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Resumo 

No debate europeu sobre agricultura sustentive!, 
destacam-se hoje duas posigoes: por um lado, 

aqueles que preconizam a dualizagao exph'cita do 
setor agrlcola e a concentragao das fungoes 

produtivas entre os maiores agricultores, ficando 
aos outros reservado o cuidado com a 

preservagao do espago rural. Por outro lado, estao 
aqueles para os quais e na distribuigao dos 

direitos a produzir - e dos fundos publicos a eles 
correspondentes - que se encontra o caminho para 

a sustentabilidade. Parte de um programa de 
pesquisa sobre as mudangas recentes na poh'tica 
agn'cola dos paises capitalistas avangados, este 

trabalho examina a primeira destas perspectivas. 
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Abstract 

Two main positions emerge in the European debate 
about sustainable agriculture: the first group defends the 
explicit separation between the productive functions of 
agriculture concentrates in the hands of the largest 
farmers - and the devolution of protections of rural areas 
to the smaller ones. For the second group the 
redistribution of production rights and the public 
resources corresponding to them are the way to build 
sustainability. This paper deals with the first of these 
issues as part of a research program on recent changes 
in agricultural policies of advanced capitalist countries. 
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DUALIZACAO E AGRICULTURA SUSTENTAVEL 

1. Apresentagao 

O relatorio Bruntdland fez soar no mundo todo o alarme da insusten- 

tabilidade do modelo de desenvolvimento agncola amplamente difundido 

pela Revolu9ao Verde. Entretanto, e somente nos paises capitalistas avan9a- 

dos que este alarme repercutiu-se com efeitos praticos, isto e, que sua 

mensagem foi ouvida na elabora9ao da propria politica agncola. De maneira 

geral, no Terceiro Mundo, as preocupa96es com o meio ambiente no campo, 

para os responsaveis agricolas, sao retoricas ou francamente consideradas 

como o caminho certo para o retrocesso e a eterniza9ao da miseria.^ E 

verdade que na Uniao Europeia, nos Estados Unidos e no Canada nao 

faltarao adeptos da ideia de que e inaceitavel qualquer tentativa de abando- 

nar a intensifica9ao crescente, baseada no uso, em larga escala, de meios 
(2) 

quimicos e mecanicos de produ9ao. Apesar disso, os temas de natureza 

ambiental estao cada vez mais presentes tanto na pesquisa agronomica, 

quanto nas inten96es explicitas em que se fundamentam as mudan9as re- 

centes nas politicas agricolas do capitalismo avan9ado. 

Hoje, na Fran9a, 155 mil agricultores recebem premios para reduzir o 

rebanho e, por ai, a pressao sobre areas consideradas ecologicamente sensi- 

veis. Este programa atinge 5,25 milhoes de hectares, mais de um ter9o da 

superficie agncola util do pais e consome cerca de US$ 230 milhoes (BAN- 

DARRA, 1994). A Holanda deve diminuir a utiliza9ao dos pesticidas e 

fungicidas de 30 a 35% em 1995 e de 50% no ano 2.000 com rela9ao aos 

niveis vigentes em 1984. Os criadores de porcos serao obrigados, num futuro 

proximo, a manter uma contabilidade mineral para controlar a quantidade 

e a.composi9ao do esterco liquido cujo montante ultrapassa, de longe, as 

necessidades das lavouras (HOT, 1994) e acaba por contaminar de maneira 

(1) "Ouve-se um apelo ultimamente, vindo de paries do Primeiro Mundo, por um retomo a tecnologias 
baseadas em baixo uso de insumo. Este i o pior conselho que pode ser dado a agricultores de paises do 
Terceiro Mundo. Com sua pressao populacional eles nao podem permitir-se voltar a ticnicas baseada em 
baixo uso de insumos. £ isso o que tiveram durante milhares de anos. Os agricultores dos paises em 
desenvolvimento precisam de tecnologias ainda mais produtivas que as de que dispdem hoje", (declara9oes 
de H. K. Jain, antigo diretor do Indian Agricultural Research Institute, citadas por HULSE, 1991) 

(2) Destoando do ambiente intelectual dominante na pesquisa agronomica francesa, BOULAINE 
(1992, p. 4), em sua recente historia da agronomia afirma: "Prega-se o retomo a produces 'naturais' 
como se a alimenta(do de 60 milhoes de franceses pudesse ser assegurada com ticnicas cujo resultado era, 
por volta de 1850, assegurar apenas a subsistencia de 35 milhoes de nossos antepassados, onze meses do 
ano somente e com um nivel de vida miserdveP. 
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grave o len9ol freatico/3^ For enquanto existe uma rigida legislagao nacio- 

nal^ quanto aos penodos autorizados e a quantidade de esterco liquido que 

se permite aplicar nas culturas, e o objetivo e que se chegue ao ano 2.000 

com uma produce de esterco liquido que nao ultrapasse aquilo que pode 

ser assimilado pelas planta96es (GLASBERGEN, 1992, p. 36). Ao mesmo 

tempo, as pesquisas sobre alimenta9ao na suinocultura deverao permitir 

uma sensivel redu9ao da quantidade de nitrogenio emitida por animal de 5 

para 3-3,5 quilos (BONNY, 1993, p. 10). 

Os exemplos poderiam multiplicar-se e embora nao se possa falar - 

longe disso - de uma conversao completa e massiva dos agricultores euro- 

peus a tecnicas produtivas compativeis com a integridade ambiental, este e 

um assunto que hoje nao e mais tratado de maneira topica, marginal, restrita 

a areas consideradas de reserva paisagistica ou aos resultados das fazendas 

organicas:^ sao os produtos que mais contribuem para o valor da produ9ao 

agricola e nas regioes mais importantes do ponto de vista da oferta - e nao 

mais somente as areas de montanha ou as consideradas ecologicamente 

sensiveis - que estao na mira de medidas de natureza ambiental. Os profis- 

sionais ligados a horticultura holandesa assinaram um convenio com os 

poderes publicos para melhorar a eficiencia energetica do setor em 50% ate 

o ano 2.000, relativamente a 1980, com o objetivo de reduzir o nivel de G02 

(HOT, 1994). Meynard e Girardin mostram (ver artigo publicado no presen- 

te numero) como a pesquisa agronomica francesa esta conseguindo resulta- 

(3) Nas regioes de produ9ao agricola intensiva da Fran9a, Alemanha, Holanda e Reino Unido, as 
concentra9oes mddias de nitrato na Sgua aumentam de 1 a 2 miligramas por litro anualmente e 
ultrapassam, em muitos cases, de longe, a norma europeia de 50 miligramas por litro (WRR, 1992, 
p. 49). 

