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AGRICULTURA BIOLOGICA E ENSINO: 
RELATO DUMA EXPERIENCIA INOVADORA 

1. NOTA INTRODUTORIA 

0 reconhecimento, em 1985, por parte da entao Comu
nidade Europeia, dos efeitos perniciosos que a actividade 
agricola estava a causar no ambiente, fez com que a PAC 
passasse a incluir, a partir de 1987, medidas especfficas para 
protec~ao dos ecosistemas. Contudo s6 em 1992, com as 
Medidas Agro-Ambientais, a Uniao Europeia viria a as
sumir uma posi~ao de maior apoio a sistemas sustentaveis 
de produ~ao agrfcola, de que a agricultura bio16gica e 
exemplo. 

Segundo uma publica~ao do Ministerio da Agricultura, 
a agricultura biol6gica tern como objective "compatibilizar 
a actividade agrfcola com a preserva~ao do meio-ambien
te. Os metodos adoptados neste tipo de agricultura permi
tem manter e melhorar a fertilidade do solo, evitam a grande 
maioria das formas de polui~ao agricola, reduzem ao mf
nimo o consumo de energia com aproveitamento de recur
sos locais e conduzem a produ~ao de alimentos de elevada 
qualidade nutritiva sem residues de produtos qufmicos, 
permitindo aos agricultores urn mais facil escoamento das 
suas produ~oes e a obten~ao de rendimentos mais eleva
des" (lEA DR, I 994, p. 17). 

Num documento publicado sobre a Reforma da PAC, 
Francisco Avillez considera como "principais desafios que 
os centros de decisao responsaveis pela condu~ao da po
litica agricola e rural terao que enfrentar em Portugal na 
proxima decada: 

• Primeiro, como promover a competitividade futura dos 
sistemas e unidades de produ~ao, transforma~ao e 
comercializa~ao de produtos agro-alimentares que, 
atraves de urn processo de reconversao tecnol6gica e 
produtiva e de ajustamento estrutural, reunam condi
~oes para poderem vir a apresentar custos unitarios 
inferiores aos pre~os que se tenderao a formar em 
mercados cada vez mais concorrenciais e alargados. 

• Segundo, como assegurar a viabiliza~ao futura das 
explora~oes agrfcolas cujos sistemas de produ~ao nao 
sendo potencialmente competitivos poderao, no entan
to, se devidamente apoiados, vir a passar por urn 
processo de reconversao e diversifica~ao que lhes 
permita vir a desempenhar com sucesso fun~oes de 
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conserva~ao do ambiente e dos recursos naturais e de 
promo~ao do espa~o natural e da paisagem. 

• Terceiro, como contribuir, atraves de uma utiliza~ao 
mais diversificada dos recursos disponfveis dentro e 
fora das explora~oes agricolas, para a consolida~ao do 
tecido econ6mico e social das zonas rurais com es
pecial relevo para aquelas que apresentam maiores 
fragilidades socioecon6micas" (Av!LLEZ, 1997, p 54). 

Portugal tern poucas possibilidades de concorrer, em 
quantidade, com os seus parceiros europeus. Condi~oes 
edafo-climaticas especfficas constituem urn dos obstaculos 
a este aumento de produ9ao que, nao raras vezes, quando 
tentado, tern contribuido para uma mais rapida delapida
~ao do fundo de fertilidade dos solos, acompanhada pela 
contamina~ao da toalha freatica, processes de erosao e em
pobrecimento dos recursos end6genos (nomeadamente di
versidade da florae fauna) com reflexes negatives na pai
sagem. 

