
"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 •

• S.I,mar OI,UtlNl L,m. e !,rolessor do Deparll1mefllo
de C;conom;a!VFPI. DOl/lOr em H;Slur;a pell/
PVCRS.

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



No Br.asil, a produ<;iio de produtos
agrfcolas de exporta<;iio nesse periodo
estava centrada no cafe.Foi essa
economia cafeeira que criou condi<;6es
e os requisitos tecnicos, substrato social
(base empresarial) e a infra-estrutura
economica que deram a base para 0
nosso proce~;so de industrializa<;iio.

A transfo'rma<;iio de uma economia
primario-ex portadora em economia
industrial ocorreu em sua primeira fase
entre 1929-1' 945, quando a crise da
divisiio internacional do trabalho abre
urn campo de oportunidade para indus-
trial iza<;iio das economias perifericas.
Esse processo chamado de substitui<;iio
de importa<;oe:s se iniciou pelas indus-
trias mais simples e com pouca exi-
gencia de tecnologia e capital.

A segunda fase desse processo
compreendeu 0 lPerfodo de 1945 a 1973.
A reorganiza<;iio da divisiio internacional
do trabalho sob a hegemonia dos EUA
provocou a internacional iza<;iio dos
mercados. 0 Brasil durante 0 Governo
JK implementou 0 Plano de Metas e
estimulou a entrada do capital interna-
cional e das empresas multinacional,
subordinadas ao interesse do nosso
desenvolvimento. Diretriz que logo sera
pouco a pouco abandonada.

A terceira fase que se iniciou em
1973 representou a crise do modelo
brasileiro de substitui<;iio de importa-
<;oes. A implanta<;iio do II PND "Plano
Nacional de Desenvolvimento" significou
o ultimo suspiro da industrializa<;iio
brasileira.

o processo de industrializa<;iio que
contribuira de forma decisiva para a
forma<;iio do nosso pais como na<;iio,
articulando em urn sistema, economicas
regioes que antes se vinculavam predo-
minantemente com 0 exterior, sofreu
uma paralisia dos centros internos de
decisiio e do Estado nacional com a
crise da divida externa.

Segundo Furtado, durante grande par-
te do processo de industrializa<;iio e
ate por volta de 1983,0 Brasil conseguiu
avan<;ar no processo de consolida<;iio
da forma<;iio nacional. As tax as de
crescimento, a nossa constitui<;iio espa-
cial, a nossa cultura e outros fatores
possihil itaram ao nosso pais progre-
dir e vencer viirios desafios e dificul-
dades e ao mesmo tempo ir acumu-
lando graves problemas sociais, regio-
nais, etc. Dessa maneira, 0 modelo que
come<;ou a apresentar dificuldades a
partir de 1973 sofre sua paralisia e
interrup<;iio por volta de 1983 na crise
da divida ex lerna, quando 0 contexto
internacional vem fechar 0 campo de
a<;iio para a nossa constitui<;iio como
na<;ao.

Diversos condicionantes externos e
internos contribufram para tal desenlace.
No contexto externo, Furtado aponta 0
processo de transnacional iza<;ao e/ou
internacionaliza<;iio do capital, a crise do
modele criado em Breton Woods e a
tentativa de constitui<;iio de uma nova
ordem econ6mica internacional, alem
do esgotamento do paradigma tecno-
16gico advindo da segunda revolu<;ao
industrial e a consequente emergcncia

de urn novo paradigma.
No que diz respeito aos condicio-

nantes internos que contribuiram para
a interrup<;iio do processo de constru<;iio
do Brasil como na<;iio,Furtado indica que
a crise da divida externa brasileira fa-
zendo com que a polftica economica
nacional ficasse subordinada aos
interesses do capital internacional, para
o pagamento dos servi<;os dessa divida
e a aceita<;iio por parte de nossas
autoridades das imposi<;oes impostas
pelo Sistema Financeiro Internacional.
Esses fatos fizeram com que nosso pais
se posicionasse novamente de forma
subordinada na Divisiio Internacional
do Trabalho.

Esses acontecimentos determinaram
a quebra da espinha dorsal do regime
central de acumula<;iio entiio vigente e
o debilitamento dos centros internos
de decisiio, principal mente do Estado
nacional. Ocorreu uma eleva<;iio de
poder do Capital f,'cnte ao Estado, e
ainda, se elevou 0 puder desse mesmo
Capital frente ao trabalho e dos paises
desenvolvidos frente aos paises sub-
desenvolvidos.

