das rai'zes da escandalosa concentrapao de terras nas m5os
de poucos proprietarios, que ainda hoje dificulta o acesso a terra aos pobres.

¢L

Infelizmente a agricultura no Brasil esteve sempre ligada a devastapao da mata
atlintica e tropical, como o mostra recente tese do historiador Jos6 Augusto Padua5.
Segundo o autor, o primeiro a se preocupar com o descaso ambiental na Terra do
pau-brasil foi o franciscano portugues Frei Vicente de Salvador, em 1697, que faz a
seguinte dentincia:  "E isso  nao  tern s6  os  que de la vieram,  mas  ainda os  que ca
nasceram, que uns e outros usam da terra nao como senhores, mas como usufrutuarios,
s6 para a desfrutarem e a deixarem abandonada".  A dentincia dos  intelectuais do
pen'odo colonial continua: "0 agricultor olha ao redor de si para duas ou mais 16guas
de matas, como para urn nada, e ainda nao as tern ben reduzido a cinzas ja estende
ao longe a vista para levar a destruigao a outras partes. Nao conserva apego nem amor
ao territ6rio que cultiva, pois conhece mui ben que ele talvez nao chegara a seus
filhos" (Jos6 Vieira couto, em 1799). "Sao raros os cultivadores que escolhem terreno,
nele se fixam e procuram tirar dele, por meio do estudo e da experiencia, o partido
possivel; os mesmos que obtem sesmarias, enquanto ha matas que derribar, fazem
todos os anos novos rocados. Por tal m6todo jamais a cultura se aperfeicoafa, porque
o homem nao emprega dilig6ncia alguma e tudo 6 obra da natureza, em poucos anos

4. Octa;who \A\NNl. A luta pela terra. Hist6ria social da terra e da luta pela terra numa area da Arraz6nia. Petr6pdis..
Ed. Vozes, 3a ed.,1981,154-157.

5. Sobre esta tese veja artigo do Joma/ do Brasj./, 22/03/1998, p. 9.
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o  I.af,i apresentard urn estado cadav6rico,  se mos podemos explicar assim,  como jd
acontece em algumas capitanias" (Jos6 Severiano Maciel da Costa, em 1821). Uma
das  causas  principais  da  devastapao  foi  o  pr6prio  sistema  escravagista,  como  o
denuncia Joaquim Nabuco, em 1888: "A influencia da escravidao sobre o territ6rio e
a populagao que vive dele foi em todos os sentidos desastrosa (...) 0 carater de sua
cultura 6 a imprevidencia e a rotina, a indiferenga pela maquina, o mais completo
desprezo pelos interesses do futuro, a ambigao de tirar o maior lucro imediato coin o
menor trabalho pr6prio possivel, qualquer que seja o prejufzo das gerap6es futuras".

Com o fin da escravatura tomou-se evidente o fracasso do modelo latifundidrio.
A necessidade de aumentar a produeao intema abriu cada vez mais a possibilidade de
importar mao-de-obra dos imigrantes europeus, que colonizaram, atrav6s de migra-
e5es intemas, regi6es mais distantes do pals. Estes colonizadores, embora tivessem
mais amor aos pequenos lotes de terra recebidos do govemo, trouxeram costumes e
tecnologias agricolas pr6prias de climas temperados ou frios, que nao se adaptam bern
ao clima dos tr6picos.

2. A `+evolngfro verde" e os seus impasses

Pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial foram descobertas substfrocias
t6xicas, capazes de matar ate pessoas. Alguns cientistas perceberam que estes venenos
podiam causar efeitos  tanbem  sobre plantas  e  insetos.  Assim  se descobrirain  os
primeiros inseticidas, herbicidas e fungicidas. Com isso, a agricultura dos parses ricos
passou por grandes transformap6es. Ao lado disso descobriram-se sementes hil]ridas,
com alta produtividade, mas necessitando de muito adubo, agua e tratamentos quini-
cos. Eram variedades muito ffageis diante dos ataques de insetos, que proliferavam
graeas ao desequilforio ecol6gico causado pela monocultura extensiva. Mesmo assim,
acabaram substituindo outras variedades resistentes, que a pr6pria natureza aperfei-
€oou ao longo de centenas de anos.

Acabado o esfongo da Segunda Guerra Mundial, a indristria dos parses ricos foi
dirigida  para  produzir  insumos  para  esta  nova  agricultura,  tratores,  maquinas  e
implementos. Grandes grupos capitalistas tcomeeam a organizar a agricultura sob a
6tica do capital.  Os parses ricos formaram "pacotes" a serem vendidos  aos parses
pobres: sementes hforidas, agrot6xicos, adubos qufmicos, etc.

Este pacote, chamado "revolugao verde", foi introduzido no Brasil nos anos 60,
durante o regime militar. Nesses anos a pressao para a reforma agrata tomava-se cada
vez mais forte.  Urn modo de  aumentar a produgao agn`cola,  sem fazer a reforma
agrina, era adotar o pacote da "revolugao verde", estimulado ate pela ONU, como
instrumento para acabar com a fome no Terceiro Mundo.

Mas, como veremos abaixo, as conseqtiencias negativas da revolueao verde se
fazem sentir cada vez mais.
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a)  1IfllriLirlii{i-Ltl  tlt!  vi!ric.ilLitles  ile  ]ilalitii,N  a  i:i'rc`ui`x

Cercade2000esp6ciesdeculturaseramdisponiveisnosalboresdaagricult`mi.

F5°i;'daamper:I;duag::edaev:T£9£:ni;stedcan:'u°£}:Sidaapdeen6:ScS:]t:uC,::tsuerasuse:°c:eip:nss:i::is;P|`:.
esp6cies,amecanizagaoeaquimificagaonaagricultura,aliadasao"avanco"indutstrial
baseadoemfontesdeenergiapoluentes,cercade20%detodasasesp6ciesvivasterao
desaparecido ate o ano 2000.

A revolugao verde levou a plantapao de areas relativamente grandes com uma
tinicavariedadedecultura,porexemplo,asoja.Issoproporcionouascondi€6esideais
para a prolifera€ao de pragas as quais a nova variedade 6 mais suscetivel. A16m do'
mais,  o uso de grandes quantidades de fertilizantes quinicos, al6m de causar urn
crescimentoexuberante,pode`hospedarumamaiorpopulapaodepragas.0resultado
foiumsistemadeprodugaodealimentostotalmentedependentedousodepesticidas.
Ora,  somente  quem adota o  pacote  tecnol6gico  da "revolueao  verde",  que  inclui
aduboseagrot6xicos,6capazdeganharcomele.Masparaadotaropacote6preciso
teracessoaocr6dito,coisavedadaaospequenosagricultores.Emresumo,a"revolu-
€ao verde'' ten tido sucesso no aumento da produgao, mas fez crescer tamb6m as
desigualdadesentreasclassessociaiseentreregi6es,tomandoasituapaodospobres
cadavezpior.Nestesentido,umestudodaONUchegouaseguinteconclusao:"Onde
jaexistemdesigualdades,aestrat6giada"revolucaoverde"resultounapersistenciae
gerapaodepobrezaparaamaiorpartedaspoFTlae6esrurais"7.

b) Debilitapdo lenta\de vida dos solos

Antes da adogao do uso de fertilizantes quimicos e do uso de agrot6xicos era
costume entre os agricultores usar a adubapao organica, de origem vegetal e animal.
Usava-se  o  revezamento  de  culturas  e  se  deixava  a  terra  descansar,  deixando  a
vegetapaocrescerporumoumaisanos,afimderecuperarafertilidade.Mascomo
adventodaondaverdeedasempresasagricolasaterratomou-seumamercadoriaque
temqueserexploradaaomaximo.0empregodemaquinariopesadoparamonocul-
turas extensivas, associado ao uso de adubos qufmicos e agrot6xicos, inicialmente
satisfez as necessidades das empresas agn'colas. Mas logo percebeu-se que os custos
deumatalagriculturaforamsetomandocadavezmaiores:Naagricultura"jaocorrem
sinaisderendimentosdecrescentes,ondeoempregointensivodemaquinaseadubos
qufmicosconsomemaisenergiapriminadoqueproduz"8.

