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Políticas Públicas Instrumentos Legais e dePolíticas Públicas Instrumentos Legais e dePolíticas Públicas Instrumentos Legais e de Políticas Públicas Instrumentos Legais e de 
Mercado para a Transição AgroecológicaMercado para a Transição Agroecológica

• Objetivo Central

Subsidiar os processos de discussão de Políticas Públicas e Instrumentos
Legais e de Mercados para Transição Agroecológica (TA) visando dar suporte
às ações do Estado e da Sociedade Civil.ç

O  Projeto visa desenvolver ações de pesquisa, estudos, seminários, trabalhos com O  Projeto visa desenvolver ações de pesquisa, estudos, seminários, trabalhos com 
comunidades voltados a subsidiar políticas públicas, propor instrumentos legais e de mercadocomunidades voltados a subsidiar políticas públicas, propor instrumentos legais e de mercadocomunidades voltados a subsidiar políticas públicas, propor instrumentos legais e de mercado comunidades voltados a subsidiar políticas públicas, propor instrumentos legais e de mercado 

para os produtores, produtos e processos da Transição Agroecológica. para os produtores, produtos e processos da Transição Agroecológica. 



Políticas Públicas Instrumentos Legais e de Mercado 
para a Transição Agroecológicapara a Transição Agroecológica

Síntese dos problemas de pesquisa

11 L t tL t t dd i f õi f õ bb f tf t li it tli it t t i it i i dd1.1. LevantamentoLevantamento dede informaçõesinformações sobresobre fatoresfatores limitanteslimitantes ee potenciaispotenciais dede
mercadomercado emem processosprocessos dede transiçãotransição agroecológicaagroecológica..

• Desenvolver estudos de prospecção de mercados para produtos da• Desenvolver estudos de prospecção de mercados para produtos da
transição agroecológica;

• Estudar fatores limitantes para a expansão do mercado de produtos dap p p
transição agroecológica, apontando possíveis soluções;

• Ampliar o debate sobre mercados locais e regionais e formas
diferenciadas de comercialização como o mercado justo e solidário adiferenciadas de comercialização como o mercado justo e solidário, a
venda direta em feiras livres, a venda com entrega em domicílio, a
comercialização em supermercados, os mercados institucionais e da
merenda escolar.



Políticas Públicas Instrumentos Legais e de Mercado 
para a Transição Agroecológicap ç g g

Síntese dos problemas de pesquisa

22.. DiagnósticoDiagnóstico sobresobre asas políticaspolíticas públicaspúblicas ee instrumentosinstrumentos legaislegais parapara aa
TransiçãoTransição AgroecológicaAgroecológica..

• Identificar as políticas públicas municipais, estaduais e federais existentes
(“estado da arte”) e avaliar sua concepção e alcance para apoiar a transição
agroecológica, possibilitando um amplo debate entre atores do Estado e da
Sociedade para sua ampliação e melhoria em um processo gradual deSociedade para sua ampliação e melhoria, em um processo gradual de
fortalecimento do controle social para gestão destas políticas.

• Subsidiar a concepção de legislação coerente com as condições sócio• Subsidiar a concepção de legislação coerente com as condições sócio-
econômicas e ecológicas da agricultura familiar, especificamente no caso
dos sistemas agroecológicos de produção.



Políticas Públicas Instrumentos Legais e de Mercado 
para a Transição Agroecológica

Síntese dos problemas de pesquisa

3. Sistematizaçãoistematização ee elaboraçãoelaboração dede subsídiossubsídios parapara formulaçãoformulação dede políticaspolíticas públicaspúblicas ee
instrumentosinstrumentos legaislegais parapara aa TransiçãoTransição AgroecológicaAgroecológica

• Sistematizar e elaborar proposições para formulação de políticas públicas para
Transição Agroecológica

• Subsidiar a concepção de legislação coerente com as condições sócio-econômicas 
e ecológicas da agricultura familiar, especificamente no caso dos sistemas  
agroecológicos de produção.



Planos de Ação
PA 1 – Gestão do projeto componente

Vicente Almeida ( Embrapa)

PA 2 – Estudos estratégicos sobre desafios e oportunidades de 
mercado para transição agroecológica
Má i A d ( E b )Márcio Armando ( Embrapa)

PA 3 – Diagnóstico de Políticas Públicas e Instrumentos Legais para g g p
Transição Agroecológica
Edson Guiducci Filho ( Embrapa)

PA 4 – Análise e formulação de subsídios a políticas públicas e 
Instrumentos legais para transição agroecológica
Rogério Dias(MAPA)Rogério Dias(MAPA)



Dados Gerais do Projeto
 26 Pesquisadores e pesquisadoras
 13 Instituições de Pesquisa e Ensino
 08 Centros da Embrapa 08 Centros da Embrapa
 02 Universidades Federais
 01 Centro de extensão rural
 21 Metas a alcançar 21 Metas a alcançar
 63 produtos a realizarp



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo de 
Frutas, Legumes e Verduras: contribuições ao diálogo.