(4) Este tipo de legisla9ao. existe em v^rios paises europeus. Na Alemanha, em muitos Lander 
prescreve-se o minimo de area por unidade de gado deque o agricultor deve dispor, bem como os 
periodos de aplica9ao do esterco. (HAEN et alii., 1991, p. 13) 

(5) Apesar da existdncia de uma legisla9ao Comunitlria sobre fazendas bioldgicas, aprovada em 1986 
pelo Parlamento Europeu (ROELANTS DU VIVIER, 1987, p. 210), estas representam parcela 
extremamente minoritdria no Gontinente. Na Fran9a, 3.000 unidades tern a autoriza9ao de 
estampar em seus produto^p sfmbolo AB - agriculture biologjique (DE SILGUY, 1991, p. 17). Na 
Alemanha (ainda sem levar em conta os novos Lander), aproximadamente 1.000 agricultores 
praticam o mdtodo de Steiner (ver artigo de Eduardo Ehlers, neste nflmero) chamado 
biologisch-dynamisc/i. Outros inspiram-se nos prinefpios da escbla sui9a de H. Miiller e em 1990 
eram aproximadamente 1.100 produtores, fora os quinhentos* em processo de adesao 
(BRUCKMEIER & TEHERANI-KRONER, 1992, p. 75). Desde 1985 sao postos em pratica 
mecanismos refor9ados com a reforma de 1992 da Politica Agricola Comum que procuram 
estimular a conversao ^ agricultura biol6gica, inclusive remunerando os agricultores pelas 
inevitaveis perdas do periodo de transi9ao. 
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dos importantes no sentido de permitir que os grandes cerealicultores situa- 

dos em volta da regiao parisiense se adaptem ao contexto imposto pela 

recente redugao dos pre^s de garantia, encontrando um novo equilibrio 

economico onde a diminui9ao no uso de insumos e um elemento basico. 

Em areas ecologicamente sensiveis e onde se pratica agricultura intensiva 

na Holanda, no Reino Unido, na Alemanha Federal e na Dinamarca sao 

freqiientes os programas pelos quais os produtores recebem incentivos para 

nao recorrerem a praticas prejudiciais a valores naturals ou para realizarem 

trabalhos de manuten9ao e recupera9ao da paisagem (WRR, 1992, p. 36). 

Apesar destas mudan9as importantes - tanto mais significativas que 

desde o fim da IF Guerra Mundial ate meados dos anos 1980 produzir mais 

e de maneira sempre mais intensiva era a principal mensagem que os agri- 

cultores recebiam do Estado - seria imprudente dizer que a Europa Ociden- 

tal encontra-se no limiar da sustentabilidade agncola. Nao que haja um serio 

risco de reversao nos progresses alcan9ados ate aqui no declinio da polui9ao 

verde, ^ O problema e que apesar de alguns atributos gerais desta expres- 

sao - basicamente a compatibiliza9ao entre os interesses das gera96es pre- 

sentes e as necessidades das futuras - sustentabilidade e uma no9ao 

soeialmente construida e que nao pode ser compreendida fora de seu uso 

tanto no discurso cientifico como na politica. A sustentabilidade da Rhone 

Poulenc nao e a defendida pelos ecologistas, a da Comissao Europeia difere 
(7) 

daquela preconizada pela OGDE. 

E pela porta da politica agncola que o meio ambiente vem entrando 

na vida dos agricultores europeus: o mecanismo de sustenta9ao da renda 

agncola, baseado em pre90S garantidos, desmoronou - sob as famosas mon- 

tanhas de cereals e carne e os rios de leite que custam a Uniao Europeia algo 

(6) Seguindo uma tendencia geral dos paises capitalistas centrais de reduzir a quantidade de energia 
e materias-primas consumidas por unidade de produto, ...os agricultores franceses consumiram em 
1993 menos fertilizantes que em 1973" (JACOB, 1994, p. 50). 

(7) "...a sustentabilidade nao i uma no(do que possa ser determinada de forma totalmente objetiva e existem 
diferentes escolhas subjetivas que resultam em concepgoes diferentes da utilizagao sustentdvel do solo" 
(WRR, 1992, p. 48). HATEM (1990) apud COMELIAU (1994) detectou nada menos que 60 
defini96es de desenvolvimento sustentavel. Da mesma forma, PELT et alii. (1990) falam da 
imprecisao das defini^Ses, mas localizam tres pontos comuns a todas elas: a) a preocupa9ao com o 
longo prazo e as futuras gera96es; b) as rela95es entre os sistemas socio-economico e ambiental e 
c) o reconhecimento de que o desenvolvimento tern que levar em conta restri96es ambientais. O 
aspecto importante que estes autores levantam, ja desde 1990, refere-se a inclusao da preserva9ao 
das amenidades ambientais, de servi90s prestados pelo meio rural e que nao se relacionam com 
a produ9ao agncola (turismo, paisagem), na defini9ao de sustentabilidade. 
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em torno de US$ 42 bilhoes anualmente - e comega a ser substituido (a 

partir da reforma da Politica Agncola Comum de 1992) por um montante 

verdadeiramente enorme de ajudas diretas, descasadas idecouplees) da re- 

munera9ao que se obtem com a venda dos produtos. Estas ajudas diretas 

(proporcionais a extensao de terra possuida por cada um) sao a compensate 

que recebem os agricultores pela queda nos prec^os de sustentato, com a 

condito de que coloquem em repouso 15% da superficie de que dispoem. 

O Estado continua sendo o responsavel pela formagao da maior parte da 

renda agncola, so que desde 1992 este apoio nao esta mais escamoteado nos 

pregos dos produtos e sim explicito no cheque que o agricultor embolsa. 

Mas embolsa a que tftulo, com que justificativa? Em primeiro lugar, 

trata-se de indenizar o setor agncola por uma especie de ruptura unilateral 

decidida pela reforma de 1992 do "contrato de modernizato" (DELORD & 

LACOMBE, 1993) com base no qual o setor preparou-se (endividou-se, 

investiu) para oferecer safras sempre maiores. Mas nao e dificil perceber 

que com 18 milhoes de desempregados a opiniao publica da Comunidade 

Europeia acabara por questionar o sentido de se remunerar os agricultores 

pela contribuito a sociedade que representa...deixar de produzir. A sus- 

tentato da renda dos agricultores europeus foi aceita ate aqui (embora, e 

claro, nao sem contesta96es) como a contrapartida da seguran9a alimentar e 

do equilibrio da balan9a comercial. Os excedentes agncolas e os gastos 

publicos a que levam solaparam esta justificativa, e a partir de agora, cada 

vez mais, os fundos publicos so serao legitimamente voltados para os agri- 

cultores se estiverem vinculados a uma serie de fu^oes sociais, entre as 

quais a preserva9ao do meio ambiente - e, mais que isso, da integridade do 

mundo rural - tera um papel decisivo. A questao ambiental integra a politica 

agncola V partir do momento em que a prioridade nao esta mais no desenvolvi- 

mento da produgdo, na intensificagdo, mas num territorio e numa sociedade que 

devem imperiosamente viver tanto quantoproduzir (PISANI, 1994, p. 11). 

Um dos objetivos explicitos da reforma da PAG e de permitir uma 

"extensificagdo dos metodos de produgdo, contribuindo para assegurar a preserva- 

gdo do meio ambiente e a redugdo dos excedentes agncolas" (Commission des 

Gommunautes Europeennes, 1993, p. 10). E nesta vincula9ao entre redu9ao 

dos excedentes agncolas e preserva9ao ambiental que se encontra o essen- 

cial da discussao sobre a sustentabilidade na agricultura europeia hoje. Em 

outras palavras, e a medida que se insere no quadro das varias propostas de 
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controle da oferta que o meio ambiente torna-se um tema importante para 

a politica agncola. Muito mais que um assunto simplesmente agronomico 

sobre como reduzir o nivel de insumos, sacrificando o minimo possivel a 

produtividade e a competitividade, que o debate acerca da sustentabilidade 

envolve diferentes concepgoes sobre a propria forma^o da renda agncola e, 

portanto, sobre as fur^oes da agricultura, dos agricultores e do meio rural 

para a vida social: em ultima analise e um amplo debate de sociedade que 

extrapola questoes ligadas estritamente a agricultura e ao meio rural. 