NoBrasil,porexemplo,estamosconsumindocadavezmaisaduboparaproduzir
menos:  Em  1960 se consumia uma tonelada de  adubo  quinico para produzir 48

6. Agricultura alternativa ecol6gica, \1.

7.DavidBULLeDavidHATHAWAY.Agroto`jri.cos..PragasevcnenosnoBms„e"Tereei.roMw#do.Petr6polis:Ed.
Vozes, OXFAM e FASE,  1986, 95.

8. Carlos Alberto de REDINA. Ecologia: libertapao ou catastrofe? In: CI.€ncl.a c rro'pi.co, vol. 20, 1992. 82.
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toiiclndfls dc graos; em  1980, para produzir 48 toncladas de grao`` jf crtlm ncceL`.`£riiis

:;:£ot°n::]easds::i::#::;:eTaLd9a:2deafduua::£g:Pass°upara3.20toneladasenoano2ooo

c) Contamir.apdo do meio ambiente e envenei'ianento

Preocupacadavezmais"acrescentepopulapaofaceaumaprodugaoinsuficiente
de alimentos, devido ao ciclo vicioso: perda de fertilidade dos solos, uso de produtos

3:fpmo£;:[Sa:::,?i#.CE:tt:r£'o:ncvoennseun£Tnednotomda°£§Sa°g]r°ost'6dx::on;°:'addaucbhou::i:?cg%SoeqT:::
parses desenvolvidos: Nos USA, em  1993, Cram consumidos  84 kg/hectare/ano de
adubo quinico e I,8 lt de agrot6xicos; na Europa, 228 kg/hectare/ano de adubo e 2,0 lt
de agrot6xicos; e no Brasil, 600 kg/hectare/ano de adubo e 3,6 lt de agrot6xicos".
Constata-se urn "efeito vicioso" do uso de agrot6xicos no Brasil, como ja aconteceu
em outros parses, pelo qual, "quanto mais se usa mais se precisa": de 1958 a 1976 o

::mp::°gfseBr£€asg;:jrdjciaa;S£S±acvh°e::a::refs:,efmdajsf.e££:,Vo:Z2i'/82/[9%:ecsapd6ecie:
Agrofolha, p. 3, mostra urn indfcio do uso abusivo de agrot6xicos e de sua ineficiencia:
"Mosca branca: Superinseto provoca prejufzos de R$ 2 milh6es em Guai'ra e Migue-

16polis, no interior de Sao Paulo". Trata-se de inseto resistente a inseticidas. No Oeste
Catarinense, a cada verao os agricultores devem tomar precaue5es para nao tocarem
uma terrivel lagarta, chamada "taturana", capaz de provocar hemorragia generalizada
e a morte, caso a vftima nao for socorrida dentro de 12 horas. As primeiras notfcias
da presenea deste tem'vel inseto surgiram com o uso intensivo de agrot6xicos.

Como se ve, o uso de agrot6xicos leva alguns insetos a criarem resistencia. Essa
resistencialevaaindtistriaaprepararinseticidasmaisfortes,contraosquaisahatureza
tamb6m prepara sua defesa. Isso exigifa novamente doses  maiores e repetidas de
agrot6xicos. A agricultura toma-se assim cada vez mais cara e o envenenamento do
meio ambiente mais alarmante. Urn estudo do lnstituto de Tecnologia de Alimentos
em Campinas  sobre  a  contaminapao  de  alimentos  `industrializados  no  Brasil,  por
exemplo, revelou que 41 % da comida esta contaminadaL3. Alem do mais, o uso cada
vezmaiordeagrot6xicosjacontaminavfriosriosdoparanaeameapaoabastecimento
de agua das cidades e a satide da populapao, como comprovou a publicapao, em 1984,

fi::erne£:itcaida°;o€°R[:cVu¥|stoasmfizi:cdoest:drf:£=£::::;i:e8:£8s::dg|:;£Spaadr:Snz,?:asupe-

9 . Agricultura alterrativa, urn enfrentamento, p. 4S e 8S.

10. Eco/ogz.a,  83. Em 1990 eramos 5,2 bilh6es de pessoas com urn crescimento de 3-4% ao ano, mas a prodngao de
all::rnot:°£:.urt::::Lag¥;,asL7l),.3%aoano(Cf.LeonardoBOFF.Eco/ogJ.a.-G».fodr7crr&,grf./odospobr€s.Riode

11. Agricultura alternativa, urn enfrentarnento. 4] .

12. Agrot6xicos:  Pragas e venenos, \2].

13. Agrot6xicos..  Pragas e venenos, 62.

14. Agro[6xicos.. Pragas e venenos, 7S-]6.
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().` mciti.i {lc c{iniuniciicrLo j.1 c,i(rio iilcrtando qiic o iis{i dc iigrot{ixico``, c:itlii vity.

mais 1.ortcs c ii(€ mcsmo proibidos em outros parses, 6 uma das causas mail prt7v.1vci*
do aumento do ntimero de suicidios de pessoas que trabalham na roea e mallusciilm
tai;  inseticidas.  Alguns  elementos  quinicos  presentes  mos  agrot6xicos  afetam  ti
psiquismo  humano  e  agravam  o  estado  de  depressao,  muitas  vezes  causado  pelo
pr6prio abandono que sofrem os pequenos agricultores pelo descaso das autoridades.
Emalgumasregi5esagrfcolasdoRioGrandedoSuledeSantaCatarina,ondeaenxada
6 substituida por herbicidas e pesticidas em razao da diminuigao da mao-de-obra in
agricultura,  a  taxa  de  suicidios  6  bastante  alta]5.  Fen6meno  parecido  e  registrado
tamb6m no Parana. 0 ntimero de pequenos agricultores que desistem da agricul(ura
devido ao alto custo da tecnologia da "onda verde" 6 comparave'l, ou ate superior, ao
ntimero de  familias assentadas pelo Movimento' dos  Sem-Terra!  E onde encontriir
emprego nas cidades, se a taxa de desemprego esta em cre\scimento? Se o pequeno
agricultor da regiao Sul do Brasil continuar teimando em adotar o sistema da "onda
verde", que implica no uso intensivo de maquinas, adubos qufmicos e agrot6xicos, a
agricultura se tomara para' ele cada vez mais inviavel.

Ha,pois,umanecessidadeinadiaveldeseadotarumnovomodelodeagricultura.
retomando e atualizando praticas agn`colas antigas. Felizmente, como veremos abai-
xo, isso ja vein sendo feito pelos defensores da "agricultura altemativa".

