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Resumo

Este texto é parte da Revisio Bibliografica de nossa
Dissertacio de Mestrado, realizado junto a UNESP/Presidente
Prudente. Assunto polamico, a teoria da "Capacidade Suporte"
serviu de base para a proposta de zoneamento de usos e ocupacao
do soib que fizemos para a bacia hidrografica da represa de Sao
Pedro, manancial localizado no mtmicipio de Juiz de Fora/MG,
area objeto de nossos estudos.

Abstract

This text is part of the bibliographic revision of our
mastership dissertation developed at UNESP/Presidente Prudente.
Polemic subject, the "support capacity" theory was the basis for the
zoning of land uses and occupation proposal we developed for the
hidrographic basin of the Sao Pedro Darn, source located at Juiz de
Fora/MG, which was the area of our studies.

Capacidade suporte e sustentabilidade ambiental

E bastante antiga a preocupacio do homem corn o
quantitativo populacional que urn determinado territtirio é capaz de
sustentar. AristOteles e Plata°, por exemplo, tinham conceitos bem
claros sobre o tamanho ideal da populacio de uma cidade. Ate
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hoje, este é urn terra de inquietacOes, sendo sempre relacionado
manutencao de uma melhor qualidade de vida, a possibilidade de
suprimento das populacOes corn recursos da natureza e/ou
capacidade dos governos em atender as demandas por
equipamentos e servicos de infra-estrutura basica.

Contudo, so no Ultimo quartel do seculo XVIII, quando o
sociOlogo ingles Thomas Malthus, afirmou que as populacOes
humanas tendem a crescer em proporcao geometrica, enquanto a
producao de alimentos tende a faze-lo em proporcio arittnetica, é
que foi "popularizado" o debate envolvendo o crescimento
demografico e a producao de bens e insumos necessarios ao seu
sustento.

Se de urn lado, o "boom" populacional decorrente dos
avancos da medicina - representado pela sensivel reducio da taxa
de mortalidade infantil, pela major expectativa de vida etc - parece
ter sido atenuado pelos avancos tecnolOgicos que tiveram lugar na
agricultura e na pecuiria - como melhoramentos geneticos,
adubacao quimica, pesticidas etc - de outro lado, é certo tambem,
que as novas formas de concentracio da populacio, tomaram-se
fenOmenos tau ou mais complexos e preocupantes do que o foi a
chamada "explosao demografica".

Problems de poluicio, habitacio, transit°, saneamento
basic°, espacos para lazer, infra-estrutura e servicos pablicos foram
intensificados, especialmente nas cidades, em funcao dessa nova
modalidade de concentracao demogrifica.

Passa-se a compreender "que os recursos naturais e os
servicos derivados deles nä° sac) ilimitados" (ESPINOSA, 1993:
40). Comeca a ruir o "mito" da inesgotabilidade dos recursos
naturais, assim como o "mito" da tecnologia como soluck para
todos os problemas. Quanto a igua, por exemplo, BARTH et. al.
(1987: 01) argumentam que, na verdade, "quanto mais evolui a
tecnologia, mais significativas &do as intervencOes e os efeitos das
acOes humanas sobre os recursos hidricos".

Sobretudo a partir da decada de 1970, as quest6es
relacionadas a poluicio ambiental e a intensa utilizacio e
degradacio dos recursos naturais, levaram a discussOes mais
profundas sobre o prOprio modelo de desenvolvimento e de
sociedade, responsaveis por estas situacOes.
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Depois da Conferencia de Estocolmo, em 1972, o Rio de
Janeiro, 20 anos mais tarde, foi sede da "Conferencia das Naches
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", de onde,
especialmente dentre outros pontos, saiu fortalecido o novo
paradigma do "Desenvolvimento Sustentado".

A nocao de Desenvolvimento Sustentado surgiu como uma
°Ka° e mesmo um "antidoto" ao "hiperdesenvolvimento",
portanto, em sua essencia, também em oposicio a concentracao de
renda, a miseria, ao ilimitado pada° de consumo e a rapida
destruicao dos recursos do Planeta. Foi definido pela ONU como
sendo o "desenvolvimento social, econamico e cultural que atende
as buscas do presente sem comprometer as necessidades das
geracaes futuras, nem tampouco os ecossistemas e os recursos
naturais disponiveis" (GIOVANNETTI e LACERDA, 1996: 56).

A preocupacao demonstrada por esse novo paradigma se
relaciona diretamente a gestio adequada dos recursos naturais e ao
planejamento das awes que visam disciplinar seus usos, de modo a
garanti-los (os usos e os recursos) pelo maior tempo e para o maior
mimero de pessoas.

MUNN (FEEMA, 1990: 82) conceitua bem o
ecodesenvolvimento como sendo "uma forma de desenvolvimento
planejado que otimiza o uso dos recursos disponiveis num lugar,
dentro das restricOes ambientais locais", o que implica em
considerar diretamente a variavel "meio ambiente", tanto sob o
ponto de vista das formas de utilizacio, quanto das possibilidades e
limitacbes. Assim, é que PINHEIRO (1995: 19) sintetiza a
sustentabilidade como "a verificacio minuciosa da capacidade de
suporte do ambiente em ma° desta ou daquela atividade
produtiva". Novamente se reedita a discussao entre populacio
(densidade e concentracio) e recursos (disponibilidade e formas de
utilizacio), agora sob a Otica da "capacidade de suporte
ambiental".

