
Revisitando a forma~iio
economica do Piaui

"Os projetos de irrigafiio
vieram a reboque da politica
regional de irrigafiio, pois 0

Piaui, na verdade nunca
formulou nenhuma politica

coerente de irrigafiio. As
area potencialmente

irrigaveis chegam, de acordo
com levantamentos

preliminares,
a cerca de 438.450 ha.

No entanto, quase a
totalidade desses recursos
encontram-se em estado
bruto, niio passam de

15.000 ha,
as areas irrigadas,

considerando-se que 2/3 siio
de iniciativa privada e,

grande parte,
em irrigafiio em varzeas."

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



de subsistencia; e a agricultura prati-
cada nas fazendas, desde 0 inicio do
seculo XIX, era de forma dominante
voltada para satisfazer as necessida-
des do mercado interno. 0 criat6rio
piauiense caracterizou-se por possuir
dois tipos de unidades produtivas: a
fazenda particular e a fazenda publica.

As propriedades publicas tiveram
origem no legado do sertanista
Domingos Afonso Mafrense a
Companhia de Jesus, em 1711, que as
administrou ate 1760, quando foram
confiscadas pela Coroa Portuguesa
e, sob nova administratyao foram
denominadas Fazendas do Real Fisco.
Com a independencia do Brasil, em
1822, ficaram sob administratyao do
Imperio como Fazendas Nacionais ou
Fazendas da Natyao.

o pastoreio nas fazendas privadas
e publicas apresentava diferentyas
significativas quanto a produtyao e
comercializatyao. Nas propriedades
publicas estruturou-se uma produtyao
escravista rigidamente organizada,
com utilizatyao dominante e sistemica
do trabalhador escravizado. Os afro-
descendentes eram responsaveis por
todos os servityosda atividade: monta-
gem e conservatyao da infra-estrutura,
manejo do gada nos campos e curral,
e transporte do gada para feiras. As
propriedades particulares, sobretudo as
maiores, utilizavam 0 trabalho escravo
de forma dominante apenas nas tarefas
consideradas mais pesadas,como na
criatyaoe manutentyaoda infra-estrutu-
ra requerida pela pecuaria. No manejo
do gado nos campos e currais predo-
minava 0 trabalho livre com relaty6es
de trabalho nao assalariadas, 0
chamado "sistema de quarta ".

A indicatyaodo carater subordinado
e aleat6rio do trabalho escravo
na atividade pastoril das fazendas
particulares forjou uma compreensao
generalizada para 0 conjunto das
fazendas no· Piaui. Baseada nas
condity6es de produtyao do pastoreio -
criat6rio extensivo - a historiografia
tradicional sustentou a tese de redu-
zida utilizatyao do trabalho escravo na
pecuaria, bem como a tese de beni-
gnidade do escravismo piauiense. Tese
impulsionada pela presentya na econo-
mia de unidades produtoras publicas,
que, vistas sob 0 prisma ideol6gico do
presente, saD apontadas como ver-
dadeiros oasis de bem-estar para os
trabalhadores escravizados na dura
realidade escravista brasileira. Atem
disso, ao restringir a questao ao tipo de
trabalhador e suas utilizaty6es,a mesma
historiografia, retirou do debate as
contradity6es socia is que envolvem 0
trabalho escravo e 0 trabalho livre nas
unidades produtivas; mais ainda, in-
viabilizou a perceptyao do processo de
acumulatyao de riquezas por parte dos
fazendeiros e administratyao publica
resultante da exploratyaodo trabalho.

A comercializatyaodo gada das pro-
priedades publicas foi constante, e ate

1872, realizada diretamente com
comerciantes da Bahia. Na decada de
vinte, os compradores passaram a
arrematar os bois de era na cidade de
Oeiras e eram, eles, os responsaveis
pelo transporte. Antes, 0 gada era
entregue em Salvador por tropeiros con-
dutores indicados pelas autoridades-
governamentais e autorizados a .nego-
ciar 0 gada na feira. Em media
negociava-se 4 mil bois por ano,
estimativa que se mantem constante
entre 1770 e 1872.

