
2 2 PROUT (TEORIA DA UTILIZAC� ~AO PROGRESSIVA)1 Introdu�~aoEsta �e uma pequena ompila�~ao do livro \Ap�os o Capitalismo". Res-saltou-se as partes interessantes para elabora�~ao dos Sistemas Pol��tiose Eon^omios Loais1. Assim mostra-se omo uma moeda loal podesanar o problema do desemprego e depress~ao. Como uma eonomiaentre amigos restaura a import^ania espiritual das rela�~oes de troa.Apresenta-se v�arios exemplos de ooperativas onde o valor do trabalho�e ressaltado. �E importante lembrar que a Teoria da Utiliza�~ao Progres-siva (PROUT) foi onebida pelo pensador indiano Prabhat RanjanSarkar, que �e antes de tudo um espiritualista. �E nossa esperan�a queeste trabalho possa lhe ser informativo e que possamos ooperar naonstru�~ao de uma nova eonomia mais humana e espiritualizada.

2 PROUT (Teoria da Utiliza�~ao Progres-siva)PROUT: Espiritualidade, Cooperativismo, Auto-Su�i^enia. Para obem-estar de todos os seres vivos.Quando a aluinante busa pelo luro terminar, o que faremos?A exessiva voraidade da globaliza�~ao est�a ausando terr��vel so-frimento humano e grave degrada�~ao ambiental. Neessitamos, ur-gentemente, de uma alternativa vi�avel ao apitalismo das empresasmultinaionais.PROUT, a Teoria da Utiliza�~ao Progressiva, oferee a vis~ao de umfuturo mais sustent�avel: um novo modelo s�oio-eon^omio, desenvol-vido pelo pensador indiano Prabhat Ranjan Sarkar (1921-1990), base-ado nas ooperativas, no equil��brio eol�ogio e nos valores espirituais1Informativo: \Sistema Pol��tio e Eon^omio Loal".
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67 FATORES QUE MOTIVAM AS PESSOAS A TRABALHAREM7 Fatores que motivam as pessoas a tra-balharem
Mark L. Friedman �e professor de Eonomia da Universidade do Es-tado de Minnesota, nos EUA. Ele fez uma avalia�~ao ompreensivado sistema de inentivos da eonomia de P.R. Sarkar, dando-lhe ot��tulo \Em Rumo ao Ponto �Otimo dos Diferentes N��veis Salariais".Come�ando om o trabalho de Maslow e inluindo a an�alise dos eo-nomistas Harvey Leibenstein e John Tomer, Friedman apresenta umaf�ormula eon^omia para identi�ar oito fatores que motivam o traba-lhador a ser produtivo. Ele expressa isso numa f�ormula eon^omia,onde Pr representa a produtividade, sendo uma fun�~ao (f) da in-tera�~ao dos seguintes fatores:Pr = f(H,P,Ed,Ex,AT,CF,CS,IM)H �e habilidade individual. Friedman pressup~oe que existem dife-ren�as entre as habilidades e os talentos inatos de ada um.P representa a pessoalidade, inluindo a apaidade individual, amaturidade, o trabalho �etio e a sa�ude ps��quia.Ed signi�a edua�~aoEx �e a experi^enia no trabalhoAT representa o ambiente de trabalho, que inlui muitos om-ponentes. Por exemplo, o trabalho e a organiza�~ao satisfazem o in-div��duo? �E um trabalho solit�ario, que alguns preferem, ou envolve umaintera�~ao soial? Utiliza habilidades t�enias ou liter�arias? Objetivossigni�ativos fazem parte do trabalho? O supervisor e os olegas detrabalho s~ao justos e ooperativos?CF signi�a resimento futuro, o potenial perebido pelo tra-balhador para reser e aprender no presente trabalho. Isso aumentaa auto-estima, aumenta a satisfa�~ao no trabalho e a motiva�~ao.

