
vai exigir mais del as. 0 tempo atual
exige formas diferentes de educar.
N6s temos que estar abertos a essas
mudan~as, senao seremos engolidos.
Esse e 0 grande desafio das
universidades federais.

IE: Qual 0 trdtamento dispensado
pelo FHC as universidades federdis'?
R- Como professor universiUirio eu
esperava do Presidente Fernando
Henrique urn tratamento diferen-
ciado com rela~ao a universidade.
Sabemos da importancia e do papel
do conhecimento. Sabemos da his-
t6ria do Fernando Henrique Cardoso.
Achavamos que ele Faria mais pela
universidade.Talvez 0 que tenha
acontecido tenha side uma escolha
de prioridade. 0 ministro da
educa~o deixou claro que come"aria
a re-forma a partir do ensino basico.
Na verdade, a universidade ficou
presa ao tratamento que foi dado ao
setor publico como urn todo, dentro
da rdorma mais terrorista que foi
feita contra 0 servidor. Agora, nan
precisamos ter uma postura
consistentemente ante 0 servidor,
pelo conlrario. Acho que voce s6
presta urn servi~o de qualidade se
voce tiver 0 agente prestador de
servi~o motivado, empolgado e
comprometido. Esse foi 0 grande eITO
do governo ·de FHC- 0 tratamento
dado ao servidor como urn todo.
Verifica-se a auscncia de uma
politica de valoriza~ao do servidor
efetivo. E a universidade toda
entrou dentro dessa vala comum. A
reforma da educa~ao brasileira
come~u pela educa~o de base. N6s
gostariamos que com 0 tempo cia
continuasse e pudesse chegar ate
a universidade. A universidade tern
que servir mais - em termos de
pesquisa, extensao e de ensino.
Proporcionar escolaridade para urn
numero cada vez maior de pessoas.
E ao mesmo tempo, valorizar e
confiar mais nas pessoas que fazem a
universidade. 0 ensino basico fni
bastante ampliado na segunda me-
tade da decada de noventa, par
conta do aumento da rede publica.
Na cidade de Teresina, por exemplo,
toda crian~a de 7 a 14 anos esta na
escola.O desafio agora e qualitativo.
E a redu~o das taxas de evasao,
redu~ao de taxas de repetencia e
aumento da qualidade na educa~o.
Enfim, e mostrar para a sociedade
que esta se fazendo educa~ao, e
educa~o com qualidade· •

Notas sobre OSciclos
economicos da agropecuaria. .p,aU,enSe

Ao IrJII[?Ode toda a Historia
do Piaui a a[?ropecuaria sempre
se apresentou como a base da
economia estadual. Desde 0 seculo
XVII, 0 setor rural pialliense pas-
SOli par qllatro Jases (ciclos
economicos) bem distintas de sua
evohu;ao.

Na primeira Jase que vai do
secllio XVII ao final do seculo XIX,
reinou qllase soberana a ativi-
dade pecuaria, embora 0 algodao
tenha tido al[?lIma importQncia
em 11m determinado momento,
conJormando novas relar,;oes de
prodllr,;ao no campo e [?eradora
de divisas para os coJres pl/blicos.

A pecllaria passou por dois
momentos distintos. 0 primeiro,
quando as Jazendas piauienses
participaram ativamente do
comercio de came no Nordeste e
em Minas Gerais e, nllm segundo
momelJto. quando perde esses
mercados e se transJorma em
atividade de carater de subsis-
tencia. A pecuaria Joi importante
na Jormar,;ao do POl'Oe da estru-
tllra a[?raria prevalecente ate
hoje. I~'strutura altamente coneen-
trada em termos de propriedade
das terras, mas pOllco contribuill
para a Jormar;ao de uma economia
mais modern a e diversiJicada,
dado que a mesma era desenvol-
vida com baixos niveis tecnolo·
gicos e relar,;oes de trabalho nao·
monetizadas.

() extrativismo dominou a cena
economica dllrante a primeira
metade do seculo xx. Durante 0
periodo de 1900 a 1950, 0 extra-
tivismo representou a participa-
r,;ao do Piaui no mercado externo
a/raves da exportar,;ao de bor·
racha de manir;oba, cera de
carnauba e amendoa de babar,;u.
Cada qual sendo importante em
sub-periodos diJerentes determi-
nando mudanr,;as de grande vulto
nas relar,;oes economicas estaduais,
sobretudo na conJormar,;ao de lima
estrutura comercial mais densa e
avanr,;os signiJicativos no contexto
urbano (Jormar;ao das cidades) e
no setor publico.

