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1.Discussao sobre ° Conceito de
Projeto de Desenvolvimento

Pretende-se neste artigo tece.
algumas considerayDes sobre a for-
mUlayao de Um Projeto de Desen-
volvimento para 0 Piaui. Em geral
esse tema e discutido sem que sejam
devidamente colocadas as premissas
sobre 0 que se entende por projeto
de desenvolvimento, ou ainda, sobre
os fundamentos de desenvolvimento
induzido em oposiyao ao conceito
de desenvolvimento espontaneo.

Um projeto de desenvolvimento
sempre se refere a um projeto de
uma classe ou segmento social, 0 qual
visa alcanyar objetivos de Iongo
prazo, quanto a valorizayao pa-
trimonial (atividade economica) e/ou
ocupar espayos politicos atraves da
captura do Estado, visando a conse-
cUyao daqueles obJetivos. Esse projeto
ainda pode ser resultado de alianyas
politicas entre duas ou mais classes
ou segmentos sociais, mesmo que no
longo prazo os seus interesses sejam
antagonicos, nesse ultimo caso, 0

projeto representa uma estrategia de
mudanyas mais radicais com 0 intuito
de deslocar do poder um antagonista
comum para formar uma sociedade
qualitativamente diferente.

Porlanto, em uma sociedade convi-
vem projetos antagonicos, decorrentes
de concepyDes de mundo e de inte-
resses economicos diferenciados das
varias classes e segmentos socials
presentes. 0 projeto "hegemonico", ou
dominante, tem a primazia das politi-
cas estatais e e responsilvel pela
diniimica da economia quanto a
direyao dos gastos e investimento
publicos, ps quais sao coerentes com
os objetivos das classes e segmentos
sociais "hegemonicos". No entanto,
nao se pode descartar contradiyCies e
conflitos em relayao a pratica das
politicas publicas, pois 0 Estado, pela
necessidade de legitimayao, nao pode
ignorar reivindicayDes das classes que
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estao fora da alianya do poder, alem
do poder crescente de classes (ou
segmentos de classes) emergentes que
podem ser responsaveis por ayOes
importantes, nas quais 0 proprio
estao fora da alianya do poder, alem
do poder crescente de classes (ou
segmentos de classes) emergentes
que podem ser responsilveis por ayDes
importantes, nas quais 0 prOprio Estado
tem interesse.

Numa sociedade ainda dominada
por interesses agrarios. de corte
"pre-eapitalista", come 0 Piaui, 0 Esta-
do pode considerar com simpatia
investimentos industrials e comerciais
de grande porte, ainda que tais In-
vestimentos possam provocar, no futu-
ro e pela continuidade mudanyas
qualitativas importantes na correlayao
de foryas politicas e economicas.

Porem, ainda que esses investi-
mentos possam provocar, no medio
e longo prazo. mudanyas significativas
na estrutura economica, nao se pode
inferir que essas novas foryas possam
formular seu proprio projeto, 0 que
significa um rompimento com as foryas
dominantes. E possivel, e quase sem-
pre acontece, que as classes emer-
gentes (principalmente a classe dos
empresarios) prefiram firmar alianyas
com as classes "hegemonicas", ne-
gociando mudanyas leves na estrutu-
ra do poder e formas novas de re-
lacionamento com a sociedade, so-
bretudo no ambito politico ( a mudanya
da politica coronelista pela c1ientelista,
pode ser citada como exemplo).

Como nessas sociedades, 0 es-
payo para 0 desenvolvimento indus-
trial e pequeno, principalmente pela
limitayao do mercado consumidor,
as empresas que se instalam ou
visam ° mercado extemo ou apro-
veitam nichos de mereados compos-
tos por segmentos de baixa renaa,
que recebem salarios prioritariamente
de empregos publicos elou de as-
salariados nos varios tipos de empre-
sas existentes, ou ainda, nos setores
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autonomos de balxa qualificayao
No campo, as mudanyas nas uni-

dades produtivas latifundiarias sao
sutis. 0 patrimonio agrario continua
sendo valorizado atraves de investi-
mentos publicos de infra-estrutura
(energia, estradas, telecomunicayoes,
barragens, equipamentos socia is, etc.)
distribuidos de acordo com a forya
politica dos varios segmentos do setor
e dos interesses dos politicos em
manter sua "clientela" satisfeita, visan-
do as proximas eleiyOes. As grandes
propriedades,em sua maieria, aban-
donam 0 sistema de "coeryao"
economica pela relayao direta da
propriedade pelo sistema de forneci-
mento de areas para arren-
damento (ou parceria) e assala-
riamento temporario dos produtores
de subsistencla (e rendeiros) para
cuidar de seus animais e plantayOes,
sem que seja introduzido tecnicas
modernas e difundidas (para valer)
as relayOes de assalariamento, pode-
se falar, assim, numa certa "moder-
nizayao do antigo latifundio".

