
IMPORTANCIA DA ECONOMIA RURAL

Duranle 0 se~unda periado leli-
va do ano de 2000 live a aporlu-,
nidade de cursar t;canamia Uural,
uma disciplina oplaliva, a qual
nos chamau alenfiia para uma
serie de aspectos relevames da
economia capilalisla. Ap6s uma
analise mais aproJundada, percebi
o quanlo e importanle a eSludo
desla disciplina dell/ra da ciencia
economica. I>ara que possamos ler
uma compreensiio melhor do de-
senvo!l'imento da economia capi-
lalisla, e exlremamenle necessario
analisarmos todas as modiJicaf6es
que ocorrem na produfiio a~ricola,
qualldo 0 modo de produr;iio
capilalisla Iransfarma as Jorr;as
prodlIlivas e as relar;6es de produ-
r;iio do sewr prima ria. 0 capila-
lismo nasce, sem dlivida alguma,
no bojo da Revolur;iio Induslrial, e
eSla, por sua vez, IralOu-se de uma
revolur;iio de caraler eminentemen-
Ie urbana.Mas 0 capitalismo jamais
poderia se consolidar de forma
plena sem antes ler que, necessaria-
menle, reJormular loda a ordem
social no campo. 0 eSludo da
I';conomia Rural pode nos propor-
cionar lambem uma compreensiio
da exislencia de Jormas de produ-
fiio niio especificamenle capitalistas,
como os laliJundios extralivislas
exislenles na economia do Piaui.

Imporlanle Irabalho nesle
sentido Joi elahorado pelo le6rico
marxisla alemiio Karl Kaulsky,
em sell livro inlilulado "A Quesliio
Agraria ". 1;'le IIOS revela que na
agricli/lura. pre-capilalisla Ita
uma indlislria camponesa de bens
de COlisumo e de produr;iio susten-
lada pelo interctimbio comercial
do excedenle, enlre as diversas
llllidades produlivas-oJicinas de
arlesanalo. Com a enlrada de
prodwos induslriais no campo,
esla cadeia de inlerctimbio e
quebrada. Desla forma a produlor
rural pre-capilalisla deixa de
canalizar 0 seu excedente para a
economia de subsistencia e, apas
a passagem par uma economia
mercanlil simples, acaba por
deslinar sua produr;iio a economia
mercanlil capitalista.

I~sle e apenas um, denlre as
varios aspeclos abordados par
Kaulsky, para explicar as Irans-
formar;oes ocorridas no campo,
apos 0 surgimento do modo de

prodl/{;iio capilalisla. Suo analisa-
dos lambem os problemas da
adaplar;uo da produr;iio as
nf:'cessidades do mercado, a Jorma-
r;iio da grande propriedade a~ri-
cola e as dificuldades de inlrodu-
{"do da maquinaria na prudur;ao
agricola. Do ponlO de viSla das re-
la(Jies de produr;do, Kaulsky
discorre sobre 0 aparecimenlo da
jigura do comncianle inlermedia-
rio conhf'cido no Brasil como" alra-
vessador ", 0 aumento da demanda
por moeda c da usura 110 campo
(' a proletarizar;ao do campones.
A analise do aulor nos leva a
coneluir que, a exemplo do que
aconlece na cidade, no campo
lambem ha uma luta de elasses,
com caraclerislicas muilo proprias.
(" juslamenle ai que reside a
imporltincia do eSll/do desla
disciplina denlro do nosso curso

No conlexlo da Jormar;iio
economica brasileira, a imporltin-
cia do eSludo da Economia Uural
residf:' em varios aspectos. I:'xisle a
necessidade de uma analise mais
aproJllndada da Irajel(Jria das
lavouras de ar;licar e cafe, respon-
saveis pela maior parte da his/(kia
economica de IIOSSOpais. A Jorma-
fiio de nossa eslrutura Jundiaria e
a quesliio da pequena propriedade,
como lambem as causas e conse-
quencias do surgimento de movi-
menlos sociai.~ de IUla pela posse
da lerra. Mllilo embora muilas
deslas quesliies ja possam ler sido
vistas em oulras cadeiras, de forma
ponlual, e imporlanle analisa-las
de malleira coesa, para quI'
pm'samos ler uma visiio mais nitida
da farmar;ao de I/()SSO selor
prima ria.

Merece deslaque nesle particu-
lar a analise Jeita por John
Wilkinson, em "0 E'slado, a
A~roindlistria e a Pequena Prodll-
r;iio". Lanr;ando mao do inslrumen-
lal leorico elaborado por Kaulsky ,
Wilkinson Jaz lima revisuo das
principaLI' teses exislentes sabre a
Jormar;iio da estrutura agraria
brasileira, com enJase na regiao
nordestina. 0 autor agrupa as
diversas visoes em duas correnles
distinlas: uma que eSlabelece uma
similaridade entre a eslrulura
a~raria brasileira no periodo pos-
escravisla e a feudalismo euro-
peu, venda na figura de parceiros

e arrendalarios brasileiros uma
correspondencia com 0 campones
ellropeu do periodo Jeudal. Na
correnle oposla, as relar;ocs de
prodllr;ao entre 0 parceirularren-
daltirio e 0 laliJundiario brasi-
leiro siio vislas como relar;oes
capilalislas mercanlis. ALem dislO,
os adversarios da lese Jeudalisla
alegam que 0 parceiro ou arren-
dalario enconlrava-se desprovido
de seu principal meio de produ-
r;ao: a lerra. Setldo assim, eles nao
poderiam ser deJinidos como
camponeses, nos moldes da
agricultura Jeudal.

ConJrolllando eslas duas vis6es,
Wilkinson conelui que a elasse
de pequenos prudutores brasi-
leirus "...compreende na sua l/lQifJr
parte UI/lQ massa altamenle instti-
vel de pequenos produlores em
parcelas de tal/lQnho in viti vel, em
vtirios esltigios de prolelarizar;ao
e crescenlemenle amear;ados de
completa expropriar;iio.".

lJianle de lais conslalar;oes
parece se afigurar de forma clara
que a compreel/sao de lodo e
qualquer sislema economico deve
passar irremediavelmente pela
compreensao do JuncionamenlU
do sewr prima rio, uma vez que
esle consliWi a base da cadeia
produliva. 0 crescenle inleresse
das ~randes corporar;6es pe/o
domil/io da biolecnol()~ia I' uma
prova irreJutavel desle fa to. Se
lemos em mente a imporltincia de
se Cllrsar uma cadeira de f;cono-
mia Induslrial, por que devemos
achar que seja menos imporlal/te
cursar a cadeira de F:conomia
Rural? Ou sera que I/ossas tet/detl-
cias ideologicas nos impulsiol/am
a desprezar esla lillima?

Desla Jorma enlendemos que
a disciplina de Economia Rural
esta reveslida de uma imporltincia
muito grande para ser relegada a
condir;iio de disciplilla oplativa.
Propomos a sua passagem para
o curriclilo obri~al6rio e, iI/elusi-
ve, a mudal/r;a de seu nome para
I::col/omia Agraria •
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