A comercializatyao da produtyao das
fazendas particulares, ate 0 final dos
Setecentos, acompanhou a demanda
dos chamados "ciclos", assim voltou-se
inicialmente para 0 Nordeste e
posteriormente para Minas Gerais,
periodo coracterizado pela historio-
grafia como de participatyao ativa no
comercio de carne. Entretanto, no
denominado periodo de "decadencia ",
seculo XIX, as fazendas particulares
continuaram exportando sua produtyao,
sobretudo para 0 mercado nordestino,
especialmente Maranhao, Pernambuco
e Bahia. Os dizimos, impostos,
continuaram sendo pagos para os
cofrespublicos do Estado. Em 1861, por
exemplo, a Fazenda Sao Tome, nas
cercanias de Oeiras, remeteu para 0
Maranhao 2.400 bois de era. No ana
anterior, tinham sido vendidos animais
para a Bahia. Fontes apontam outras
remessas, de outras fazendas de Oeiras,
Valentya,Piaracuruca e Parnaiba, para
Pernambuco e Bahia.

USerum economista
estudioso das

"pequenas coisas ",
baseando-se em fontes

documentais, e um
caminho seguro
para uma malor

compreenstio
do passado e das
raizes de nossa
sociedade. "

As propriedades particulares ainda
descobriram novos mercados, volta-
ram-se para 0 abastecimento de vilas
do Estado, inclusive a Nova Capital.
o mercado interno ja era uma fonte
de rendimentos para outros produtos
das fazendas, e passou a ser sistema-
ticamente abastecido com carne. A
dieta alimentar, de ricos e pobres, nas
fazendas ou vilas, baseava-se fun-
damentalmente na farinha e carne
bovina, verde ou seca.Um aglomerado
populacional com cerca de 300 pes-
soas consumia em media 800 reses por
ano, ou duas matalotagens por dia.

Diante do limitado, porem crescente
mercado, realizava-se rodizios de
fornecimento, quase sempre, a cada
quinze dias uma fazenda ficava
responsavel pelo abastecimento. t. certo
que 0 fluxo de gada e de rendimentos
sofreram uma queda quando as
fazendas particulares diminuiram suas
remessas de tropas para os mercados
regionais, dado a concorrencia de
outros centos produtores. Contudo, e
exagerada e sem respaldo documental
a aJirmatyao de que 0 pastoreio se
transformou em atividade de carater
de subsistencia. As fazendas conti-
nuaram produzindo gado como sempre
produziram, comercializando a produ-
tyao e auferindo rendimentos.

A agricultura pode ser, com
segurantya, caracterizada como de sub-
sistencia ate primeira metade dos
Oitocentos.O incentivo a produtyao de
cereais visava a diversificatyao da dieta
alimentar para diminuir as matalo-
tagens nas fazendas, 0 que significa
reduzir 0 numero de rezes abatidas para
consumo. Inicialmente plantava-se,
sobretudo, feijao e milho. Com 0 passar
dos anos, estimulou-se 0 cultivo de
mandioca, algodao, cana-de-atyucar e
fumo. Na lavoura praticada nas
fazendas, publicas e privadas, a
mandioca foi 0 plantio de maior im-
portancia, por potencializar a existencia
de uma rede de integratyao socio-
econbmica em decorrencia do processo
de fabricatyao de farinha.O mercado
para a comercializatyao da farinha
era relativamente amplo, considerando-
se a estrutura populacional.

Originou-se uma malha de distri-
buityao do produto que,embora
dependente das passadas dos animais,
conseguia suprir as mais distantes
fazendas, povoados e vilas. 0 comercio
interno de generos, entre eles a Jarinha,
era regular e expressivo, 0 que incenti-
YOU a Camara de Vereadores de Oeiras,
em 1850, a regulamentar posturas para
a comercializatyiio na Casa de Feiras
ou mercado. Para a Casa, eram regu-
larmente enviadas tropas com farinha
de diferentes Jazendas e negociantes.
Em 1770, as fazendas publicas ja
forneciam farinha para a Vila. Em
1845,0 departamento de Nazare (as
propriedades eram administrativamente
divididas em departamentos ou Ins-
petyao,Nazare, Piaui e Caninde) enviou
em uma unica entrega, considerada
"Ultima condutyao" de um total de
quatro, cerca de 54 alqueires (1.620
quilos). As unidades produtivas, as
fazendas, potencializaram um processo
de acumulatyao de riquezas capaz de
estruturar a vida urbana e engendrar
a formatyao de um mercado interno
articulado. Somados ao interesse de
administratyao politica, os rendimentos
provenientes da pecuaria incentivaram
o processo de urbanizatyao.Muitas vilas
surgiram e cresceram em funtyiio de
construty6esresidenciais de fazendeiros.
Na nova Capital, Teresina,por exemplo,



