
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



de que haveria urn "modo de produc;iio
campones", em que as pequenas
unidades se auto-reproduziriam, funcio-
nando como urn sistema independente
do modo de produ<;ao dominante;
enquanto que a segunda, ve como ten-
dencia a extin<;ao da pequena explora-
<;ao, atraves da expropria<;ao e pro-
letariza<;ao de seus membros. Vejamos
de forma sucinta a primeira e de forma
mais detalhada a segunda.

A primeira tese defende a existencia
de urn campesinato permanente que
resistiria a qualquer tentativa de supe-
ra<;ao. Sendo que este se reproduziria
internamente com mecanismos pr6prios.
No seio desse campesinato haveria urn
equillbrio entre a unidade de consumo
(a casa) e a unidade de produ<;ao (a
ro<;a), que permitiria a seus membros
da unidade de trabalho familiar se
reproduzirem. Os que defendem esta
auto-reprodu<;ao camponesa, admitem a
existencia de urn "modo de produc;iio
campones", que nao se articula e
independe do modo de produ<;ao
capitalista, nao obedecendo as leis gerais
do modo de produ<;ao dominante.

A segunda tese, parte da assertiva de
que 0 desenvolvimento do capitalismo
esui assentado na divisao social do
trabalho. Sendo que dentro do processo
de expansao do capitalismo no campo e
que se constata que 0 capital ao se
apoderar da agricultura provoca
transforma<;6es nas antigas formas de
prod u<;ao e gera a necessidade de
aparecimento de novas formas, ainda
que estas transforma<;6es se deem de
forma bastante lenta. E mais, que
embora com leis pr6prias, na agricultura
a pequena explora<;ao tende a ser
absorvida pela grande, a semelhan<;a do
que ocorre na industria, no processo de
desenvolvimento do capitalismo. .

Num instante primeiro, com 0
surgimento da industria urbana, quando
a divisao social do trabalho nas unidades
familiares produtoras da zona rural
encontrava-se ainda num estagio inicial,
eo desenvolvimento dessa industria que
vem, em principio, desmantelar a indus-
tria artesanal rural (industria domestica),
pois a primeira passa a produzir
ferramentas e instrumentos agrfcolas

, que os camponeses necessitavam e nao
possuiam condi<;6es de produzir.

Com 0 estreitamento da rela<;3o cam-
po-cidade e com a evolu<;ao tanto da
industria quanto do comercio, sac gera-
das novas necessidades no homem do
campo uma vez que a industria domes-
tica, ja ultrapassada pela industria urba-
na, nao conseguia mais atender. Prin-
cipalmente, se considerarmos 0 aspecto
concorrencial entre a industria domes-
fica e a industria urbana, veremos que 0
aumento da produtividade do trabalho
nesta ultima permitia que ela vendesse
suas mercadorias a pre<;o mais baixo do
que 0 custo de produ<;ao da primeira.
Assim sendo, aquele campones que an-

teriormente mantinha com 0 mercado
apenas urn leve contato, no sentido de
levar seu excedente para aquisi<;ao de
mercadorias que nao produzia passa,
agora, a intensificar sua articula<;ao com
o mercado, levando quantidades sempre
maiores de sua produ<;ao, com 0 objetivo
de adquirir quantidades maiores de
dinheiro e, com essa disponipilidade
financeira maior, adquirir urn numero
sempre crescente de mercadorias que
ja nao mais produzia. Constata-se ai, 0
processo de transforma<;ao da produ-
<;30agricola de subsistencia em produ<;ao
de mercadorias, tomando-se 0 campo-
nes urn "agricultor puro".

Com 0 desmantelamento da industria
domestica e levando em conta 0 carater
de sazonalidade da agricultura, este
campones que anteriormente supria suas
necessidades desenvolvendo atividades,
parte do ana na agricultura, parte na sua
pequena industria, necessitara agora,
alem de trabalhar com maior intensidade
a terra, exercer outra atividade por meio
da venda de sua for<:.ade trabalho, isto e,
tomando-se assalariado para preencher
de forma substitutiva, 0 periodo em que
anteriormente ele Sl::ocupava da indus-
tria domestica . Como observa Kautsky,
"ele enfrenfa as suas necessidades de
dinheiro vendendo mio 0 excesso de
seus produfos, mas 0 seu excesso de
tempo." (Karl Kautsky, in: A Questao
Agraria, 1981: 187)