3universais.
3 Quatro ausas das depress~oes eon^omi-asP.R. Sarkar explia que h�a quatro ausas prinipais para as depress~oeseon^omias: 1) onentra�~ao da riqueza; 2) bloqueio na irula�~aode dinheiro; 3) redu�~ao do poder de ompra; e 4) desvaloriza�~ao damoeda.Nota do Compilador: �E interessante observar que em um SistemaEon^omio Loal - SELO2, om moeda trina pessoalizada e pr�opria,estes quatro problemas �am resolvidos. 1) N~ao existe onentra�~aode riquezas pois n~ao faz sentido aumular a moeda trina do SELO,v�alida somente loalmente. 2) N~ao existe bloqueio na irula�~ao dedinheiro porque um Sistema Eon^omio Loal (SELO) om moedav�alida loalmente, pode ser riado �a qualquer momento. 3,4) n~aoexiste redu�~ao do poder de ompra nem desvaloriza�~ao da moeda j�aque nos Sistemas Eon^omios Loais (SELOs) n~ao se emite dinheironem se modi�a o montante em irula�~ao, o trinheiro (moeda trina)pessoalizado �e um meio de troa e n~ao ontrola o poder de ompra.Conlu��mos que se os Sistemas Eon^omios Loais (SELOs) se tor-narem populares n~ao haver�a mais depress~ao!

4 Eonomia fundamentada no esp��ritoConsiderar a eonomia omo o fundamento da vida �e omo adquiriruma doen�a fatal, porque o resimento ilimitado n~ao se ajusta a2Informativo: \Sistema Pol��tio e Eon^omio Loal", Se�~ao 3: \Trilogiaeon^omia dos SELOs".



4 6 SAL�ARIO M�AXIMO E SAL�ARIO M�INIMOum mundo �nito. A advert^enia de que a eonomia n~ao deveria sertomada omo o fundamento da vida foi passada para a humanidadepor todos os professores de eonomia; e hoje est�a evidente que ela n~aopode ser . . . Se o valor espiritual, que �e inerente aos seres humanos,for negligeniado, ent~ao o ego��smo do apitalismo ditar�a a ordem, emvez de um sistema voltado para o amor entre os seres humanos. - E.F.Shumaher
5 A terra �e nossa propriet�ariaEssa vis~ao, que domina o mundo de hoje, �e extremamente oposta aosvalores e �a vis~ao dos ��ndios das Am�erias, ou das soiedades tradi-ionais da �Afria, �Asia e Austr�alia. Eles n~ao ahavam que a terrapertenia a eles; pelo ontr�ario, eles pensavam que eles �e que perten-iam �a terra! Essas ulturas tradiionais eram mais ooperativas pornatureza e normalmente utilizavam a maior parte da terra omo umafonte omum de reursos.

6 Sal�ario m�aximo e sal�ario m��nimo1. \A nenhum indiv��duo deve ser permitido aumular riqueza sem apermiss~ao ou a aprova�~ao lara do orpo oletivo".Este prin��pio preoniza que, tendo em onta que os reursos f��siosdo planeta s~ao limitados, a aumula�~ao ou o uso desregrado de qual-quer reurso restringir�a a oportunidade para os outros. O a�umulode riquezas ou o seu uso espeulativo, em vez do investimento naprodu�~ao, reduz diretamente a hane de outros na soiedade. Sendoassim, dever~ao existir tetos m�aximos para os sal�arios, para a heran�ae para a posse de terras e outras propriedades.Este prin��pio �e baseado no oneito da Heran�a C�osmia, men-