Resta-nos pois, apostar nos produtos de Qualidade, que 
enconlramos na produ9ao tradicional, e que tecnicas e 
modas impostas nos anos 60, impediram o devido relevo 
e valoriza~ao. No momenta actual , cada vez mais se nota 
a importancia estrategica destes produtos agrfcolas e agro
alimentares que, para alem da sua componente cultural e 
hist6rica, "podem ter urn papel relevante numa perspecti
va de desenvolvimento rural , constituindo urn elemento 
estruturante da politica agricola" (SOE!RO, 1995, p. 1 ). 
Segundo esta autora, Chefe de Divisao do antigo IMAIAA 
(Nucleo de Promo~ao da Qualidade) "a protec~ao das 
Denomina~oes de Origem e das Indica~oes Geograficas dos 
produtos agrfcolas e dos generos alimentfcios (Regulamento 
CEE n° 2081192), a atribui~ao de Certificados de Especi
ficidade (Regulamento CEE n° 2082/92) e o modo de 
produ~ao biol6gico e a sua indica~ao nos produtos agrfco
las e nos generos alimentfcios (Regulamento CEE no 2092/ 
/91 ) tern vindo a revelar-se como instrumentos estruturantes 
da produ~ao e valorizadores das produ~oes agricolas" (Ibid. , 
p. 2). 

A Agricultura biol6gica pode, portanto, constituir uma 
alternativa positiva para ajudar a resolver alguns dos de
safios referidos por Francisco Avillez, especialmente no que 
toea o segundo e terceiro desafios, embora muito haja ainda 
a fazer e se corram alguns riscos, nomeadamente no que 
concerne o respeito integral pelos metodos de produ~ao 
bio16gica, no apoio a prestar aos agricultores e na organi
za~ao da rede de distribui~ao, como tive oportunidade de 
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desenvolver em comunicac;:ao apresentada na Conferencia 
da !FOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements), realizada na Dinamarca (FIRMINO, 1996). 

2. RELATO DUMA EXPERIENCIA INOVADORA 

Quando em 1985 assumi a regencia da cadeira de Geo
grafia Rural no Departamento de Geografia e Planeamen
to Regional da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa, enveredei pelos canones 
classicos habituais no ensino superior, que anteriormente 
me haviam sido transmitidos. Apesar de estarmos em ves
peras de aderir a Comunidade Europeia, OS problemas com 
que se debatia a agricultura portuguesa, em geral, e aten
dendo as prioridades na epoca, prendiam-se mais com a 
necessidade de aumentar a produc;:ao, recorrendo por vezes 
indiscriminadamente a mecanizac;:ao e intensificac;:ao cultu
ral , do que a protecc;:ao do ambiente e da paisagem. Como 
e evidente as opc;:oes polfticas repercutiam-se igualmente na 
opiniao do cidadao comum e no seu comportamento. 

Foi sem duvida na Holanda, entre 1986 e 1987, quando 
da frequencia de urn curso de p6s-graduac;:ao em Polfticas 
Rurais e Planeamento, no Institute of Social Studies, em 
Haia, que despertei para os problemas do ambiente, cau
sados pe1o tipo de desenvolvimento que entao se preconi
zava em Portugal, e ja antes havia causado danos em pafses 
considerados mais evolufdos. Os pafses do Norte da Eu
ropa, por se encontrarem num estadio de desenvolvimento 
mais avanc;:ado, tomaram consciencia mais precocemente 
dos impactes negativos duma actividade que, pelas tecni
cas e tecnologias entao utilizadas, punha em causa a sua 
pr6pria sobrevivencia, ao destruir o meio que !he serve de 
suporte e contribuir para a destruic;:ao de paisagens de 
enorme potencial cultural e estetico, associadas a uma 
biodiversidade faunfstica e florfstica de inegavel interesse. 

Alguns problemas de saude relacionados nomeadamen
te com os resfduos de pesticidas nos alimentos e a propria 
utilizac;:ao de produtos fitofarmacos mais t6xicos, cons
tituiam outro factor de alerta e de consciencializac;:ao para 
a necessidade de procura de sistemas de produc;:ao alterna
tives, mais coadunantes como equilfbrio dos ecosistemas, 
numa 6ptica holfstica de desenvolvimento sustentavel. 

