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1. A COL6NIA ESTA FRACASSADA! 

Tivemos em 1975 a oportunidade de visitar, em duas oca- 

sides, a Colonia Agricola de Gurupi. O contato com os colonos 

foi de uma extraordinaria riqueza e de uma intensa qualidade hu- 

mana. Encontramos homens sofridos que tinham vivido mo- 

mentos de grandes esperanqas, aguentando anos de trabalho te- 

naz e de sacrificio para superar condigoes de vida miseraveis e 

agotra acordavam. Nao se percebia nenhuma modulagao no re- 

frao unanime: "A Colonia esta fracassiada!" 

Eira obvio que o fracasso apontado nao podia se atribuir, co- 

mo se tenta fazer em outros casos, a falta de recursos financei- 

ros, tecnicos ou como se diz humanos. Nem se podia atribuir 

a corrupgao ou a presenqa, no Proijeto, de pessoas desligadas de 

seu sucesso. Ainda menos a falta de resoluqao, de coragem ou 

de inteligencia de homens como Moacir, Placido, Raimundo, 

Carmina. que, com seus bragos, tinham transformado em la- 

voura, em poucos anos, setecentos hectares de mata virgem e 

destocado mais de cem hectares dela. Desde o inicio, a realidade 

encontrada se colocou como um questionamento do que se costu- 

ma argumentar para explicar o repetido "fracasso,, da coloniza- 

gao. O estudo da Colonia tornou-se, para nos, de sumo interesse, 

alem de algo extremamente concreto devido a comunicagao tao 

direta com seus membros. 
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Nao se pretende, porem, reduzir esse trabalho a um simples 

"eistudo de caso"; o seu interesse para nos ultrapassa de muito a 

Colonia de Gurupi, a historia de Manoel Euisebio, Emiliano, Ni- 

codemus, Raimundo, Josefa e mais cinqiienta de seus companhei- 

ros. Ele se estende a tantos colonos encontrados na faixa da 

Belem-Brasilia, no Alto Turi, na Transamazonica, a todos os que 

nunca conseguiram se fixar. O ponto de partida e a Colonia de 

Gurupi, que nos ofereceu um abundante material empirico para 

testar hipotese, mas ela nao passa de detonador de uma refle- 

xao mais ampla sobre a CotlonizaQao dirigida. Nao se pretende, 
por isso mesmo, comprovar qualquer tese por meio desse mate- 

rial, nem generalizar a partir do particular no caso, um parti- 
cular muito peculiar. O que se quer e restituir, no seu contexto 

global, uma experiencia especifica e, com base nesta operaqao, te- 

cer comentarios a respeito do impacto decisivo dos fatores estru- 

turais sobre qualquer Gurupi", ou A^ailandia ou outroi lugar. 

O que, em ultima instancia, e o eixo dessa reflexao e a subordi- 

na^ao de toda colonizagao, seja ela espontanea, seja eila dirigida, 

a dinamica do capitalismo: quer dizer da acumula^ao e da con- 

tradiqao. 

A base desse estudo e ooinisstituida por entrevistas realizadas 

de Janeiro a abril de 1975 e em outubro do mesmo ano. Durante 
duas visitas ao Projeto, em abril e outubro, mantivemos contato 

com os colonos e com o administrador; consultamos o arquivo 

da Colonia, o que nos permitiu tomar conhecimento de projetos, 

pianos e relatorios desde as primeiras gestoes e, assim, recons- 

truir a historia da Colonia. De posse destes dados, toram mon- 

tadas e gravadas sete entrevistas em profundidade, em forma de 

historia oral. 

Agradecemos encarecidamente aos colonos por sua disponi- 

bilidade em nos comunicarem soia experiencia e ao administra- 

dor, Sr. Roland Fritshe, que nos faciltitou o livre acesso ao arqui- 

vo e nois forneceu informa^oes complementares. 

2. A COLONIA PROJETADA PELA CONFEDERAQAO 

EVANGELICA DO BRASIL 

Mai aberto ao trafego o trecho da rodovia Belem-Brasilia 

que rasgava as matas virgens ao Norte de Imperatriz, a entidade 
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religiosa protestante, denominada Missao Presibiteriana do Nor- 

te, projeta, para esta area, um assentamento agricola, o "Povoia- 

mento Evangelico Gurupiense" Desde I960, segundo as depoi- 

mentos ouvidos na Colonia, os missionarios da Missao Presbi- 

teriana (um deles era o pastor americanot, Reverendo J. Crow) 

andavam na regiao de Imperatriz, entrando em contato com la- 

vradores ligados a sua religiao(i:). 

A Missao Presbiteriana ja tinha tentado empreendimento si- 

milar no Rio Grande do Notrte (em Ipanguaqu) e no Ceara (em 

Chord), com resultados, porem, muito pouco animadores, atri- 

buidos a falta de terras disponiveis nestas regioes de grande con- 

centragao fundiaria. Em 1958, a seca veio mais uma vez aguqar 

o]s problemais tradicionalm'ente enfrentados pelos pequenos la- 

vradores do Nordeste. 

