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RESUMO 

A Agenda 21 Brasileira e um processo e, ao mesmo tempo, .instrumento de planejamento 
participativo para o desenvolvimento sustentavel e que tern como eixo central a susteniabilidade, 
compatibizando a conservacao ambiental, a justica social e o crescimento economico. O 
documento e resultado de uma vasta consulta a popula9ao brasileira, sendo construida a 
partir das diretrizes da Agenda 21 global. Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental 
para a constru9ao da democracia ativa e da cidadania participativa no Pais. A primeira fase foi a 
constru9ao da Agenda 21 Brasileira. Esse processo, que se deu de 1996 a 2002, foi coordenado 
pela Comissao de Politicas de Desenvolvimento Sustentavel e da Agenda 21 Nacional - CPDS e 
teve o envolvimento de cerca de 40.000 pessoas de todo o Brasil. O documento Agenda 21 
Brasileira foi concluido em 2002. A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira nao somente entrou 
na fase de implementa9ao assistida pela CPDS, como tambem foi elevada a condi9ao de Programa 
do Piano Plurianual, PPA 2004-2007, pelo atual governo. Como programa, ela adquire mais 
for9a politica e institucional, passando a ser instrumento fundamental para a constru9ao do Brasil 
Sustentavel, estando coadunada com as diretrizes da politica ambiental do Governo-
transversalidade, desenvolvimento sustentavel, fortalecimento do Sistema e participa9ao social, 
adotando referenciais importantes como a Carta da Terra. Portanto, a Agenda 21, que tern provado 
ser um guia eficiente para processos de uniao da sociedade, compreensao dos conceitos de 
cidadania e de sua aplica9ao, e hoje um dos grandes instrumentos de forma9ao de politicas 
publicas no Brasil. 

Palavras-chave: agenda 21 Agenda 21 brasileira. Govemo. Conserva9ao ambiental. Planejamento 
participativo. Politica ambiental. Sustentabilidade. 



ABSTRACT 

Agenda 21 Brazilian is a process and, at the same time, instrument of participative planning 
for the sustainable development and that it has as central axle the sustentabilidade, 
compatibizando the ambient conservation, social justice and the economic growth. The 
document is resulted of a vast one consults the Brazilian population, being constructed from 
the lines of direction of global Agenda 21. It is treated, therefore, of a basic instrument for the 
construction of the active democracy and the participative citizenship in the Country. The first 
phase was the construction of Agenda 21 Brazilian. This process, that i f gave of 1996 the 
2002, was co-ordinated by the Commission of Politics of Sustainable Development and the 
National Agenda 21 - CPDS and had the envolvement of about 40.000 people of all Brazil. 
The document Agenda 21 Brazilian was concluded in 2002. From 2003, Agenda 21 Brazilian 
not only entered in the phase of implementation attended for the CPDS, as also condition of 
Program of the Puritanical Plan was raised a, PPA 2004-2007, for the current government. As 
program, it it acquires more force institutional politics and, starting to be basic instrument for 
the construction of Sustainable Brazil, being coadunate with the lines of direction of the 
ambient politics of the Government-transversaldade, sustainable development, fortalecimento 
of the System and social participation, adopting referenciais important as the Letter of the 
Land. Therefore, Agenda 21, that it has proven being an efficient guide for processes of union 
of the society, understanding of the concepts of citizenship and its application, is today one of 
the great instruments of formation of public politics in Brazil. 

Word-key: agenda 21 Agenda 21 Brazilian. Government. Ambient conservation. 
Participative planning. Ambient politics. Sustentabilidade. 
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INTRODUCAO 

A Agenda 21 nao e apenas um documento. e pois um processo de participa9ao em 

que a sociedade, as organiza9oes governamentais, os setores economicos e sociais sentam-se a 

mesa para diagnosticar os problemas, entender os conflitos imerentes aconserva9ao fos 

recursos naturais e encontrar formas de resolve-los, de modo a construir o que tern sido 

chamado de sustentabilidade ampliada e progressiva. 

Todo esse processo congou na Conferencia das Na9oes Unidas sobre o 

Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo. Nesse evento chegou-se a conclusao de que era 

preciso redefinir o proprio conceito de desenvolvimento,eis que tantas e tao complexas eram 

as questoes nele envolvidas. Tal tarefa ficou a cargo de uma comissao liderada pela primeira-

ministra da Noruega, Gro Brundtland, que produziu, em 1987, um relatorio chamado Nosso 

futuro comum. 

Com esse documento, consolidava-se um novo conceito: desenvolvimento 

sustentavel, isto e, algo capaz de atender as necessidades das atuais gera9oes sem 

comprometer os direitos das futuras gera9oes. 

Tal documento ja apontava para a grande questao da Humanidade, hoje — 

reconhecer que o planeta e finito, nao tern recursos infindaveis; por isso, a Humanidade 

precisa adotar formatos de viver — padroes de produ9ao e consumo — sustentaveis, que nao 

consumam mais recursos do que a biosfera terrestre e capaz de repor; nao comprometam o 

meio ambiente, os muitos biomas do planeta, os seres que neles vivem, as cadeias alimentares 

e reprodutivas; nao degradem os seres humanos. Alem disso, os padroes de vida nao 

poderiam sacrificar recursos e comprometer os direitos das futuras gera9oes. 

A partir desse documento, em sucessivas discussoes e conferencias, as Na9<5es 

Unidas prepararam a Conferencia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve como 

palco o Rio de Janeiro, em junho de 1992 — era a Rio-92, que ali reuniria 179 chefes de 

estado e de governo. Um dos documentos centrais para discussao era exatamente a proposta 

da Agenda 21, com principios, programas, estrategias e propostas de a9ao. 



A Agenda 21 acabou sendo um dos tres grandes documentos aprovados no Rio de 

Janeiro pelos chefes de estado e de governo, juntamente com a Convencao sobre Mudancas 

Climaticas e a Convencao sobre Diversidade Biologica. 

De fato, o documento tratava de, praticamente todas as grandes questoes: desde os 

padroes de producao e consumo ate a luta para erradicar a pobreza no mundo, e as politicas de 

desenvolvimento sustentavel — passando por questoes, como: dinamica demografica, 

protecao a saude, uso da terra, saneamento basico, energia, e transportes sustentaveis, 

eficiencia energetica, poluicao urbana, prote9ao a grupos desfavorecidos, transferencia de 

tecnologias dos paises ricos para os pobres, habita9ao, uso da terra, residuos (lixo) e muito 

mais. 

O proposito deste trabalho nao e,pois, de maneira alguma esgotar o assunto, uma 

vez que a sobrevivencia da humanidade e um assunto de maxima importancia, o que exige 

fazer um levantamento pedagogico das possibilidades de aplica9ao do projeto inicial -

Agenda 21 - antes que os recursos naturais que nos mantem, tornem-se totalmente obsoletos. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAiBA 



8 

CAPITULO I 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AGENDA 21 

O termo desenvolvimento sustentavel e coberto de ambigiiidades e polemicas. 

Como uma forma de sair da crise ambiental, que afeta toda a populacao mundial, o 

desenvolvimento sustentavel surge como a principal saida (a unica para alguns pesquisadores 

e defensores do termo) para burlar a crise, sem que, para isso, haja a perda do 

desenvolvimento economico-industrial. O Desenvolvimento Sustentavel traz consigo um 

conjunto de estrategias-normas onde cada pais devera se deter a cumpri-las, tendo em vista a 

necessidade de brecar o desenvolvimento sujo (assim como ocorre nos paises industrializados 

e desenvolvidos os "salvadores" do mundo" (como os criticos do tema afirmam), tenta 

reverter o quadro da crise (global) ambiental, impondo mudancas no comportamento humano 

atual de consumo dos bens naturais. 

Vale salientar que um desenvolvimento ao qual nos referimos deve englobar tres 

vertentes, na verdade, tres pilares ao qual basicamente encontram-se apoiados: o 

desenvolvimento e o crescimento economico devem permanecer crescente e equilibrado. 

Sabemos que a crise ambiental tambem abarca o homem, este apesar de ser um agente 

modificador direto tambem e vitima dos seus proprios descasos (politicos, economicos e 

ambientais), na posicao de ser social. Nos quadros de Desenvolvimento humano, fica visivel a 

necessidade de uma atitude principalmente nos paises subdesenvolvidos, onde a realidade de 

inclusao social nos foge aos olhos, quando nos deparamos com indicios de Desenvolvimento 

humano baixissimos, retratados, como: a miseria, a fome e o descaso internacional. A terceira 

pilastra a qual o desenvolvimento sustentavel esta comprometido mais diretamente com o que 

e veiculado pela midia, que seria vertente ambiental: desenvolver um pais, faze-lo crescer 

economicamente, diminuindo as distancias sociais, nao esquecendo jamais o patrimonio 

natural que temos. Num sentido latu sensu podemos dizer que o Desenvolvimento Sustentavel 

defende o equilibrio Economico, Social e, e claro, Ambiental. 

Para que se chegue a uma postura mundial equilibrada, torna-se essencial a 

mudanca do modo de producao, politicas de uso dos recursos naturais, entre outros, mudancas 

que sejam, diga-se de passagem, extremamente radicals e que nos levem a pensar na mudanca 



desse processo atual de desenvolvimento, para um outro, que jamais saira do decurso dos 

ecodesenvolvimentistas (ambientalistas, ativistas, ou outro segmento que venha a defender o 

desenvolvimento sustentavel. e da grande midia internacional. 

Sabemos que mudancas nao acontecem do dia para a noite, principalmente no 

tocante a extensao global. Nao se tern certeza da total aplicacao do Desenvolvimento 

Sustentavel em todo o mundo, mas uma coisa e indiscutivel: as mudancas no quadro 

ambiental, devido a acao antropica, sao cada vez mais explicitas; nossos recursos naturais 

tern um prazo de esgotamento (recursos nao-renovaveis, a agua, as florestas) e, a cada dia, 

sofremos as consequencias dos nossos proprios atos (aquecimento global, por exemplo), com 

isso,e tendo o reconhecimento da comunidade mundial, vemo-nos perplexos, em busca de 

solucoes para que mudemos esta realidade, e principalmente o futuro que nos aguarda, isto e, 

tentar adiar o nosso fim. 