Essas considerayoes (hipoteti-
cas porque nao e fruto, ainda, de
pesquisas mais profundas) permitem
inferir que a situayao atual do Piaui
e a da vigencia de um projeto "hi-
brido", com um discurso confuso de
"rompimento com a oligarquia", mas
sem definir claramente objetivos e
ayoes planejadas mais consistentes.
Essa aparente contradiyao pede refletir
a perda de substancia do "projeto
oligarquico", mas sem se definir ainda
um novo projeto tendo a frente a
classe empresarial. Teresina e 0 "16cus"
privilegiado onde se pode observar
indicios mais nitidos de "um novo
projeto" de carater mais "burgues",
isto porque sao em Teresina onde se
instalam, preferencialmente, as princi-
pais empresas do Estado, alem de
ser sede da adminislrayao central,
sendo, ainda, responsavel por mais
de 50% do PIB estadual.



ACAo DE UM PROJETO DE
ARA 0 PIAui

2. 0 Iimiar de um novo projeto
para 0 Piaui?

Marx afirmou, certa vez, que "a
sociedade nao coloca um proble-
ma sem que se tenham criado as
bases para a sua solu~". No Piaui,
o projeto "oligarquico· vem perdendo
substilncia a medida que se intensifica
o f1uxo migratorio e aumentam os in-
vesbmentos empresariais. Com isso, as
areas urbanas ganham em importilncia
e a classe empresarial se fortalece,
pressionando 0 poder publico quanto
a realizayao de ayoes planejadas que
contemplem seus objetivos ligados ao
calculo economico capitalista.

A taxa de urbanizayAo cresce de
modo acelerado. Em 1997, essa taxa
era de 58,6%, em projeyAo ate 0

ana 2020, chega-se a um indice
superior a 78%. as investimentos pu-
blicos agrarios, geralmente apropriados
pelas elites rurais, cairam muito
na decada dos anos 90. Em
contrapartida, crescem no campo,
investimentos empresariais privados
(agroindustrias, fruticultura, graos,
etc), os quais levam a mudanyas
importantes nas relayOes de produyiio,
rumo a intensificayAo das relayoes
capitalistas.

A industria vem crescendo a taxas
medias em torno de 7,7% desde
o inicio dos anos 70, ganhando par-
ticipayAo no PIS estadual. Teresina
foi 0 principal foco de crescimento
industrial no periodo. Continua rece-
bendo importantes investimentos,
sobretudo nas areas de confecy6es,
cerAmica e agroindustrias.

sao bastante promissoras as pers-
pectivas de grandes investimentos
empresarias nas areas do agroneg6cio
(em todo 0 Estado), textiVconfecyoes
e cerAmica (prioritariamente em
Teresina), industria alimentar, metalur-
gia, movelaria e outros.

Portanto, as bases (economicas e
pollticas) de sustentayAo das for~as
tradicionais agrarias vem se deterio-

TAXAS DE CRESCIMENTO GEOMETRlCAS DOS
SETORES ECONOMICOS NO PIAU]

Discriminacao 1970/80 1980/90 1990/95 1970/951
Agriculillfll 5,7 5,6 -1,3 ·U
Industria 9,7 8.4 2.5 7,7
Scrvir;os 11,5 6,5 1,2 7A, .

rando rapidamente, a agricultura, na
primeira metade dos anos 90, obteve
crescimento negativo, Por outro lado,
os interesses empresariais se fortale-
cem de modo intenso, seja no campo,
seja nas cidades, embora de modo
desigual ao longo do territ6ric estadual.

Porem, se as condiyoes objetivas
de um "projeto moderno· estejam
amadurecendo, nAo significa que
a conscientizayao da classe empre-
sarial esteja suficientemente ama-
durecida para formar um bloco politico!
economico coeso para elaborar um
"discurso coerente, consistente e
abrangente", que possa ser a base
ideologica de sustentayAo de um novo
projeto para 0 Estado, tendo a frente
o segmento industrial e agroindustrial
e seus e aliados das areas dos
serviyos e do combrcio.