"A elite fazendeira
atrasada associada

a elite administrativa
predadora

contentaram-se
socialmente em

manter os privilegios
assentados no
poder da terra

e poder
de decis6es. "

foi fundamental 0 apoio dos proprie-
turios rurais na ediJicar;ao e financia-
mento (maitas doar;i5es) de casas
particu/ares e predios publicos. E,
sobretudo, nestes aglomerados, e por
con/a do dinheiro dos fazendeiros, que
se esbor;a e se estrutura "a vocar;ao"
da economia piauiense: 0 comercio e os
servir;os. Portanto, a elite rural finan-
ciou diretamente a diversificar;ao da
economia.

Nas maiores vilas, a necessidade de
comercia/izar;ao de produtos primdrios
evo/uiu rapidamente para 0 de bens
mais elaborados e caros. Produlos que
por fa/ta de produr;ao interna passaram
a ser adquiridos fora do Estado, mui-
tos no exterior, fazendo forta/ecer a
categoria negociante e proliferar casas
comerciais. Para/elo, cresceram 0
numero de repartir;i5es publicas e 0
de traba/hadores disponibilizados
para os servir;os requeridos pelo status
dos fazendeiros, comerciantes, admi-
nistradores e funciondrios pllb/icos.
Estrlllura-se, portanto, um mercado de
traba/ho formado por traba/hadores
dependentes, escravizados ou livres,
para servir aos dOllos do dinheiro e
aos donos do poder com a mesma
subserviencia e disciplina requeridas
nas fazendas.

A eli/e fazelldeira atrasada asso-
ciada a elite admillistraIiva predadora
colltentaram-se socia/mente em manter
os privih:gios assent ados no poder da
terra e poder de decisi5es. Nao illveSli-
ram e boicotaram as iniciativas de
investimento na produ(,;iio de bellS que
necessariamente dependiam de esforr;os
indus/ria is. /:;stas elites op/aram pelo
tempo pre-capita/ista para viver, e
/egaram 0 estilo de vida ao /;;stado.

Nos praximos Ililmeros do lofOMl1B
EaIiiJico trato com mais vagar da hista-
ria economica piauiensc, comer;ando
pe/o proccsso produtivo da pecuuria
escravista •
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CELSO FURTADO E A ANALISE DA
CONSTRUCAO INTERROMPIDA

A obra de Celso Furtado, assim como
os trabalhos de Caio Prado Junior e
Florestan Fernandes, tern como objetivo
realizar uma renexao sobre a problema-
tica do desenvolvimento capitalista
brasileiro. Para esses autores, a preo-
cupa<;ao com 0 desenvolvimento capi-
talista brasileiro diz respeito ao estudo
do processo de constitui<;ao de uma
economia nacional relativamente auto-
noma. Embora utilizando metodos de
analise distintos e estudando periodos
diferentes da nossa hist6ria, todos os
tres estudiosos iraQ chegar a constata<;ao
de que 0 Brasil enfrenta urn momenta
decisivo na sua constitui<;ao como na<;ao.

Celso Furtado pensa a prohlematica
do desenvolvimento como decorrentes
de mudan<;as qualitativas na divisao
tecnica do trabalho e de modifica<;6es
qualitativas e quantitativas na riqueza
social. Nessa 6tica, Furtado vc 0 de-
senvolvimento como processos sociais
em que a assimila<;ao de novas tecnicas
e 0 consequente aumento de produti-
vidade conduz a melhoria do hem-estar
de uma popula<;ao com crescente
homogeneiza<;ao social.