E com a perspectiva de tornar publico os problemas ambientais, exaltando a crise 

mundial, a fim de propor as solucoes cabiveis, que o termo Desenvolvimento Sustentavel, 

como o principal meio de ajuda para que se possa chegar a uma harmonia entre o binomio: 

homem-natureza. 

A verdadeira origem do tema e cercada de duvidas passando, oficialmente a ser 

publico no relatorio do Clube de Roma intitulado. "Os Limites do Crescimento", em 1968, 

onde foi bastante enfatico chamar a atencao do mundo para o limite da natureza, tornando 

publico os problemas que a cada dia iam se intensificando, devido a rapida industrializacao, 

no pos-guerra e a respectiva ascensao do capitalismo, no ocidente. E a grande questao deixada 

do relatorio foi se havera uma solucao que desacelerasse a crise ambiental, que ja se instalara. 

Os limites do Crescimento abriu os olhos do mundo, formando o que se chama de 

principio da consciencia ecologica. Agora se sabe que ha um problema mundial.Devido ao 

crescimento do processo da globalizacao, resta saber quais alternativas temos. Discussoes 

continuaram a ser feitas ate que se chegue a uma solucao. 

Apenas reforcando o que ja foi dito BECKER (2002): 

A nocao de Desenvolvimento Sustentavel tem como uma de suas premissas 
fundamentals o reconhecimento da 'insustentabilidade'ou inadequacao economica 
social e ambiental de desenvolvimento das sociedades contemporaneas. Esta nocao 
nasce da compreensSo da finitude dos recursos naturais e das injusticas sociais 
[distancias] provocadas pelo modelo de desenvolvimento vigente na maioria dos 
paises. 
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Essa insustentabilidade, que e mencionada na citacao, posteriormente foi discutida 

em outros eventos, a exemplo do que foi deixado pelo Clube de Roma, virando pauta de 

discussao em Estocolmo, em 1972, na Suecia, sob os cuidados da ONU. 

O evento da Estocolmo teve maior repercussao, principalmente por estar 

envolvido diretamente na ONU, oficializando e declarando que a problematica ambiental 

deve ser do interesse de todos os paises, seja desenvolvido, ou em desenvolvimento, mesmo 

aqueles subdesenvolvidos. Foi, na Estocolmo - 72, que a Organizacao das Nacoes Unidas 

sentiu a necessidade de avaliar todos os recursos naturais disponiveis, ou seja, fazer um 

inventario do que ate entao tinhamos, fazendo uma avaliacao dos danos causados pelo 

homem, revelando, ainda, como uma forma de "sacudir" o mundo, ao firmar o futuro 

esgotamento de tais recursos. 

Alem da Estocolmo, em 1972, a decada de 70 foi marcada pelos movimentos 

ambientalistas. Surgem ONG's em todas as partes do mundo, impulsionando-as a "militar" 

em favor da natureza. A ecologizacao passou a ser estilo de vida para muitos que se diziam 

consternados pela situacao do planeta e pregavam o retardo, ou o fim do crescimento 

economico mundial para retroceder os impactos ambientais (a tese do Crescimento Zero). 

Dentre as organizacoes mundiais, que surgiram sob os "embalos" da Estocolmo - 72, 

podemos mencionar o greenpeace e a WWF, alem da interacao de politicos verdes aos 

partidos fundados, inicialmente, na Europa e depois em outras partes do mundo e outras 

ONG's espalhadas por todo mundo. 

Mais tarde, em 1987, oficialmente nasce o termo Desenvolvimento Sustentavel, 

no conhecido relatorio de Bruntlanil. O nosso futuro comum, que seria o texto preparatorio 

para o proximo das nacoes Unidas para a discussao daquilo que poderia ou podera ser a 

solucao dos problemas ambientais, as disparidades economico-sociais do mundo, trazendo 

consigo a ideia de harmonia entre crescimento economico e conservacao da natureza. Com 

uma definicao um tanto quanto contraditoria, para uns, e ideal para outros, eis que surge no 

relatorio, que o Desenvolvimento Sustentavel: seria um desenvolvimento que respondesse as 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das geracoes futuras para satisfazer 

suas proprias necessidades. 

O nosso futuro comum e o nome do relatorio de Brutland e traz no seu texto a 

ideia de Solidariedade com as futuras geracoes, sendo capaz de garantir as necessidades das 

geracoes futuras, respondendo todas as duvidas sobre a crise ambiental, sendo esta agora 
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associada ao avanco da globalizacao que envolveria o espaco mundial, nos anos 80, com a 

aceleracao da implantacao das industrias multinacionais nos paises ditos de terceiro mundo. 

Desenvolvimento Sustentavel seria, em outras palavras, a garantia que a natureza 

se recompusesse e sustentasse, ou seja, garantindo a sustentacao, a natureza, na forma de 

recurso natural, estariamos tambem garantindo a sustentacao das atividades economicas. 

Sabemos que este raciocinio ainda e restrito, pra falar a verdade restritissimo, a complexidade 

do termo e a sua aplicacao apos a publicacao de O Nosso Futuro Comun e alvo de muitas 

discussoes e de polemicas. Como a preservacao da natureza poderia garantir o sucesso, a 

sustentacao do crescimento economico, sabendo-se que o Desenvolvimento (dito) Sustentavel 

prega o retardamento do crescimento economico? Ainda mais numa sociedade na qual e 

comum se pensar Poluicao como sinonimo de progresso, e progresso e o que muitos paises 

necessitam? 

Algumas teorias que foram engavetadas vieram a tona e tomaram uma nova 

atuacao como a teoria neo-malthusianista, afinal, ninguem mais pensava numa nova explosao 

demografica, ou no esgotamento dos recursos alimenticios. Entao, a enfase do conceito [de 

Desenvolvimento Sustentavel] reside num processo de transformacao, em que as diversas 

dimensoes do desenvolvimento se harmonizam e reforcam o potencial de desenvolvimento 

presente e futuro. Para tanto, a contencao da explosao demografica se faz necessaria. 

O Desenvolvimento Sustentavel visa, hipoteticamente harmonizar, reforcar e 

resguardar as potencialidades do desenvolvimento presente para que possam ser uteis no 

futuro, as geracoes futuras. 

A contencao demografica tern fundamentacao na teoria de Malthus, que sob esta 

otica, tern como preocupacao o esgotamento dos recursos naturais devido ao aumento do 

contingente populacional, o que poderia ocasionar um possivel e deliberado super uso dos 

recursos. Assim, comecamos a retratar a definicao de Desenvolvimento Sustentavel com a 

nossa realidade mundial e integramos outros elementos a este, fugindo do simples e reduzido 

entendimento de que desenvolvimento sustentavel se detem em ser apenas uma dialetica de 

ECOS, economicamente viavel ecologicamente, realizavel. 

Vinte anos depois da Estocolmo/72, promove-se a Eco/92, grande marco da 

formacao de estrategias para o que agora se constitui como paradigma Universal-o 

desenvolvimento sustentavel. A ECO/92 foi o primeiro grande encontro pos-guerra fria. 
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Tratou-se de um novo momento que requereu o direcionamento de esforcos para definir as 

metas de um desenvolvimento responsavel, em que a ciencia viesse a ter papel essential,, e 

num mundo que sobrevive, em meio a impactos ambientais decorrentes da grande 

industrializacao. A criacao de tecnologias amigas do meio ambiente firma, entao a 

participacao da ciencia na implementacao do Desenvolvimento Sustentavel, por todo o 

mundo. A contribuicao da ciencia para essa nova forma de desenvolvimento tambem foi 

ponto de debate no encontro. 

Mas a maior conquista do encontro da Rio-92, mo entanto, foi a formulacao da 

Agenda 21. A Agenda 21 seria, pois, uma cartilha de estrategias que levaria o mundo para 

uma forma de desenvolvimento limpo, formalizando o compromisso mundial com o 

Desenvolvimento Sustentavel (responsavel) e a alianca dos governos nacionais, a fim de 

estabelecer politicas de incentivo; leis, reforcando as ja existentes, com o intuito de seguir o 

paradigma mundial. Agenda 21 e um verdadeiro programa mundial para orientar a transicao a 

Sustentabilidade e que consta de 40 capitulos e 115 areas de acao prioritaria. 

As estrategias da Agenda 21 tern o objetivo de reverter a degradacao do meio 

ambiente (em escala local, regional e global), incitando mudancas, reestruturacao nos meios 

de producao, consequentemente, na economia, a fim de promover uma sociedade justa e 

equilibrada. 

Como ainda se pensa em reunir todos os paises que se comprometeram na Eco-92, 

em 2012, seria fixada a agenda 21, prazo de initio para o evento em meio ao seculo X X I , (dai 

o nome "Agenda 21"). Em 2012, um dos principals pontos de pauta sera os sucessos e 

insucessos da Agenda 21. 

Entao a Agenda 21 seria um compromisso para melhoria, ou melhor, 

reestruturacao do atual modelo de desenvolvimento no seculo XXI , com vistas a um modelo 

mais equilibrado sustentavel. A forma de implantacao deve-se utilizar de politicos que a 

viabilizasse (no Brasil, a Politica Nacional do meio ambiente, a propria constituicao Federal, e 

outras leis estaduais e municipals garantem o sucesso da instalacao das Agendas ao longo do 

pais). Com o compromisso firmado, cada pais deve incentivar as suas unidades federativas 

(estados) e aos governos estaduais cabe o incentivo de implementacao da Agenda 21 nos 

municipios, (sendo parte do piano diretor de cada cidade). 
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Resumindo, com a ECO/92 encontro da consciencia e da geopolitica ecologica, de 

multiplas vozes do governo e ONG's resultou em alguns pontos positivos, tais como: o 

asseguramento da soberania sobre os recursos naturais; a associacao da biodiversidade com a 

biotecnologia, numa convencao que cria uma base juridica minima para a sua utilizacao; a 

desnaturalizacao do desenvolvimento sustentavel, que foi, em parte, humanizado pelo 

reconhecimento da imperiosidade de nele serem considerados problemas sociais. Ficou claro, 

ate aqui, que se propoe a desnaturalizacao do termo, adotando, a partir de entao, a visao 

social. 

Depois de ter tornado publico ao mundo a crise Ambiental, de te-la discutido sob 

a visao dos governos, sociedade civil e comunidade cientifica, articulando estrategias e 

discutindo solucoes cabiveis, debate da possibilidade do desenvolvimento sustentavel e 

principalmente tratando a sua definicao, para a UICN (Uniao International para a 

Conservacao da Natureza) seria, pois, aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as futuras geracoes em atenderem as suas proprias necessidades 

compatibilizando o desenvolvimento economico e a preservacao ambiental. 