• A construção  do conceito de TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA...;

• A necessária discussão do modelo agrícola e seus impactos a saúde e ambiente• A necessária discussão do modelo agrícola e seus impactos a saúde e ambiente 
junto aos  determinantes das políticas de promoção da Saúde humana;

• Consumo de FLV promove a saúde independente do modelo adotado?

Baixo consumo de FLV e auto consumo de agrotóxicos



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo de 
Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.

Organização Mundial de Saúde - OMS, recomenda o consumo mínimo de frutas, legumes e
verduras em 400 gramas/dia/pessoa para garantir 9% da energia diária consumida, considerando
uma dieta de 2000 Kcal.

3,81

3,7

3,8

3,9

3,3

3,58

3,27
3,3

3,4

3,5

3,6
,

3

3,1

3,2

Endef 1974 -
1975

1987-1988 1995-1996 2002 - 2003
1975

Figura 1- Evolução da participação relativa (%) de legumes,
verduras e frutas no total de calorias determinado pela aquisição
alimentar domiciliar. Brasil, POF 2002-2003alimentar domiciliar. Brasil, POF 2002 2003





Panorama da contaminação química de FLV no Brasil 
“Contaminação química e microbiológica” de FVL constitui-se em “barreiras à promoção/consumo de
frutos e vegetais” em todo o mundo!!

Tabela 1 – Resultados insatisfatórios (%)*

C lt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Cultura 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alface** 8,64 6,67 14 46,45 28,68 40 19,80**

Banana 6,53 2,22 3,59 3,65 N 4,32 1,03

Batata 22,2 8,65 1,79 0 0 1,36 2

C 0 0 19 54 11 3 N 9 93 30 39Cenoura 0 0 19,54 11,3 N 9,93 30,39

Laranja 1,41 0 4,91 4,7 0 6,04 14,85

Mamão 19,5 37,56 2,5 0 N 17,21 17,31

Maçã 4,04 3,67 4,96 3,07 5,33 2,9 3,92

Morango 46,03 54,55 39,07 N 37,68 43,62 36,05

Tomate 26,1 0 7,36 4,38 2,01 44,72 18,27

Abacaxi 9,47

Arroz 4,41

Cebola 2,91

Feijão 2,92

Manga 0,99

Pimentão 64,36

Repolho 8,82

Uva 31,68
Fonte: ANVISA. PARA, 2009



Panorama da contaminação química de FLV no Brasil

Comportamento Anual 2005 2006 2007 Total %

Tabela. Evolução do uso de agrotóxicos em hortaliças no Estado do Mato Grosso - MT

Alface 780 443 533 1755 -32%

Batata 242 53,3 56,3 351,1 -77%

Cebola 3,81 13,9 6,75 24,43 77%

Cenoura 3,75 10,5 12,5 26,75 233%

Pimentão 52,6 126 144 321,8 173%

Repolho 39,5 5,41 50,6 95,42 28%

Tomate 1432 3008 2410 6850 68%

Total 2553 3660 3212 9425 26%
Fonte: Almeida, Vicente; Vanderlei, Pignati;Gonzaga, Andrea. USO DE AGROTÓXICOS EM HORTALIÇAS NO ESTADO DO MATO GROSSO E SUAS 
IMPLICAÇÕES À VIGILÂNCIA ATIVA EM SAÚDE E AMBIENTE. Congresso Brasileiro de Toxicologia, 2009.

Total 2553 3660 3212 9425 26%



Tabela. Caracterização do uso de agrotóxicos em hortaliças no Estado do Mato Grosso - MT

Panorama da contaminação química de FLV no Brasil

Comportamento Anual Total

Alface 1755

Batata 351

ç g ç

Batata 351

Cebola 24,4

Cenoura 26,8

Pi tã 322Pimentão 322

Repolho 95,4

Tomate 6850

Total 9425
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Tabela Volume de Produto Comercial utilizado em FLV no Brasil (t)

Panorama da contaminação química de FLV no Brasil

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Total Geral: 463.604 485.969 480.120 599.834 673.892 

Alho 123 169 113 144 148

Tabela. Volume de Produto Comercial utilizado em FLV no Brasil (t)

Alho 123 169 113 144 148 

Batata Inglesa 8.259 8.146 8.436 8.151 8.414 

Cebola 611 655 632 586 755 

Horticultura 4.318 4.399 3.587 7.031 4.455 

Melão 264 332 298 264 296 

Tomate Rasteiro 1.385 1.657 1.589 1.805 1.720 

Tomate Envarado 3.800 4.146 3.158 3.322 4.519 

Aplicação total em horta 18.760 19.504 17.813 21.303 20.307 p ç
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Panorama da contaminação química de FLV no Brasil

Tabela. Volume produto comercial/Fungicida em FLV no Brasil (t)
2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 %