Dualiza9ao, polariza9ao social, agricultura com duas velocidades: nao 

sao poucos os que preconizam abertamente a concentra9ao das fur^oes 

produtivas agncolas entre os maiores agricultores (os 20% que hoje garan- 

tem 80% do valor da produ9ao), os capazes de enfrentar a competi9ao 

internacional como o caminho mais curto - e sobretudo mais economico - 

para a sustentabilidade. Um geografo chegou, de maneira provocativa, a 

intitular materia publicada numa revista cientifica de grande circula9ao com 
y 

a iconoclasta palavra de ordem "ousar o deserto" (LEVY, 1994). Mesmo os 

que nao chegam a tanto (a OCDE, por exemplo) aceitam que os agricultores 

sejam objeto de politicas de desenvolvimento rural, desde que a agricultura 

- liberada das garras paralisantes da interven9ao comunitaria - regule-se 

livremente pelo mercado. Nesta perspectiva o objetivo da politica agnco- 

la nao pode ser a ocupa9ao produtiva do espa90 rural. Agricultores 

profissionais, ladeados por outros que se encarregarao de zelar pela paisa- 

gem, que no limite serao guardiaes da integridade do territorio, eis, em 

suma, a essencia da sustentabilidade preconizada pelo pensamento liberal 

hoje na Europa. Os obstaculos agronomicos para que concentra9ao socio- 

economica e sustentabilidade ambiental se compatibilizem serao, como ve- 

remos, cada vez menores, o que fortalece este caminho como uma das 

possibilidades de reorganiza9ao do campo europeu. 

Mas existe tambem a sustentabilidade daqueles para os quais o terri- 

torio e um elemento fundamental de cultura, uma base para a integra9ao 

(e nao para a dualiza9ao) social e que, portanto, nao pode ser esvaziado. A 

expressao mais importante desta corrente e a Confederation Paysanne da 

Fran9a, grupo minoritario dentro do movimento sindical de agricultores. 

Muitas de suas posi96es, porem, sao incorporadas pela organiza9ao majorita- 

ria, a Federation Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles e podem ser 

encontradas ate em documentos da Comissao Europeia, como, por exem- 
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plo, no Livro Verde que, em 1985, inaugura a inclusao do meio ambiente e 

da revitaliza9ao do tecido social no campo como objetivos da propria politica 

agncola. O essencial, nesta perspectiva, e associar organicamente, num so 

mecanismo e como resultado de uma so politica, as fun96es economicas, 

sociais e ambientais da produ9ao agncola, o que supoe alguma forma de 

distribui9ao, de partilha dos direitos a produzir e das credenciais que abrem 

as torneiras das subven96es publicas. Desconcentrar gradualmente a produ- 

9ao e garantir que a oferta agncola venha da maior quantidade possivel de 

agricultores e entao um outro caminho para a constru9ao da sustentabilidade. 

E, evidentemente, forte o risco de maniqueismo sempre que se reduz 

um grande debate de sociedade a duas posi96es polares. Um rigoroso estudo 

da forma9ao da politica agncola comum e da incorpora9ao em seu interior 

dos problemas ambientais nao poderia jamais admitir tal simplifica9ao. 

Quando se examinam as posi96es das organiza96es politicas, profissionais e 

sindicais que pesam sobre as decisoes de Bruxelas, esta polaridade raramen- 

te se encontra em estado puro. Entre a Confederation Paysanne e a Federation 

Nationale des Syndicats d'Exploitans Agricoles - respectivamente ,,oposi9ao" e 

"situa9ao", no panorama frances das organiza96es profissionais agricolas - as 

lutas politicas nao poderiam ser maiores: ambas, entretanto, preconizam 

hoje que a atividade agncola seja a base fundamental para a ocupa- 

9ao do espago. For mais diferentes que sejam as opinioes da OCDE e as 

dos cerealicultores franceses quanto aos pre90s do trigo, em ambos os casos 

as preocupa96es com rela9ao a ocupa9ao do espa90 rural nao devem 

interferir na logica da organiza9ao das empresas agricolas. Um estudo 

de ciencia politica sobre as varias fontes de pressao de que e formada a 

politica agncola teria, necessariamente, que percorrer todo este imenso le- 

que de posi96es. 

O objetivo aqui e bem mais modesto. Trata-se de expor as concep96es 

de sustentabilidade agncola que derivam de um importante - mas nao o 

unico, bem entendido - debate quanto as metas e ao sentido da propria 

Politica Agncola Comum (PAC). Como bem mostra um relatorio do Conse- 

Iho Gientifico para a Politica Governamental da Holanda (WRR, 1992, p. 

37), desde o inicio da forma9ao da Comunidade, em 1958, ha uma tensao 

entre as correntes que vao enfatizar, na PAG, a valoriza9ao da ocupa9ao do 

espa90 sobre a base da unidade familiar de produ9ao ^ e aquelas que 
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estarao preocupadas, antes de tudo, com problemas ligados aos pre90s dos 

produtos e que, no limite, renunciariam sem qualquer constrangimento a 

um dos principios essenciais que deu origem a PAC, a preferencia comuni- 

taria, optando por importa96es sempre que o mercado internacional ofere- 

cesse produtos mais baratos que os europeus. For um lado, o campo como 

espa90 de vida social (campagne vtvable, para empregar o termo usado na 

tradu9ao francesa do relatorio dos especialistas holandeses); por outro, o 

objetivo de, antes de tudo, minimizar os custos e oferecer "...umaprodugdo 

agncola tao econdmica e eficaz quantopossweP (WRR, 1992, p. 37). 

Seria impossfvel, no espa90 de um artigo, expor tanto o contexto deste 

debate como as duas principals correntes que nele se enfrentam. A op9ao foi 

estudar uma delas, representada antes de tudo pela OCDE, por especialis- 

tas holandeses ligados ao Conselho Cientifico da Polftica Governamental, 

por intelectuais ligados ao antigo comissario Europeu, Sicco Mansholt, e 

que se inspira globalmente em teses que, de maneira simplificada, podena- 

mos chamar de liberals. A influencia desta vertente do pensamento agncola 

na Europa do Norte (e sobretudo na Gra-Bretanha), mas tambem na Fran9a 

(DELORME, 1994) e muito grande. E importante ficar claro, eritao, que se 

trata de um dos pontos de vista (com grande influencia, e certo) do debate, 
(9) 

mas que nem de longe o esgota. 

Este texto divide-se em quatro partes. A parte 2 (a seguir) procura 

descrever o contexto no qual os agricultores perdem o monopolio, que 

detinham ate aqui, sobre o uso do espa90 rural. O declinio de sua importan- 

cia social e correlativo ao surgimento de novos valores vinculados ao uso do 

campo, entre os quais os de conota9ao ambiental: preserva9ao do patrimonio 

natural, luta contra incendios, conserva9ao de pequenas estradas para o 

turismo, contrato com associa96es de ca9adores sao alguns exemplos neste 

sentido. 

Esta e uma das bases importantes em que se apoiam o diagnostico e 

as propostas analisadas na parte 3: a separa9ao entre os que respondem pela 

(8) Debout sur tout le territoire 6 uma das palavras de ordem centrais da Fediration Nationale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles, a organiza9ao profissional oficialmente reconhecida pelo Estado 
na Franga. 