Os estudos de uso e ocupacio do solo, seu planejamento e
gerenciamento, tendem, atualmente, a atribuir maior imp ortincia
varifivel "ambiental", ou seja, tem-se mais clara a ideia de que nao
se deve (e nio se pode) considerar, unicamente, as aspiracees,
necessidades ou vontades da sociedade mas, igualmente, as
possibilidades, potencialidades e mesmo as limitavies do meio, as
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quais MOTA (1981: 192) denomina de "capacidade natural de
utilizacao". Isso altera substancialmente a rota tradicional dos
debates, implicando em nab se simplificar as questbes relativas ao
use dos recursos naturais, em termos de "fazer ou nao fazer", mas
priorizando o "como e quanto" deve ser feito.

Observa-se, desta forma, como esti° interligados os
conceitos de Capacidade Suporte e Desenvolvimento Sustentado.
PIRES e SANTOS (1995: 42/43) entendem que "os conceitos de
produclo sustentada e capacidade suporte sio interdependentes,
pois so é possivel uma producio sustentada ao longo do tempo se o
ambiente for capaz de suporti-la".

Essa Capacidade de Suporte Ambiental esta diretamente
relacionada, alóm de, ao modo como se di a utilizacao dos
recursos, tambem a intensidade em que se processa essa
o que, por sua vez, liga-se, direta ou indiretamente, dentre outros
fatores, ao quantitativo demografico que ocupa determinada area.
Isso explica a razio de estar presente em todas as conceituacOes de
capacidade suporte, o dado quantitativo da populacio. JUNK
(1995: 52) conceitua-a como "a capacidade de um ecossistema ou
de uma regiao pars suportar sustentadamente urn niunero maxim°
de populacao humana sob urn dado sistema de producio" FILET
(1995: 73) apresenta-a como "a capacidade ou habilidade dos
ambientes em acomodar, assimilar e incorporar urn conjunto de
atividades antrOpicas sem que suas fimgOes naturais sejam
fundamentalmente alteradas em termos de produtividade primaria".
PIRES e SANTOS (1995: 42) explicam que quando a estrutura de
um ecossistema é degradada e suas funcees comprometidas, a
qualidade ambiental diminui. "Considera-se, end°, que houve urn
desequilibrio ambiental, ou seja, que foi ultrapassado o limite
regulador do ambiente, por uma sobrecarga em sua capacidade
suporte". Os mesmos autores lembram que este é um conceito
ecolOgico, relacionado "corn a capacidade de um ambiente suportar
certo namero de individuos, que é limitada pela disponibilidade de
algum recurso ambiental" (PIRES e SANTOS, 1995: 42).

Os esgotos organicos, sobretudo domesticos, constituem
urn importante e significativo exemplo da relacao existente entre o
quantitativo demogrifico e a capacidade de suporte de uma
determinada area. Seus efeitos negativos, ou seja, a poluicao das
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figuas, podem ser evitados de maneira simples, desde que a
quantidade produzida desses efluentes nio se tome superior a
"capacidade assimiladora" dos corpos d'figua receptores. Todo
corpo d'agua tem a capacidade de receber e depurar uma certa
quantidade de esgotos domesticos, produzidos por urn determinado
nUmero de populacio e a poluiclo, ou a degradacio dos seus
paddies de qualidade, so passa a existir quando a quantidade de
efluentes orgfinicos recebidos supera sua capacidade assimiladora
natural. Essa capacidade de assimilacio, torna-se assim, uma
espicie de unidade para se aferir a capacidade suporte dos recursos
hidricos.

E lOgico que a capacidade suporte de um meio qualquer
pode ser "otimizada desde que seja descoberto e manejado o fator
ou fatores que a limitam" (PIRES e SANTOS, 1995: 43). 0
desenvolvimento tecnolOgico, por exemplo, pode aumentar,
mesmo indiretamente, a capacidade de urn ambiente em suportar
uma atividade ou uma populacio maior. No caso dos esgotos
domesticos, é certo que o seu tratamento, mesmo que parcial,
aumenta, relativamente, a capacidade assimiladora da agua, que
poderi receber urn volume maior de efluentes, que em rail° do
tratamento previa, passam a ser menos exigentes quarto a sua
depuracio. Entretanto, na maior parte das vezes, essas melhorias
tecnolOgicas nem sempre &do acessiveis as comunidades, o que se
deve, principalmente, a seus custos ainda elevados.

Embora determinar a quantidade ideal de populacio para
um lugar qualquer, ou seja, defmir ou estabelecer urn "optimum de
populacao", tenha se transformado numa "preocupacio para
economistas e geOgrafos" (ANDRADE, 1979: 30), esse passa a ser
urn dos objetivos prioritarios para a proposicäo de urn cenfirio
adequado para ocupacio de uma area qualquer, tendo-se como
referéncia os 'Unites de sua capacidade suporte.
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