
NOTAS SOERE

No artigo anterior falamos dos ciclos
econ6micos que marcaram a evolu«ao
do setor rural piauiense. 0 presente
artigo objetiva apresentar uma anal ise
sucinta do periodo correspondente aos
meados dos anos 70 ate ao final dos
anos 90.

Nos anos 70 afirmou-se na agricul-
tura brasileira 0 cbamado "complexo
agro-industrial" (CAI), que pode ser
definido como a integra«ao da agricul-
tura com a industria voltada para a
produ«ao de insumos e maquinas e a
industria processadora de produtos
agropecuarios, assim como os servi«os
e 0 comercio. Esse padrao estendeu-se
por to do 0 pais, embora de modo
desigual, em que muitas unidndes
agricolas ficam de fora, sobretudo em
regi6es pouco desenvolvidas.No Piaui,
pOT exemplo, mais de 85% das un ida-
des produtivas ainda nao se inseriram
no processo e, por isso, continuam
atuando com tecnicas rudimentares,
sem acesso a credito e com baixa
participa«ao no mercado.

Esse processo representou uma forte
moderniza«ao da agricuitura brasileira,
sobretudo nas regioes mais desenvolvidas.
As regioes mais pobres se inserem de
modo marginal e sofreram grandes
perdas na - participa«ao do mercado
nacional, inclusive perdendo mercados
para novas regioes, como 0 centro-
oeste, por exemplo. A caracteristica
principal foi 0 aumento de importancia
produtiva das unidades modernizadas
e de produtos considerados nobres
como soja, cana-de-a«ucar, cafe, cacau,
laranja, milho, trigo, bovinos, leite de
vaca, etc.

o Piaui se insere nesse processo
atraves de programas governamentais
implementados a partir dos anos 70.
Em 1974, foi implementado 0
POLONORDESTE com cerca de cinco
(5) PDRls (Programa de Desenvolvi-
mento Rurallntegrado), atingindo 0 Delta
do Parnaiba, Vale do Gurgueia, Vale do
Fidalgo e as Fazendas Estaduais. Os
gastos se concentraram em estradas
vicinais, eletrifica«ao rural, assistencia
tecnica, patrulhas motomecanizadas,
armazens, equipamentos de saude e
educa«ao, etc.

No inieio dos anos 80, foi lan«ado
o PDRI do Vale do Parnaiba como
uma extensao do PDRI do Delta do
Parnaiba. Tinha como alvo beneficiar
cerca de 28 municipios da regiao mais
populosa do Estado. 0 PDRI contava
com 0 apoio financeiro do BIRD (Banco
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Mundial) e tinha como estrategia
basica possibil itar acesso a terra a
produtores nao-proprietarios atraves do
componente fundiario que comprava
e distribuia terras a produtores pre-
selecionados. Pretendia aplicar um
montanle aproximado de 100 milh6es de
d61ares nos primeiros cinco anos de
atua«ao.

Esses programas possuiam compo-
nentes altamente modernizantes, pois
oferereciam credito, terras, assistencia
tecnica, incentivavam 0 uso de insumos
modern os na agricultura e avan«avam
na cria«ao de vias de transportes
para inserir no mercado os produtores
beneficiados. Porem, apesar de apre-
sentarem como objetivo beneficiar
pequenos produtores, adotavam crite-
rios que excluiam a massa mais pobre
de famflias rurais, ilquelas sem terras
e/ou com posse de terras abaixo de 5
ha, que, em algumas regi6es chegavam
a mais de 70% das famfl ias. I\lem
disso, como as principais obras ocorriam
em propriedades privadas, os maiores
beneficiarios foram os grandes
proprietarios de terras, ate mesmo por
causa de seu poder de influencia na
hora de distribuir os recursos e definir
os beneficiarios.

A partir de 1987 foi implantado 0
PAPP(Programa de apoio ao Pequeno
Produtor), 0 qual visava corrigir
distor«oes dos programas anteriores
atraves da filosofia dos projetos
comunitarios com componentes de
investimentos integrados. Porem, os
recursos aplicados eram insuficientes
e sua aplicac,;ao esteve hem abaixo
das metas estabelecidas. 0 program a
nao funcionou de forma sincronizada,
em termos de aplicac,;ao de seus com-
ponentes, e muito menos na dose
desejada, alem de influencias negativas
de clites localizadas e de sindicatos
rurais.