De acordo com Furtado, no processo
de constru<;ao da na<;ao brasileira se faz
necessario superar nossa dependencia
cullural, economica e tecnol6gica. Este
falo se deve a inser<;ao subordinada de
nossa civiliza<;ao no sistema capilalisla
mundial como produto da acumula<;ao
mercantil porluguesa. Desse modo, 0
desenvolvimenlo economico brasileiro
deve ser urn processo no qual a socie-
dade subordine a economia aos seus
ohjelivos, tendo 0 controle dos meios e
fins a alingir.

Na obra Forma<;ao Economica do
Brasil, Furtado apresenla como se
processou de milagre em milagre a
forma<;ao desse pais chamado Srasi I.
Demonslra lambem como a sociedade e
a economia hrasileira foi produto da
empresa colonial integrada ao sistema
economico europeu objetivando viabili-
zar a acumula<;ao primiliva do capital.

Em obras posteriores Celso Furtado
procura explicar a existencia de urn
processo de constitui<;ao e de forma<;ao
economica do Brasil ate 1930, e como
esse processo foi interrompido e/ou
paralisado. Dito de outra mane ira,
Furtado procura explicar na forma<;ao
economica do Brasil, as circunstancias
externas e internas que levaram nosso
pais a crescer e se modernizar sem
enfrentar dilemas hist6ricos, sem resolver
seus problemas, e como agora termos
que enfrentar essas quest6es.

A conslru<;ao de urn sistema econ6-
mico nacional-Na(,:3o, se da para Fur-
tado por urn processo adaptativo que:

1) realize a constru<;ao territorial e
sociocultural da unidadc nacional;

2) fortale<;a os centros internos
economicos de decisao e 0 comando do
excedente, e

3) construa uma base nacional,
reciclando as formas de dependencia.
Todavia, 0 Brasil em virtude da sua
heterogeneidade econom ica, social e
cultural apresenta limita<;6es a esse
processo, acarretando graves dese-
quilibrios sociais e regionais.

Segundo Furtado, 0 peso da heran<;a
colonial e fundamental para entender-
mos a nossa dimensao continental, 0
desenvolvimenLO da heterogeneidade
social e cultural, como tambem 0 carater
atavico da economia nordestina. 1\
genese do nosso subdesenvolvimento
esta ligada a difusao desigual dos frutos
do progresso tecnico decorrente da
revolu<;ao industrial concentrada em
certas areas, enquanlo 0 Brasil, ao longo
desse periodo, encontrava-se passando
por urn hiato produtivo entre 0 cicio do
Duro e 0 cicio do cafe (1775-1850), ou
seja, 0 Brasil ao longo deste periodo
tern uma inser<;ao irrelevante no sistema
capitalista mundial no momenta inicial
de difusao do Fordismo. Qutro ponto
que deve ser enfatizado diz respeito ao
carater ultra-el itista e dependenle da
economia cafeeira prejudicando 0 apa-
recimento de uma burguesia nacional.

1\ revolu<;ao industrial concentrou em
alguns paises a especializa<;flO na
produ<;ao de manufaturas, ficando os
demais paises produzindo produtos
agricolas e materias-primas deslinadas
11 exporta<;iio, formando 0 que Raul
Prebisch classificou de sistema "centro-
peri feria".

Nesse contexto, 0 suhdesenvolvimento
brasileiro decorre do processo de
moderniza<;iio, que aliou a difusao de
valores e a consequente adoc;iio de
padr6es de consumo imitativo de
sociedades com nivel de riqueza muito
elevados, a exislcncia de urn sistema
produtivo que apresenta segmentos
operando com niveis tecnol6gicos
distintos, isto e, urn setor moderno li-
gada 11 expona<;ao e setor alrasado
produzindo para 0 mercado interno.

Como se nota, para Celso Furtado 0
desenvolvimento e 0 subdescnvolvimento
fazem parte de urn mesmo processo
hist6rico, em que a idei'a de depen-
dcncia c parte integranle dessa 16gica.
Para Furtado 0 subdesenvolvimenlo,
por conseguinte, e uma conforma<;iio
estrutural produzida pela forma como
se propagou 0 progresso lecnol6gico
no plano internacional.

No Brasil, a produ<;ao de produtos
agricolas de cxportac;iio nesse periodo