(9) Este trabalho apresenta os primeiros resultados de um programa de pos-doutorado desenvolvido 
no Centre d'Etudes et Recherches Internationales da Fondation Nationale de Sciences Politiques. Numa 
segunda etapa do trabalho pretendo analisar a fundo o ponto de vista daqueles que repudiam o 
dualismo proposto pelo pensamento liberal 
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maior parte da oferta agncola e os que podem justamente se desenvolver 

sobre a base da valoriza9ao tanto das amenidades ambientais, como dos 

"mercados de clientela", e um dos pressupostos em que se fundamenta o 

pensamento liberal no sentido de preconizar que a liberagao dos mercados 

agricolas e o melhor caminho nao so para aloca^o racional dos fatores, mas, 

sobretudo, para combater os danos ambientais ligados ao modo de desenvol- 

vimento vigente ate aqui. O "ajustamento estrutural" (OCDE, 1994) da 

agricultura e, assim, sob a otica liberal, o melhor caminho para a construgao 

da sustentabilidade. E falsa, portanto, a ideia de que o pensamento liberal 

nao tern propostas consistentes para a questao ambiental. 

O ponto de estrangulamento da proposta dualista e outro: na verdade, 

nada indica que a politica de concentra9ao planejada da produ9ao entre os 

maiores produtores vai levar a uma redu9ao dos gastos publicos e, portanto, 

a possibilidade de que mais recursos sejam alocados para aquilo que a 

sociedade mais valoriza: o meio ambiente. Ao contrario, o poder dos maiores 

produtores sobre a oferta deve set correlativo ao seu dominio sobre os 

fundos destinados a estabiliza9ao da renda agncola, conseqliencia da propria 

tendencia cronica a desvaloriza9ao da produ9ao. Existe ai uma contradi9ao 

interna de que o pensamento liberal aplicado a agricultura ate aqui foi 

incapaz de resolver. Embora, em tese, a produ9ao responda aos sinais emiti- 

dos pelo mercado, o aparato produtivo dos agricultores e mantido com base 

em pesados subsidies publicos. Se estes subsidies sao necessaries, por que 

entao escolher o caminho da concentra9ao como principal metodo de desti- 

na-los a sociedade? 

As principais conclusoes do trabalho sao expostas na parte 4. 

2. O Declinio dos Agricultores 

O vertiginoso crescimento da produ9ao nos paises capitalistas avan9a- 

dos ocorre num quadro generalizado de declinio do trabalho agncola. Ha 

trinta anos um em cada quatro trabalhadores dos paises da OCDE estavam 

na agricultura; hoje eles sao um em cada dezessete (OCDE, 1994, p. 17). 

Entre 1970 e 1991, a popula9ao trabalhando na agricultura cai pela metade 

na Comunidade Europeia. Globalmente, sua participa9ao no emprego que 

-era de 13,5% em 1970 chega a 6,3% em 1991, segundo dados da Comissao 
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Europeia. Nos cenarios tra9ados pelo Conselho Gientifico da Politica Go- 

vernamental, da Holanda, para o ano de 2.015 a previsao e que o emprego 

agncola decline dos atuais Ncnilhoes de unidades de trabalho anuais para no 

maximo 2,8 milhoes, mesmo que se conte com a ado9ao de politicas que 

procurem valorizar a ocupa9ao agncola (WRR, 1992, p. 15). Nao parece uma 

previsao excessivamente pessimista, quando se sabe que a popula9ao com 

mais de 45 anos na agricultura corresponde a 53,7% do total e a com mais de 

55 anos a 30,3% do total/10^ Na Europa dos doze, apenas 7% dos c/iefs 

d'exploitation (aquilo que nosso Genso Agropecuario chama de responsa- 

veis) tern menos de 35 anos (INSEE, 1993, p. 132). 

Alem disso, sao muito serios os problemas ligados a sucessao dos 

agricultores: 58% dos chefs d'exploitation franceses tern mais de 50 anos, num 

total de 596.000 exploitants (sobre 950 mil estabelecimentos hoje existentes). 

Tres quartos deles nao tern sucessores ou qualquer ideia de quern podera 

sucede-los na unidade de produ9ao. Ate aqui a tendencia tern sido de que 

estas explora96es sem sucessores acabem incoporadas a outras: entre 1979 e 

1989 desapareceram 19% das explora96es, mas a superficie agncola util 

recuou apenas 3% (INSEE, 1993, p. 112-113). 

Outro aspecto demografico essencial e que, minoria na sociedade ha 

muito tempo, os agricultores o sao tambem, hoje, no proprio meio rural. Em 

1990, apenas 13,1% da popula9ao rural (isto e, das comunas com menos de 

2.000 habitantes) era composta de pessoas que viviam, ao menos em parte, 

da agricultura (INSEE, 1993, p. 14-15). Num pais como a Fran9a existem 

menos agricultores do que funcionarios da educa9ao nacional. Este e um 

dos aspectos mais importantes e delicados para os agricultores no quadro 

social atual: nao se pode mais identificar mundo rural e mundo agnco- 

la. O espa90 rural, hoje, e partilhado por um conjunto heterogeneo de 

habitantes que vao desde operarios ate possuidores de residencias secunda- 

rias com aspira96es freqiientemente conflitantes com as dos agricultores 

quanto ao uso deste espa90. O que vem ocorrendo, desde o final da IF 

(10) Para que se tenha uma ideia comparativa do significado destes dados, basta lembrar que na 
industria a popula9ao com mais de 45 anos e igual a 30,5% do total e a com mais de 55 anos e 
9,2%. Nos servi90s, os com mais de 45 anos sao 30,4% e os com mais de 55 anos 10,7% do total 
1990. 

(11) A Franga detem o recorde mundial de residencias secundarias por numero de habitantes 
(HERVIEU, 1993). 
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Guerra Mundial ate hoje, e a "perda da superposigdo entre um espago e um grupo 

social (MORMON, 1994) 

Esta tendencia e refor9ada pela pluriatividade daqueles que estao no 

campo. Se ate meados dos anos 1970 tanto o movimento sindical como as 

autoridades de Bruxelas adotavam a visao de que as unidades nao inteira- 

mente consagradas a agricultura deveriam set consideradas como marginals 

e estavam, de qualquer maneira, condenadas ao desaparecimento, esta visao 

muda consideravelmente a partir de entao. O proprio ex-comissario euro- 

peu, Sicco Mansholt, vinte e cinco anos apos seu celebre memorando de 

1968, assina recentemente um texto cntico as propostas de reforma da PAC 

onde assinala claramente que embora o "saneamento do setor" (std) - me- 

diante a elimina9ao das explora96es marginals - fosse a solu9ao economica 

mais viavel para resolver os problemas da agricultura, ele se choca contra o 

desejo da Europa de que os espa90s rurais nao sejam abandonados (DE 

VEER et alii, 1993, p. 53). Menos de um quarto dos estabelecimentos 

agncolas na Fran9a ocupam dois ativos ou mais. 53% dos responsaveis por 

estabelecimentos agncolas na Europa dos 12 dedicam menos de metade de 

seu tempo de trabalho a sua propria explora9ao (Commission des Communautes 

Europeennes, 1993). E um sinal da distancia que existe hoje entre a situa9ao 

social no campo europeu e o que dela esperavam os administradores de 

Bruxelas no inicio dos anos 1970. A propria legisla9ao comunitaria teve que 

adaptar-se a esta realidade, abandonando a rigidez dos criterios estritamente 

economicos de valoriza9ao das unidades produtivas "nao marginais": um 

regulamento do Conselho da Gomunidade, de 15/07/1993, permite que 

recebam creditos comunitarios explora96es que se dedicam a atividades de 

valoriza9ao do meio rural, desde que ao menos 25% de sua renda seja 

formada por vendas de produtos agncolas (SENOTIER, 1993). Ainda com 

rela9ao a pluriatividade, e importante assinalar que, desde 1970, diminui a 

parte agncola na composi9ao da renda das familias de agricultores, passando, 

na Fran9a, de 72% naquele ano a 62% em 1979 e a 58% em 1988 (INSEE, 

1993, p. 54). As rendas salariais dos agricultores (obtidas, na maior parte 

das vezes, fora da agricultura) dobraram entre 1970 e 1988 e 19% da renda 

agncola vem de presta96es sociais. 