Como ja podemos observar a preocupacao com o social como agente 

participativo, ao cogitar respeito as outras culturas, podemos reinterpretar como respeito as 

outras culturas, as singularidades dos territorios, o que e contrario ao sistema de globalizacao, 

onde culturas se perdem. A educacao nos parece como elemento chave, de um 

desenvolvimento sustentavel, conscientizando e informando a populacao dos problemas 

ambientais, habituando-os a resolve-los e a preveni-los, formalizando, assim, a importancia da 

Educacao ambiental em todos os niveis de escolaridade, inclusive na educacao informal. 

A Comissao Mundial para o meio Ambiente e o Desenvolvimento (WCED) 

estabelecem que um desenvolvimento sustentavel para ser implantado deve preencher os 

seguintes requisitos: crescimento suficiente para satisfazer as aspiracoes humanas [escala 

global, regional e local]; distribuicao equitativa dos frutos do crescimento (justica social) 

enter e intra-nacionais [socializando o crescimento, indo de contraponto ao discurso liberal, 

hoje implantado na maioria dos paises]. As reservas de capital ecologicos devem ser 

conservadas e ampliadas [implicando em alguns casos na imposicao de limites do crescimento 

economico-industrial]. O montante de energia e recursos naturais contido em cada produto 

deve ser reduzido, evitando desperdicios [e uso rational de recursos nao-renovaveis, que pode 

implicar no limite do crescimento economico, trazendo a tona a falencia de empresas, 
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prejuizos industrials, aumento da divida externa deficit das exportacSes, entre outros]. Meio 

ambiente e economia devem, portanto, ser integrados em todas as instituicoes detentoras do 

poder decisorio, governo, industria, familias, formalizando uma uniao entre governos, 

economia e sociedade civil] 

A ambigiiidade do termo e explicita e coberta de antagonismos que nos faz chegar 

as questoes sobre sua viabilidade. A comunidade cientifica tenta chegar a um consenso sobre 

o processo, mas chegamos a mais interrogacoes e convites para novas reflexoes: havera o 

Desenvolvimento Sustentavel, um dia? Para se discutir suas viabilidades se faz necessario, 

primeiramente, fugir dos modismos que imperam hoje nos grandes meios de comunicacao, 

incluso nos discursos eleitoreiros; slogan partidario; na venda de produtos que induzem a um 

consumismo verde ou enverdecimento do consumo, que trazem como pano de fundo 

"ambientalmente corretos, a essencialidade de uma postura critica. O primeiro passo para 

responder a qualquer questao que venha a surgir dentro do discurso do desenvolvimento 

sustentavel, bem como analisar distintas dimensoes de sustentabilidade - ecologica ambiental, 

social, cultural e outros - e transforma-las em criterios objetivos de politicas publicas 

[aplicaveis]. 

Os pilares que sustentam o Desenvolvimento Sustentavel sao basicamente tres: a 

sustentabilidade do sistema economico; a responsabilidade social (na forma de incluir a 

sociedade como trabalhadores e elementos do desenvolvimento sustentavel e a 

Sustentabilidade ambiental (que implica em restricoes de uso do meio ambiente, lancar gases 

na atmosfera, poluicao dos paises industrializados e tambem freio na industrializacao). 

Como se sabe, paises do planeta ha muito tempo deveriam implantar projetos que 

promovessem um desenvolvimento responsavel, o que nao acontece. Para muitos, isso seria 

um suicidio economico, e consequentemente, ocorreria um efeito domino. Hoje vemos paises 

formarem blocos economicos, buscando uma hegemonia economica, cujo preceitos poderao 

afetar cada pais membro. 

Para entender o processo de Sustentabilidade vamos isola-lo, afim de termos uma 

ideia relativamente objetiva da complexidade que o termo desenvolvimento sustentavel traz 

consigo. O desenvolvimento sustentavel defende o equilibrio social, cujo o desafio gira em 

torno de como o fazer, tendo em vistas as disparidades economicas nos diversos paises (Norte 

e Sul) e as quilometricas distancias do indice de desenvolvimento humano (distancias sociais). 

Nao faz sentido, portanto, propor, no que se refere a sustentabilidade social do 
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desenvolvimento, o resgate da divida social provocada pelo padrao historico de acumulacao, 

ou, ainda, a correcao de distor9oes de uma modernizacao social truncada. O que se exige e um 

processo de constru9ao de cidadania, no qual a incorpora9ao de alguns setores se faz a custa 

dos ecossistemas. A Sustentabilidade social tern por objetivo a melhoria da qualidade de vida, 

especialmente nos paises perifericos, com graves problemas de desigualdades, de exclusao 

social. Os criterios basicos sao, portanto, a justi9a distributiva para o caso de bens e de 

servi90s, e da universaliza9ao da cobertura, para politicas globais de educa9ao, saiide 

habita9ao social. 

O Estado da apenas uma nova roupagem com o retorno nas decisoes do mercado, 

ocorrendo uma quebra do sistema neoliberal, tornando a ser democratico (onde o povo 

participa e tern voz nas decisoes). O Estado e quern oferece a contribui9ao para o 

desenvolvimento, a unica, porque transcende a logica do mercado, e necessaria, porque a 

propria logica de acumula9ao capitalista requer a oferta dos bens comuns, que sejam 

produzidos por atores competitivos, ainda mais em mercados imperfeitos como os paises 

perifericos. O Estado continua sendo o unico ator capaz de enfrentar o poder das 

transnacionais, assim como o complexo processo politico que move o comercio international 

e as regulamenta9oes de indole ambiental. Fica entao marcada a presen9a decisoria do Estado 

no Processo de desenvolvimento Sustentavel. 

Ao se falar em quebra do regime neo-liberal, com a presen9a do Estado nas 

decisoes, inclusive, da economia e qualidade social, preserva9ao dos ecossistemas, pouco se 

ouve falar sobre como seria o processo economico no desenvolvimento sustentavel, podemos 

mencionar que, em vias de sustentabilidade, toda a politica economica seria voltada, 

primeiramente, para uma acumula9ao igualitaria, capaz de suprir apenas as necessidades 

basicas (nada de custos excessivos). O competitivismo serio, praticamente, extinto e toda a 

acumula9ao estariam voltados ao mercado national. O desafio de tornar a economia 

sustentavel pode residir em saber: o que e necessario a um consumidor? E tambem; em um 

mundo onde as multinacionais sao imperantes, como voltar os olhos para o mercado interno? 

Outro vertice do triangulo do desenvolvimento sustentavel, e o que tornou a 

menina dos olhos de todo o modismo, criado ns ultimos dez anos, e a sustentabilidade 

ambiental. Desenvolver, tudo bem, desde que haja a preserva9ao ambiental. Radicalismos a 

parte, a Sustentabilidade Ambiental pode ser subdividida, em: Sustentabilidade. Planetaria; 

Sustentabilidade Ecologica e sustento ambiental em termos de espa9o de explora9ao. Os tres 
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seguindo a linha de respeito ao tempo de recomposicao, ao ecossistema a conscientizacao dos 

impactos e ao compromisso com a prevencao. 

O compromisso planetario por um meio ambiente equilibrado e o incentivo a 

participacao governamental e intragovernamental, na forma9ao de politicas pro-ambientais, e 

instrumentos que nos conduzam ao Desenvolvimento Sustentavel. 

Em poucas palavras, a Sustentabilidade Planetaria refere-se ao compromisso 

mundial, na reversao da degrada9ao ecologica e ambiental, sublinhando a necessidade de 

politicos que impe9am o quanto antes, a deteriora9ao ambiental - planetaria. Medidas essas 

que sao essenciais para tornar a vida possivel no planeta habitavel, as futuras gera9oes, como 

por exemplo: redu9ao da emissao de gases, que contribuem para o efeito estufa (CFC); 

redu9ao dos indices de desmatamento; reflorestamento; redu9ao do uso de compostos 

quimicos, que contribuem para a diminui9ao da camada de Ozonio (Oz); incentivos a projetos 

de prote9ao a fauna, amea9ada de extin9ao, e prote9ao ao patrimonio biogenetico; apoio a 

comunidade cientifica, a fim de incorporar tecnologias e de fundamentar pesquisas em prol do 

bem-estar ambiental e, por conseguinte melhoria da qualidade de vida. 

A Sustentabilidade ecologica nao foge ao raciocinio da ultima mencionada, porem 

exige uma visao mais centrada na questao da carga dos ecossistemas, na sustentabilidade 

ecossistemica e na a9ao de politicas de uso dos recursos naturais renovaveis e nao-renovaveis 

de uso direto nas atividades produtivas que sejam equivalentes a taxa de recomposi9ao do 

recurso utilizado. 

A Sustentabilidade Ambiental, ou seja, esta completamente ligada a essa questao 

de recarga dos ecossistemas, que e a capacidade que a natureza tern em sustentabilidade seria 

a conversao industrial com enfase na redu9ao da entropia, privilegiando a conserva9ao de 

energia e o uso de fontes renovaveis. Nesta, faz-se mais presente a a9ao dos politicos e leis 

ambientais, fiscaliza9ao, impostos e aplica9ao de para multa para depredadores do meio 

ambiente. 

Estes sao basicamente os elementos basicos formadores da triplice do 

Desenvolvimento Sustentavel. Resta-nos saber: deste triangulo, das retas, qual ira se sobrepor 

no tamanho das outras, isto e, se um dia esses elementos poderao, futuramente, formar uma 

figura geometrica de lados iguais?. 
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No mundo globalizado, onde a chave mestra se chama velocidade da informacao, 

transnacionalizacao do capital e das tecnologias, deve-se inserir neste contexto a ideia de 

desenvolvimento Sustentavel, afastando-se dos modismos e falsos defensores do processo. 

Cabendo lembrar que o desenvolvimento sustentavel e mais que um compromisso entre o 

ambiente natural e a expansao do capital e que a complexidade do termo sobressai-se ao 

simples jogo de 'ECOS', (economicamente viavel e ecologicamente realizavel) porem, abarca 

todas as bases estruturais de um desenvolvimento. 