E importante ressaltar, que tendo em
vista a necessidade que a unidade fa-
miliar camponesa tern em produzir
sempre uma quantidade maior de
produtos, com vistas a poder reproduzir
sua for<;a de trabalho, bem como, ao
levarmos em considera<;ao que a por<;ao
de terra que disp6e e fixa e insuficiente,
alguns membros da familia terao que se
proletarizar. Por outro lado, este mesmo
campones que foi for<;ado a ter alguns
de seus membros da familia proletari-
zados (via de regra, os mais jovens),
durante os picos de produ<;ao sentira
necessidade de assalariar outros
trabalhadores rurais. Ou seja, se num
momenta 0 campones e for<;ado a se
assalariar, noutro, ele se ve na contin-
gencia de ter assalariados.

Numa etapa se,suinte da expansao do
capitalismo no campo, 0 campones
entra numa fase de empobrecimento
continuo, de forma tal que retirada de
sua produ<;ao a parte que obrigato-
riamente comercializa, 0 que sobra para
autoconsumo s6 consegue reproduzir
em condi<;6es subllmanas a for<;a de
trabalho da unidade familiar. Este fato se
da, principal mente, quando da interven<;ao
do Estado na agricultura, atraves de
6rgaos de pesquisa, de assistencia
tecnica, de extensao rural e de credito,
pressiona 0 campones com vistas a
adquirir insumos e implementos agri-
colas (muitos delcs desnecessarios, e
outro tanto incompativel com a pequena
explora<;ao) sob a mascara de "moder-

nizar a agricultura", quando na
realidade visa a atender os interesses do
grande capital industrial. Ao mesmo
tempo, pelo maior distanciamento desse
campones do mercado consumidor, faz
com que suas mercadorias sejam
vendidas abaixo do valor, sendo que seu
sobretrabalho, em primeira instancia,
seja apropriado pelo capital comercial.

Ora, 0 campones ao procurar dispor
de urn lote de terra bliSca, unicamente,
produzir para a sua sobrevivencia; sendo
que onde predomina 0 modo de pro-
du<;ao capital ista fica descartada a
hip6tese de lucro e de apropria<;ao da
renda fundiaria. No entanto, a ado<;ao de
novas tecnicas, impostas principal mente
atraves da a<;ao do Estado, determina
que ele passe a depender do capital
financeiro, hipotecando sua terra.

o campones proprietario ao passar
por todas essas fases descritas, ve chegar
ate a fase de hipoteca de seu pequeno
lote de terra, e a tendencia e se tornar
inadimplente, tendo, portanto, que se
desfazer de sua terra, e dessa forma
,roletarizar -se.

Esse processo de proletariza<;ao dos
camponeses sofre fluxos e refluxos,
dentro do modo de explora<;ao capitalista,
pois os pr6prios capitalistas e 0 Estado
procuram, de forma contradit6ria ao
desenvolvimento do capitalismo, num
momenta evoluir para urn estagio de
aHa concentra<;ao da propriedade da
terra, e noutro, fragmentar a propriedade
privada da terra, dai Karl Marx afirmar
que "A agricultura deve passar
indefinidamente da concentrac;iio a
subdivisiio e inversamente, enquanto
subsistir a organizac;iio da sociedade
burguesa. " (Citado por Kautsky,1981: 185)
E, quando ha uma recria<;ao da pequena
propriedade e com 0 intuito de repor a
disposi<;ao do grande proprietario uma
for<;a de trabalho disponivel a qual
havia side expulsa e se proletarizado,
anteriormente no processo de con-
centra<;ao da propriedade territorial.

IConsideramospequena exploraf>aocamponesa
aquelaba<;eadanotrabalhodosmembrosdafamnia,
e que s6 eventualmente emprega trabalho
assalariado,outernseusmembrosocasionalmente
que venderem sua for<;ade trabalho, a fim de
complemenlar suas rendas, sendo que 0 seu
relacionamentocom0 merca<we feilopelavenda
do"excedente"produzido,de formaapermitirque
satisfa<;aoutrasneces.~idades.

'Texto extrafdoda monografia:"Notas Explora-
t6rias sobre a Pequena Explora<;aoCamponesa
na Regiaode Picos-Piauf",CampinaGmnde,I 'J!l2.

·'I.uIlC.,losRodrlq",Cruz"pusc.,· e professor adjunto e
Coordenadordo Cursode Economiada UFPI