5ionado no ap��tulo anterior, o qual diz que os seres humanos t^emdireito de utilizar e ompartilhar, mas n~ao o de aumular ou fazer usoindevido dos reursos providos pelo Criador.Os sal�arios deveriam possuir um teto raional. No �alulo do sal�ariom�aximo, deveriam ser onsiderados todos os benef��ios extra-salariais,tais omo a partiipa�~ao em a�~oes, os inentivos, os b^onus por desem-penho, a obertura de despesas pessoais et.A diferen�a entre o sal�ario m��nimo e sal�ario m�aximo dever�a sergradualmente reduzida. Essa diferen�a, no entanto, nuna dever�a serpr�oxima ou hegar a zero. (Tema tamb�em expliado no t�opio \Fatoresque Motivam as Pessoas a Trabalhar", neste ap��tulo).H�a uma resente aeita�~ao da id�eia de que a dist^ania entre ossal�arios m��nimo e m�aximo em um empreendimento deveria ser ontro-lada. O renomado eonomista John Kenneth Galbraith esreveu: \Omodo mais frano e efetivo de aumentar a igualdade dentro da em-presa seria estabeleer um teto para as reompensas m�edia e m�axima."Algumas ompanhias japonesas e europ�eias j�a t^em tais pol��tias.Sarkar usou o termo \Corpo Coletivo" para se referir a soiedade.Ele indiou que o governo teria que assumir a responsabilidade de�xar limites �a aumula�~ao de riqueza. Faria isto por meio de jun-tas eon^omias. Ele insistiu que os membros das junta deveriam ser\honestos e realmente querer o bem-estar humano . . . por meio doservi�o soial oletivo . . . " Al�em de determinar pol��tias e os padr~oeseon^omios, as juntas eon^omias de PROUT tamb�em dever~ao esu-tar e deidir os rit�erios para as exe�~oes, para os tetos salariais eoutras partiularidades, omo por exemplo prover adeira de rodasomputadorizadas aos parapl�egios.Esse prin��pio s�o se aplia �as posses materiais, j�a que o onhei-mento inteletual e a sabedoria espiritual s~ao ilimitados.



10 11 COOPERATIVAS DE TRABALHADORESde unir trabalhadores e propriet�arios.O padre Arizmendiarrieta, entusiastiamente, introduziu seus alu-nos no estudo de ooperativas. Em 1956, alguns de seus formandosatuaram omo pioneiros na primeira ooperativa industrial bem su-edida riada para manufaturar eletrodom�estios de alta qualidade,ferramentas e pe�as de m�aquinas. Os basos, naionalistas ferrenhos eom profunda onsi^enia soial, apoiaram a iniiativa desde o in��io.Essa ompanhia reseu imensamente, dando origem a mais de emnovas ooperativas. Na d�eada de 70, tinha se tornado uma das dezmaiores ompanhias da Espanha, tendo onstru��do a hist�oria de maiorsuesso em mat�eria de ooperativas no mundo.O maior desa�o de Mondrag�on veio quando a Espanha assoiou-se �a Uni~ao Eon^omia Europ�eia. De repente, as taxas de 18 a 35%apliadas sobre bens importados desapareeram e os produtos de or-pora�~oes multinaionais invadiram o merado espanhol, levando �a ban-arrota muitas pequenas empresas e ooperativas. Em resposta a essaamea�a, a Cooperativa Mondrag�on Corporaion optou por entrali-zar sua administra�~ao e ompetir agressivamente no merado global.A orpora�~ao abriu f�abrias em outros pa��ses e hoje emprega mais de60000 pessoas e tem vendas anuais de aproximadamente US$ 8 bilh~oes.

11 Cooperativas de trabalhadoresDos tr^es n��veis da eonomia proutista { as pequenas empresas priva-das, as ooperativas e as ind�ustrias estrat�egias de larga esala { asooperativas s~ao as que mais empregam. As empresas ooperativas{ industriais, agr��olas, de servi�os, de onsumidores e de r�edito {onstituem o ^amago da soiedade proutista. Como tal, elas s~ao o se-tor privilegiado, porque estimulam os seres humanos a trabalharemjuntos, uma aspira�~ao-have de PROUT.