Ainda na Holanda, a acuidade destes problemas justi
ficava a existencia duma cadeira, a nfvel universitario, que 
aborda o impacte do "sobredesenvolvimento" (overdeve
lopment), fen6meno ainda desconhecido na epoca, em 
Portugal. Nao ad mira pois que a Agricultura Biol6gica fosse 
entao alvo de escarnio e desconfianc;:a por parte dos por
tugueses, mesmo entre a classe docente universitaria, o que 
alias ainda hoje se verifica pontualmente. 

0 facto da Agrobio (Associac;:ao Portuguesa de Agricul
tura Biol6gica) existir apenas ha 12 anos, reflecte este 
desfasamento nos estadios de desenvolvimento dos diferen
tes pafses, o qual, por seu !ado, justifica urn interesse mais 
tardio, por parte dos portugueses, pela tematica do am-
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biente, da qualidade alimentar e da saude. Na verdade, e 
apesar dos problemas de erosao e poluic;:ao se irem acumu
lando, nos anos 80 Portugal gozava ainda duma qualidade 
ambiental invejavel, fruto do atraso da nossa agricultura, 
nomeadamente das tecnicas arcaicas utilizadas por muitos 
agricultores, que neste caso se mostraram providenciais. Se 
soubermos retirar as ilac;:oes do que aconteceu com os outros 
parceiros comunitarios, estamos ainda a tempo de poupar 
o que de born nos resta e enveredar por urn planeamento 
integrado e sustentavel! 

Na Universidade Nova de Lisboa, FCSH, a agricultura 
biol6gica e ensinada desde 1987, no ambito da cadeira de 
Geografi a Rural (cadeira curricular do 2° ano da licencia
tura em Geografia e Planeamento Regional) como reflexo 
dos novos conhecimentos de que havia sido embufda, 
durante varias estadias em pafses do Norte da Europa. 
Desde o infcio que esta materia desperta grande curiosida
de por parte dos alunos, merecendo a sua preferencia no 
conjunto das materias leccionadas na referida cadeira. 

Sobretudo a partir de 1992, com a promulgac;:ao das 
medidas agro-ambientais, que promovem a Agricultura 
Biol6gica como uma das medidas tendentes a valorizac;:ao 
do ambiente, esta materia passou a merecer maior divul
gac;:ao, constando hoje do programa do ensino secundario. 
Desta forma o conteudo do programa da cadeira de Geo
grafia Rural tern vindo a evoluir, adaptando-se ao nfvel de 
conhecimentos dos alunos, assim como ao grau de sensi
bilizac;:ao que demonstram para esta problematica, consti
tuindo urn constante desafio a busca de novas areas de 
conhecimento. 

Para corresponder a este desiderio, procuro sobretudo 
1evar o aluno a reflectir sobre as implicac;:oes da adopc;:ao 
de determinadas tecnologias, com vista a sua formac;:ao de 
opiniao consciente e esclarecida como cidadao e protecc;:ao 
como consumidor. A Agricultura Biol6gica aparece assim, 
duma forma natural , como o mote para a discussao de 
problemas ambientais relacionados com a actividade agri
cola, e do papel do consumidor na elaborac;:ao de polfticas, 
que defendam os seus interesses e garantam o futuro dos 
seus filhos, apresentando-se como uma das alternativas 
possfveis, nao apenas para a valorizac;:ao da produc;:ao 
agricola, mas tambem de revitalizac;:ao do mundo rural. 

Os conhecimentos ministrados no proximo ano lectivo 
nao se cingirao apenas a Agricultura biol6gica classica, isto 
e, a habitualmente praticada pelos 321 agricultores biola
gicos portugueses, mas entra tambem por domfnios ainda 
pouco divulgados entre n6s, como a agricultura bio-dina
mica, segundo a escola de Rudolf Steiner e a Agricultura 
Energetica. Pretende-se assim abrir novos horizontes aos 
alunos, pondo-os a par das mais recentes tendencias e 
estudos nos pafses comunitarios mais desenvolvidos, e ate 
mesmo em Portugal, embora nao haja ainda muita divul
gac;:ao, sendo para isso necessaria abordar materias novas. 
Contam-se entre estas os metodos de aval iac;:ao baseados 
na tecnica das cristalizac;:oes sensfveis, que embora tendo 
sido aperfeic;:oada por Pfeiffer em 1931, tern vindo a ser 