O processo vivido hoje, na tentativa de implantacao do Desenvolvimento 

Sustentavel, acabou se tornando uma faixa de transicao do antigo processo de 

desenvolvimento sujo para um mais limpo e responsavel; um caminho longo a ser percorrido 

ate um Desenvolvimento Sustentavel utopico, como se quer apresentar. Seguindo as 

tendencias, burlando os desafios e os pessimismos futuristas (economicos, sociais, e 

principalmente ambientais) impressos na ideologia da Sustentabilidade, transformando os 

empecilhos em desafios, bem como as contradicoes em novos desafios, vivendo ou querendo 

viver, chamamos de um Desenvolvimento Sustentavel. 

CAPITULO 2 

AGENDA 21 NACIONAL 

2.1 O PROCESSO BRASILEIRO 

No Brasil, desde 1992, alguns estados e muitos municipios tomaram a iniciativa 

de construir suas Agendas 21. 

No piano nacional, esse processo comecou em 1997, por iniciativa do entao 

ministro do Meio Ambiente, Jose Sarney Filho, e da secretaria-geral do Ministerio, Aspasia 

Camargo. E ate sua conclusao, em 2002, envolveu cerca de 40 mil pessoas, nas discussoes, 

nos estados, nas macrorregioes, , em Brasilia. Com certeza, o mais amplo processo de 

participacao para definir politicas publicas no Pais. 
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Entender os caminhos seguidos pode ajudar o processo a se ampliar, chegar a 

todos os estados, todos os municipios. 

Comecou com a criacao de uma Comissao de Politicas de Desenvolvimento 

Sustentavel (CPDS), com representantes do governo federal e de varios setores da sociedade. 

Essa Comissao decidiu fazer licitacao publica para a realizacao de seis diagnosticos setoriais 

que apontassem o quadro vigente, em seis areas basicas: os problemas, os conflitos, as 

estrategias e as acoes prioritarias. As areas escolhidas eram: 

• gestao de recursos naturais; 

• agricultura sustentavel; 

• cidades sustentaveis; 

• reducao das desigualdades sociais; 

• infra-estrutura e integracao regional; 

• ciencia e tecnologia para o desenvolvimento sustentavel. 

Definidos os parametros da licitacao, formaram-se equipes tecnicas e, numa 

primeira etapa, submeteram suas conclusoes e propostas a uma primeira discussao com 

representantes da sociedade, os quais incorporaram criticas e sugestoes e levaram esses 

diagnosticos a uma segunda discussao — agora nacional —, em Brasilia, com a presenca de 

representantes de todo o Pais. 

Esses diagnosticos, com as criticas e sugestoes incorporadas, em Brasilia, 

transformaram-se no documento Agenda 21 brasileira — Bases para discussao, que incluia 

uma sintese dos diagnosticos e suas propostas, bem como uma visao geral de cada uma das 

areas tratadas. 

O novo documento recebeu milhares de propostas, acrescimos e supressoes, nas 

discussoes a que foi submetido nos Estados. Em foruns de cada uma das macrorregioes do 

Pais, chegou-se a novos documentos de carater regional, em seguida levados a uma discussao 

final em Brasilia. 

Depois dessa e de novas discussoes no ambito da Comissao de Politicas de 

Desenvolvimento Sustentavel o resultado foi sistematizado na Agenda 21 brasileira. 
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2.2 A E X P L I C I T A ^ A O DE CONFLITOS 

Os diagnosticos setoriais e o documento Agenda 21 brasileira — Bases para 

discussao foram publicados pela Comissao de Politicas de Desenvolvimento Sustentavel, 

assim como o documento final — a Agenda 21 brasileira — Aqoes prioritarias e Agenda 21 

brasileira — Resultado da consulta nacional. Todos sao, documentos muito uteis, que 

mostram os caminhos trilhados e o resultado final. Podem ser particularmente valiosos para 

estados e municipios que ainda nao construiram sua agenda mas que pretendam faze-lo. 

Talvez o mais importante nesse processo seja a explicitacao de conflitos. 

Quase sempre que se discute o desenvolvimento sustentavel eou a preservacao do 

meio ambiente sobrevem a tentacao de fugir a essa explicitacao de conflitos. Porque e dificil, 

penoso, provoca sempre reacoes agressivas aos setores economicos, ou sociais que tenham de 

assumir o onus, custos, nas solucoes. Mas nao ha como fugir a isso — ou entao se caminhara 

para propostas ineficazes, distantes de solucoes. 

Alguns exemplos podem ajuda-nos a entender melhor tal processo. Desde a 

discussao dos diagnosticos setoriais de gestao dos recursos naturais, agricultura sustentavel e 

cidades sustentaveis, ficou claro que dificilmente se avancara nessas areas se nao se 

colocarem sobre a mesa os custos embutidos nos s a nossos modelos agropecuarios. Que sao 

muitos e graves. 

Pode-se comecar pelos modelos de monoculturas e mecanizacao intensiva, que 

exigem remocao total da cobertura vegetal e, portanto, perda da biodiversidade — um 

primeiro custo nunca avaliado. A remocao da cobertura implica deixar o solo nu na 

entressafra, exposto a erosao eolica e das chuvas, que carreer, ga a camada superior de terra, 

tarefa facilitada pela aracao do solo. Isso poderiia significar uma perda media (pode ser mais) 

de ate dez quilos de solo por quilo de graos produzidos nas culturas desse tipo. Implica ainda 

deixar o solo exposto a erosao solar, que elimina parte da microfauna do solo, indispensavel 

as culturas. No Brasil todo, documentos oficiais, ja de 1997, apontavam uma perda de, um 

bilhao de toneladas de solo fertil por ano. Custo ainda agravado pela necessidade de reposicao 

dessa fertilidade por insumos quimicos. de alto preco. 
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O solo removido pela erosao e uma das causas importantes da degradacao de 

bacias hidrograficas no Pais, pelo assoreamento que produz, e pela poluicao das aguas, 

inclusive por agrotoxicos e pelo carreamento tambem de efluentes de cria9oes. 

O modelo de mecaniza9ao intensiva tern contribuido ainda para o intenso exodo 

rural acontecido no Brasil nas ultimas decadas. Cerca de 40 milhoes de pessoas transferiram-

se da zona rural para a cidade, em quarenta anos, e sao da parte importante do contingente de 

107 milhoes de pessoas que se acresceu a popula9ao urbana de 1960 a 2000. Esse 

deslocamento contribuiu fortemente para a expansao urbana caotica que o Pais experimentou 

e experimenta. Exigiu a implanta9ao de imensas estruturas de habita9ao, energia, saneamento 

basico, limpeza urbana, transportes, educa9ao, saude, seguran9a, lazer — custos que ficaram a 

cargo de um poder publico semifalido, que nao consegue atender as demandas. 

Se nao se conseguir colocar na mesa esses custos e os conflitos neles embutidos, 

nao se avatar. E uma tarefa extremamente dificil, dada a relutancia — para dizer o minimo 

— do setor agropecuario, de discutir essas questoes, como se evidenciou ao longo do processo 

da Agenda 21, em todos os lugares. 

Um segundo exemplo elucidativo e demonstrador da importancia da participa9ao 

de todos os atores na discussao e o diagnostico de infra-estrutura e integra9ao regional. 

Na primeira discussao do documento, ainda em sua fase inicial, houve um quase 

confronto entre representantes dos setores tecnicos e de organiza9oes da sociedade. Os 

primeiros defendiam o carater tecnicista do documento; os dois segundos exigiam a 

considera9ao de fatores ambientais e sociais. 

Uma das partes em que o conflito era mais evidente era o da energia, na qual, os 

tecnicos defendiam a amplia9ao pura e simples da oferta de energia — com a constru9ao de 

novas e gigantescas usinas hidreletricas e ate usinas nucleares —, enquanto os segundos 

apontavam a necessidade de se consagrar a prioridade para a conserva9ao de energia, bem 

como considerar os altos custos ambientais e sociais implicitos nas novas unidades. So as 

discussoes de carater nacional, em Brasilia, resolveram a questao — no documento —, 

consagrando a prioridade para a conserva9ao de energia. 

Da mesma forma, a questao dos "eixos de desenvolvimento" do Pais, em que o 

documento inicial incorporava a visao das politicas governamentais entao vigentes, de 

implantar infraestruturas de transporte e energia que levassem para a regiao amazonica os 
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modelos agropecuario do Sul e Sudeste, e de producao de eletrointensivos para exportacao 

(sem considerar os custos energeticos, ambientais e sociais desta expansao). Tambem, neste 

caso, so os debates nacionais, em Brasilia, mudaram o rumo. 

Podem ser muitos os exemplos. Como a tributacao progressiva de areas lo-

calizadas em regioes dotadas de infra-estrutura — para estimular sua ocupacao, em lugar da 

expansao desordenada em areas desprovidas de todas as infraestruturas;. a participacao da 

sociedade na gestao publica, que enfrenta tantas resistencias; o redirecionamento dos 

transportes publicos para reduzir a utilizacao do transporte individual e os dramas do 

congestionamento e da poluicao atmosferica; a redu9ao do lixo e a responsabiliza9ao de todos 

os produtores por sua coleta e destina9ao, os programas de conserva9ao de agua, em lugar de 

obras de barramento, capta9ao e tratamento novos, a internaliza9ao de custos ambientais no 

setor industrial; as politicas compensatorias (renda minima, incentivos financeiros a 

escolariza9ao), a redu9§o da Jornada de trabalho e das horas extras, para gerar empregos; a 

elimina9ao dos mecanismos que facilitam a sonega9ao e a elisao fiscal e, finalmente, politicas 

capazes de desconcentrar a renda, em termos nacionais e regionais. 

Ao lado disso, nao se fara, sem conflito, a defini9ao dos sistemas de educa9ao, 

ciencia e tecnologia, capaz de assegurar ao Brasil o lugar que precisa ocupar num mundo 

globalizado. Nem a implanta9ao do principio poluidor/pagador em todas as politicas publicas 

— que exigira ainda a internaliza9ao das visoes ambientais em todas as areas, assim como a 

contabilidade ambiental, a constru9ao de indicadores ambientais. 