7CS representa a ultura de servir, o grau em que ada trabalhoe o auto-sarif��io s~ao enorajados na ultura. Se o objetivo orga-nizaional for nobre, a pessoa �ar�a inspirada a realizar um servi�o�etio, despender�a um esfor�o maior para alan�ar seu objetivo, semexpetativas de reompensa pessoal.IM representa o inentivo material

8 Sistema monet�ario de PROUTO dinheiro foi desenvolvido para failitar o om�erio, que antigamenteera feito om base na troa de meradorias. Ele �e uma ferramenta so-ial para failitar a atividade eon^omia de uma omunidade. Quantomais ele irular, maior ser�a o n�umero de pessoas bene�iadas.Um exemplo interessante de uma moeda loal aonteeu em 1931em Worgl, �Austria. Aquela idade, bem omo toda a Europa e aAm�eria do Norte estavam sofrendo om a depress~ao eon^omia da�epoa. Havia um alto ��ndie de desemprego, estradas e pontes ne-essitando de reformas, e os ofres p�ublios estavam vazios porque aspessoas n~ao podiam pagar os impostos. O burgomaster (\prefeito")loal, perebendo que o �unio problema era a falta de dinheiro, de-idiu emitir \erti�ados de trabalho" numerados, apoiados por umareserva de moeda austr��aa no bano loal. Quase imediatamente aeonomia da idade reagiu, e dentro de dois anos Worgl se tornou aidade mais pr�ospera da �Austria. T~ao bem suedido foi o esquemaque mais de 300 outras idades ome�aram a emitir suas pr�oprias mo-edas loais. Naquele ponto, o Bano Naional Austr��ao, vendo seumonop�olio em riso, for�ou o governo a prosrever todas as moedasloais.V�arios sistemas de moeda loal foram experimentados om dife-rentes graus de suesso desde aquela �epoa. No Canad�a, o Sistemade Troa de Empreendimento Loal (LETS) foi desenvolvido em 1986



89 DESPERTARO POTENCIAL HUMANO VIA COOPERATIVASomo um sistema de ontabilidade que registra todas as transa�~oesentre os s�oios. Outros sistemas de om�erio sem dinheiro surgiramom diferentes nomes, para estimular a atividade eon^omia, em o-munidades ao redor do mundo.Certamente, o maior sistema atual �e o Clube de Troas da Argen-tina. Foi fundado em 1995 por mais ou menos 30 \prosumidores"(produtores - onsumidores ) que se enontraram para troar produ-tos em uma feira livre num bairro de lasse m�edia-baixa de BuenosAires. Como a eonomia entrou em reess~ao, as troas tornaram-seada vez mais omuns, e uma moeda de troa, hamada \r�edito", foiriada. Hoje, mais de 10 milh~oes de pessoas partiipam desse sistemaem mais de 8000 loais ao redor do pa��s.O maior problema dos esquemas loais de om�erio �e a limita�~aoda moeda usada: ela, normalmente, se restringe ao uso loal e a ertosprodutos e servi�os. Consequentemente, PROUT defende a neessi-dade de uma moeda naional onvers��vel om um valor est�avel paraevitar a ina�~ao. Isto pode ser alan�ado mantendo-se reservas emouro ou outras ommodities est�aveis, na mesma propor�~ao da moedaimpressa.
9 Despertar o potenial humano via o-operativasPROUT apoia a implementa�~ao do sistema de ooperativas, porqueo seu esp��rito �e o da oopera�~ao oordenada. Somente o sistema deooperativas pode garantir o progresso integrado e saud�avel da huma-nidade e estabeleer a unidade ompleta e duradoura entre os sereshumanos. { P.R. Sarkar