Nesta area, as dUvidas sao grandes.
as interesses agrarios tradicionais
ainda sao bastante bem representados
nas instancias do executivo e
do legislativo. Anda carece de nitidez
a forye politica dos grupos empresa-
riais emergentes, seja na representa-
yiio politica direta, seja ao nlvel de
influencia nas decisoes nas varias
instancias dos poderes constituidos.
No nivel partidario, ainda nAo se
vislumbra clara mente um partido
representante dos interesses empre-
sariais, alem disso, as alianyes entre
partidos, salvo outros juizos, ainda sao
instaveis e confusas, quando nao
apenas pontuais e ciclicas (ou
conjunturais).

No entanto, estilo surgindo lideran-
yes empresariais jovens, militantes nas
entidades de classe e engajando-se

em funyoes politicas ao nlvel de
partidos e no executivo, e conscien-
tes . da necessidade de um projeto
alternativo consistente que possibilite
o desenvolvimento economico e
social do Estado. Esses sao indicios
importantes de que estas lideranyas
comeyam a exercer InfluenCla
marcante nas decisoes politlcas
implicando em ayoes planeJadas
visando amp liar os Investlmentos
empresariais e conseqOentemente
criar condiyoes efetivas de mudan-
yas na configurayao da economia
estadual.

3. Bases Economicas de Um
Projeto Alternativo

Supondo-de que as condiyoes
objetivas e subjetivas de um novo
projeto de desenvolvimento para a
Estado do Piaui estejam em fase
de amadurecimento, neste tOPICO
toma-se a liberdade de allnhavar
alguns elementos que se consldera
relevantes do ponto de vista eco-
nomico para serem objeto de ayoes
planejadas, tendo como hOrlzonte
o tango prazo e objetivando a de-
senvolvimento economico e social
do Estado.

Fala-se em ayoe., planejadas
em oposiyao ao desenvolvimento
espontilneo, sem nenhuma conota-
yaO a discussao liberalismo versus
intervencionismo. a planejamento
e necessario em qualquer instancia
e representa um instrumento politi-
co, pois nAo deixa de ser um
Instrumento a servi~o de interesses
que enfrentam oposiyOes. par isso ele



nso e neutro, nem tampouco revolu-
cionario, com isso, descarta-se a
noyao de planejamento sob a 6tica
da simples tecnica de alocayiio 6tima
de fatores de produyao.

Portanto, 0 planejamento, na 6tica
adotada aqui, representa um instru-
mento que vai direcionar toda a ayao
governamental no sentido de possibi-
litar 0 calculo capitalista, que venha
facilitar e incentivar os investimentos
empresariais competitivos. E e neste
ponto que 0 planejamento exerce sua
funyso politica, pois as 8yOes gover-
namentais devem obedecer rigorosa-
mente a 100ica do capital, descartando
interesses meramente cartoriais ou
clientlistas. E por isso que 0 pia-
nejamento do desenvolvimento
s6 e viavel quando se tem um
projeto burgues clara mente definido
eque tenha ·capturado" 0 prOprio
Estado, em todas as suas instancias.

Sem estas condiyOes estarem pre-
sentes, as sugestoes alinhavadas a
seguir terso utilidade meramente
academica.

Para evitar divagayOes mais longas,
procura-se colocar de forma pontual
as ayees mais cruciais e centra is para
um projeto de desenvolvimento pata 0
Estado do Piaui.

a desenvolvimento do Piaui deve
ser centrado na utilizayso racional
de seus recursos basicos mais
fundamentais, os quais estao repre-
sentados pelo grande potencial
irrigavel em quase todas as suas
regioes (cerca de 900.000 hal, nas
areas de cerrados propicias para a
produyso de grsos (inclusive soja),
em suas bacias hidrograficas (e bar-
ragens) para produyso agricola e
pecuaria. Esse potencial de produyao
agropecuario deve ser trabalhado
para proplciar, principalmente, materi-
as-primas para a fermayao de gran-
des p610s agroindustriais em regiOes
estrah'lgicas do Estado, sobretudo as
polarizadas por Teresina, Parnaiba,
Picos, Floriano, Corrente/Som Jesus,
UruylJilSanta Filomena.

as grandes objetivos a serem al-
canyados podem ser os seguintes:

(1) reversso dos fatores respon-
saveis pela concentrayao da renda e
da riqueza;

(2) eliminar gradualmente a pobre-
za absoluta concentrada principalmen-
t.e nas periferias (favelas) dos centros

urbanos e na economia de subsis-
tencia das areas rurais e urbanas;
(3) formay80 gradual de um mercado
de massas ou inserir no mercado
as pessoas marginalizadas.

a alcance desses objetivos impli-
ca esforyos intensos na taxa de
crescimento do PIS estadual, inte-
grando a dimens80 economica com
a social, em que a dimensso social
significa geray80 de novas empregos,
melhorias salariais, redistribuiyso
de renda, apoio as pequenas e
medias empresas, investimentos ma-
ciyos em educay80, saude e sanea-
mento basico.