Para que tudo isso possa acontecer, sera indispensavel que o conceito de 

sustentabilidade inclua muitas vertentes: 

• ecologica, que leve em considera9ao a base fisica do processo de crescimento e a 

manuten9ao dos estoques de capital natural; 

• ambiental, que se preocupe com a manuten9ao da capacidade de sustenta9ao dos 

ecossistemas; 

• social, que leve em conta a qualidade de vida da popula9ao e cuide de politicas de 

redistribui9ao da renda e universaliza9ao do atendimento na area social; 

• politica, que se refere ao processo de constru9ao da cidadania e da participa9ao social 

na gestao; 
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• econdmica, preocupada com a gestao eficiente dos recursos; 

• demografica, que revele os limites da capacidade de suporte do territorio 

• cultural, relacionada com a preservacao de culturas e valores; 

• institutional, que cuide de criar e fortalecer engenharias institucionais que considerem 

o criterio de sustentabilidade; 

• espacial, voltada para a busca de eqiiidade nas relacoes inter-regionais. 

Tudo isso exige tambem a construgdo de uma nova etica, ao lado da modernidade 

tecnica, de modo a incorporar as intervencoes transformadoras da realidade o compromisso 

com a perenizacao da vida. E, nesse caso, a sustentabilidade impoe-se, a partir do 

esgotamento das concepcoes fundadas apenas nas logicas da racionalidade economica. 

A atividade economica nao se desenvolvera sustentavelmente se a natureza, que 

lhe fornece recursos materials e energeticos, estiver comprometida. A preservacao do meio 

ambiente nao emergira de um mercado agressivo com a biosfera. Por isso, os criterios de 

eficiencia economica nao poderao basear-se em ganhos de produtividade, apenas, e sim, na 

capacidade de atender as necessidades das pessoas, com o menor custo ecologico e humano. 

Nesse processo de discussao de conflitos, como ficou claro no processo nacional, 

o maior desafio esta em pensar, simultaneamente, as dimensoes global, nacional, regional e 

local. Tal como se escreveu na primeira sintese dos diagnosticos (Agenda 21 brasileira — 

Bases para discussao), "o desenvolvimento sustentavel pode ser entendido como um processo 

de afirmacao das diferencas nacionais, regionais e locais no interior da unidade mundial 

localizada". E o desafio da construcao de projetos de desenvolvimento sustentavel "deve 

comecar prioritariamente nao pela economia ou pela geopolitica, mas sim pelas identidades 

nacionais, regionais e etnicas presentes em cada sociedade 
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2.3 O CAPITAL SOCIAL 

Em muitos momentos, os documentos do processo da Agenda 21 brasileira 

lembram que a construcao do desenvolvimento sustentavel e uma tarefa para toda a sociedade 

nacional, nao apenas para os governos. Exige o empenho dos empresarios e de todos os outros 

setores. Exige, portanto, o engajamento de cada cidadao. 

Isso vale para a construcao da Agenda em todos os niveis — sejam elas agendas 

estaduais, municipals, ou mesmo de algum setor, ou comunidade especifica. Lembrando que 

as decisoes, em uma area, afetarao as outras, inevitavelmente. 

Por isso, nao havera cidades sustentaveis sem agricultura sustentavel, nem 

reducao das desigualdades sociais, sem as duas primeiras. Tampouco se conseguira atingir a 

sustentabilidade no campo ou na cidade, sem ciencia e tecnologia voltadas para as 

necessidades coletivas do Pais, muito menos sem que a gestao adequada dos recursos naturais 

permeie cada uma dessas instancias e o setor de infra-estrutura. Nem se chegara a 

sustentabilidade se ela nao tiver como base, como promotor, o capital social do Pais. 

Se houver um fator-chave no processo de construcao de uma Agenda 21, sera 

esse: o capital social. So com a participacao decidida de todos os setores e atores — capazes 

de explicitar os conflitos e pactuar solucoes — se chegara a sustentabilidade. 

Nao se chegara ai do dia para a noite. Mas so o capital social construira as for

mulas capazes de conceber e implantar a sustentabilidade ampliada e progressiva. 

2.4 A MEMORIA DISPONIVEL 

Nao sera preciso, no processo de construir outras Agendas 21, em qualquer nivel, 

partir do zero. Ja ha um acervo importante de documentos que podem orientar essa construcao 

— desde os diagnosticos setoriais; a primeira sintese de discussSes; os resultados das 
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consultas em nivel de macrorregioes e os dois documentos finais, com as acoes prioritarias e o 

resultado da consulta nacional. 

Condensa-se, ai, a experiencia de 40 mil participantes — instituicoes, governos e 

pessoas. E um ponto de partida que nao deve ser desprezado. 

Como diz o documento final, "a chave do sucesso, entretanto, depende da 

capacidade coletiva de mobilizar, integrar e dar prioridade a algumas acoes seletivas de 

carater estrategico que concentrem os esforcos e desencadeiem grandes mudancas. E 

compromisso coletivo, envolvendo os mais diversos atores, inclusive os meios de 

comunicacao, para produzir grandes impactos' (Agenda 21 brasileira: Acoes prioritarias). 

Este ultimo ponto, na verdade, tern sido ate aqui o maior problema para a 

implantacao da Agenda 21 brasileira. O tema mereceu — quando mereceu —escassa atencao 

dos meios de comunicacao. Passou, por isso, quase despercebido da sociedade. 

E isso impoe uma tarefa adicional a quern queira construir uma Agenda 21: e 

decisivo, desde o initio, mobilizar os meios de comunicacao, leva-los a participar de todo o 

processo, para que entendam todos os conflitos e sejam capazes de expo-los a sociedade, para 

que ela se mobilize, participe e decida como deve ser, sempre. 

CAPITULO 3 

AMPLIA^AO DA CONSULTA A SOCIEDADE B R A S I L E I R A 

De julho de 2000 a maio de 2001 a Comissao de Politicas de Desenvolvimento 

Sustentavel e o MI\4A visitaram os 26 estados da Federacao e o Distrito Federal divulgando, 

organizando e realizando os debates estaduais. 

Esse processo de convocacao da sociedade para o debate em torno da Agenda 21 

contou com a parceria dos governos estaduais, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, e 

das instituicoes oficiais de credito e de fomento ao desenvolvimento, a saber: Banco do 
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Nordeste do Brasil; Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendencia do 

Desenvolvimento da Amazonia; Banco da Amazonia; Caixa Economica Federal; Banco do 

Brasil; Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e Petrobras. Dessa forma, 

procurou-se o envolvimento de segmentos, que nao compareceram na primeira consulta, 

como o setor produtivo que, ate entao, nao havia demonstrado maior interesse com o processo 

em curso. 

3.1 OBJETIVOS DOS DEBATES ESTADUAIS 

• Ampliar a discussao do elenco de propostas constante do documento Agenda 

21 Brasileira — bases para discussao. 

• Contemplar a visao dos estados sobre o desenvolvimento sustentavel na 

Agenda 21 Brasileira e afirmar os compromissos assumidos entre os diferentes setores da 

sociedade com as estrategias definidas na Agenda. 

Nos vinte e seis debates realizados, foram apresentadas e discutidas 5.839 

propostas. Tres mil e novecentos representantes de instituicoes do governo e da sociedade 

civil participaram desses debates. 

Os resultados originaram um documento de relatoria para cada debate realizado, 

que expressa a visao predominante no estado sobre as contribuicoes apresentadas pelas 

diferentes entidades locais e sobre as diretrizes e acoes constantes no documento Agenda 21 

Brasileira - bases para discussao. 

Ao final dos debates estaduais, no periodo de junho a outubro de 2001, em cada 

regiao do Pais, realizou-se um encontro para analisar os relatorios dos estados e definir um 

documento que representasse os resultados da regiao. 

No processo de consulta nacional - foram relacionados, nominalmente nos 

documentos produzidos, 6 mil atores sociais representantes de diferentes instituicoes. Como 
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cada reuniao foi precedida de encontros de sensibilizacao, principalmente na fase estadual, 

quando as secretarias de meio ambiente realizaram reunioes pelo interior de seus estados, 

estima-se o envolvimento de 40 mil pessoas, nestes quatro anos. 

3.2 CONCLUSAO DA ETAPA DE E L A B O R A C A O DA AGENDA 21 B R A S I L E I R A 

A fase final desse trabalho em prol do desenvolvimento sustentavel brasileiro foi 

realizada, no mes de maio de 2002, com a realizacao do seminario nacional, que se constou de 

cinco reunioes setoriais, a saber: executivo, legislativo, produtivo, academia e sociedade civil 

organizada. Nessas reunioes, a CPDS apresentou sua plataforma de acao, baseada nos 

subsidios da consulta nacional e definiu, com as liderancas de cada setor, os meios e 

compromissos de implementacao. 

O lancamento da Agenda 21 Brasileira, em julho de 2002, conclui a fase de 

elaboracao e marca o inicio do processo de implementacao, grande desafio para sociedade e 

governo. 

Todos os documentos e informacoes mais detalhadas sobre o processo de 

elaboracao da Agenda 21 Brasileira e noticias sobre a fase que se inicia estao disponiveis na 

home page do Ministerio do Meio Ambiente (www.mma.gov.br.) 

No momento atual, no qual o pais encontra-se no inicio de um novo governo e na 

fase de elaboracao de seu planejamento para os proximos quatro anos - PPA 2004-2007, o 

maior desafio da Agenda 21 Brasileira e internalizar suas acoes nas politicas publicas 

nacionais. A transversalidade de acoes e as parcerias sao elementos essenciais nesse processo. 
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CAPITULO 4 

CONSTRUINDO A AGENDA 21 L O C A L 

4.1 CONCEITO DE AGENDA 21 L O C A L 

O conceito agenda local foi formulado e proposto pelo Conselho International 

para Iniciativas Ambientais Locais - ICLEI, em 1991, como estrutura de trabalho que 

propiciasse o engajamento de governos locais na implementacao das decisoes da Conferencia 

das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento — CNUMAD. Ao lado de outras 

organizacoes de movimentos sociais e ambientalistas, o ICLEI defendeu o conceito de agenda 

local durante a fase preparatoria da Conferencia, e seus esforcos levaram a aprovacao de tal 

ideia, em 1992, no Rio de Janeiro. 

Dada a importancia da participacao dos governos locais para viabilizar as 

proposicoes da Agenda Global, o termo Agenda 21 Local passou a ser usado, 

indiscriminadamente, para rotular diferentes acoes, mais ou menos relacionadas ao 

desenvolvimento sustentavel. 