3. Em busca de uma agricu]tura alternativa 4

0s impasses produzidos pela agricultura da "onda verde" e a alamante agressao
ao meio  ambiente, `com as conseqtiencias  danosas  para o equilforio ecol6gico e  a
satde, provocaram uma saudavel reapao. Trata-se da busca e implantaeao de uma
"agriculturaaltemativa"]6.Elasecaracterizapelasubstitui€aodosfertilizantesquini-

cos pelos organicos (de origem vegetal e animal), pelo correto manejo e uso da terra,
pelo cultivo minimo (deixando a terra descansar e se recuperar), pelo uso sistematico
da cobertura vegetal do solo para preservar a fertilidade, pela rotatividade de cultura.1
e  pelo  respeito  aos  ecossistemas.  Enfim,  a  proposta  6  chegar  a uma  agricultura
sustentavel, aproveitando a auto-regenerapao do solo a partir dos pr6prios ciclos ou
pelo manejo da terra, sem utilizapao de produtos quinicos.

Trata-se de uma agricultura que respeita a fertilidade natural, que assim funcio-
na: A planta serve de' alimento para o homein e para o animal, enquanto as folha*
mortas voltam diretamente para alimentar a microvida. 0 homem e o animal, alimen-
tados  pela planta,  produzem excreg5es.  Essas  sao  devolvidas  a terra,  servindo dc

15. Recentemente, em fevereiro de 1998, uma missao da ONU veio estudar a grave situapao em que se enconmm I)8
pequenos  agricultores  do Oeste Catarinense,  onde a populagao de  570.000 habitantes, em  1980, diminuiu ituri`
520.OcO, em 1990 (DI.a'rl.a caiarinc"fc, edieao do dia 10 de fevereiro de 1998).

16. Veja a literatura de divulgapao entre os agricultores, nota 3.

103



p°oS;:e::(::cdear,P.'a"""
iilim€ntt> para a niicrovida. A mici.ovida dccomp6c o cstcrco t>u os
t]s dcixa em forma de nutrientes com os quais a planta de novo

Aagriculturaaltemativabaseia-seempraticastradicionaisenorespeitoaterra,que
6umorganismovivo.Defato,'umgramadesolopodeconterdecemaduzentosmilalgas,
de duzentos mil a urn milhao de fungos, de urn a treze milh5es de actinomicetos, de cem
miladoismilh6esdeprotozoinos,deduzentosaquinhentosmilh5esdebact6rias'8.Sao
cstes microorganismos vivos os responsaveis pela fertilidade do solo. Toda esta vida
existente nun grama de solo 6 agredida e prejudicada pela adubapao quinica, pelos
agrot6xicos, pelo manejo intensivo da terra e pela ausencia de cobertura vegetal do
solo, mas 6 respeitada pela agricultura altemativa. 0 uso de adubos quinicos pode
aumentar a produtividade da terra mas nao a sua fertilidade.

Buscarumaagriculturaaltemativa6tamb6mpraticarumaagriculturaapropriada
para as regi6es tropicais. Importamos nao s6 a tecnologia agn'cola da "onda verde"

::esr:%:abn::::t::::t.Pdeo?I:netsatru%:r::USZ;:£:6£:££:[9.e#:Seffrn;a;oe[st:=::r:?:S;r€
temos feito 6 "derrubar o nato", para darmos infcio ao plantio: "Removida a proteeao
arb6rea,entretanto,osefeitosnegativosdo`manejodossistemasagn'colas'muitocedo
se  fazem  notar:  erosao  acelerada  dos  solos  (vogorocas),  lixiviapao  da  fertilidade
natural, desequilil.rio de aguas, ,inundap6es, deteriorapao ambiental"20. 0 autor cons-
tata que ha poucb esforeo, aqui no Brasil, para estabelecer uma cultura agron6mica
realmente tropical, produtiva e eficaz. 0 nosso saber agron6mico foi desenvolvido
quase todo fora do Brasil e vein sendo repassado. Nao existe ainda iima tecnica para
a agricultura tropical. 0 que houve foi urn "transplante" tecnol6gico mos tiltimos 50
anos.  Dados  estatfsticos  mostram  que  este  "transplante"  funcionou  de  urn  modo
decepcionante no caso do Brasil, se comparado aos resultados obtidos por parses de
regi6es temperadas e frias. "0 que se percebe 6 que o uso de agrot6xicos no Brasil
naotemapresentadoresultadoscoerentesoupositivos,comotecnologiaparamelhorar
o desempenho produtivo da agricultura"2[. Muito grave 6 o caso da erosao em alguns
cultivos extensivos, como no caso da soja: Em Sao Paulo, cada hectare de soja destr6i
20.100 kg de solos por ano, para produzir cerca de I.800 kg de graos da leguminosa.
Em outras palavras urn kg de soja 6 trocado por 12 kg de so|o22.

i  sabido  que  os  ecossistemas  naturais  dos  tr6picos,  ricos;  ferteis,  pujantes,
luxuriantes ate, detem as mais elevadas taxas de produgao primaria (biomassa) sobre

\] . Agricullura altermativa.. urn erfrentamento, 66-79.8S-86.

18. Agrocco/ogl.a, 43-44.

19.  Veja:  Ant6nio Carlos de SOUZA REIS. Agricultura tropical e a produgao de alimentos no Brasil, in:  C[.G"ci.a  c
rro'pjco,  20,1992, n.I,107-149.

20. SOUZA REIS,  108.

21. SOUZAREIS,113-122 e  131-134.

22. SOUZA REIS,135.
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a Terra. Para unm ngricultura tropical o autor propde o respeito a tres caracterf.iticas
basicas deste`q ecossi``temas: biodiversidade, prote€ao permanente do solo e recicltl-
gem continua de nutrientes, via restos vegetais.

0  respeito  a  biodiversidade  protegeri  as  culturas  contra pragas  e  doen€as
invasoras. Com razao o autor lembra que "para cada ben agn'cola demandado pela
sociedade have fa uma ou urn grupo de plantas tropicais (especialmente fnrores) com
potencial produtivo mais que suficiente para atender aquelas exigencias". E o autor
apresentaumquadrocomparativo,comprovadoporexperienciasComculturasimpor-
tadas e culturas nativas. Assim, por exemplo, 6 o caso de plantas de que se extrai 6leo:
se o algodao produz de 140 a 190 kgthectare por ano, a mamona produz de I.200 a
2.000 kgtha ano; se a soja produz de 90 a 360 kg/ha ano, o coqueiro produz de 2.000
a 3.000 kg/ha ano; se o gerge.|im produz de 180 a 400 kgtha and, a pupunheira produz
de 2.200 a 5.000 kgtha ano; se a colza produz de 360 a 600 kg/ha ano, o dendezeiro

Lr:cdauuzb::I:.p¥d:z5a°e¥.5#:6T5°a;S:;a:ing23improduzdel75a75okgthaano,a
Proteeao permanente do solo 6 feita a base do uso de palhas, de restos vegetais,

de adubapao organica (esterco de animais) e sobretudo da assim chamada adubacao
verde. " uma dezena de culturas em uso para coberfura vegetal do solo, cujo ciclo
dura de 120 a 360 dias. A cobertura vegetal tern vatas vantagens: faz a terra descansar,
protege-acontraosraiossolareseaerosaodaschuvas,recuperaeprotegeamicrovida.
Quando estas plantas secam, deve-se evitar de rgvirar o solo com os arados de' disco.
Em  vez  disso,  pratica-se  cada  vez  mais  o  assim  chamado  "plantio  direto".  Os
resultados das pesquisas mostram a grande capacidade de auto-regeneraeao dos solos
em regi6es tropicais, que pode ser obtida a partir da cobertura vegetal. Ela fomece os
elementos basicos para a agricultura, como o f6sforo e o nitrogenio (cuja producao
industrial 6 cara). Baseado nestes resultados, o autor faz uma s6rie de propostas para
uma agricultura mos tr6picos:

- Proteger os solos contra a irradiapao solar direta e contra chuvas torrenciais,
atrav6s da adubapao verde e restos vegetais;

- Nunca submeter a mobilizapao intensa e continua os solos (privilegiando o

plantio direto), a fin de nao perturbar a intensa atividade microbiol6gica da camada
viva desses solos;

- Optar sempre pelo manejo integrado dos insetos fit6fagos e dos microdrganis-
mos parasitas, evitando-se ao matimo a utilizapao dos venenos agn`colas24.