No entanto, 0 extrativismo, a e- I
xemplo da pecuaria, nao propiciou

grandes avanr;os na moderzar;ao e
na diversiJicar;ao da economia,
pois nao Joi capaz de Kerar
acumular,;ao de capitais financei-
ros suJicientes para aplicar em
outras atividades, nao propicioll
desenvolvimento tecnologico, dadas
as condir;oes precarias de prodll'
r,;aoe relar,;oes de trabalho bastante
espoliativas (com baixo grau de mo-
netizar;ao). Com isso, nao Joi capaz
tie gerar demanda para olltros
setores. Mas, 0 extrativismo ajudoll
a consolidar uma estrlllura af?raria
concentrada, praticamente comple-
tando os eJeitos da pecllaria, pois
se desenvolveu em regioes de
pOllca intensidade da presenr;a da
pecuaria e, como esta tittima,
exigia grande.\· areas territoriais
para viabilizar uma unidade
produtiva ren tavet.

"Essas reLaqoes
formaram 0

chamado
LatifUndio, que para
nos e definido como

uma unidade
produtiva de

haixa
produtividade ... "

Com a crise de mercados
para os produtos do extrativismo
no Jinal dos anos 50, 0 setor rural
piauiense inau[?ura um novo cicio
economico. Com ele, a economia
estadual se integra mais com a
economia nacional, em que as
relar,;oes economicas predomi-
nantes se diio com maior inten·
sidade com 0 sudeste do pais. t"ste
cicio se estende de 1950 a meados
dos anos 70.

Sua maior caracteristica es-
trutural se reJere ao desenvol·
vimenlO do sistema latiJundio-
unidades de subsistencia. Os gran·
des proprietarios de terras, por
Jalta de Oltfras opr,;oes, em virtude



de condi<;iks de.\fawJrdveis d('
produ~'iio, passaram a valm'izar
suas I('rras alran's da Uliliza~"iio
das jillnilias n(/o-proprie/(irias,
que recebiam peqlil!nas parcelas
de laras em !roca de pagameilio
dl' rellda, desenvolvendo, com isso,
as rela<;iles de parceria.\ e!ou de
peqU('IIOS arrelldamell/()s. Assim,
essas re/a("iies passaram de uma
parlicipa~'lio de men os de 5%
('1111950 para mais de 50% em
N70

I:"ssas rdar;iles forma ram 0
chamado lalifllndio, que para
nils e dejinido como uma ullidade
prodU/il'O de haixa produlividade
por causa da uliliza~'iio de I('cni-
cas rudimenlares, conlendo, por-
lanLO, relar;aes de Irabalho de
suhordinar;lio enlre 0 proprie/iirio
e as diversas famflias que slio
ohrigudas a pagar rellda e
Irahal/tar nas /(Irefas da ullidade
lalijimdidria, seja no manejo do
gado, na consl f1({'(/o de cercas e
OUlra.1 henfeilorias, alil'idades
de plwlIio I' col/wi/(l, lrahalhos
caseiro.\ I' oU/ros.

As unidade.1 produlivas de suh-
sis/(!Ilcia foram formadas por
familias proprie/(irias (ou conlendo
apnUls a posse de lerras devo-
!tuas) de pequellas parce/as de
lerra (ale 5 hay que Irahalhavam
em c()/Idi~'iles precdrias e haixo
Ilfvel leCllolilgico, dependenles de
hom lempo, CIIja produr;do, devido
a haixa prodll1i!'idade, era, em
sua maior parte, uJl/sumida pc/a
prilpria familia. 0 excedeille ven-
dido era pouco signijicalivo, 0 qual
repreSi'lllal'a apellas Illn comple-
m('1l10 de suhsislencia, serFindo
para a compra de oUlros hens
ncces.wirios (lO COllsumo diario.

A formar,;do desle sislema era
porlanlo ° mais racional cOllsi-
deralldo as condir;jjes pre-exis-
lellles de baixo Ilivellecnolilgico, a
niio exislhlcia de um mercado de
Irahalho, a dislililcia de cenlros
consumidores, a haixa ferlilidade
da.1 lerras e a quasI' inexislhlcia
de illiegrar,;do inlema com oll1ras
alividades "cconomicas, sohreludo
induslriais. I~'ssa siluar;do veio
inlensificar ainda mais a cOlldir,;do
de alraso da economia eSladual,
denlro do conlexlo naciona!'