No primeiro paragrafo do capitulo 28 da Agenda 21 Global encontram-se as bases 

da parceria necessaria, nos pianos nacional e local, para se atingir os objetivos preconizados 

durante a CNUMAD. 

Como muitos dos problemas e solucSes tratados na Agenda 21 tern suas raizes nas 
atividades locais, a participacao e cooperacao das autoridades locais sera um fator 
determinante na realizacao de seus objetivos. As autoridades locais constroem, 
operam e mantem a infra-estrutura economica, social e ambiental, supervisionam os 
processos de planejamento, estabelecem as politicas e regulamentacSes ambientais e 
contribuem para a implementacao de politicas ambientais nacionais e subnacionais. 
Como nivel de governo mais proximo do povo, desempenham um papel essencial na 
educacao, mobilizacao e resposta do publico, em favor de um desenvolvimento 
sustentavel. 

O paragrafo 3, do capitulo citado, mostra que essa proposta de atuacao deve estar 

centrada na construcao de parcerias entre as autoridades locais e os demais setores da 

sociedade: 
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Cada autoridade local deve iniciar um dialogo com seus cidadaos, 
organizacoes e empresas privadas e aprovar uma Agenda 21 Local. 
Por meio de consultas e da promocao de consenso, as autoridades 
locais ouvirao os cidadaos e as organizacoes civicas, comunitarias, 
empresariais e industriais obtendo, assim, as informacoes necessarias 
para formular as melhores estrategias. O processo de consultas 
aumentara a consciencia das familias em rela9ao as questoes do 
desenvolvimento sustentavel. Os programas, as politicas, as leis e os 
regulamentos das autoridades locais destinados a cumprir os objetivos 
da Agenda 21, serao avaliados e modificados como base nos 
programas locais adotados. Podem-se utilizar tambem estrategias para 
apoiar propostas de financiamento local, nacional, regional e 
international. 

Em 1997, durante a realiza9ao da Rio + 5, divulgou-se os resultados de pesquisa, 

feita pelo ICLEI e pelo Departamento de Coordena9ao de Politicas de Desenvolvimento 

Sustentavel das Na96es Unidas, sobre a implementa9ao das agendas 21 locais em todo o 

mundo. Na ocasiao, ficou evidente a necessidade de defini9ao de indicadores que pudessem 

apontar a distin9ao entre o processo de elabora9ao da Agenda Local de outras formas de 

planejamento, em geral, e do planejamento e da gestao ambiental em particular. 

O conceito a seguir deixa evidente o quanto e especifica a tarefa de constru9ao e 

implementa9ao de uma Agenda 21 Local: 

A Agenda 21 Local e um processo participativo multissetorial de constru9ao de 

um programa de a9ao estrategico dirigido as questoes prioritarias para o desenvolvimento 

sustentavel local. Como tal, deve aglutinar os varios grupos sociais na promo9ao de uma serie 

de atividades no nivel local, que impliquem mudan9as no atual padrao de desenvolvimento, 

integrando as dimensoes socio-economicas, politico-institucionais, culturais e ambientais da 

sustentabilidade. 

4.2 OBJETIVOS DE UMA AGENDA 21 L O C A L 

A Agenda 21 deixa claro que o desenvolvimento sustentavel so acontecera se for 

explicitamente planejado. Rejeita com firmeza a no9ao de que as for9as de mercado ou 
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fenomenos semelhantes possam resolver os serios problemas de integracao das questoes 

ambientais, economicas e sociais. 

A Agenda 21 Local e um processo de desenvolvimento de politicas para o alcance 

da sustentabilidade, cuja implementacao depende, diretamente, da construcao de parcerias 

entre autoridades e outros setores da sociedade. 

Seu objetivo principal e, portanto, a formulacao e implementacao de politicas 

publicas. por meio de metodologia participativa, que produza um piano de acao para o alcance 

de um cenario de futuro desejavel pela comunidade local e, que leve em consideracao a 

analise das vulnerabilidades e potencialidades de sua base economica, social, cultural e 

ambiental. 

E importante que a nocao de 'processo continuo' esteja sempre presente ao falar-

se de Agenda 21, que nao deve ser entendida como um unico acontecimento, documento ou 

atividade. No processo de desenvolvimento de uma Agenda 21 Local, a comunidade aprende 

sobre suas deficiencias e identifica suas potencialidades e recursos; dessa forma estara apta a 

fazer as escolhas que vao torna-la uma comunidade sustentavel. 

A Agenda 21 Local e um processo que varia de acordo com as particularidades de 

cada lugar onde esta sendo desenvolvido. Em geral, entende-se que e mais importante manter 

em vista os principios do desenvolvimento sustentavel do que seguir metodologia 

determinada. 

O documento final devera refletir uma estrategia local para o desenvolvimento 

sustentavel e: (1) ser claro e conciso; (2) identificar as principais questoes e metas a serem 

alcancadas, com estrategias de acao para cada tema de acordo com os entraves identificados 

no diagnostico; (3) relacionar organizacoes e setores envolvidos; (4) definir as 

responsabilidades de cada um; (5) estabelecer prazos; (6) definir formas de acompanhamento 

das acoes e avaliacao de desempenho. E essencial lembrar, sempre, que o documento e um 

marco no processo e nao a conclusao. 
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4.3 O PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL L O C A L 

O enfoque de planejamento para o desenvolvimento sustentavel apresentado neste 

trabalho, a exemplo da experiencia international sobre o tema (ICLEI), combina principios e 

metodos de planejamento (estrategico, participativo e ambiental). Refere-se a formulacoes de 

politicas publicas, protagonizadas pelo governo local, mas que nao se configurem como 

politicas governamentais, e sim, reflitam os imperativos do desenvolvimento sustentavel. 

O planejamento implicito num processo de elaboracao de Agenda 21 pode ser 

definido como um hibrido de tres tradicoes de planejamento estrategico, participativo e 

ambiental. 

O planejamento estrategico e utilizado no setor privado, para facilitar a definicao 

de metas a longo prazo; e considerado meio para reunir os recursos coletivos de uma empresa 

de metas a longo prazo; e considerado meio para reunir os recursos coletivos de uma empresa 

em torno de taticas especificas, desenhadas para aumentar suas vantagens comparativas em 

seu campo de atuacao. 

O planejamento participativo tern sido extensamente utilizado no campo de 

desenvolvimento, para envolver pessoas e usuarios de servicos em processos de consulta, com 

a finalidade de formular a e executar projetos e programas de servicos locais, que atendam a 

maioria dos cidadaos. 

Com o objetivo de assegurar que as condicionantes ambientais estivessem 

presentes nos projetos de desenvolvimento, surgiu, nos anos setenta, o planejamento 

ambiental, para permitir a identificacao de impactos negativos especificos em atividades 

relacionadas com o desenvolvimento e possibilitar as medidas necessarias a sua mitigacao. 

Dessa maneira, o planejamento para o desenvolvimento sustentavel resulta num 

processo proativo, que permite as autoridades locais e aos diferentes segmentos organizados 

da sociedade, tanto apoiar quanto aproveitar os recursos intelectuais, fisicos e economicos da 

comunidade, visando a construcao de um cenario de futuro desejado e sustentavel. Apesar de 

nao existir apenas uma maneira correta para a realizacao de um planejamento para o 

desenvolvimento sustentavel, pois cada localidade tern suas caracteristicas proprias e deve 
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considera-las, propoem-se, a seguir, alguns elementos como guia na caracterizacao de um 

processo de planejamento para a Agenda 21. 

4.4 CARACTERISTICAS DE UM PLANO E S T R A T E G I C O L O C A L E ETAPAS 

PARA ELABORACAO 

A construcao e implementacao de um piano de acao e o elemento central do 

planejamento para o desenvolvimento sustentavel. 

Um piano estrategico aborda os problemas e necessidades em nivel sistemico e, 

com uma perspectiva de longo prazo, mobiliza recursos locais combinando os esforcos das 

diferentes partes interessadas, para o alcance de meta comum. 

Um piano de acao estrategico propoe metas concretas para se atingir o cenario de 

futuro desenhado pela comunidade local, tanto a curto quanto a longo prazo. Apos a 

determinacao das metas e estrategias, deve-se, necessariamente, definir meios de 

implementacao e vincular as propostas e um processo existente de planejamento formal, tais 

como: orcamentos plurianuais e instrumentos fiscais, entre outros. 

Por suas caracteristicas, os pianos estrategicos resultam de acordos firmados entre 

os diferentes segmentos sociais. Se os principals interessados nao sentem o piano como seu, 

certamente, nao irao contribuir para a sua implementacao. 

4.5 ESTRUTURA INSTITUCIONAL QUE C O N G R E G U E OS D I F E R E N T E S 

PARCEIROS 
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De maneira geral, pode-se afirmar que um primeiro e importante passo no esforco 

de planejamento para o desenvolvimento sustentavel e a criacao de uma estrutura - formada 

pela associacao dos varios segmentos beneficiarios, que coordenara e supervisionara a 

integra9ao dos diferentes interesses do governo local e da sociedade organizada. 

Os integrantes desses grupos de planejamento nao sao participantes eventuais que 

compartilham, ocasionalmente, suas opinioes; ao contrario, espera-se que dividam as 

responsabilidades relativas ao processo de planejamento e seus resultados. Por isso, e 

necessario facilitar sua integra9ao por meio da institucionaliza9ao de uma comissao, forum ou 

conselho da Agenda 21 Local. 

E importante distinguir entre consulta - mecanismo para envolver grande numero 

de pessoas e obter dados para tomada de decisoes - e participa9ao. Um processo participativo 

pressupoe o envolvimento direto de representantes de todos os setores da sociedade; na 

identifica9ao dos problemas, na defini9ao daqueles que sao prioritarios; na escolha de 

solu96es e na implementa9ao das mesmas. Requer que todos assumam responsabilidades e 

papeis na condu9ao do processo. 

Seja qual for a forma escolhida (Decreto, Projeto de Lei do legislativo), a 

defini9ao de mandato claro para os membros e o apoio do governo local, ao processo, 

facilitam o exercicio democratico e estabelecem um vinculo estreito com as atividades 

governamentais de planejamento. Por essa razao, o mandato deve especificar as 

responsabilidades do conjunto de interessados e a forma como os resultados serao utilizados 

nos esfor9os de planejamento formal do governo e das demais institui9oes envoividas. 