Os projetos de irriga«ao vieram a
reboque da politica regional de
irriga«ao, pois 0 Piaui, na verdade
nunca formulou nenhuma politica
coerente de irriga«ao. As areas
potencial mente irrigaveis chegam, de
acordo com levantamentos prelimina-
res, a cerca de 438.450 ha. No entanto,
quase a totalidade desses recursos
encontram-se em estado bruto, nao
passam de 15.000 ha, as areas irriga-
das, considerando-se que 2/3 sao de
iniciativa privada e, grande parte, em
irriga«ao em varzeas. Esses projetos
pouco avanc,;aram por falta de uma
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politica estadual mais consistente e de
longo prazo. Foram cerca de 1.093
projetos implantados do Pr6- varzeas
entre 1981/88, abrangendo 17.529 ha.
Outros tantos foram tentados no ambito
do POLONORDESTE, mas a maioria
fracassou, beneficiando apenas forne-
cedores de equipamentos e outros
intermediarios.

Durante 0 periodo de 1971 a 1984
foram implantados 70 projetos agro-
pecuarios dentro do Finor-Agropecuario.
Foram 50 projetos para pecuaria de
corte, em sua maior parte, e os demais
na area agricola. Estes projetos se
espalharam por 32 municfpios, con-
centrando-se no centro-sui do Estado,
sobreludo nos municfpios de Canto do
Buriti (10), Ribeiro Gon«alves (9),
Jerumenha (6), Uru«ui (5), Pio IX (5).
Os demais municfpios receberam no ma-
ximo tres projetos, sendo seus cfeitos
menos importantes que nos municfpios
citados. Pode-se acrescentar a estes
projetos, os de financiamentos para
projetos de reflorestamento no ambito
do IBDF (Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento Florestal).

Embora 0 potencial transformador
desses projetos seja grande, princi-
pal mente os efeitos na produ«ao e no de
emprego, no Piaui esses efeitos foram
pouco significativos. I\s causas sao
variadas:
(1) insuficiencia de recursos para 0 bom

desempenho dos projetos devido a
pulveriza«ao de recursos;
(2) desvio de recursos dos projetos para

outras atividades . No Piaui, os projetos,
em sua maior parte, nunca chegaram a
se constituir em empresas modern as
devido a problemas de ma aplica«ao de
recursos, desvios de recursos e outros
problemas ligados a falta de um
mercado de trabalho dinamico, distancia
dos mercados consumidores, baixa
fertilidade das terras, produtores com
baixos conhecimentos tecnol6gicos e
ausencia de um projeto de desen-
volvimento integrando os varios setores
econ6micos.

As repercuss6es foram marcantes na
estrutura econ6mica do Estado. Um
importante efeito foi 0 impulso na
utiliza«ao de areas com lavouras per-
manentes, ressaltando as lavouras de
caju. Assim, as areas de lavouras
cresceram a tax as hem superiores as
lavouras temporarias. Pode-se atribuir a
esses projetos 0 grande cresci men to na
util izac,;ao de trabal hadores em regime
temporario, os quais aumentaram, nos
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A historiografia piauiense pouco
tem avanl;ado nas antilises sobre a
for~ar;ao economica do Piaui. Ainda
se reproduz a tese dos"ciclos economi-
cos", difundida por textos cltissicos da
historia economica do Brasil, para
apresentar a entao nascente economia
do Estado e justificar 0 seu atraso
frente outras regioes. Tal tese de inter-
pretar;ao da formar;ao da economia
brasileira instituiu legados historio-
grtificos que comprometem, e muito, a
compreensao de economias regionais
que, segundo os defensores, se mo:'>tra-
ram pouco inseridas, ou inseridas
periodicamente, no contexto geral de
acumular;ao.

A concepr;aometodologica dos ciclos
tem em FormaftioEconomica doBrasil
de Celso Furtado, salvo engano, sua
principal fonte de divulgafao e in-
fluencia nas gerafoes de escritos. A
fonte se constitui como referencia de
qualidade inquestiontivel, contudo, a
tese potencializou 0 surgimento em es-
tudos regionalizados de explicafoes do
processo economico que tendem a
apresentar as economias como pro-
pulsoras de desenvolvimento apenas
quando se constituem enquanto" cicio ".
Assim, as atividades economicas ciclicas,
apresentadas como dominantes e
voltadas para 0 mercado adquirem
status de dinamicas. Segundo estas
explicafoes, passado 0 periodo de
inserfao, como resultado da "perda de
mercado", surge a fase de decadencia,
onde as atividades entram em processo
de involufao ao ponto de transforma-
rem-se em economias de subsistencia.

No Piaui, estudos mostram a
agropecutiria como base economica
dominante na Historia do Estado.
Segundo as antilises, a pecutiria,
atividade ciclica, predominante entre
os seculos XVII e XIX, apresentou sua
fase dinlimica e de decadbicia. No
primeiro momento, ate inicio dos
Dezenove, as unidades produtivas, as
fazendas, encontravam-se integradas
ao mercado, participando ativamente
do comercio de gada bovino no Nordeste
e Minas Gerais.