910 Cooperativas bem suedidasO ex-seret�ario-geral das Na�~oes Unidas, General Boutros Boutros-Gali, em seu Relat�orio �a Assembl�eia Geral, disse: \As ooperativasforneem os meios que permitem a uma parela signi�ativa da huma-nidade a possibilidade de assumir om as pr�oprias m~aos a responsa-bilidade de gerar emprego produtivo, superar a pobreza e alan�ar aintegra�~ao soial."Um grande n�umero de ooperativas bem suedidas opera atual-mente ao redor do mundo, o que nem sempre �e onheido. Mais de760 milh~oes de pessoas s~ao membros de ooperativas e pertenem �amaior organiza�~ao n~ao-governamental do mundo: a International Co-operative Alliane (ICA), que representa mais de 250 organiza�~oesnaionais e internaionais. Nos Estados Unidos a Assoia�~ao Naionalde Neg�oios Cooperativos agrega 47000 ooperativas, que atendem aum total de 100 milh~oes de pessoas ou 37% da popula�~ao.Cooperativas administram a produ�~ao de 99% do leite e seus de-rivados, na Su�eia; 99% da pesa e 95% do arroz no Jap~ao; 75% dosgr~aos e do �oleo omest��vel no Canad�a; e 60% do vinho na It�alia. Al-guns dos maiores banos omeriais europeus s~ao adquiridos ou orga-nizados em sistemas de ooperativas, inluindo o DF Bank, alem~ao,o Rabobank holand^es e o Credit Agriole, fran^es. Em Quebe, Ca-nad�a, enontra-se a maior ooperativa de r�edito ao onsumidor, aD�esjardins Movement.O grupo de ooperativas Mondrag�on da regi~ao Basa, no norte daEspanha, �e geralmente onsiderado o melhor modelo de ooperativado mundo. Jos�a Maria Arizmendiarrieta, um padre at�olio trabalha-dor, hegou naquela regi~ao na d�eada de 1940 e enontrou as pessoasarruinadas pela Guerra Civil Espanhola e v��timas do desemprego ge-neralizado. Em busa de uma solu�~ao pr�atia para melhorar a vidadaquelas pessoas, ele estudou os movimentos bem suedidos de oope-rativas da Gr~a-Bretanha e da It�alia e viu neles uma forma n~ao-violenta



14 19 DIRETRIZES PARA O SUCESSO DAS COOPERATIVAS17 Cooperativa de troasManleny tem um dos sistemas mais bem suedidos, o Sistema de Troade Energia Humana Loal (LETS). Esse �e um esquema que funionaomo uma ooperativa de troas sem o uso de dinheiro, envolvendoprodutos e servi�os. No lugar do dinheiro, eles usam uma moeda loal,abunya, assim nomeada para lembrar uma astanha nativa om essenome. Isso permite que as pessoas om pouo ou nenhum dinheiropossam partiipar da eonomia loal.

18 Cooperativas ambientaisEm Maleny h�a quatro ooperativas ambientais. A Maleny Wastebus-ters �e uma ooperativa omunit�aria de reilagem, que aompanha aspessoas na redu�~ao, reutiliza�~ao e reilagem do seu lixo e j�a ontaom 20 empregados. Barung Landare �e um entre entenas de gruposomunit�arios australianos, que administra um viveiro de plantas, for-nee edua�~ao ambiental e promove a omerializa�~ao sustent�avel demadeira nativa. Booroobin Bush Magi administra um viveiro na o-resta tropial, enquanto o Green Hills Fund trabalha para reorestaro interior de Maleny.
19 Diretrizes para o suesso das oope-rativasO suesso das ooperativas de Maleny foi onseguido om muita lutano deorrer das duas �ultimas d�eadas. Os proutistas de l�a, em onsensoom outros membros dos omit^es de administra�~ao, estabeleeram asdiretrizes que onsideram importantes na onstru�~ao de empresas o-operativas de suesso:

1112 Cooperativas, trabalho e apitalHoje, muitas ooperativas em pa��ses apitalistas administram oleti-vamente o apital de investimento e partilham as sobras; em PROUT,somente os banos ooperativos funionar~ao dessa forma. No restantedas ooperativas proutistas, ada membro trabalhar�a ativamente paraa empresa, o que proporionar�a melhor ambiente de trabalho e au-mentar�a a produtividade. Nessas ooperativas, o trabalho ontratar�ao apital, e n~ao o ontr�ario, omo oorre no apitalismo. Com o traba-lho no omando, e n~ao mais sendo submetido ao apital, o sentimentode valor e auto-estima ser�a resgatado nas pessoas.Diferentemente do que oorre no apitalismo, a produtividade nasooperativas �e medida n~ao apenas em termos da produ�~ao e da ren-tabilidade, mas tamb�em em termos da seguran�a no trabalho e dasatisfa�~ao dos trabalhadores.