sucessivamente utilizada por outros cientistas , como 
Se!awry (SELAWRY, A. eta/., 1957), BALZER-GRAF (1996) e 
constitui a base do projecto de investiga9ao sobre a qua
lidade dos produtos de produ9ao biol6gica, levado a cabo 
por urn grupo de investigadores dinamarqueses (ANDERSEN 
eta/., 1996) que se insere nas actividades da Sec9ao de 
Agroecologia, do Centro para Ecologia e Ambiente (The 
Royal Veterinary and Agricultural University - Copenha
ga, Dinamarca). 

Trata-se de urn metodo que, como explica KERVIEL 
( 1997) permite visualizar sobre uma tram a especffica cer
tas caracterfsticas energeticas e vibrat6rias e sobretudo 
seguir a sua evoluctiio. Segundo o mesmo autor, consiste 
em caracterizar e estudar as formas de cristalizactiio, que 
aparecem quando se da a evapora9ao duma soluctiio aquo
sa de cloreto de cobre ao qual se juntou urn substracto 
biol6gico. Embora nao sendo algo inovador, cre-se que no 
futuro possa contribuir decisivamente para a avaliactiio da 
qualidade intrfnseca dos produtos agrfcolas, permitindo 
compJementar OS metodos tradicionais de analise qufmica, 
por introduzir parametres de qualid ade mai s globais e 
permitir comparar caracterfsticas dos produtos agrfcolas 
resultantes da productiio convencional versus produ9ao 
biol6gica, tendo em conta, por exemplo, o metabolismo do 
azoto nas culturas. 

3. 0 FUTURO A DEUS PERTENCE 

Apesar de se tratar de uma materia muito complexa, a 
curta dura9ao da cadeira e a necessidade de abordar outros 
temas, faz com que estes tipos de agricultura alternativa 
sejam apresentados duma forma muito superficial e rapi
da. Por outro !ado, e a exemplo do que aconteceu uma 
decada atras, quando comecei a divulgar a agricultura bio-
16gica, muitos sao os que reagem com perplexidade e al
guma incredulidade, por vezes ate mofa, a Agricultura Bio
-Dinamica e Energetica. No entanto, nao me parece mais 
ins6lito usar os ferti lizantes preparados num corno de vaca 
do que controlar os affdeos com joaninhas! 

A Holanda e urn dos pafses (a par da Alemanha e Dina
marca) onde existem ja varios supermercados, que apenas 
comercializam produtos provenientes da agricultura bio
dinamica, e talhos onde apenas se vende carne de produ
ctiio biol6gica (com os escandalos, que se tern verificado 
com as vacas loucas, bern deverfamos dar mais aten9iio ao 
que ingerimos!). Escusado sera dizer que nao tern qualquer 

Agricultura biol6gica e ensino: relato duma experiencia inovadora 

produto portugues. Contudo os espanh6is, e sobretudo os 
italianos, estao bern representados. 

E tudo uma questao de tempo para preparar as mentes 
mais relutantes e, embora me oponha a difusao seja do que 
for por se conotar com urn status social privilegiado, o certo 
e que se o jet-set lan9ar a moda e a Uniao Europeia apoiar 
este tipo de agricultura com algum subsfdio, a adesao sera 
rapida. Nao e todavia o que a agricultura necessita. Gestores 
de subsfdios, temos ja n6s em demasia e a moda passa com 
a mesma celeridade com que apareceu. Precisamos isso sim, 
de pessoas com uma nova filosofia de vida, que valorizem 
mais os aspectos realmente importantes da nossa existen
cia e deixem de ser anastadas por bens puramente mate
riais! 
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