as programas prioritarios seriam
os listados a abaixo:

Esse programa visaria a apro-
veitamento dos rios, lagoas, bar-
ragens, aguas subterraneas, com
distribuiy80 equilibrada entre a irriga-
ySO pUblica e a privada, alem da ne-
cessidade de definir modelos de
produyao e de gestao adequados
e eficientes, sobretudo quanta a inser-
y80 dos pequenos produtores. as
projetos especificos poderiam contem-
plar 0 usa e racionalizayao da agua,
aproveitamento das varzeas
irrigaveis, aproveitamento das bar-
ragens existentes. Alem dos projetos
publicos integrados de dotayso de
infra-estrutura economica, crectito,
assistencia tecnica, treinamento neces-
sario, energia, comunicayoes, infor-
mayOes de mercado, armazenamento,
experimentay80 agronomica, dentre
outros;

Devera ser articulado com 0
programa de irrigay80 e, ainda,
abranger a regiso dos cerrados, so-
bretudo 0 sudoeste do Estado. Na
verdade esse programa devera fazer
parte de uma politica industrial
global, mas seu maior memo sera li-
gar a agricultura a industria, proper-
cionando a criay80 de empregos
agricolas e urbanos, bem como um
mercado segura para os produtos
agro-pecuarios. Por outro lado, esse
programa propiciara a interiorizayao
da industrializay80, tendo como con-
sequencia' uma melhor distribuiyiio do

fluxo migrat6rio, dando uma configu-
rayao bem mais equilibrada ao qua-
dro urbano estadual. Esse programa
devers ser abrangente, no sentido
de que deve ser distribuldo em vii-
rios p610s localizados nas regioes
de Parnaiba, Teresina, Picos,
Floriano, CerradoslGurgueia, princi-
palmente;

Devera apresentar tres vertentes:
(1) incentivar setores industria is ligados

a base de recursos naturais locais e
que possam ser fortalecidos atraves
de ligayoes mais efetivas com 0
6etor rural e com melhorias tec-
nol6gicas, gerenciais e financeiras.
Citam-se os seguintes ramos como
alimentar, (oleos vegetais, massas,
processamento de castanha de caju,
confeitaria e panificayao, pescado,
beneficiamento de cereais, etc),
industria textiVconfecyoes, industria
de calyados, couros e peles,
dentre outras. A ideia basic a e
trabalhar com 0 conceito de cadeias
produtivas, I sto e, trabalhar cada
setor procurando identificar elos da
cadeia, articulando-os e/ou procu-
rando 0 preenchimento de ·vscuos",
articulando a integrayso, tambem,
entre empresas de portes diferen-
ciados.
(2) A segunda vertente diz respeito
a promover a formayao de novas
industrias associadas aos p610s
agrolndustriais, tais industrias po-
dem estar associadas a produy80
de milho e soja, couros e peles e
calyados, produyao animal (frigo-
rificayao e beneficiamento de carnes),
industrializayao de frutas, etc.
(3) A terceira vertente da estrategia
seria incentivar as empresas de
pequeno porte;

A politica social deveria apresentar
tres grandes projetos:
(1) Projeto de combate a pobreza e
a miseria;
(2) Projeto de gerayao de emprego
e renda;
(3) Projeto de formayso de mso-de-
obra. Todos de dimens80 estadual e
articulados as politicas anteriores;



Sao basicamente duas ~s m~is
importantes: I

(1) PoUlica de conservayao e use ra~
cional dos recursos naturais e
prot~ao ambiental;
(2) Politica de desenvolvimento
integrado e equilibrado do espayo
estadual.

lodes as poUlicas sugeridas devem
ser tratadas ao mesmo nivel de
prioridade e rigorosamente articuladas
entre si. A forma de tratamento
dever8 priorizar estudos de viabilida-
de economica para um conjunto
de projetos em cade area prioritaria,
eslabelecendo cronogramas de exe-
cUyao, oryamentos monelarios, fon-
tes de recursos e formas de negocia-
yao.

Um pre-requisito importante para 0

desenvolvimento do Plano proposlo e
a Reforma do Estado. Essa reforma
deve abranger uma redefiniyao
patrimonial e administrativa no sentido
de alcanyar dois objetivos basicos:

(1) gerar saldos financeiros para
viabilizar os projelos a serem negocia-
dos, em que os 6rgaos financiadores
exigem contrapartida do Estado;

(2) viabilizar uma equipe tecnica
competenle e motivada para trabalhar
na elaborayao, execuyao e avaliayao
dos projetos, alem da modemizayao da
maquina administrativa para melhor
gerir os projetos.