13 Funionamento das ooperativas PRO-UTApenas quem trabalha numa ooperativa de trabalhadores pode serseu membro. Os novos trabalhadores assoiam-se �a ooperativa expe-rimentalmente, antes de tornarem-se membros permanentes. O on-trole da �rma e o direito aos ativos e as sobras residuais s~ao baseadosna ontribui�~ao em termos de trabalho e n~ao de valor de apital ou depropriedade.O ontrole est�a baseado no prin��pio \a ada membro, um voto" en~ao na quantidade de otas-partes ou apital de uma pessoa na oo-perativa. Se um investidor n~ao-trabalhador for autorizado a tornar-semembro, isso levar�a a onitos de interesse e poder�a desestabilizar osistema de inentivos ao trabalhador. As hamadas de apital somente



12 14 PROPRIEDADE COLETIVApoder~ao ser feitas se elas n~ao inueniarem a tomada de deis~ao.O sistema de inentivos na forma de sal�ario e partiipa�~ao nas so-bras deve ser justo e atraente, de modo a fazer om que pessoas om-petentes assoiem-se �a ooperativa. PROUT advoga a premia�~ao detrabalhadores por seu desempenho, de aordo om suas quali�a�~oes eontribui�~oes, mas isso dentro de uma renda m��nima e m�axima. Numaeonomia baseada em PROUT, a propor�~ao entre a renda mais baixae a mais alta ser�a determinada de aordo om o tempo e o lugar, masa diferen�a diminuir�a naturalmente na medida em que o padr~ao devida aumentar. Os pr^emios podem tamb�em ser ofereidos de outrasformas, de modo a estimular a produtividade e aumentar a satisfa�~aodo trabalhador, omo, por exemplo, melhores equipamentos, edua�~aoe treinamento, designa�~ao de outros trabalhadores para ajudar numdeterminado setor, bem omo a oness~ao de viagens a servi�o.

14 Propriedade oletivaAs ooperativas de PROUT ser~ao estruturadas de aordo om o mo-delo de Mondrag�on relativo �a propriedade oletiva, que proporionaequil��brio nos inentivos. O inovador sistema de \ontas internas deapital" em Mondrag�on permite que os ganhos e as perdas no pa-trim^onio l��quido da ooperativa sejam onduzidos para as ontas dostrabalhadores. A ooperativa restringe a retirada indisriminada deseus saldos pelos trabalhadores, para que possa utilizar os ativos omoreinvestimento na ooperativa. Anualmente os juros s~ao pagos. Ossaldos da onta de ada membro s~ao pagos em um per��odo de tempodeterminado (por exemplo, ino anos), ou quando o empregado deixaa ooperativa.

1315 Pequenas ooperativas em Maleny

Maleny �e uma pequena idade om 7000 habitantes, situada ao nortede Brisbane, em Sunshine Coast, Austr�alia. L�a funionam dezesseteooperativas pr�osperas, interligando ada aspeto da vida omunit�aria.Entre os empreendimentos ooperativos inluem-se: um bano, umaooperativa de alimentos, um lube, uma ooperativa de trabalhado-res, uma ooperativa de troas (sem o uso da moeda orrente), umaesta�~ao de r�adio, um lube de inema, quatro ooperativas de prote�~aoambiental e diversas omunidades rurais.