Neste  sentido,  a  agricultura  na  Amaz6nia jamais  deveri  imitar  as  praticas
devastadoia; da agricultura Prati6ada no Sul do Brasil. Estamos cansadps de escutar
que grande parte' da Amaz6nia nao serve para agricultura extensivel. A vdeapao da

23. SOUZA REIS,138-139.

24. SOUZA REIS,  143-147.
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Ama/.6nia 6 a do manejo flore.`tal, onde se pro.`crva a bit)diver.`idadt3, cxmjndo {LpcmL,i

:`r%#€aasoa::°6r:es;su;i:`gzeatnarqs°daessfuma:a;at,r::I;::::'Eexop|:rea:::as::Cdr;VfGe'£tcoa::Cjrcle:::v::
flqrestais extratiyistas, como ,a dos ,sgringai.s., Precisamos aprender com os indfgenas
que  hf rnilenic;s 'hal]itap e  convivem com  as  fl.orestas  tropicais.` Estudos recentes
mostram  comb  oS  indio§  `Dessfty}a,-  ho  Alto  Rib  Neg,ro,  pratticam  ;ua  agricrilchfa
convivendo;respeitaldo;extralhdodaflorestaedosriostodoohec'essariobaraoseu
sustento.O.inesmoaco`nt?de6oin.ou't`roiindfgenasdaAmaz6riia,c`omoosKayaf]6do
Para e ots Kaapor do Maranh§o. Eles c.o`nhec6m o manejo fl'orestal; cr'iaqu no cerrado
cap6es de mata, 'incremelitando `a diversidade biol6gi6a, aumehtahdo a Gaga. Com ;
agricultura  itineraptg  que  prapicam  possibilitam  o  descanso  da  t;rra:  mantem  a
fertilidade.daterra,;vitam,aexf)os,icaodaterraao'.caloreasfortesbancadasdechuva
causadoras ,'da  erosao;  com  p  plantio  de  diversas  6sp6cies  reduzem  o  impacto  das
intemp6rieseapropagap5odappragapeco\nsegueprtodoonedessin.opquaseusustento25.

.4!

As priticas e propostas da agricultura altemativa, ias experien`cias er propo§tas
para urna agricultu,ra `,apropriada para o:s tr6pico§ e a experiencia dgs  indigenas da
Amaz6nia baseiin-se,, em ¢ltima analise, no respeito a'terra` coino organismQ vivo e
na pritica agn'cola. rpilenar``do  "¢es`Qanso da terra". No  Dici'o`ndrio' Aur6liQ ha dais
teinos para o co.stume d6 'deixar a terra e`in descanso, pira` recuperar a fertilidade:
"Alqueivar",  is'`to  6,  "|avral. a  terfa' e  deixa-la  en} ,pchs6  para  que  ndquira  fonga

p`io¢utiva";, donde  o  sribstantivo  `:-alqueive:',  oil  qto  de' alqueivar; ' `.`pbusio",. isto  6,\."int6qupeao'do cultivo d? tgra por urn ou inais anos", com a mesma finalidade'.

0 panorama que acima apresentamos sobre o uso e abuso da terra nas priticas
agn'colaseaspossfveissai'dasparauma'novaagriculturanoslevaaexaminaraquestao
do`descansoouosabadodaterranaBi1)lia.0quenaspode.ensinaraBfolianaquestao
do nosso relacionamento com a terra? Na legislapao bfolica sobre o descanso da teng
podemosverumatentativadeumcorretorelacionamentoentreoserhumano.eaterra.

4. 0 descanso da terra na Bfo]ia

Alguns .textos,, de  carater  hist6rico  ou .Iegislativo,  atestapi  que  em  Israel  se
conhecia a prStica do de§capso da terra, em uso ta,mbem.em qutra§z qulturas. agn'qQlas
antigas. Examinaremos primeiro alguns textos hist6ricos para depc>i.s `\abordarmos oS
textos ,\leg`islqtivQs referentes a.o ap,Q sabatico,.

I           \                                                       .,.,   i     ,      ``

a) Dados hist6ricos sobre o uno sabdtico da terra

emN:it:;§2.Lasts::,¥t:[asvftigeds:::i::de':aap:apsr,a;[rcoaide°ted:Sbcs:;Old:Lee:ad:PDareeuc§:

'

25.VejaBertaG.RIBEIRO.Conscienciaecol6gicanaAmaLz6nia:Aexperienciaindfgena,in:Cohcf./I.«m,.1995/5t20-37.
Todoestentimerodarevista,intitulado"Ecologiaepobreza:GritodaTerra,gritodospobres",merece.serconsultado.
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abstcnilti-*c. ciilrc tiLltras coisas, d€ comprur c€rea`iL< no ``£badt7 c {i``"[)iindo nt) ,`tf:limti
`ano  o  comi)rt)mis.qo  de  "renunciar  ab  ¢tlltivo  da  terra  e  a  qualquer  crddit{i".  ()

compromit`so a§sumido no tempo de Neemias sem dtivida se refete a tektos. legisl:Lt i-
vos mais antigos (cf. Ex 23,10-11 ; Lv 25,2-7; Dt  15,1-11).

A partir do 11 s6c. ac a observancia do ano sabatico 6 bern alestada na Palestintt:
Em  lMc  6,48-54  sao  lembradas  as  dificuldades` entre  os  assediados  de  Betsur  a
Jemsal6m (163-ac),,.em razao da`carestia de mantimentos, "porque era o ano sabatico
da terra". Flavio Josefo lembra ainda outros anos sabaticos da terra como o do cerco
da fortaleza de pagon feito por Hircano em 1 35 ac. Mais tarde, no ano 37 ac, Herodes
o Grande,  ao` cercar Jerusalem, teria desalojado o,s defensores favorecido por uma
grave carestia provocada pelo ano sabatico. Outro ano sabatico teria ocorrido antes
da conquista de Jerusalem por Tito (70 dc), provocando uma grave carestia na cidade.
0 mesmo Flavio Josefo lembra tamb6m que ja Alexandre Magno teria isentado os
judeus  de impostos,  a.cada sete anos.  A `mesma concessao teria sido feita por urn
decreto do imperador Jtilio, C6sar.   ,

''Osabadodaterrietainb6inuina\praticaobsqrv'adapelacomupidadedeQumran.