O espa90 rural deixa, portanto, de ser antes de tudo o local de desen- 

volvimento da produ9ao agncola, ao menos da produ9ao cada vez mais 

massificada e voltada antes de tudo para a oferta de safras abundantes e a 
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baixos pregos. Novas fun96es passam a ser atribuidas ao meio rural e a 

agricultura, como constata um documento sobre desenvolvimento rural da 

OCDE (1993, p. 10): 

"em certos patses, o valor social dos servigos outros que o da pro- 

dugao aumenta relativamente a produgdo tradicional de alimentos 

e fibras, Pode-se observar entdo que os produtos e as pollticas 

agricolas sdo apenas um dos componentes das for gas que influen- 

ciam a utilizagdo dos recursos no meio rural", 

Dois fenomenos estao aqui em jogo: por um lado, o da valoriza9ao das 

"amenidades rurais", isto e, do patrimonio natural e criado pelo homem, 

servindo a fins turisticos, contempla9ao e ca9a. No ano de 1994, agricultores 

franceses plantaram, em 30 mil hectares de terras de pousio obrigatorio, 

produtos destinados a uma cobertura favoravel a atra9ao da pequena ca9a, 
(\2) 

em contrato com associa96es de ca9adores. A importancia desta no9ao e 

tal que alguns pesquisadores da OCDE propoem o conceito de valores de 

nao uso, correlativo ao de beneficiador pagador (por alusao, e claro, ao do 

polu^dor pagador), pelo qual aquele que usa uma paisagem preservada de- 

veria pagar por este beneficio e aquele que deixa de emprega-la para fins 

produtivos deveria ser por isso indenizado (MUHEIM & HUILLET, 

1994). 

O outro fenomeno importante nesta mudan9a das fun96es tradicio- 

nais do meio rural e uma resposta - sem duvida limitada, mas com peso 

apreciavel - a crise do fordismo na agricultura, isto e, da tentativa permanen- 

te de oferecer safras abundantes, a pre90s cada vez mais baixos e sobre a 

base de unidades produtivas altamente especializadas e voltadas exclusiva- 

mente a produ9ao agricola. Existe hoje uma forte tendencia a forma9ao e a 

valoriza9ao de "mercados de clientela" para produtos agricolas especificos, 

seja em fun9ao de seu teor ou ate de sua regiao de origem (VALGESGHI- 

NI, 1993). Este nao e um fenomeno marginal, ou que atinja exclusivamente 

produtos de luxo ou biologicos: 

"...mats que um rendimento global, epreciso talvez raciocinar so- 

bre o rendimento do trigo em amido de tal tamanho, o rendimento 

da colza em dcidos gordurosos de tal tipo, etc. It provdvel que no 

(12) Le Monde, 08/09/1994. 
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futuro, os industrials comprardo os produtos agncolas em fungdo 

de suas caracteristicas e de seu rendimento em tal ou qual 

" (BONNY, 1993, p. 21) 

Isto nao significa, e claro, o abandono da corrida em busca da eleva9ao 

permanente da produtividade. Mas o mercado "de massa" na agricultura 

come^a a ser substituido pela preocupa9ao de singularizar o produto e for- 

mar um mercado "de clientela", o que supoe produtos muito mais diversifi- 

cados e ligados a "personalidade singular do cliente" (VALCESCHINI, 

1993) que o do agricultor tipicamente fordista, fomecedor anonimo de um 

produto massificado e inserido nos grandes circuitos da distribui9ao. Com o 

declinio de seu penodo fordista, a agricultura tambem entra na economia da 

variedade permanente, da flexibiIiza9ao da produ9ao e, conseqiientemente, 

do uso do proprio espa9o. Assim, se no inicio dos anos 1970 a unidade 

produtiva modular era aquela capaz de desenvolver-se sobre a base, funda- 

mentalmente, dos ganhos de produtividade numa atividade altamente es- 

pecializada, hoje o que se valoriza e a diversidade: a pluriatividade deixa de 

set encarada como sinal de fraqueza economica, como incapacidade de 

especializa9ao, e passa a set vista como virtude e trunfo. O desenvolvimento 

do turismo rural, da oferta de produtos a mercados localizados, a diversifica- 

9ao das atividades e a capacidade de associar a agricultura a sen^os presta- 

dos a partir do meio rural, eis que a no9ao mesmo do que seja uma unidade 

padrao transformou-se consideravelmente nos ultimos anos. 

3. O Dualismo Ecologico 

3.1. Sustentagao de Pre90s e Degradagao Ambiental 

A explosao dos gastos publicos na agricultura, a acumula9ao dos exce- 

dentes, os prejuizos ambientais - cuja denuncia adquire tanto mais impacto 

que eles cada vez menos se justificam pela necessidade de garantir a segu- 

ran9a alimentar - e as mudan9as sociais sumariamente descritas acima torna- 

ram insustentavel a continuidade do mecanismo de garantia da renda 

agncola vigente na Comunidade desde 1968. Um dos objetivos fundamen- 

tals dos documentos fundadores da PAC era de que a produ9ao dentro do 

Gontinente se desenvolvesse com base nas vantagens comparativas de cada 
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regiao, estimulando a especializa9ao em fungao dos diferentes potenciais 
V 

regionais. A medida, porem, que os pre90s de sustenta9ao acabavam ficando 

muito acima dos custos das regioes mais eficientes, o que ocorreu, na verda- 

de, foi que a produ9ao cresceu muito mais do que a capacidade de assimila- 
(13) 

9ao, seja do mercado europeu, seja do mercado internacional. A fixa9ao 

dos pre90s de sustenta9ao muito acima das condi96es vigentes no mercado e 

a garantia de compra de todo o produto oferecido estimulou a aIoca9ao 

inadequada dos fatores de produ9ao, isto e, determinada pelos pre90s de 

garantia e nao pelas reais necessidades do mercado. 

Na opiniao da OCDE (1993, p. 7) ai e que se encontra a origem dos 

problemas ambientais da agricultura europeia. 

"pbliticas que garantem as rendas e os preps dos produtos, alem 

de correrem o risco de isolar os produtores dos sinais emitidos pelo 

mercado, podem tambem repercutir-se sobre o meio ambiente, por 

exemplo, favorecendo uma utilizagdo mais intensiva das terras e 

outros insumos agricolas, destruindo o equiltbrio ecologico e 

ameagando certos bens de interesse publico como uma paisagem ru- 

ral agraddvel" . (OCDE, 1993, p. 7) 

Portanto, uma das condi96es fundamentais - mas nao a unica, bem 

entendido - para que se consiga reverter o quadro de degrada9ao ambiental 

e fazer com que o uso dos fatores passe a responder, fundamentalmente, aos 

sinais emitidos pelo mercado: 

"Problemas ambientais no domtnio da agricultura podem ser re- 

solvidos, em parte, por reformas que tenham o objetivo de oferecer 

lugar maior a orientagdo pelo mercado e a reduzir a sustentagdo a 

agricultura.,. [Para isso, e preciso] fazer progredir simul- 

taneamente a liberalizagdo das trocas e os objetivos ambientais". 