16 Cooperativa de alimento org^anio

Em 1980, um pequeno grupo de pessoas que queriam alimentos inte-grais, legumes e verduras ultivados por fazendeiros loais formarama \Maple Street Food Cooperative". Hoje, ela opera um merado dealimentos org^anios e integrais na rua prinipal de Maleny, aberto setedias por semana e om 450 membros ativos. Embora funione omouma ooperativa para assoiados, vende tamb�em para o p�ublio.A primeira prioridade da ooperativa �e forneer alimentos org^anios.D�a prefer^enia ao alimento produzido no loal, mas se isso n~ao forposs��vel, obt�em produtos de outras �areas da Austr�alia. Reusa-se avender qualquer produto que ontenha material modi�ado geneti-amente, ou produtos de empresas que se utilizem da explora�~ao depessoas ou do meio ambiente. Tem omo prin��pio que a tomada dedeis~oes seja feita por onsenso.



18 25 UM NOVO CONCEITO DE �ETICA E JUSTIC�Abenef��io eon^omio m�utuo de ooperativas de produtores que vendema ooperativas de onsumidores.

24 Plantas mediinais e onheimento in-d��genaGradualmente essa bio-pirataria est�a ome�ando a mudar. O �etno-bot^anio Mark J. Plotkin passou anos vivendo om os ��ndios de Tiri�os,no Sul do Suriname, e om outras tribos amaz^onias, aprendendo sobresuas plantas mediinais. Depois ele ajudou na organiza�~ao da ShamanPharmaeutials, que reserva uma porentagem de todos os luros parao Healing Forest Conservany - uma organiza�~ao sem �ns lurativospara ajudar os ��ndios. Plotkin tamb�em traduziu suas pesquisas parao idioma Tiri�o e as publiou om o nome \Manual Tiri�o das PlantasMediinais" - antes disto, o povo s�o tinha um livro esrito no seupr�oprio idioma: a B��blia. O trabalho dele tamb�em inspirou algunsjovens da tribo, que se tornaram estudantes, tendo omo professor o�ultimo xam~a sobrevivente da tribo.

25 Um novo oneito de �etia e justi�aTodos os hoques, todas as d�uvidas e toda a viol^enia que abalam asoiedade humana resultam de um s�o defeito: inteletos desvirtuados,ou seja, os inteletos sem onex~ao om a Benevol^enia Suprema, quen~ao podem seguir o aminho da virtude . . .A menos que haja uma mudan�a na mente humana, nenhumasolu�~ao permanente para qualquer problema poder�a ser enontrada.Atrav�es de press~oes irunstaniais, podemos disiplinar as pessoasimorais, os exploradores e os elementos anti-soiais, mas esta n~ao se-ria uma solu�~ao permanente. Simultaneamente ao esfor�o oletivo

151. Atender a uma neessidade real2. Estabeleer uma equipe fundadora3. Comprometer-se om a vis~ao do empreendimento4. Analisar a viabilidade do empreendimento5. Estabeleer metas e objetivos laros6. Desenvolver um plano s�olido de gereniamento7. Garantir o apoio e o envolvimento dos assoiados8. De�nir um loal9. Contratar administradores quali�ados10. Proporionar reilagem ont��nua e permanenteRegras de ouro para iniiar uma estrat�egia eon^omia omunit�aria:- Come�ar om pequeno porte, pessoas quali�adas e reursos daomunidade.- Tomar omo exemplo pessoas om experi^enia em desenvolvi-mento omunit�ario, sempre que poss��vel.- Certi�ar-se de que o empreendimento envolver�a o maior n�umeroposs��vel de pessoas.
20 Revolu�~ao agr��ola de PROUTA meta de PROUT para um novo mundo �e restabeleer no ambienteo prin��pio pram�a - equil��brio din^amio (expliado no Cap��tulo 2).Este oneito �e semelhante ao que David Suzuki hama \o equil��brio