0 tralado rabi,nico Sh6biit imp6e' a suspeusao dos trabalhos no t,ampo e preocupa-se
em  estabelecer quais `os  trabalhos  permitidos  e  quais  os  proibidos  durante  o  ano
sabatico. Em razao da observincia do ano sabatico, o mestre da Lei Hillel (pelo ano
20 ac) preocupa-se em estabelecer o prosbo/, que era uma declarapao permitindo ao
credor resgatar empr6stimos a qualquer momento, isto 6, tamb6m no ano sabatico, o
que era proihido por Dt 15,926.\

• Textos mais recente`s interpretam o pr6prio exilib do povo' 'e o abandono em que

ricouaterracomoumsfbadodaterraforeadb,'Pelan5oobservanciadosanossabftico,i
durante o perfodo da inonarquia: "Entao a terra gozard dos seus sabados, durante todo
o tempo que. estiver assolada e v6s pemanecerdes no pats dos inimigos. Entao a terra
descansara e gozafa dbs seus sabados. Tddo o 'tempo em que ficar devastada, a terra
descansara pelds sabados que nao descans.ou quando nela .habitaveis"... "Mas, para
gozal de `seus sabados, a terra tern de ficar abandonada, devastada e longs deles. Ele.i
mesmos deverao pa'gal P61a culpa, p'or \terem detestado os meus decretos e desprezado
as .minhas leis"(Lv 26,34-35-.43).`

r.          `      :    .     -

Demodpsemelhahte,o¢fonti§f?interpretaoss,?tenta,aposdeexflioanuhcia¢os
por Jeremias  (25,11,;  29,10), que. n? iea|idyde forap`65, como urn sabado da, terri`
cornpuls6rio:, "Assim se d,evia cumpnr a palavra. que o Sephgr tinha proferido pel.a
bocadeJeremias:`At6queaterrareceba,compens?ga6porseussabad.6s,durantetodp

26. Sobre o ano sabatico e o anojubilar veja; Sabbatical Year and Jubilee, in: E;teyc/apczcdf.a /«dez'ca, vo]. 14, Jerusalem
1974, 574-586; E. LOHSE. Sabbaton, in: Gi.a"dc Lcssi.fo de/IVwovo ref/ci#?cmro, XI, 1020-1106; Oded BOROWSKI.
Agri.c«/+tire t.# /rori Age /snag/. Winon'a Lake, Indiana: Ei'Senbrauns,1987;I Rbber[ GNU§E, Ivao ro"bards: ct;i7I«;II`-
dade c prapri.edrde rm rrad!.fa-a bl'D/i.ca. Sao Paulo: Ed. Loyola,  1`986, 52-71 ; M\arcelo de Bari.os SOUZA e Jos¢ I.
CARAVIAS.  rco/ogi.a dcz rcrra (Colegao "Teologia e Libertapao", vol. V). Petr6polis,1988.     I
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o tempo em que ela repousar devas(ada, atese completarem setenta anos" (2Cr 36,2 I ).
0 mriltiplo de sete dos setenta anos e aqui interpretado em relacao ao descanso da
terra nao respeitado, punfvel com o exflio, como o preve a maldicao de Lv 26.33.

b) A legislapao sobre o ano sabdiico da terra

Os dados hist6ricos sobre a pratica do descanso da terra no s6timo ano sup6em,
sem divida, a legislapfo sobre o ano sabatico da terra, que aparece em dois c6digos
legislativos:

``Durante sets anos semeards a terra e recolherds os produtos. No s6timo ano,

poiem, deixards de colher e de cultivar a terra, para que se alimentem os pobres
de teu povo, e o resto o corrram os animais do campo. 0 mesmo fords com a
vinha e o olival" (Ex 23,10-11).
"Quando  er[lrardes  na  terra  que  vos  dou,  a terra observard  urn descauso

sabdiico em honra do Senhor. Durante sets anos semeards o campo, durante
sets anos podards a vinha e colherds os produtos. Mas o s6timo ano sera urn
sdbado, urn ano de descanso para a terra, urn s6bado em honra do Senhor: ndo
serr.Cards teu canpo nem poderds tan vinha. Nao ceiferds a trigo guacho, nem
vindimardsasiAvasdevinhandopodade.Serdiinanodedescansoparaaterra.
0 que a terra der durante o ano de descansd servird de alimertto a ti, teu servo,
tua servo, teu empregado e co agregado que rnoram contigo. I;amb6m co gado
e aos animais que estao no teu pats servird de alimer[to toda essa safra"  (Lv
25,2-7).

0textomaisantigorelacionadocomodescansodaterra6Ex23,10-1127.Manda
suspender toda atividade  agn`cola,  como  cultivar ou  colher os  produtos da terra,
mesmo a vinha e o olival. Prop6e, portanto, que durante urn ano se deixe a tena em
pousio, ou descanso, incultivada, "para que se alimentem os pobres de teu povo e o
resto o comam os animais do campo". A destinapao do produto da teITa aos "pobres"
(`cdy6#)duranteoanodealqueivetemasual6gicasocial.O`edy6„eraoequpobrecido
que trabalhava como escravo ou assalariado na terra do rico. Se esta devia respeitar o
repouso sabatico, como haveria de sobreviver quem dependia `do patfao? 0 destino
do restante do produto aos animais selvagens indica que a terra devia ser deixada em
repousomesmo,isto6:nos6timoanonaodeviasercuidadamasdeixadaemabandono.

Fean:j2E.¥aa,g:e:tpnr:cfi::i::Lesneama:::fdoantaad=bs:gmn.Lfi:ac:ett=c::ut:::::o::tn£To:;a:ef]avt::
o mandamento do repouso da`terra esta entre as prescri€6es referentes aos direitos do
pobre e do estrangeiro (.Ex 23,6i9) e o mandamchto do repouso no setimo dia, para
que  os  trabalhadores  dependentes  (homen§  e  animais)  possam  tomar folego  (Ex

27. Para a questao da antigtiidade desta ]egislapao veja. acima, o estudo esclarecedor de `Haroldo RE]MER, Let's don
leTnpos jubilares rla B.folio - easaio de ulna pers|iectiva hist6rica.

28. Os 2,14.20; Jr 12,9; Ez 31,13; Dt 7,22; Lv 26.22; Ez 23,29.
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23,12) Outros ainda acham que o motivo do descanso da (erra e dos animals selvqgcns
seria uma imagem do "retomo ao parafso".

0 segundo texto (Lv 25,1-7.18-22) refere-se ao descanso da terra como "urn
descanso sabatico em honra do Senhor". Argumenta, portanto, "eco-teologicamente'. :
A pr6pria terra deve poder observar o sabado para Jav6, urn tempo de recuperapao em
que ela n5o seja obrigada a produzir. Pois, em tiltima analise, "a terra e minha e v6s
sois estrangeiros e meus agregados" (v. 23). Trata-se de urn descanso geral para toda
a terra, com a promessa de uma beneao que proporcionara uma colheita tres vezes
maior no sexto ano, garantindo alimentos ate a colheita do oitavo ano.

0 Deuteron6mio  manda observar o  s6timo ano como urn ano de perdao ou
remissao das dfvidas (Dt  15,1-11). 0 texto tamb6m adverte para que, em vista da
proximidadedos6timoano,oisraelita"naoendurecaocorapao",negandoempr6stimo
ao irmfo pobre e necessitado, Segundo alguns autores, embora o texto nao mencione
o sabado da terra. o perdao das dividas .the 6 relacionado. De fato, numa sociedade
agn'cola,em que prevalecia o sistema de troca de mercadorias, o pobre nao tinha como
pagar o  empr6stimo  durante  o  s6timo  ano,  ano  do  descanso  da  terra.  Como  urn
estrangeiro nao era obrigado a observancia do sabado da terra, por isso era permitido
exigir dele, no s6timo ano, o pagamento do empr6stimo feito.