(OCDE, 1993, p. 7) 

Mas, para que a redu9ao nos pre90S nao provoque uma desarticula9ao 

completa do tecido social existente no meio rural, ela deve ser compensada 

por ajudas diretas. Esta >separa9ao entre produ9ao e renda e uma das premis- 

(13) Um dos melhores apanhados histdricos sobre as origens e o desenvolvimento da Politica Agncola 
Comum e o de NEVILLE-ROLFE (1984). 
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sas para a implanta9ao de politicas agncolas menos agressivas ao meio am- 

biente: 

"Uma primeira etapa em diregao a reformas favordveis ao meio 

ambiente consiste em descasar (decoupler) as subvengdes das quan- 

tidades produzidas por uma cultura ou uma criagdo dadas." 

(OCDE, 1993, p. 47) 

Sob esta otica, a organiza9ao do processo produtivo deve ser orienta- 

da exclusivamente pelo mercado; quanto a renda dos agricultores, ai sim e 

que o Estado pode interferir por meio do mecanismo das ajudas diretas. A 

aceita9ao desta separa9ao entre produgao e renda e um tra90 comum 

ao pensamento liberal aplicado a agricultura. O importante e que o 

comercio internacional de produtos agncolas sofra a menor interver^ao pos- 

sivel. Ora, as transforma96es socials examinadas acima estimulam o surgi- 

mento de objetivos para os agricultores e o meio rural que nao se limitam 

aqueles envolvidos exclusivamente com a produ9ao agncola. O valor obtido 

com a produ9ao agncola e insuficiente para garantir a reprodu9ao social dos 

que dela dependem. Elevar artificialmente este valor e promover uma alo- 

ca9ao irracional dos recursos produtivos, com conseqiiencias ambientais ne- 

fastas. Portanto, e melhor deixar que os pre90s agncolas caiam, que se 

consagrem a produ9ao apenas os agricultores em condi96es de faze-lo de 

maneira competitiva e organizar a transi9ao da grande maioria a produ9ao, 

seja de sen^os ambientais, seja de artigos reservados a mercados especifi- 

cos que, na maior parte das vezes, tambem oferecem a contrapartida de 

serem produzidos em condi96es agronomicas menos agressivas para o meio 

ambiente. 

Alias, esta tendencia, segundo a OCDE (1993, p. 14) e refor9ada ate 

no quadro das negocia96es do GATT: 

"as negociagdes do GATT provocaram maior interesse por form as 

de sustentagdo a agricultura "descasadas" da produgdo, notada- 

mente pelas ajudas ftnanceiras aos agricultores que poderiam estar 

subordinadas ao fornecimento de servigos de meio ambiente". 

Sob este ponto de vista, a separa9ao entre produ9ao e renda nada 

mais e que a consagra9ao da propria estrutura dual que prevalece no setor 
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agncola^14^ A dualiza9ao da agricultura, longe de ser uma distor9ao indeseja- 

da, pode trazer efeitos economicos e ambientais positivos. Sob o angulo 

economico, trata-se de renunciar a qualquer tentativa de imprimir existen- 

cia significativa unidades que hoje tem um peso reduzido na oferta 

global. Sob o angulo ambiental, o importante e que estas unidades se con- 

vertam ao oferecimento de produtos e serv^os onde a preserva9ao ambien- 

tal tera um peso significativo. 

3.2. Os Grandes Podem nao Poluir? 

Mas, sera que esta estrutura dual - ambientalmente benefica nas areas 

detidas pelos menores agricultores - nao sera fatalmente poluidora ali onde 

as grandes unidades produtivas de cereais, oleaginosas, carnes e leite vao se 

concentrar? Em 1987 um deputado ecologista belga manifestava o temor de 

que se desenvolvesse na Europa agncola 

"...uma agricultura com duas ou tres velocidades: com corredores 

ecoldgicos e terras agricolas ecologjcamente bem geridas, mas mer- 

gulhadas num oceano de terras agricolas industrializadas." 

(ROELANTS DU VIVIR, 1987, p. 171) 

Pode-se dizer que boa parte da pesquisa agronomica hoje na Europa 

dedica-se a tentativa de veneer este desafio. A ideia de que a reversao dos 

danos ambientais provocados pela agricultura altamente intensiva teria que 

passar necessariamente pela ado9ao da agricultura biologica, da rota9ao de 

culturas, da complementaridade entre agricultura e pecuaria, em suma, pela 

ruptura com as tecnicas e as bases economicas do sistema ate aqui vigente 

parece pouco verossimil. Isso nao significa que a polui9ao seja a contraparti- 

da inevitavel da op9ao por basear a oferta agncola nas grandes unidades 

produtivas. Significa que estas unidades possuem uma imensa capacida- 

(14) Segundo a OCDE (1994, p. 21) existem hoje, nos paises capitalistas avan9ados, duas categorias 
de agricultores: "A primeira reune os numerosos agricultores que retiram uma grande partey sendo a 
quase-totalidade de suas receitas de fontes nao agricolas e representam uma parte relatwamente fraca da 
produgdo e da renda agricolas. Estes agricultores, confrontados a necessidades cada vez maiores em capital 
(impostas pela agricultura modema) transferiram o essencial de suas atividades para outros setores ou - 
quando [team na terra - obtem rendas relativamente baixas. Uma segunda categoria de agricultores reune 
as grandes unidades com vocagdo comerciat\ 

(15) Parece-me um pouco for9ada a ideia de SPIERTZ & VEREIJKEN (1994, p. 116) dois 
importantes pesquisadores do Centro de pesquisas em agrobiologia de Wageningen, Holanda 
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de de adapta9ao as exigencias sociais e economicas da integridade ambien- 

tal. Pesticidas melhor dirigidos a fmalidades especificas e de maior biode- 

gradabilidade, utilizagao de variedades mais resistentes a certas doer^as 

(ainda que de rendimento um pouco menor que as mais produtivas), desen- 

volvimento da engenharia genetica e, portanto, possibilidade de introduzir 

nas plantas formas de resistencia a certas doen9as e ataques, adapta9ao da 

fertiliza9ao sintetica as necessidades precisas das plantas (BONNY, 1993), 

modifica9ao do teor alimentar das ra96es com o objetivo de reduzir a carga 

de minerals despejada no ambiente, utiliza9ao da informatica que permite 

ao agricultor organizar sua atividade em fim9ao do conjunto da gleba em 

produ9ao e nao mais sob a otica do produto (WAHL & NICAUD, 1991), 

estas transforma96es sao inteiramente compativeis com o funcionamento 

das grandes unidades produtivas e seu emprego tende a se generalizar. 