Como alternativa para uma politica de reforma agraria al- 

guns setores voltaram sua atenqao para uma agao sistematica de 

colonizaqao do oeste do Maranhao, ainda rico em terras devolu- 

tas(2h Ja se encontrava explicita, no projeto inicial, a ideologia 

oficial que ia sustentar os programas e projetos de collonizaQao 

na Pre-Amazonia e na propria Amazonia, durante quinze anos. 
O projeto da misisiao religiosa visava contribuir para a solu^ao 

dos problemas dois agricultores pobres e sem terra do Nordeste, 

levando-os para areas novas e ferteis da Amazonia, agora aber- 

tas graqas a construqao da rodovia. A mesma ideologia, poste- 

riormente lapidada no slogan "Terra sem horn em para homens 

sem terra!", hoje abandonada e substituida por declaraqoes de 
intenqdes mais conformes a realidade(3) Convem lembrar que, 

(1) Um djetee era Bs/tevao Celestino dja Silva, que in]tegraoa, mais tarde, 
a Colotnia, juotamemte com seus filhos Moacir e outras feumflias aipa- 
renfbadlas ou amigias. 

(2) ((Lomsque le Pnesident Juscelino Kubitschek annonga la creation d' un 
plan de development et de mise en vaJeur des regions souffrant (de 
la secheresse, il j-uisftifia la pmsence dju Maranhao dans cet ensemble 
nordeisltin comme terra d'acGueil dies miigranfts» Droulers, Mlartine. 
Mamattihao Nordestin? Maranhao Amazonien? In: Amazonies Nouvel- 
les. Paris, Universifte de Paris m Inlsftitut des Haultes JBtudes de 
L'Ameriqiie Latine, 19T7. p. 111. 

(3) Segundo o II Piano de Desenvolvlmento da Amaaonia: «0 objetivo de 
aaupagao da Amoeaonia atraves da absorgao dte excedenftes relativos da 
(popruilaqao do Nocndjeste, apesar dos esforgos empreendidoB, esitd. em 
dlesacordo com o designio de acelierar crescimento regional... a Re- 
giao nao tern a oferecer-lhes (aos coQonos) na proporqao que seria ne- 

(...> 
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desde 1961, a SUDENE tinha seu projeto de povoamento do Ma- 
ranhao, objetivando notadamente assentar 40.000 familias no alto 

Turiagu, no espago de cinco anos(4b Pensava-se desta forma 

diesviar as tensoes socials que se afirmavam cada vez mais no 

Nordeste. 

Vale ainda recordar a evolu^ao de perspectivas, na esfera das 

Igrejas Cristas, seja no Brasil e outros paises da America Lati- 

na, seja nos paises da Enropa e da America do Norte, 

principalmente no que toca a "aqao social" As Igrejas en- 
cararam, na epoca, os conflitos sociais gerados pela miseria e pe- 

las injustigas como fator propicio a agao do comunismo e as re- 

volu^oes de tipo socialistas, percebendo nestas situaQoes uma 

ameaga a sua influencia(s;) No Brasil, esse despertar se deu prin- 

cipalmente no Nordeste, suscitando, dentro das Igrejas locals, 
movimentos e presisoes, no sentido de mudangas sociais por ela 

orientadas e controladas. bem conhecido o papel que os bis- 

pos do Nordeste tiveram no surgimento da SUDENE e a3 cola- 

bora^oes suscitadas, na epooa, entre segmentos progressistas da 

Igreja Catolica, o governo e a SUDENE(61. Dentre as Igrejas 

protestantes, as mais propensas a extrapolar do puro campo espi- 

ritual registraram uma evolu^ao semel'hante, em alguns de seus 

nucleos. Foi o caso da Igreja Presbiteriana. Essa participaqao 

das Igrejas Cristas da America Latina em programas ^sociais foi, 

naquele tempo, fortemente apoiada pelas Igrejas dos paises ca- 
pitalistas, que viam nesses programas um meio de fortalecer sua 

a^ao missionaria, entravada no Terceiro Mundo pelo avan<;o 

da comunismo. Ali originavam-is»e os recursos financeiros que 

(...) 
cessario, os solos fertefis com que sonliam. De maneira que a massa 
do oolonos espooitaneas empreendem a umica e perigosa atividade que 
sabe realizar: a destruigao da mata e o esgotamento do solo pela pra- 
tica de pauperrimas cuJlitums die subsistiencia, no conhecido regime de 
lavoura itJinetraoiite... A luz desse maroo, parece que o objetivo da 
ocupaqao e colonizaqao, nos ternnos em que fOra vestido, deve ser 
ireviisto». 
SUDAM — II Piano de De&envolviimiento da Amazonia; Detalhamen- 
to do II Piano Nlacionial de Desenvolvlimjento (1975-79) MINTER/SU- 
DAM, 1975. 

(4) Droulers, Marttine, op. cit. cap. 111. 