Osautoresseperguntamsobreaobservanciadestaleinavidapratica.J.Wellhausen,
seguido de outros autores, argumenta, a base da lei da libertapao dos escravos hebreus no
s6timo ano (cf. Ek 21,2-6; Dt 15,12-18), que o`descanso da terra no' s6timo ano nao deve
tersidopraticadoemtodoopalssimultaneamente.Mascadacampo,vinhaouolivaltinha
o seu pr6prio ciclo de sete anos, assim como cada escravo tinha direito a liberdade no seu
setimo ano de servidao. Do contrato, seria uma pfatica impossfvel de concretizar, pois
faltariam alimentos no par's. Por isso Dt 15,I -11, que trabalha dentro de uma concepeao
de s6timo ano fixo e universal, se desinteressa do pousio da terra, transformando-o nun
ano de remissao das dividas scroiais. Urn ano sabatico universal e fixo, prevendo o pousio
da terra, como algo oposto ao ano do perdio das dividas. seria portanto uma criapao do.i
autores  sacerdotais, jamais  observada na 6poca plc-exilica (cf.  Lv  26,34-35.43;  2Cr
36,21). Como vimos acima, 6 atestada apenas durante o periodo do Segundo Templo
em algumas partes do pats (cf.  IMc 6,49.53).

Outros  autores,  por6m,  discordam de Wellhausen.  Como  raz6es  apresentam
duas:  Wellhausen  nao  percebeu  que  tanto  o  C6digo  da  Alianga  como  o  C6digo
Sacerdotal relacionam o descanso da terra no s6timo ano com o sabado semanal (cf.
Ex  23,12  e  Ex  23,10-11).  A16m  do  in.ais,  nao  ha  uma  relapao  necessdria  entrc  tl
libertapao dos escravos no s6timo ano e o descans.o da terra a nao ser o fato de ambtts
se darem no setimo ano. A lei preve tamb6m que os animais gozem do descanso tlti
sabado, nao tanto por compaixao, mas porque eles fazem parte da natureza criada, qilc
deve deixar de ser dominada no sabado. De forma semelhante, por ocasiao do iinti
jubilar,  Lv  25,8-17.23-35  prescreve  o  resgate  da  terra,  o  perdao  das  dfvidi```  a  i`
libertapao dos escravos, baseando-se em dois principios:  porque a terra pertencc ii
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Juve (25,23)  c.  ptirquc  o``   i``raelitiLs, libcrtnd.oS  dii c.`ci.iividaq  dti  Egito,  sao  .`cus
.`crvidores (25,55).                                                                             ,

Muitos autores consideram a instituicao do ano jubilar. como uma reelaboracao
(eoreti£?. e idealistica p6s-exflica do ano sabatico.  De I?to, -se Ex,23,10-1l  permite o
re,vez?niento da terra, Lv 25 imp6e a cada sete ano;:urn alqueive universal para tQdo o
pats.Dentrddateologiasacerdotal,prqueteumabeneao9specialcomabundantecolheita
nQ sexto ano, a exemplo.dQ maya colhi¢o em dobro ng sexto dia\ (cf. Ex ,16,22-27) para
favorecerpdescansodosabado.Alibertapapdosescrivosnoanojubilarestariasubsti-
tuindo a libertapao no s6timo ano. A.ideia de que a terra 6 piopriedade divina seria uma
extensao do princfpio segundo o qual tbdo§ os israelitas sao propriedade de Deus. Assim
estaria.explicadaaiinpbssibilidadedaex'igenc`iadedoisanos.seguidosderepchsbdaterra,
isto`6, no s6timo e no qtiinquag6simo ano (7 x. 7 i 49 + 1 i 50)`. Talvez ten,ha razao`E.
Cortes.e29 em afirmar que Lv 15 seria uma lei cbmposta durante o ex.flio, com ndaterial
antigo,' antes de tudo para profetizar a lib`ertapap' da escravidao babil6nica e Precisar
suadata.Portahto,ma`isdoqrietimaleicivil,§eriaumap`rofecia,fazendo'especulap6es
sobre o t6rmino e duragao do exilio,. a exemplo de Jr 29,10-14 .chie anuncia `um exilio
de 70 anos e de Ez 4,6s due preve 40 inos.

''

5. Origem do ano sabatido e do ano ju.bi]al

min'dfciosdequetan,t6o:anosabaticocomoQanojubilar;st5oenraizadosem
I.I

anti,g,astndig6es,`embora.alchim?Sprescrig5esa.elesligada§,.'comoarestri€aodo,ano
jubilar quapdo` a§ casas vendidas estao dentrdYde uma cidad'e murada (Lv 25,29-31 ) .e
operdao,dasdividas,sejainaciescimrosposteridie§.Parecem[emontaraplsraelantigo
ociclo.deseteanos,orepousQdaterraeaproibigaode.venderterraqosaptep?s`SndQs.
Por exemplo, o ciclo de sete .anos aparece na hist6ria `de Jos¢ do. Egitg (Gp 41,25-30)
e em textos do Oriente M6dio. Assim a terra ¢ qrieiriada durante sele anos por caus,a
da mogfe de Aqhat. De modo s6me`lhante, Anu adverte Ishtar que .uma seca d? sete
anos sera a conseqtiencia do assas'sinato de duilgapresh3°.    '                                     ,.

Alguns autores acham que o descanso da terra, como previsto pela Lei; nada
teria a ver com a rotapao de plantio e com isso nao teria nenhum valor agn'cola, como
a recuperapao do solo. Mas estudos recentes sobre agricultura pr6-hist6rica concluem
que os agricultores antigos conheciam os tres principais m6todos de restauraeao da
fer(ilidade do solo: o alqueive ou pousio (descanso) da teria, a fertilizaeao orginica e
a rotapao de culturas. 0 mais antigo dos tres m6todos foi exat?mente o alqueive3].
Com  o  aumehto  da  populapao  e -a  escassez  de  terras  agriculttaveis  comeea  a  se
desenvolver o ciclo da semeadura e do alqueive da terra. Como viinos, o texto mais
antigo que se ocupa deste problema 6 do C6digo da Aliane`a (Ex 23,10-11).

29. L'anno giubilare: profezia delta restaurazione? Studio su Lev. 25, in: ,Jtl.vz.£la BI.A/I.ca //zz/£ana,18,1970, 395-409.