As ideias colocadas representam
apenas uma pequena contribuiyao ao
debate sobre a formulayao de um pro-
jeto de desenvolvimento para 0 Piaui,
no proximo mil€mio, tema que a Uni-
versidade Federal esta propondo para
discussao durante 0 presente ano.

Nao se tem a pretensao de achar
que asreferidas ideias sejam as
(micas validas e verdadeiras sobre
a realidade estadual, mas, objetiva-se
fomentar uma discussao ampla e
abrangente sobre um tema de alta
relevancia para 0 futuro do Estado do
Piaui -

* Wiliam Jorge Bandeira e Doutor
em Economia pela Unicamp e
professor de Economia/UFPI

EOAJUSTE

No dia 30-06-94, 0 Brasil
dava urn novo passo impor-
tante na ,Sua historia. Nesta
data foi concebido 0 Plano
Real atrav6s da Medida Pro-
visoria nO542, de 30-06-94,
Dou de 30-06-94, que "Dis-
poe sobre 0 Plano Real, 0
Sistema Monetario Nacional
e os criterios para a conver-
sao das obrigaroes para
oReal, e dtt 0!1trasproviden-
eias." E que f01 reeditado com
a Medida Provisoria nO785,
de30-06-94,Dou de 23-12-94.o Plano Real trouxe uma
s6rie de implica~oes para a
economia brasileira.Passamos
por fases de estabilidad.e
economica, infla~ao zero, eqUl-
dade da nossa moeda com
o dolar, euforia de urn novo
Brasil e agora... Estamos de
volta com a inflayao e 0
desemp~ego atormenta nossa
econOlllla.

o fator apontado pelos eco-
nomistas e autoridades na area
economica, para a atual si-
tua~ao que 0 Brasil vem pas-
sando, a despeito do sucesso
que vinha tendo 0 ,Plano .Real,
e 0 ajuste fiscal. E unanune a
afrrma~ao de que a faIta de
urn ajuste fiscal foi a cau~a
da bancarrota da economla
nacional e os especialistas
dizem que, quanta antes seja
aplicado urn ajuste s6rio no
pais, tanto mais rapido sera a
recupera~a.o da situa~ao pela
qual 0 Brasil passa hoje.o Brasil progrediu muito
desde a criayao do Plano Real.
Segundo a revista in&lesa
The Economist, "No iniclO de
1994, para os es~angeiros. 0
Brasil era uma plada. HOJe,
quaisquer que sejam suas fa-
Ihas ou problemas, 0 malOr
pais da regiao 6 tratado com
o respeito que merece". Porem
para continuar a ser respeitado
a myel mundial os politicos
que estao a frente das decisOes,

no Brasil possuem urna missao
vital e urgente para a nayao:
equilibrar as contas publicas.

A questao do equilibrio das
contas publicas 6 urn proble-
ma que ja existe ha d6cadas
e ate hoje vem sendo adiado.
Com a implanta~ao do Plano
Real 0 governo continuou
vivendo al6m de suas pos-
sibilidades, financiando os
desequilibrios internos com os
recursos vindo do exterior, ate
que a fonte secou. De acordo
com 0 economista Eduardo
Gianetti, "Em vez de enfren-
tarmos nossos problemas, pre-
ferimos ganhar tempo absor-
vendo a poupanya externa para
dar sobrevida a urn arranjo
que, todos nos sabiamos, na~
iria durar para sempre. F01
urna poupan~a imprudente,
que serviu para financiar 0
deficit do governo. Desperdi-
~amos a oportunidade que 0
resto do mundo estaYa nos
dando para inyestir na pro-
du~ao e crescer."'

o Govemo implantou um
pacote com 51 medidas para
cortar gastos e aumentar
receitas, mas foi urn pacote
sem sucesso. Todos querem a
estabilidade, no entanto, 0
govemo fica adiando as medi-
das que necessitam screm
tomadas. Ningu6m gosta de
recessao. Mas, se esse for 0
pre~o a pagar por urn sanea-
mento verdadeiro das contas,
o pais tent, mais a frente, to-
das as condiyoes de retomar
o crescimento em bases soli-
das. A conta sera tanto mais
aIta quanta mais tempo demo-
rar para que 0 ajuste seja feito.

Segundo os principais espe-
cialistas da area economic a 0
problema vital para 0 Brasil 6
a questao do ajuste fiscal. Cabe
a nossa equipe econonllca e