16 21 ECOPSICOLOGIAsagrado". PROUT prop~oe que utilizemos as d�adivas da natureza deum modo equilibrado e renov�avel, preservando as orestas e as �areasselvagens e reuperando as �areas degradadas. A diferen�a entre \uti-lizar" e \explorar" o ambiente pode ser omparada �a diferen�a entre\usar" e \abusar" de algo.Sarkar pediu uma \revolu�~ao agr�aria" e onsiderou a agriulturaomo o setor mais importante da eonomia. Ele enfatizou que todaregi~ao deveria se esfor�ar para produzir o alimento neess�ario para asua popula�~ao. Esta simples id�eia de seguridade alimentar regional �eradialmente diferente da proposta da agriultura empresarial de hoje.Os alimentos nos EUA viajam em m�edia 3000 quil^ometros at�e hegarao prato do onsumidor! A ada ano, o Brasil importa o equivalente aUS$ 5 bilh~oes em alimentos, oasionando uma terr��vel perda de divisaspara a na�~ao.PROUT a�rma que as pr�atias de ultivo devem ser sustent�aveis,para preservar o futuro do planeta. Estas t�enias inluem a agri-ultura org^ania, a agriultura biol�ogia, a permaultura, o gereni-amento integrado, o ontrole natural de pragas, a ompostagem, arota�~ao de ulturas e o sistema de plantio onsoriado.

21 EopsiologiaAl�em da quest~ao da seguran�a no forneimento de alimentos para umaregi~ao, os seres humanos preisam manter uma liga�~ao om a natu-reza. Quando muitas pessoas s~ao afastadas da terra e da experi^eniade viver e trabalhar em ontato om a natureza, �e omum oorre-rem desloamentos de pessoas e aliena�~ao oletiva. Tanto os povosind��genas, omo os eopsi�ologos, indiam que muitos dos males e dasdoen�as da soiedade estadunidense s~ao ausados por esse distani-amento em rela�~ao �a M~ae Terra. Sarkar advertiu: \As prejudiiaisonsequ^enias internas da superindustrializa�~ao n~ao afetam somente

17a sa�ude pessoal, soial e naional da popula�~ao; elas tamb�em preipi-tam a gradual degenera�~ao ps��quia, individual e oletiva".

22 Demanda por alimentos org^aniosNos pa��ses desenvolvidos do mundo, h�a uma demanda resente poralimentos org^anios, e os fazendeiros loais n~ao onseguem supri-los.Surpreendentemente, emmuitos pa��ses tropiais subdesenvolvidos, mes-mo em �areas rurais, as pessoas ostumam relamar que as frutas e oslegumes s~ao muito aros, porque n~ao s~ao ultivados na loalidade. Asooperativas agr��olas, tanto em pa��ses desenvolvidos omo nos sub-desenvolvidos, podem ajudar a resolver esses problemas, ofereendotreinamento, apoio, melhores ondi�~oes para um trabalho e�iente eaux��lio ao desempregado.

23 Comunidade de agriultura sustent�avelH�a resente iniiativas omunit�arias em v�arios pa��ses: nos EUA hama-se de \Comunidade da Agriultura Sustent�avel" (uja sigla em ingl^es�e CSA); e no Jap~ao, de \Enarando a Agriultura". S~ao iniiativasde onsumidores que se unem om fazendeiros para produzir alimen-tos org^anios loalmente. A ada primavera, onsumidores fazem opagamento adiantado de uma parte de suas futuras despesas, paraajudar o fazendeiro om os ustos de produ�~ao, evitando assim a to-mada de empr�estimos ban�arios om juros altos. Em troa deste in-vestimento, eles reebem uma esta semanal de produtos fresos aolongo do per��odo da produ�~ao. As CSA apoiam a agriultura loalauto-sustent�avel e tamb�em enorajam os onsumidores da idade avisitarem e a ajudarem durante o per��odo da olheita. Existem hojeentenas destes tipos de fazendas; este �e um exemplo maravilhoso do



19para atingir esse objetivo, teremos que nos esfor�ar para fazer brotarpensamentos benevolentes na mente humana, de forma que as pessoassejam enorajadas a seguir o aminho da retid~ao, integrando seu in-teleto om o esp��rito de benevol^enia. Caso utilizemos somente umdesses m�etodos, n~ao ser�a su�iente. Ambos s~ao neess�arios: um �etempor�ario; e o outro, permanente. - P.R.Sarkar