30. James 8. PRITCHARD. A„cl.c#f IVcar Eas/em 7errs re/a#.ng fo lhe Odd res/amenf, p. 84-85 e 141.

31. Agrz.czf//«re I.n /ron Age /Jrae/.  143-144.
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( )I.igim`riitm€ntc o'descan.`o da tom poderia.c``tar rclacit7niitl(i €i ritti# ctiiiiil`cu.`

de  fertilidadc.  0 prop6sito origihal  s'eria o de lapaziguar os deuses  da tcrrii.  Mti*  ii
interpretagao dada pelos textos bfolicos afirma que a terra deixa de ser trtlbalhiidi`
porqueJay66osenhordaterra.Eleadaatodolsra?leospobresnelatemparte.M.N{ith
afirma que o, alqueive da terra no s6tirm ano, 6 `fum retomo a integridade da criapao"
(resf!."Ji.oJ.#inlegrny„),absepermitirqueaterra,voltasseaoseu,¢escansoimperturbndtj.
Da mesma forum o resgate de terras alienadas e o de escravos durante o Jubileu podem
ser vistos como uma tentativa de restaurar a estrutura da sociedade estabelecida,  no
passado;porDeus;sfroumatodereconhecimento,porparL?cosisraelitas,dequeeles
nao tern o direito de alienar permanentemente terras confiadas por` Deus as tribos e
aos clas  no tempo da conquista de Canaa.  Na visao idealista do  legislador,  o ano
sabatico e o Jubileu tinham a inteneao de minorar o sofrimento dos pobres.

.   Resumindo as discuss6es sobre o`ano sabatico,. poderfamos dizer o seguinte:

0descansodaterra,oualqueive,eraumcostumeagn'colaantigo,praticadoem
Israel desde o assentamento em Canaa.

*  Surge no Reino do Norte (ehtie 841-722 ac)  a legislaeao de Ex 23,10-11.

propondo o descanso da teira no s6timo ano.I
*AlexandreMagnoisentaosjudeusdeimpastosduranteoano,sabatico,segundo;

nos conta Flavio Josefo.
*EmlMc6,49-54conta-sequeJudasMacabeu(163-162ac)perdeu,afortaleza

de B'et-Sur devido a uma carestia de alimentos provocada be!o ilo Sabat.ico.
* Joao Hircano nao con,seguiu vingar a morte de Simao Mac?beu (135-134 ac)

porqueeraumanos;bitico,deacordoc6mFlivioJ6sefo.
*Herodescons6guiutomarJerusal6mmedianteass6dio,porcausadeumafalta

de alimentos causada pelo ano sabatico, segundo versao de Flavio Josefoj
*`0 rei Agripa I (41-42 dc) leu Dt 7,15 na festa das Tendas, o que indica a

observancia do costume.
*DuranteoreinadodeNero(55-56dc)foiescritaempapiroumanotadedfvida

durante .o ano sabatico.
* Seder Olam, urn panfleto rabinico, da a entender que Jerusalem foi destrufdn

no ano seguinte a urn ano sabatico (68-69 dc).
* Contratos de Murabaat (132-133 dc), na Palestina, sup6em urn ano sabatict`

no inicio da revolta de Bar-Cocba.
*Inscrie6estumularesjudaicas(433-434e440-444dc)fazemreferenciaaoiil`ti

sabatico.
`  * Nas JJi.sf6rl.d§ de Tfroito encpntramos referencia ao costume judaico qc mlu

trabalhar no s6timo ano.
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Todos os anos acima mencionados coincidem matematicamente com urn ciclo
de sete anos e se referem a observfrocia do ano do alqueive. como comprova a carestia
de alimentos.2.

Embora nao tenhamos evidencias hist6ricas da pfatica da lei do ano sabatico na
epoca monfrquica, os textos hist6ricos acima mencionados parecem supor tal pratica
antes do exflio da Babil6nia. Mesnro que n5o tenhamos uma clareza hist6rica sobre a
vigencia pritica da lei do descanso da terra. interessa-mos a explicapao teol6gica que foi
dada. Ex 23.10-11 especifica que o alqueive deve ajudar aos pobres e animais selvagens.
PrevaleceamotivapfrosceialenavisaosacerdctaldeLv25aintengao6preservaraideia
que Jav6 e o thico proprietfirio da ten. que ele apenas empresta para Israel.

Conclus5o

Nosso estudo sobre o sfoado da ten na Bfolia nos levou a descobrir a impor-
tancia dos cuidados com a terra, que ultrapassam a tradigao religioso-cultural do
judai'smo. 0 envenenamento da ten provocado pela revolueao agn'co]a da "onda
verde" nos leva a recuperar o sentido e atualidade do descanso da terra proposto pela
legislapao  da  Bfolia.  Mas  nfro  devemos  esquecer  que  todos  os  povos  agrfcolas,
especialmente  os  povos  amen'ndios,  ten  urn  profundo  respeito  pela  terra.  Se  a
legislap5o bfolica sobre o descanso da terra revela uma preocupapao social, sua visao
do mundo e ainda demasiado antropocentrica. Infelizmente a ordem bfolica I.enchei
a terra e submetei-a. dominai sobre os pi`i xes do mar, as aves do ceu.. ." (Gn 1,28) ten

:i::s:£jnvt]ev¥:eet:d::r:;3!faparajustiflcaratiraniadenossacivilizapaosobreateITa
De todas as partes surge urn clamor por uma morat6ria geral da terra, que inclua

:ivi:::i::Ra::::in:n:::::I::6:Lodarin°alr£*:i:s:°odeasxteasm:uftauzimea:apdeorgaD°e:::

:aads?:'r::%inuv:t]:::a:6dr::¥r:]9ba;:g:g::essiaa=m::tno;C#e¥=o€e:I:jrqasueeLfauaed;:.as:
Para controlamos nosso fmpeto de dominar e destruir e preciso parar, descansar e
possibilitar urn descanso para que a Terra, a mac comum de todos os seres viventes,

::its:£rc¥ou%traT.nsoe;:rr6=:Lao:o3Sopan¥s36¢epfeecsftsmfro:F=r:s:aeter:::::Ida::et:¢ITaad:od:

32. Veja em Robert GNUSE. MID ro«hands. 55-57.

33fib§?5;p:h2M#Lir?itfotj££.8:i°£:r£St#:?:##::fab'fo{r=;-#)6t;enmaq#,Cog`.arme'vivo|:n#a„:?n9:26o2„7c5f7Z#;

34. C[. Chovaliri FR.A\:NZONl. Farete riposare la Tlerra. Lettera aperto per urn Giwhileo possibile. Rolria.. Bdiz:iohi
dell' Universita Popolare,1996.

35. Veja edi¢ao dojomal "0 Globo" de 10 de marap de 1998, p.13.

36fatls€!o:£F£C#m¥e:it#±Ed¥#u#go*¥e¥]¥#:::¥stdfffgHL=o%e#=¥+:¥rifrofum=:fi=£¥n:5
assentamentos do MST, a colonizapao espontinea e desorganizada como causadores da devastacao. Como solng5o
radical prop6e ulna morat6ria de dez anos. suspendendo as dembadas da floresta e proibindo as queiinadas.
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os agro(6xico.i, pcrmitindo que e]a se recupere. Preci`sanos parar de vcr a term coma
uma mercadoria para satisfazer nossas ansias de consumismo. Os recursos da tcrro
nao sao inesgotaveis, mas ben administrados poderao sustentar e alimentar a geracao
atual e as gerae6es futuras.

Para tanto precisamos recuperar o sentido das mitologias dos povos originarios
do Oriente e do Ocidente que veem a Terra como a Grande Mae, dos nil seios, para
significar a indescritfvel feeundidade37. Os povos indigenas amerfndios mos ensinam
orespeitopelomeioambiente.Comelespodemosaprenderoquesignificaestarj«n/(7
com os seres vivos do planeta e nao sabre eles, numa atitude de dominapao. Hoje em
dia cresce a consci6ncia da necessidade de respeitarmos o ciclo pr6prio da natureza.
Por exemplo, recentemente. o Govemo Alemao obrigou por lei que cada agricultor
deixe, anualmente e de forma revezada,15% de sua terra em alqueive. Coincidencia
ou nao, ao final de sete anos toda a terra de plantio de cada propriedade tefa tido o seu
descanso.  No mesmo Pals da-se, tamb6m, cada vez mais importancia a adubapao
orginica da terra, usando a quinica s6 em tiltimo caso.