Finalmenle, a partir dl' meados
dos anos 70, inicia-se um novo
cicio ecoll6mico da agropecuaria
piauiense, 0 qual podc ser chama-
do dl' "modernizar,;do conserva
dora ", pois represenla a illiegrar,;do
com 0 prou'sso naciollal de illlro-
dU~'do de in.mmos modemos 110

campo, que (; a formar,;iio do com-
plcxo agro-illduslrial hrasileiro, 0
I' ia u f inl eg ra -se Ilesse processo
alraw;s dos programas governa-
I/wnlais palrocinados pelo governo
jl>deral ( illceil/ivos fiscais I' jinan-
ceiros) I' 0 finallciamenlo de
inslilui{'l}es illlemacionais (BIRD I'

1J1J)). .
Surgiram programas para

jinanciar grandI'S empresas como
o Finor-Agropecuario, os progra-
mas de reflores/amellio I' de
irri,~a{'iio (Pro- Vdrzeas I' oulros),
Para us pequeno.I' produlores
aparece 0 Polonordi'Sle com amplo
programa que fillanciava sohreludo
ohras de inji'a-eslrulura como
('slradas, elelrificar,;iio, escolas,
/lOspilais, credilo, assislellcia lec-
nica e oulros.

/~·s.l·esprogralllas foram implan-
/ados pralicamenle num vazio
ecoll6mico, onde inexislia um
m('fcado de lrahal/w, os agricul-
IOre.1 eram despreparados por
fallil de pror,ramas de Ireinamelllo
(' por cuusa do grande indice de
alluljlilJelos I/O campo 1', sohre-
ludo por falta de um planeja-
menlO eUJII611lico glohal por parle
dos r,0vemos eSLadual I' munici-
pais.

"Esses produtores
detillham apenas

1,3% das terras
apropriadas, enquanto

que os produtores
proprietarios

detinham 92,9%
das terras

apropriadas. "

A Ii'm disso, em virlude da
corrl'ia{'iio de forr,;as poUlicas
desigual, mesmo (I\' programas
dirigidos aos pequenos produlores
jlJram apropriados pelos xrandes
prOprielarios. 0 resullado nlio
poderia ser POSilivo. A pohreza
ITOcampo aumenlOu, foi acelerado
o processo mig1'alorio, as empresas
jinanciadas, em sua grande parle,
des'l'iaram recu1'Sos para oulras
alividades, Jo1'am illiellsificados
os mecanismo.l' de cOllcenlrar,;iio
da lerra e da 1'iqueza 110campo,
As unidades prodltlivas moder-
nizadas I' inleg1'adas ao mercado
nlio ullrapassaram 150/< das
unidades prodUlivas no campo.

Por isso, ale hoje ainda predo-
minam as unidades arcaicas
formadas 110 cicio anlerior,

Vale a pena mos/rar alguns
dados ref('renles ao ana de 1995,
regis!rudos no Censo Agropecu-
ario do /BGL 1~m 1995 existiam
cerca de 208.111 eSlahelecime1l/os,
dos quais 83.200 (40%) eram
de parceiros I' arrendalarios, 0
que moslra a forle presenr,;a do
lalifllndio.

Esses produlOres delinham
apenas 1,3% das lerras apro-
priadas, enquanto que os
prodwores proprie/arios de/inham
92, 9% da~' lerras apropriadas.
1:'m lermos de uliliza~'iio de
insumas modernos, apenas 1,7%
das unidades possufam assislen-
cia leenica, 4% usavam aduhos I'

corrl'livos, 0,7% wilizavam pra-
licas de conservar,;iio de solos,
2,4% ulilizavam irrigar;iio, 41,4%
usavam procedimen!Os de COil/roil'
de pragas I' doenr,;as.

Oulros indicadores reJerentes
a modernizar,;iio,. mosl ram que
ee1'ea de 7,5% da jorr,;a de
Irahalho ulilizada siio de em-
pregados. f:m 1975, 0 /BG/~' regis-
lrou ap('nas cinco (5) produlores
de soja, 546 de lama Ie, 7.728
de hanana, 2,847 de cana-de-
ar,;ucar, 80 de cafe I' 5.267 de
laranja.

As exporlar,;6es do Piau! em
1998 giraram em IOf!lO de 53
milhaes de dolares, onde os
produlos agricola,\' parliciparam
com cerca de 87%. Fa/() qlle
muSl1'a avanr,;os imp0rlanles na
agropeeuaria piauiensl' nesla
sua fase mais modemizada. No
enlanlo, ainda prevalecem as
IIl1idades arcaicas, delerminando
11m selor ainda atrasado.

Parece claro que ar,;()es
isoladas em favor do selor niio vem
dando resultado. I;' necessario, pais,
uma ar,;iioplanejada qlle coni em-
pie as alividades economicas como
um !Odo, procurando-se inlegrar a
agricllilura com a induslria I' os
servir,;us, principalmenle com a
eSlra/{'gia de criar,;iio de polos
agro-indllstriais em varias regiOes
du I~·slado.
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J)eparlamento dl' !:'conomia da
UFP/ I' Consullor da WIIJ - Con-
sulloria & ProjelOs Ltda. J)oulor
em I~'conomia pela UNICAMP.