A pesquisa agronomica recente tern procurado, antes de tudo, alterna- 

tivas que permitam que os sistemas produtivos altamente especializados 

reduzam seu impacto ambiental: sao tecnicas bastante sofisticadas, que 

exigem uma gestao muito precisa por parte do agricultor e, em muitos casos, 

importantes investimentoS. Na Holanda, um relatorio do ministerio da Agri- 

cultura previa a desapari9ao de um quarto dos agricultores ate o final do 

seculo em virtude de sua incapacidade em fazer investimentos de "natureza 

ambiental" (ALPHANDERY etalii, 1991, p. 34) 

O estudo prospectivo dos especialistas holandeses do Conselho Gien- 

tifico para a Politica Governamental preve uma sensivel redu9ao no consu- 

me de nitrogenio e de produtos fitossanitarios na agricultura europeia no 

ano de 2015. As estimativas deste trabalho baseiam-se em cenarios que 

levam em conta diferentes fontes de pressao social sobre a forma9ao da 

politica agncola. O interessante e que seja qual for a politica adotada no 

quadro dos cenarios propostos pelo estudo, o uso global de nitrogenio cai 

das 11 milhoes de toneladas anuais usadas hoje para um patamar situado 

entre 2 e 2,5 milhoes de toneladas, sem prejmzo sensivel da produ9ao. O 

consume de nitrogenio por hectare tambem tende a softer uma redu9ao 

importante (WWR, 1992, p. 92). Quanto aos produtos fitossanitarios, o estu- 

de que a linha de desenvolvimento agricola "orientada para o mercado mundia? enfatiza 
exclusivamente o lucro e julga que "os outros interesses e os outros valores da sociedade tem apenas um 
lugar secunddrio..} O que esta maneira de colocar as coisas escamoteia e que existe uma visao 
liberal da sustentabilidade e uma proposta dualista de sustentabilidade. 
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do preve uma reduce de 400 mil toneladas (de materia ativa) para um 

leque que vai de 10 a 80 mil toneladas, dependendo do tipo de politica 

adotada (WRR, 1992, p. 17-18). Aqui, igualmente, a queda no consume de 

produtos fitossanitarios por hectare deve ser muito significativa. 

A principal conclusao do estudo do WRR e uma smtese da otica 

dualistas de constru9ao da agricultura sustentavel: 

"Os resultados do presente relatorio oferecem ao menos pontos de 

referenda para o futuro de uma agricultura que se desenvolveria 

na Comunidade Europeia segundo um moddo duplo (grifos 

meus, R. A.). Primeiramente, uma agricultura altamenteprodu- 

tiva que satisfaz o grosso da demanda alimentar sobre uma 

pequena superftcie, com os melhores meios tecnicos. Para tanto, 

usam-se os mais avangados princtpios ecotecnologicos e recorre-se 

ao mdximo a ajuda bioldgica (gragas as especies persistentes, aos 

nutrientes vegetais, a luta bioldgica, as boas rotagdes, as produgdes 

de seguranga para reduzir ao mmimo as perdas de mi- 

ner ais...)...Em segundo lugar, uma agricultura muita extensiva 

pode ser praticada sobre uma grande superftcie, com eixo na gestdo 

da paisagem e das form as de agricultura que mantenham ou es- 

timulem os valores naturais e os valores paisagtsticos" (WRR, 

1992, p. 138) 

3.3. Nos Gastos Publicos, os Limites do Dualismo 

Portanto, e caricatural a ideia de que o pensamento liberal aplicado a 

agricultura resulta num desprezo dos problemas ambientais; tampouco e 

verdadeiro que ele simplesmente consagre a divisao entre superficies de 

reserva ambiental (as areas de nao-produ^ao, detidas pela massa de produto- 

res pluriativos de expressao economica reduzida ou mantidas como reservas 

de biosfera) e areas concentradas de polui^o, onde a produgao em larga 

escala vai significar fatalmente degrada9ao crescente. Ha boas indica96es de 

que a pesquisa agronomica contemporanea e capaz de reduzir significativa- 

mente os danos ambientais dos sistemas especializados em plantas de la- 

voura e ate das grandes concentra96es de animais. 
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O ponto de estrangulamento da proposta de dualizagao explicita do 

setor agricola nao esta exatamente nos danos ambientais que ele provoca. 

Tudo indica que este aspecto e contornavel. O problema maior e saber se e 

possivel, mesmo a esta minoria de 20% das unidades agricolas, que respon- 

dem por 80% da oferta, renunciar aos pesados subsidies que a agricultura 

europeia tem recebido ate hoje. 

Apesar da ideia de que e necessario "purificar" o mercado internacio- 

nal de produtos agricolas, deixa-lo ao sabor das sagradas leis da oferta e da 

procura, nao existe quem hoje na Europa proponha a pura e simples 

aboligao de qualquer tipo de sustentagao da renda agncola. O esque- 

ma hoje em vigor na Uniao Europeia preve uma redu^o significativa dos 

pre90S, compensada, porem, por ajudas diretas, calculados sobre a base da 

extensao de terra de cada um e com a obrigatoriedade de retirar da produ9ao 

(jachere em frances, set-aside em ingles) 15% de suas areas. O grupo de 

especialistas reunidos em torno de Sicco Mansholt preconiza igualmente 

menores pre90S, mas compensados por ajudas por hectare sem sequer a 

necessidade de colocar obrigatoriamente areas em pousio (DE VEER etalii, 

1993). O importante e que estas ajudas nao estao voltadas apenas para 

os agricultores em difieuldade, ou para garantir uma especie de renda 

minima de existencia. 

Neste sentido, e contestavel a ideia exposta na conclusao do trabalho 

do WRR (1992, p. 138) de que na segunda forma de agricultura citada acima 

(aquela praticada pelos 80% de agricultores responsaveis por 20% da oferta) 

e que os produtores 

"...necessitam de transferencias de rendas para compensar os v a lo- 

res naturais reclamadospela sociedade" 

Os primeiros resultados da reforma da PAG mostram que os gastos 

publicos com a nova politica nao se reduziram e que a estrutura de sua 

distribui9ao nao se alterou fundamentalmente com a passagem da sustenta- 

9ao aos produtos para a ajuda direta: eles continuam altamente concentrados 

no setor de cereais e entre os maiores produtores (GOLSON, 1994). 

✓ 
E que as ajudas diretas, tal como praticadas hoje e apoiadas pelas 

correntes liberais, nao sao a versao rural dos programas de renda mini- 

ma ou de renda de cidadania, mas uma condi9ao indispensavel para a" 
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integridade do aparato produtivo dos agricultores (MULLER, 1994) e so- 

bretudo dos maiores entre eles. Em 1993 ja houve situagoes em que estas 

ajudas ultrapassaram a casa da centena de milhares de dolares. Portanto, nao 

se trata simplesmente de ajudar agricultores que estao se reconvertendo 

para prestar ajuda a Comunidade em termos ambientais, mas de um subsi- 

dio que se dirige fundamentalmente ao aparato produtivo ja existente. 

O que caracteriza as propostas que assumem e pretendem desenvol- 

ver ainda mais a estrutura dual da agricultura europeia e que se continua a 

prever subsidies mesmo aqueles produtores que, supostamente, apresen- 

tam as melhores condi96es de entrar no jogo competitivo internacional. 