EssanecessidadedeconcederumdescansoiterraLjrfu-intrida,-nos6c-uloXIII,
porSaoFranciscodeAssis,umexemploderespeitoeamorportodaaCriap5o.Dizem
os bi6grafos que o Santo proibia aos frades lenhadores arrancar a arvore inteira. na
esperanea de que brotasse; mandava que o horfelao deixasse de trabalhar uma parte
do terreno para que outras ervas e flores pudessem crescer e "louvar o Pai de todas as
coisas"; recolhia do caminho os vermezinhospara que nao fossem pisados; mandava
dar mel e vinho as abelhas para nao morrerem de fome e a todos os animais chamava
de irmaos38. E no "Cantico do Irmao Sol", que comp6s mos tiltimos meses de sua vida,
na estrofe dedicada a Terra. assim se expressa:

"liouvndo sejas, meu Senhor,

For rossa irmfi a mac T7erra,
Que nos sustento e goverrra,
E prodrz frutos diversos
E-colorichs foores e ervas" .

Porfim,precisamostamb6mapoiaredivulgaraagriculturaaltemativa,praticada
ja em-diversos lugares  do pars  (veja apendice). Este tipo de agricultura e o  mais
apropriado porque respeita o meio ambiente, permite o descanso da terra e preserva
sua fertilidade. Os pequenos agricultores e o MST deveriam aliar-se na promoeao de
umnovorelacionamentocomaterra,maisrespeitosoatodasasformasdevida.Nosso
grandedesafio6chegaraumaagriculturaapropriadaaostr6picos,capazdepreserviir
as florestas e a sua biodiversidade e utiliza-la em beneffoio da vida humana.

3] . L. BOIFF. Ecologia.. Grito da T7erra. grito dos Pobres. \743.

38.  Tomds  de CELANO.  Vida  11,  n.  165,  in:  Escrl.fas c  bi.ogrofas de Sao  Francl.Sco de Assl.a,  Cn3#i.ca.t  c  i/w/iti,I
Jcs/emt.nfeor do pri'mcf+a sc'cw/a/naizckcano. Petr6polis: Ed. Vozes.  1981.
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I  PreciL`amos recupcrar uma cspiritualidade da comunhao com as criaturas, prdpria

tltis mfsticos e dos povos indfgenas amerindios. Precisamos aprender que nao estamos
sobre'ascriaturas,massomosuma.parte,porsinalmuitonovaemi`nima,davidanaTerra.
Oscrhumanofoifeitodop6daterraecolocadoparacuidardojardimplantadoporDeus,
onde estavam tamb6m o§ animais. Por isso, o que acontecer com a Terra, o jardim de
Deus, aconteceri co.in os filhos da T;rra. 0 des`tino da humahidade esta Pfofu`ndamente
ligado ao qestino daTerra: `Tu 6s'p6e`aop6 has de` Voltar" (qn 3,19).                    `     ` '. '

I     ,                       .   ;,    `    ,`                       ,.         LudovtcbGarmvis

ti,

Apepdic£

Instituto Teol¢gico Frahciscano
Caixa Postal 90023+  1 25689-900 Ped6poli.s, RJ

Registramos;  abaixo,  alguns endereeos para informag6es  te6ricas e praticas  sobre
agricultura alternativa; veja tamb6m, acima, bibliografia referente a agriculture alternati-
va, nota 3.

Projeto Tecnologias AltemativasffASE
Humaita
22261 Rio de Jam;iro, RJ

Centro Dem6ter
Rua Alves Pon(ual 58,
o4722 Sao Pau,19, SP

Adilsonpaschoal-ESALQ      'r     ,
Caixa Postal 9
13400 Piracicaba, SP

A`ha Maria' Priinavesi
Caixapostal 36     `
18730 Itaf, S`P

Jos6 Lutzenberger    \
R`uaLTacinto Comes 39
90000 Porto Alegre, RS

Valdo`Franea  i  .
Caixa Postal 2133
01051 Sao Paulo, SP

Alguns enderecos sobre iniciativas praticas na area da Agricultura Alternativa:

I.BIORGA-AssociapaodosProdutoresBio-organicosdeMondai'-SC-Assessoria:TerraNova
Caixa Postal  12
89893-000 Mondan' -SC

2.  Associagao  de  Grupos  de  Pequen`bs Agri'cultores  de Canoinhas e  Regiao - AGRUPAR
(Grupo da Feira 'Ecol6gica) -Assessoria: CEIIAGRI
SEC-Cinoihhas, r                                                                                                                                             I
Caixa Postal  173
89460-000 Canoinhas - SC
Fone: (049) 874-0410 e Fax (049) 874-0310,     -

3. AFRUTA -Associapao dos Produtores Ecol6gicos de Porto Uniao -Assessoria: CEPAGRI
a/c Aires Niedzielski
Caixa Postal  194
89400-000 Porto Uniao - SC
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4.  C`Al,I:. [r,C  -, `1` ,,,,,,,, I(.

Caixa  P().qtill  21

95240-000 lpo - , R,tl
Fone:  (054) 922-(}#()(t

^t!I it.ullul'ii l!c()16gica de Jp8' -RS

5. ACERT -Associaeao dos Colonos Ecologistas da Regiao de Torres
Contatos: Fone: (051) 667-1106
99560-000 Torres - RS

6. AtEVAM -Associaeao dos Colonos Ecologistas d,6 wh6. do Mambituba
a/c de Maria Bernadete Perius
88990-OcO Praia Grande - SC
Fone (048) 532-0211

7. Grupo de .Agricultores\Famil,iates de Sao Caetan`o
a/c Oscar Betinelli                                                                   ` {
89508-000 Macieira - SC
Fone: (049) 536-02'00

8.afxean;r:;ya£]a;:i de Educagao popular                                 "rj (          ,,
88505-20d Lages -SC`  `                                                                    " "
Fone/fax:' (049) 222-4255 q3-mail) Vianei.ax'.ape.org.

9. Grupo de Agricultores Agroecologistas de Lambedor
dye Eli§on6te Matteucci Neto
Praea Leoberio Leal, n. 20    '                                      `^
88501-310 Lages -SC
Fone; (049) 221 -1084 Assessoria: Centro Vianei de Educagao Popular

10. Associapao dos' Pequenos produtores do Oeste Lcatarinense -APACO ;
Rua S. Joao,  106-D -Centro I
89802-240 Chapec6 - SC
Fone: (049) 722-0154

11. APREMAVI -Associaeao de preservapao do Meio Ambiento do Vale do ItajafJ
Cai,xa Postal 218
89160-000 Rio do `Sul -SC
Fone/fax: (047) 822-0326

Pedidos de livros:

1. CEPAGRI: Fone/fax: (049) 662-1947                                                                 t  -
Caixa Postal 521
89500-000 Capador - SC

2. TERRA NOVA: Fone/fax: (049) 874-0410
Caika Postal  12
89893-000 Mondaf L SC

3. Av. Pres. Var§as, 1749
98005-160 Cruz Alta -RS
Fo`ne: (055) 322-3593  '
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