E necessario que o processo de forma9ao de associa9oes de interessados seja 

liderado por uma institui9ao considerada legitima por diversas frentes comunitarias. As vezes, 

essa institui9ao e o Poder Executivo local, e em outras, pode ser uma institui9ao universitaria, 

uma organiza9ao nao-governamental, um movimento social, ou uma agenda de coopera9ao 

internacional, por exemplo. 
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4.6 DEFINICAO DOS TEMAS E ELABORACAO DE DIAGNOSTICS 

Para um planejamento efetivo rumo ao desenvolvimento sustentavel, tanto o 

processo de definicao de temas, como a metodologia para a elaboracao do diagnostico a ser 

utilizado, deve contemplar um detalhamento da natureza sistemica dos problemas locais, bem 

como a relacao entre os temas prioritarios e os entraves a sustentabilidade do 

desenvolvimento. 

A identificacao dos temas que irao estruturar, dar forma a um cenario de futuro 

desejavel, sera a base para a realizacao do diagnostico que deve se caracterizar pelo 

levantamento dos entraves a sustentabilidade. 

O processo ajuda na definicao de prioridades para a acao, uma vez que os recursos 

sao, na maioria das vezes, escassos, dificultando a abordagem eficaz de todos os problemas, 

ao mesmo tempo. O uso combinado de estudos tecnicos e de analise da tematica local, de 

forma participativa, tambem permite a comunidade estabelecer nao so os entraves, mas 

tambem os indicadores, a partir dos quais sera possivel medir os avancos e as mudancas 

futuras. 

O que se pretende, de fato, e a montagem de um diagnostico que oriente a 

definicao de estrategias de acao rumo a sustentabilidade. Portanto, deve-se evitar os modelos 

de elaboracao de diagnostico do planejamento tradicional, que tendem a abarcar a integridade 

da realidade, sem estabelecer prioridades nem objetivos a priori. Esse processo pode ser 

longo e caro e nem sempre remete a proposicoes que estejam de acordo com os desejos da 

comunidade, ou que colaborem para a construcao de futuros cenarios desejaveis de 

transformacao. Isso porque diagnosticar problemas e caracterizar a realidade nao leva, 

necessariamente, a construcao de propostas e estrategias de acao. 

Reforcando o que foi dito, recomenda-se um processo que reuna e examine os 

conhecimentos acumulados pelos diferentes segmentos da sociedade, relacionados as 

caracteristicas e problemas da comunidade, procurando ainda identificar os entraves a 

sustentabilidade, levando sempre em conta os futuros cenarios desejaveis. 
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4.7 DEFINIR GRUPOS DE TRABALHO 

Por ser o planejamento para o desenvolvimento sustentavel um processo que 

envolve varias areas tematicas, formadas por diferentes profissoes e especialistas, que, por sua 

vez, possuem interlocucao com segmentos organizados da sociedade civil, e recomendavel a 

criacao de grupos de trabalho dirigidos a cada tema. 

Os grupos de trabalho analisam, conjuntamente, os conhecimentos populares e os 

resultados da investigacao tecnica, tratando de estabelecer consenso sobre os problemas locais 

e seus entraves a sustentabilidade, ou seja, o que esta criando obstaculos para o 

desenvolvimento sustentavel na regiao e impossibilitando, por conseqiiencia, que se atinjam 

os cenarios desejaveis. 

As atividades desses grupos de trabalho tern sido desenhadas para identificar as 

pautas de discussao, e facilitar a troca de ideias sobre assuntos e problemas prioritarios. Pode 

ser util realizar reunioes comunitarias, foros abertos e audiencias publicas sobre determinados 

temas mais polemicos. Essas discussoes tern o merito de levantar insumos e propostas de 

modificacao de visoes irreais, arraigadas na comunidade. Adicionalrnente, essa atividade 

ajuda a preparar a populacao para as fases posteriores do processo de planejamento. 

A correta selecao de participantes para integrar a Comissao e seus respectivos 

grupos de trabalho e, talvez, o passo critico no estabelecimento de um processo de 

planejamento de carater associativo. A composicao do grupo determinant nao so sua 

legitimidade, mas tambem sua capacidade de gerar ideias, percepcoes, e um consenso para a 

acao. 

E essencial lembrar da importancia de coletar informacoes; sobre as 

caracteristicas locais e seus problemas e sobre praticas bem-sucedidas de outras comunidades, 

que, na maioria das vezes, podem ser adaptadas e aplicadas em outros lugares, inclusive com 

ampla probabilidade de sucesso, tendo em vista que possiveis erros de percurso, ocorridos na 

experiencia-piloto podem ser evitados. 

Se o objetivo e desenvolver um processo de planejamento com real participacao 

da comunidade, deve haver uma adaptacao de metodos de trabalho essencialmente tecnicos, 

de forma a permitir a maior colaboracao dos grupos interessados. 
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Concluida a primeira versao do piano, com a participacao dos diferentes 

segmentos da sociedade, deve-se proceder a ampliacao das discussoes com cidadaos, 

instituicoes locais, organizacoes e agendas, para definir estrategias/meios de implementacao. 

Essas estrategias de implementacao devem ser precisas e incluir projetos 

especificos, calendario de trabalho para execucao, recursos humanos e financeiros. Ressalte-

se que um piano de desenvolvimento sustentavel nao e uma lista de atribuicoes a ser cumprida 

pelo Poder Executivo local, mas um compromisso entre os varios segmentos. Dessa forma, as 

estrategias de implementacao devem tambem conter o compromisso dos segmentos nao 

governamentais. 

4.9 CONTEUDO MINIMO DO PLANO 

• Descricao da visao estrategica final da comunidade, incluindo uma 

declaracao conjunta sobre os futuros cenarios desejaveis construidos, ao longo do 

processo. 

• Apresentacao dos objetivos-chaves, dos problemas e oportunidades; 

• Apresentacao de metas especificas que devem ser alcancadas; 

• Apresentacao de acoes concretas e especificas para atingir as metas e, 

por conseguinte, os objetivos; 

• Exposicao de estrategia de implementacao das acoes, que inclua os 

vinculos existentes com o processo de planejamento, e que descreva a associacao entre 

os diferentes segmentos sociais; e 
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• implementacao e monitoramento 

Elaborado o piano de acao, serao necessarios alguns ajustes nos procedimentos 

operativos e, ocasionalmente, uma reorganizacao institucional. Os processos administrativos 

existentes e a divisao de responsabilidades entre secretarias/departamentos do governo local e 

outras instituicoes envolvidas na implementacao das estrategias propostas pelo piano de acao 

devem ser ajustadas, de modo a permitir a ativa participacao dos usuarios. Por outro lado, 

pode ser recomendada ainda a criacao de uma organizacao ou instituicao para coordenar a 

execucao de certos aspectos do piano. 

O monitoramento deve ter inicio durante a fase de implementacao. E necessario o 

registro sistematico das atividades realizadas e seus efeitos para o adequado acompanhamcnto 

da evolucao das estrategias de acao, desenhadas para atingir os diferentes objetivos do futuro 

cenario desejavel. Nessa ocasiao, a correta definicao dos indicadores desempenha papel 

primordial. 

Um sistema eficiente de acompanhamento e revisao proporciona informacao 

continua, tanto aos executores de politicas, como aos seus usuarios, sobre mudancas 

importantes nas condicoes locais e avancos obtidos na consecucao de metas, ou seja: torna-se 

clara a evolucao do processo. Ao contar com essa informacao, os atores sociais podem, entao, 

modificar acoes e condutas. Utiliza-se a informacao resultante do monitoramento para 

orientar os processos de planejamento e liberacao de recursos, de maneira que haja 

transparencia entre os que compartilham a visao comunitaria e os objetivos a alcancar. 
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CAPITULO 5 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA A E L A BORA£AO DA AGENDA 21 

L O C A L 

5.1 COMO DAR INICIO A AGENDA 21 L O C A L ? 

Nao ha formula pre-determinada. 

Para que a Agenda 21 se transforme em importante instrumento de mobilizacao 

social e preciso promover, num primeiro momento, a difusao de seus conceitos e pressupostos 

junto as comunidades, associacoes de moradores, movimentos sociais, entidades de classe 

escolas e setor produtivo rural e urbano. Essa iniciativa pode ser praticada por um grupo de 

trabalho, empenhado em aperfeicoar a capacidade de participacao nos processos decisorios e 

de gestao, facilitando o entendimento da populacao sobre o que e, e como se inicia a 

construcao de uma Agenda 21 Local. 

Essa iniciativa de constituir grupo de trabalho para dar inicio a elaboracao da 

Agenda 21 pode ter a lideranca de qualquer segmento da comunidade (governo local, 

universidade, organizacoes nao governamentais, por exemplo). Embora, em muitos casos, a 

iniciativa de estabelecer um processo de Agenda 21 Local parta da comunidade, e 

fundamental a obtencao do apoio da prefeitura e da Camara de Vereadores, para posterior 

institucionalizacao do processo. 

O grupo de trabalho deve: (1) estabelecer metodologia de atuacao; (2) reunir 

informacoes sobre algumas das questoes basicas para o municipio; (3) examinar as 

possibilidades de fmanciamento para a elaboracao da Agenda 21 Local; (4) iniciar 

negociacoes sobre a forma de institucionalizar o processo junto as autoridades locais; (5) 

identificar quais os setores da sociedade que devem estar representados, em funcao das 

particularidades locais. 
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Apesar de nao ser um piano governamental, mas da sociedade, como um todo, o 

compromisso dos orgaos da administracao piiblica e de seus funcionarios e fundamental para 

o sucesso de uma iniciativa de Agenda 21 Local. Alem de buscar ajustar seus programas e 

projetos a Agenda 21, e importante que todos conhecam os principios do desenvolvimento 

sustentavel, e tentem incorpora-los. 

Em conseqiiencia da falta de entendimento sobre o carater da Agenda 21, 

enquanto piano estrategico para o desenvolvimento sustentavel, em oposicao a um piano de 

carater estritamente ambiental, a comunidade tern sempre cobrado dos orgaos de meio 

ambiente locais a iniciativa do processo, o que vem provocando grande lideranca dessa area. 

Isso nao significa um problema, desde que, no futuro, o processo seja ampliado para as 

diferentes instituicoes locais, governamentais e da sociedade civil organizada, em seus 

diferentes setores. 