Neste contexto, a excefao do cultivo
de algodao, a agricultura praticada
era a de subsistencia, voltada para
satisfazer as limitadas necessidades das
fazendas e de seus minguados traba-
lhadores. No periodo de decadencia, a

---------------- pecutiria se transforma, tambem, em
atividade de cartiter de subsistencia, 0
que significou para a economia es-
tagnafao, pobreza e isolamento socio-
economico. Nesta perspectiva, cessam 0

anos 80, em termos de nlimero e em
meses de contrata<;iio, os maiores indices
de utiliza<;iio foram registrados nos
municipios de maior incidencia de
projetos.

A pecuaria e a atividade que mais
cresce no setor desde meados dos anos
70. Com ela crescem tambem as areas
de lavouras temporarias, pois a forma<;iio
de novos pastos era real izado,
preferencialmente, atraves do trabalho
de familias niio-proprietarias de terras
que recebiam pequenas parcel as de
terras nas gran des propriedades com a
obriga<;iio, ap6s algum tempo, de
entrega-Ias com pastos formados.

Uma outra repercussiio provocada
pelos projetos implementados e a forte
concentra<;iio da terra que os mesmos
provocam. Isso, fica muito claro quando
se compara indicadores de distribui<;iio
de terras entre municipios que rece-
beram projetos com municipios que
niio receberam. Alem do mais, esses
projetos aceleraram 0 f1uxo migrat6rio
rural-urbano no periodo, levando a uma
queda da popula<;iio rural em termos
absolutos, durante as duas liltimas
decadas

Durante 0 periodo analisado a peque-
na produ<;iio de subsistencia perde
importancia relativa em rela<;iio a
produ<;iio agropecuaria. 0 valor da
produ<;iio agropecuaria pendeu forte-
mente a favor das unidades produtivas
mais capitalizadas e melhor inseridas
no mercado, embora a participa<;iio em
termos nlimero de estabelecimentos niio
ultrapasse os 12%.
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comercio com diferentes mercados,
desaparecem as rendas monettirias e
regride 0 jti atrasado processo produti-
yo. 0 Piaui permaneceu assim ate que
um outro ciclo surgiu como redenfao
da economia no inicio do seculo XX: 0
extrativismo.

Na historiografia piauiense, 0 histo-
riador Odilon Nunes e 0 economista
Raimundo Nonato M. de Santana
fizeram surgir, de forma articulada em
discurso cientifico, esta visao da
formafao economica do Estado que se
reproduz em textos consagrados pelo
uso corrente em referencias biblio-
grtificas como,por exemplo, Piaut:
evoluftio, realidade e desenvolvimento
elaborado por uma equipe de tecnicos
da Fundafiio CEPRO. Odilon Nunes,
por exemplo, fortemente influenciado
pela concepfao dos ciclos para explicar
o conjunto da economia, acabou por
submeter a sua extensa e exaustiva
pesquisa a determinafao teorica. A
reprodufao de seu pensamento, como
em Piaut: evoluftiO... e em outros textos,
dti-se nao so pelo valor de sua pes-
quisa, mas sobretudo pela falta de
disposifiio dos autores em escrever
fundamentados em pesquisa que nao
seja a bibliogrtifica. A historia econo-
mica do Piaui caracteriza-se, no geral,
como uma produfiio de gabinetes, onde
poucos autores realizaram pesquisas
em fontes documentais e arquivos

A concepfao metodologica, e
ideologica, dos ciclos economicos nos
ajuda a compreender 0 processo geral
de acumulafao do Brasil. Entretanto,
toma-se limitada quando nos voltamos
para 0 estudo das economias regionais
e seus diferentes processos internos
de acumulafao. A transferencia da
antilise do geral para 0 particular
como forma de desvelar a formafiio
social, resultou em abordagens que
deixam de perceber os movimentos e
avanfos intemos das economias, bem
como as contradifoes sociais. Voltar-se
para 0 particular, no Piaui, parece
ser uma resistencia de nossos econo-
mistas, como se a antilise trouxesse em
si desvalor aopensamento e a produfiio.

Ser um economista estudioso das
"pequenas coisas ", baseando-se em
fontes documentais, no nosso caso, e
um caminho segura para uma maior
compreensiio do passado e das raizes
de nossa sociedade. Fontes disponiveis
no Arquivo Publico do Estado do Piaut
revelam que, ao contrtirio do que
comumente se afirma, a pecutiria nao
passou 'por urnprocesso de isolamento,
muito menos adquiriu caracteristicas