Total Geral: 25.631 26.999 24.708 27.734 32.881 100,00

Alho 45 54 33 48 60 0,18

Batata Inglesa 3.060 3.367 3.710 2.748 2.919 8,88

Cebola 204 193 188 176 236 0 72Cebola 204 193 188 176 236 0,72

Horticultura 1.099 1.090 901 1.619 1.126 3,42

Melão 50 69 58 48 75 0,23

Tomate Rasteiro 653 635 610 576 653 1,99

Tomate Envarado 1.324 1.724 1.393 1.183 1.424 4,33

Aplicação total em horta 6.435 7.132 6.893 6.398 6.493 19,75



Panorama da contaminação química de FLV no Brasil

INGREDIENTE ATIVO
CULTURAS

ALFACE BATATA CEBOLA CENOURA PIMENTÃO REPOLHO TOMATE TOTAL

Tabela. Uso de agrotóxicos em hortaliças no MT

ACEFATO 405 3 0 0 137,5 0,5 157,5 703,5

DELTAMETRINA 7,75 2,25 1,5 0 15,25 38,25 952 1017

DICLOSULAM 28,35 0 0 0 0 0 0 28,35

DIFENOCONAZOL 14,25 0 0,5 2,75 4 0 69,15 90,65

FLUAZIFOP-P-BUTILICO 417 2 5 13 4 0 184 625

IMIDACLOPRIDO 40,845 1,59 1,43 0 3,51 0,57 629,63 677,575

OXICLORETO DE COBRE 21 103 8 11 129 0 4239 4511

PIRIMIPHOS METHYL 56 0 0 0 0 0 1 57

SULFLURAMIDA 1,5 0 0 0 25 0 0 26,5, ,

THIAMETHOXAM 24,3 1 0 0 1 0,1 60,6 87

TIACLOPRIDO 5,5 0,25 0 0 0,5 0 1,25 7,5

TOTAL 1021 495 113 09 16 43 26 75 319 76 39 42 6294 13 7831 075TOTAL 1021,495 113,09 16,43 26,75 319,76 39,42 6294,13 7831,075

Fonte: Almeida, Vicente; Vanderlei, Pignati;Gonzaga, Andrea. USO DE AGROTÓXICOS EM HORTALIÇAS NO ESTADO DO MATO GROSSO E SUAS 
IMPLICAÇÕES À VIGILÂNCIA ATIVA EM SAÚDE E AMBIENTE. Congresso Brasileiro de Toxicologia, 2009.



POLÍTICAS PÚBLICAS   X    POLÍTICAS PARA O PÚBLICO

!?!?



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo de 
Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.



UMA ESTRATÉGIA NECESSÁRIA E POSSÍVEL!?!?!



UMA ESTRATÉGIA NECESSÁRIA E POSSÍVEL!?!?!



Resultados da Transição Agroecológica 





Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo 
de Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.

TABELA 2 I di d d i t id di ã “D h S i A bi t l” d t d t i ã

Indicador Coeficiente
Alteração

Coeficiente
Impacto

Impacto Promovido

Redução de resíduos químicos 3 3 75 Eliminação de resíduos de agrotóxicos nos

TABELA 2. Indicadores de impacto promovido na dimensão “Desempenho SocioAmbiental” durante o processo de transição
agroecológica no assentamento Cunha.

Redução de resíduos químicos
nos produtos

3 3,75 Eliminação de resíduos de agrotóxicos nos
alimentos produzidos

Oportunidade de emprego local
braçal e especializado

3 0,06 braçal e 
0 15

Grande aumento na oferta de emprego local
braçal e especializado 0,15 

especializado

Geração de renda ( segurança e
montante)

3 3,75 Grande aumento nos aspectos da
segurança e montante na renda auferida

Foco de vetores de doenças
endêmicas

-3 1,2 Grande redução de vetores de doenças
(Ratos)

Segurança Alimentar 3 ¨6 ( Coeficiente Grande aumento na segurança alimentarg ç (
agregado)

g ç

Venda direta/cooperativada 3 2,2 Grande aumento na comercialização
cooperada

Fonte:Almieda,Vicente; Mello, Vinícius; Tavares, Marcela; Silva, Laura. Impactos da Transição Agroecológica em Assentamentos de Reforma Agrária. Congresso 
Brasileiro de Agroecologia, 2009.



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo 
de Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.

Resultados mais relevantes:

O produto comercial “Composto A” proporcionou controle tão 
eficiente quanto a testemunha química, com efeito residual e c e e qu o es e u qu c , co e e o es du
comprovado até 29 dias após a aplicação(patógenos associados a 
sementes e doenças da parte aérea);

A calda bordalesa, pura ou adicionada de alhol, e o produto comercial 
“Curapest” controlaram a requeima em nível idêntico ao metalaxilCurapest  controlaram a requeima em nível idêntico ao metalaxil 
(patógenos associados a sementes e doenças da parte aérea)



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo 
de Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.

Resultados mais relevantes:

Cultivares de Tomate para produção em sistemas orgânicos;

Método de tratamento de sementes para produção orgânica;

Integração de sistema agroflorestal x produção de FLV;



Transição Agroecológica, promoção da Saúde e o consumo 
de Frutas Verduras e Legumes: contribuições ao diálogo.

Fontes de Consulta:

www.cnph.embrapa.br – CDTOrg;

www.agroecologiaemrede.org.br;

www.macroprograma1.cnptia.embrapa/transicaoagroecologica;



Muito Obrigado !

vicente@cnph.embrapa.brvicente@cnph.embrapa.br

(61)3385-9067(61)3385-9067