5.2 L I M I T A C O E S PARA INICIAR O PROCESSO 

PROVAVEIS OBSTACULOS 

1. Ausencia de informacoes e conhecimento sobre o desenvolvimento local e suas 

conseqiiencias economicas, sociais e ambientais. 

2. Ausencia de uma 'cultura de participacao' 

3. Tradicao de planejamento e acoes setorizadas. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMACA0 DE PROFESSORS 
BIBLIOTPCA SETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAlBA 



39 

5.3 CRIANDO O FORUM DA AGENDA 21 L O C A L 

Concluida a missao do grupo de trabalho, recomenda-se a institucionalizacao do 

processo com a criacao de um forum (comissao, conselho, ou estrutura semelhante), pelo 

Executivo ou Legislativo local com a incumbencia de preparar, acompanhar e avaliar um 

piano de desenvolvimento sustentavel para o municipio. Considerando que a parceria e a base 

para o sucesso de todo o processo de elaboracao e implementacao da Agenda Local, o forum 

devera ter, em sua composicao, representantes de todos os segmentos da comunidade. 

A autoridade local cabera, por meio de ato proprio, como Portaria ou Decreto, 

criar o forum da Agenda 21 Local, ou enviar mensagem a Camara de Vereadores propondo 

sua criacao. No caso do forum ser decisao da comunidade e nao contar com o apoio das 

autoridades constituidas, pode-se utilizar o recurso da 'iniciativa popular'. Entretanto, e 

importante ter claro que atividades que nao contam como envolvimento da Camara de 

Vereadores podem encontrar dificuldades no momento de sua aprovacao. 

Para as primeiras reunioes de discussao sobre a composicao do forum, todos os 

setores da comunidade deverao ser convidados: o setor produtivo rural e urbano, as diferentes 

liderancas comunitarias, representantes dos diversos poderes democraticos instalados 

(Executivo, Legislativo e Judiciario), da igreja, da escola, do banco, dos sindicatos, das 

liderancas que militam pelas minorias da sociedade, como mulheres e negros. Enfim, 

sociedade civil e governo juntos, sempre. E essencial que os participantes de cada setor sejam 

reconhecidos como representantes pelos seus respectivos grupos. 

Como o forum tera papel decisivo no desenvolvimento da Agenda 21 Local, seus 

membros deverao ser dinamicos, interessados nos mais variados assuntos, com 

disponibilidade de tempo e capazes de trabalhar em grupo. 

Passo importante e a definicao do tamanho do forum, que nao deve ir muito alem 

de vinte pessoas, e manter paridade entre membros de governo e das diferentes representacoes 

da sociedade. Deve ser grande o bastante, para permitir a representacao do maior numero 

possivel de setores sem se tornar ingovernavel. 

O forum requer um Estatuto, ou Regimento Interno, do qual devera constar, entre 

outros: o objetivo do forum; a frequencia das reunioes; se as mesmas serao publicas ou nao; 
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quem as dirigira; quem fara as minutas e como serao divulgadas; de que modo os acordos 

serao alcancados; qual a forma de registro das discussoes, quando nao houver consenso; 

tempo de mandato dos membros; como os membros poderao ser substituidos. 

A direcao do forum dependera de sua composicao. A melhor solucao parece ser 

por eleicao entre os seus membros. Sugere-se que o primeiro mandato seja curto, no caso de 

surgir uma pessoa com perfil mais apropriado, a medida que os membros interagem e se 

conhecem melhor. Recomenda-se rotatividade periodica, de forma a dispersar tensoes 

politicas. 

Uma coordenacao forte, democratica, sensivel e disposta a dar espacos iguais as 

diferentes ideias e um bonus. Alguem com habilidade de negociacao, que possa dirigir as 

reunioes permitindo que todos falem sem impor solucoes e sem permitir que algum individuo 

ou grupo prevaleca, e o ideal. 

5.4 SIGNIFICADO DO FORUM AGENDA 21 L O C A L PARA QUE SEJAM 

ATINGIDOS OS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVEL 

O processo de preparacao da Agenda 21 Local e mais importante do que a Agenda 

em si. Portanto, a elaboracao da Agenda 21 Local deve resultar da convergencia de um 

dialogo amplo entre as partes interessadas, formadores de opiniao da comunidade. 

Nesse contexto, torna-se fundamental, nao apenas o relacionamento estreito entre 

o governo e sociedade civil, mas, tambem, a aproximacao entre os diferentes atores que 

compoem esses dois grupos. 

Uma das principals tarefas do forum e definir os principios a serem seguidos e 

uma visao do futuro desejado pela comunidade, que represente, da melhor forma possivel, os 

diferentes pontos de vista dos participantes. 
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Essa 'visao' precisa incorporar as aspiracoes da comunidade para o futuro, no 

tocante a saude, qualidade de vida, ao meio ambiente, ao rumo do desenvolvimento 

economico, entre outras. 0 objetivo dessas escolhas e o de propiciar que tal visao de futuro 

passe a guiar a comunidade, no sentido de que seu trabalho atinja os alvos delineados. As 

acoes e projetos especificos poderao ser definidos em uma etapa posterior. 

Cabera, ainda, ao forum, a funcao de escolha de temas criticos, capazes de 

catalisar a opiniao publica e outros apoios, criando as formas de condicoes para a formacao de 

um cenario de futuro desejavel. A decisao adequada pressupoe a geracao de projetos 

aplicaveis e relevantes para o desenvolvimento sustentavel, nao so local, mas de toda a regiao 

de influencia. 

A dinamica de funcionamento do forum leva sempre a criacao de grupos de 

trabalho, que envolvam os mais variados segmentos interessados no tema escolhido, 

convocando especialistas e membros representatives da sociedade civil e dos diferentes niveis 

do governo. 

O forum, trabalha, portanto, com uma logica matricial, produzindo maior sinergia 

e integracao entre os diferentes grupos locais e, como recomenda a Agenda 21, parte do 

pressuposto de que muitos problemas presentes, em certa area setorial, podem encontrar 

solucoes mais eficazes por meio de acoes em outra area conexa. 

A logica matricial vale tambem para o principio da parceria, que deve ampliar os 

niveis gerais de consenso, e que se dispoe a dividir, com diferentes atores sociais, liderancas e 

niveis de governo, a responsabilidade de gerar mudancas substantivas no quadro economico, 

social e ambiental. 

A principal missao do forum e representar os interesses da comunidade, como um 

todo, durante o processo de formulacao de politicas e sua implementacao. Outras tarefas 

incluem a promocao de discussoes amplas sobre o processo e o envolvimento da populacao 

em todos os estagios. O forum dara subsidios a Camara e ao Prefeito, mas nao pode substitui-

los na tomada de decisoes, pois nao detem a legitimidade politica conferida pelo processo 

eleitoral. 
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CONCLUSAO 

O proposito deste trabalho e demonstrar a importancia desse assunto, ainda que 

pareca esquecido, ou ultrapassado, especialmente, sendo o Brasil um alvo potencial por suas 

riquezas naturais. 

Tambem demonstrar, de maneira didatica, que a elaboracao de um programa de 

politicas sociais, como e a Agenda 21, e possivel, muito embora muitos municipios ainda nao 

o tenham enfrentado, ou nao o achem necessario. 

Tracou-se aqui esquemas de elaboracao e discussao a despeito do que e uma 

Agenda 21 e desenvolvimento sustentavel, desde a sua origem ate sua implementacao e de 

como aquela e ferramenta util para organizar os esforcos da sociedade para alcancar o 

desenvolvimento sustentavel. Entretanto, sua apresentacao fragmentada requer analise 

cuidadosa, a fim de dela se extrair instrumentos praticos para a implantacao do 

desenvolvimento sustentavel. 

A discussao em torno do tema deixou-nos claro uma importante caracteristica da 

Agenda 21, que e o processo decisorio participativo, empregado em sua elaboracao. A 

discussao continua com a apresentacao da Agenda 21 global. Introduz a Agenda 21 nacional e 

as Agendas 21 locais e tematicas, e sugere, no Anexo, uma metodologia de implantacao no 

nivel local. 

A Agenda 21 e, portanto, um instrumento de planejamento e analise nos niveis 

nacional, local e tematico. Ela apoia esforcos de integracao e concentracao de recursos em 

areas-problemas, mobiliza recursos financeiros locais, nacionais e internacionais. 

Entretanto, obstaculos, tais como: a falta de conhecimento suficiente por parte do 

governo e sociedade civil acerca de negociacoes e acordos relacionados ao desenvolvimento 

sustentavel a ausencia de uma "cultura de participacao" podem dificultar sua implementacao. 

Observamos, portanto, condicoes minimas para o exito da formulacao e 

implantacao das Agendas 21 nacionais (locais, tematicas), como parcerias institucionais no 

ambito governamental, que legitimem iniciativa no ambito nacional (local, tematico) e 

facilitem a implementacao dos programas prioritarios da Agenda 21. Por exemplo, as 
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autoridades do meio ambiente nao devem conduzir o processo sozinhas, uma vez que a 

Agenda 21 e uma agenda de desenvolvimento sustentavel, e nao uma agenda ambiental; 

O estabelecimento de um Comite Coordenador, enxuto, que engaje os parceiros 

institucionais nacionais (locais, tematicos) para o monitoramento do processo, e de uma 

Secretaria Executiva da Agenda 21. pequena, mas com ampla rede de contatos que retenha a 

memoria do processo, mantenha a continuidade de esforcos, cobre providencias e delegue 

iniciativas executivas, necessarias, a materializacao do processo da Agenda 21 etc. 

Portanto, a Agenda e um conceito potencialmente integrador das atividades das 

autoridades responsaveis pelo meio ambiente, e do proprio planejamento governamental como 

um todo. A Agenda 21 e mais agenda de desenvolvimento do que uma agenda ambiental. O 

processo de preparacao da Agenda 21 e mais importante do que a Agenda em si. Portanto, a 

elaboracao da Agenda 21 deve resultar da convergencia de um dialogo amplo entre as partes 

interessadas relevantes da sociedade. Evidentemente, a qualidade desse processo decisorio 

dependera em parte, da inclusao do conjunto minimo de pessoas e entidades interessadas 

relevantes das informacoes e analises de temas escolhidos. Esperamos, desta feita ter 

contribuido para o entendimento e engrandecimento do assunto, haja vista, sua grande 

importancia para o desenvolvimento e sustento das populacoes por ela agraciadas. 
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