No Brasil presenci,lmos durante esta
fase uma deteriora<;ao da nossa moeda
e da base fiscal de sustenta<;iio do
Estado, alem de uma tendencia:

1) ao recrudescimento da nossa
heterogeneidade social e regional;

2) ao aumento a dependencia finan-
ceira nacional;

3) ao agravamento a dependencia
tecnol6gica e cultural;

4) ao ressurgimento do neolibera-
lismo e a santifica<;iio do mercado, e

5) nega<;iio da vontade polftica da
na<;iio.

Dessa forma, os elementos externos
e internos levaram a essa nega<;iio da
vontade politica nacional, com a
deteriora<;iio dos centros internos
economicos de decisiio e a redu<;iio no
comando de excedente, que ficaram a
merce do contexto, dos organismos e
empresas internacionais. Diante do pro-
cesso de globaliza<;iio debilitamos ainda
mais autonomia nacional.

Finalizando, aprcsentamos 0 que
Celso Furtado pensa " respeito do nosso
modelo:

"A caracterlstica mais
significativa do mudelo brasileiro

e sua tendencin estrutural
para excluil' ,1 massa da

populafiio dos beneficios da
acumulafiio e do progresso tecnico.
Assim, a durabilidade do sistema

baseia-se grandemente na
capacidade dos grupos
dirigentes em suprimir

todas as formas de oposifiio que
seu can iter anti-social

tende a
estimular" •

- Samuel Casta Fdho e professor do Departamento de
Economia/UFPI. Doutorando do Instituto de
Economia/UNICI\MP,
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A QUESTAO A~
"Pois a terra com certeza tf obra da

natureza,
Que pertefJf..e a cada um.

Se a terra !.Or·lf.)eus.quem fez, se tf
. ohm da cnardo,

rZJevracada fegues tel' seu pedaro de
chdo.

Jlluria gente ndo combrna esta verdade
drvrna,

Jllas um ju/gaf!lento eu faro e vejo que
Ju/go bem

Se eu sou da terra tambtfm..1,onde tf que
ta meu ped'!fo: .

uta terra tf desmedraa e devra ser
comum,

rZJeviaser repartrda um taco pra cada
um,

. Jllode ~ttomr sossegado. .
GUJa tenho rmagrnado que abarxo 0

sertdo e a terra
rZJeviaser coisa nossa.

Qu~m ndo tmbalha na mra, tl,f'e
drabo tf que quer com terra.?'

(frecho de "A Terra e Natura", de Patativa
do Assare, poeta popular nordestino)

o debate em torno da questiio agraria
no Brasil, vem sendo retomado com
maior intensidade e despertando interesse
entre os diversos segmentos da sociedade
brasileira. Isto se deve, principal mente,
ao agravamento da crise pela qual passa
o Pais, em decorrencia do modele de
desenvolvimento economico exportador-
concentrador, aqui posto em pratica
pelos governos p6s-1964. Este modelo
desenvolvimento vem desencadeando na
zona rural brasileira uma evolu<;iio da
concentra<;iio da posse e da propriedade
da terra, ou para fins ~speculativos, ou
para 0 cultivo em grandes planta<;oes
altamente modernizadas, de culturas de
exporta<;iio, ou ainda, para implanta<;iio de
projetos de plantio de cana que objetivem
a produ<;iio de alcool, ou projetos de
plantio de pastagens para cria<;iiode gado.

A politica agn\ria implantada por esses
governos vem provocando um processo
de expulsiio em massa dos trabalhadores
rurais; aumentando, consideravelmente,
as tensoes sociais e os conflitos no meio
rural, em torno da posse e da proprie-
dade da terra. Por outro lado, nos
centros urbanos aumenta 0 numero de
favelados; multiplica-se 0 desemprego e
o sub-emprego e a violencia urbana
alcan<;a niveis bem elevados.

lnumeras siio as correntes ideol6gicas
que procuram interpretar a Questiio
Agraria no Brasil, e nesta questao mais
ampla um aspecto se apresenta como
dos mais polcmicos, 0 da pequena
explora\;iio camponesa I, principal-
mente, de qual seria a correla<;iioexistenle
entre esta e a explora<;iio capitalista
dominante. Entretanto, essas correntes,
basicamenle, se alicer<;am teoricamenle
em duas leses c1assicas. A primeira, e a