Mesmo que a produgao se concentre em apenas 20% dos agricultores hoje 

existentes, sera muito dificil reverter a tendencia a que o progresso da 

produtividade provoque safras superiores a capacidade de consume do mer- 

cado, exigindo, assim, a sustenta9ao publica da renda agncola. Todas as 

mudan9as tecnicas, sociais e economicas recentes (algumas das quais aqui 

comentadas) nao parecem capazes de reverter a tendencia historica de que a 

agricultura, dada inclusive sua estrutura altamente pulverizada e competiti- 

va, produza sempre acima do exigido pelo mercado. O importante e que 

a queda nos pre90S agncolas nao impede, imediatamente, a eleva9ao da 

produ9ao. Este e um dos aspectos mais dramaticos da situa9ao agricola da 

Comunidade ate hoje e que inclusive amea9a o proprio sucesso da reforma 

da PAG: a partir de um certo patamar de desenvolvimento tecnico, a produ- 

9ao agncola e pouco sensivel a uma queda nos pre90S. Primeiramente, 

porque pre90S menores podem induzir os agricultores a um uso mais racio- 

nal e economico de seus fatores e, portanto, a reduzirem seus custos. Alem 

disso, dado o peso, em suas despesas, dos custos fixos, os agricultores conti- 

nuam, no curto prazo, a produzir, a menos que a redu9ao nos pre9os nao 

cubra sequer seus custos variaveis (MARSH, 1993, p. 24). A experiencia da 

Comunidade Europeia mostra bem que, a partir de um certo nivel de 

(16) Sao importantcs, neste sentido, os trabalhos dc BOUSSARD (1987, 1992, 1994) que mostram, a 
partir de uma pcrspectiva neoclassica, que o abandono da sustenta9ao dos pre90S agncolas 
poderia levar um setor a uma flutua9ao da ofcrta amca9adora para o conjunto da sociedade: 
"pode-se esperarde maneira bast ante natural que a oferta agricola seja extremamente flutuante, e so bretudo, 
que os mecanismos de mercado sejam incapazes de regularizd-la" (BOUSSARD, 1992, p. 46). As 
polfticas de estabiliza9ao da renda sao, nesta perspectiva, uma condi9ao para um mmimo de 
garantia dc oferta agncola. 
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desenvolvimento, pregos agncolas em queda nao significam, necessaria- 
(\ 7) 

mente, o caminho certo para a redu^o das safras. 

Se isso e verdade, entao estamos diante de uma contradi9ao interna 

que o pensamento liberal dificilmente tem condi96es de resolver: o cordao 

sanitario colocado em volta da produ9ao agncola - para que ela corresponda 

a uma aloca9ao racional dos fatores guiada pelos seus pregos - esta contami- 

nado pelo fato de que a elevagao das safras tende a depreciar cada vez mais 

o valor da produgao, exigindo, entao, o complemento (que nao vem do 

mercado) correspondente a ajuda direta. A virtude do mercado, ao guiar os 

destines da produ9ao, e maculada pelo vicio do produtor que nao pode viver 

exclusivamente da renda que a agricultura Ihe propicia. 

Neste sentido, por mais que a dualiza9ao explicita da agricultura pos- 

sa ser um caminho para a redu9ao dos danos ambientais do modelo atual, e 

muito incerta sua capacidade para atingir os dois principais objetivos daque- 

les que a defendem: a redugao das safras agncolas e a emancipagao do setor 

agncola relativamente aos pesados subsidies de que depende ate hoje. O 

principal risco contido na proposta de dualizagao explicita e que os gastos 

publicos, em nome da eficiencia e da pureza do funcionamento do organis- 

mo economico, concentrem-se cada vez mais entre os maiores agricultores. 

Pior: que o dinheiro das subvengoes, ao inves de se dirigir a finalidades 

reconhecidas como de utilidade social, continue concentrado numa fun9ao 

cada vez mais contestada, que e a de bancar aumentos produtivos cada vez 

menos necessarios para a vida coletiva. 

Ao mesmo tempo - e o que sublinham as correntes que preconizam 

formas variadas de distribuigao dos direitos de produzir (e dos fundos publi- 

cos de sustenta9ao do setor) - o caminho dualista nao se propoe a desenvol- 

ver importantes reservas de produ9ao e produtividade que, sobre a base de 

um modelo menos intensive, poderiam representar um caminho para com- 

patibilizar as necessidades da oferta agncola com o desenvolvimento da vida 

social no campo e com a integridade de seu meio ambiente. 

(17) Sao algumas das dimensoes do fenomeno que COCHRANE (1979) batizou de treadmill, que 
VEIGA (1991) utilizou em seu estudo historico e de que me servi tambem no capitulo VIII de 
ABRAMOVAY (1992). 
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4. Gonclusdes 

Os problemas ambientais em meio rural so come9aram a ser conside- 

rados seriamente, na Uniao Europeia, a partir de meados da decada de 1980. 

For mais importantes que tenham sido as denuncias com rela^o aos efeitos 

nefastos da intensificagao acelerada, foi somente quando se tornou pratica- 

mente impossivel a gestao do crescimento dos excedentes agncolas e dos 

gastos com sua sustenta9ao que os problemas ambientais passaram a ser 

levados em conta pela politica agncola. Neste sentido, as diferen9as entre as 

varias concep96es a respeito da sustentabilidade na agricultura estarao mui- 

to mais na maneira como, em cada caso, se concebe o controle da oferta do 

que nos aspectos propriamente agronomicos de cada uma. 

Paralelamente a explosao das safras e dos gastos com sua sustenta9ao, 

o lugar dos agricultores no espa90 rural sofre altera9oes radicals: minoria na 

sociedade ha muito tempo, os agricultores sao hoje minoria no proprio 

campo. Alem disso, a estrutura social encontra-se altamente polarizada entre 

um grupo relativamente restrito, que responde pelo essencial da oferta e a 

grande massa com expressao economica pouco significativa. A proposta dos 

liberais e a de levar a dualiza9ao, hoje existente, ao seu paroxismo. As 

fun96es produtivas devem ser concentradas entre as maos dos maiores pro- 

dutores, aqueles capazes de promover uma aloca9ao racional dos recursos 

existentes e, por ai, de produzir com custos menores e danos ambientais 

consideravelmente reduzidos. Quanto aos outros, eles seriam objeto de poli- 

ticas de desenvolvimento rural onde a produ9ao de sen^os de natureza 

ambiental teria um papel decisivo. 

O principal problema desta visao nao e propriamente ambiental: e 

bastante provavel que a pesquisa agronomica consiga resolver a maior parte 

dos problemas ambientais hoje provocados pelas unidades produtivas alta- 

mente especializadas. O problema e social, economico e politico. Nada 

indica que, mesmo concentrada entre os maiores produtores, a produ9ao 

agncola podera dispensar o apoio estatal na sustenta9ao da renda. Torna-se 

assim, em grande parte, uma obra de fic9ao a ideia de que a dualiza9ao social 

e uma premissa para o predommio da pura logica economica e da decisao 

espontanea do mercado em torno da aloca9ao dos fatores. A crise atual vem 

fundamentalmente do conflito entre o valor cada vez menor que, para a 

sociedade, tern a produ9ao agncola em confronto com os custos que a sus- 
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tenta^ao desta produce pouco valorizada implica. A fragilidade da posi9ao 

liberal esta em que ela supoe gastos publicos voltados exatamente para o 

setor que ela pretende libertar da esfera estatal. 

A medida que a manuter^ao do tecido social e produtivo do meio 

rural exige que a ele se consagrem gastos publicos, as propostas alternativas, 

do ponto de vista liberal, ganham audiencia e credibilidade. Quais sao estas 

propostas e de que maneira elas pretendem atingir a sustentabilidade e o 

que sera visto num proximo artigo. 
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