1^5) Ver, no que diz respeito a Igreja Catdlica — Brumeau, Thomas. «0 
Catolicismo Brasileimo em epooa de trainsiqao». Ed. Loyola, Sao Pau- 
lo, 1974, 2.a parte,, cap. VI. 

CS) Ibid. 
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sustentavam a aqao social dos religiosos no conjunto do mundo; 

acredita-se, portanto, que era decisiva sua influencia na orienta- 

gao dos projetos e capital para o sen aontrole. 

£ neste contexto amplo, com suas dimensoes reLigiosas, mas 

tambem economico-sociais e politicas, que cabe considerar a 

transferencia para o Municipio de Imperatriz do Pastor Raimun- 

do Ferreira, melhor conhecido como Jose Balbino, gerente da 

Colonia Presbiteriana do Ceara. O pastor Balbino fez-se acom- 

panhar de cinco familias dessa colonia que formaram o nucleo 

do novo assentamento(7) Este se localizou, em janeiro de 1962, 

nas proximidades do povoado de Aqailandia, a uns 70km ao norte 

da cidade de Imperatriz, e no mesmo municipio. O porvoado ti- 

nha surgido do acampamento de trabalhadores que servia de ba- 

se de apoio para a constru^ao da Belem-Brasilia; alguns delies, 

ao fim dos serviqos, se estabeleciam na regiao. A frente de ex- 

pansao, prqgredindo do Pindare em diregao ao Tocatins, ja se 

fazia sentir, nas derrubadas de mata e na presenqa de ro^as pro- 

ximas a rodovia, nos lugares chamados Coco Grande, Estaca 

"1600", Lagoa Verde, Bom Jesus, Barra Grande, Trecho Seco(8). 

O povoado de A^ailandia nao contava, porem, com mais do que 

uma dezena de casas. 

Enquanto o Diretor, Jose Balbino, se estabelecia na cidade 

de Imperatriz, para ali exercer seu ministerio religioso, as pri- 

meiras familias se instalaram em A^ailandia e come(;aram a abrir 

estradas e limpar o terreno para suas culturas. 

Para levar adiante o Projeto e realizar os entendimentos ofi- 

ciais com o Estado do Maranhao, a Missao Presbiteriana solici- 

tou a colaboraqao de uma instancia missionaria de maior ambito, 

habilitada para ©sse tipo de transagao, a Confederaqao Evangeli- 

ca do Brasil (CEB). A Confederaqao atuava atraves de seus De- 

(7) Ob ohefies dessas famirlias eram: Cicero Omz, Antonio Joise dia Paz, 
Xaaqaie Fenreira Ldinja, Octacilio Rodirlfelues Sanltiiago e Francisico Ro- 
idirigues Santiago, ex - arremdaitarios no Ceara. Apenias o prime urto per- 
manecia ainda na Colonia em G-urupi, em 1975. 

(8) Ver, a respeito do avanqo dia frente -de expansao maffanhiense, Vellio, 
Otavio GuillDeime. Frente de expansao e estriutuna agr&rila, Rio de 
Janeiro, Zahar Bditoreis, 1972. Cap. VII. 
Segmudo Moacir EStevao Celestino, que vinha do Pindlatre e insltadou-se 
em Lagoa Verde, em 1975, o lugar tinha uns 80 moradores, alguns com 
12 anos de pemnanencia. Moacir empcregou-se na constsru^ao da ro- 
dovia em 58 e, em seguMa. botou unua roga na Estaca 1600. 
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partamento de Imigraqao e ColonizaQao, criado, inicialmente, pa- 

ra facilitar a instala^ao de imignantes estrangeiros, notadamente 

os ligados as confissoes evangelicas. A CEB requereu, portanto, 

do Estado do Maranhao a concessao de 3.000 ha de terras devo- 
lutas. A area era muito exigua para atender aots objetivos da 

Missao, mas a alienaqao de areas devolutas de superfkie superior 

teria exigido, em virtude da Constituiqao Federal, a aprovagao 

previa do Congresso Nacional. Em abril de 1963, era assinado, 

entre o Estado do Maranhao e a CEB, o ootntrato de concessao 

dos 3.000 ha. A area do projeto era limitada, ao norte, por terras 

pretendidas por Juracy de Souza, numa extensao de 4.750 me- 

tres ; a oieste, em 6,4 km, pela rodovia; ao sul, pelas terras do po- 

voado de Aqailandia, ficando a parte leste aberta sobre terras de- 

volutas reservadas para eventual expansao da Colonia. 

Um levantamento feito em abril de 67 pelo Institute de Pes- 

quisas e Experimentagao Agropecuarias do Niotrte, IPEAN, ste- 

diado em Belem, caracteriza os solos da area: "Na area da Co- 
lonia predomina o latosolo amarelo, de textura media a pesada, 

profunda, fertilidade de baixa e media, acidez de elevada a me- 

dia sendo a drenagem moderada a boa, muito suscetivel a ero- 

sao hidrica. um solo cujas propriedades fisicas sao muito boas 

para os trabalhos agricolas, mas que, naquelas condi(;6es clima- 

ticas, esta sujeito ao rapido esgotamento quandoi submetido a 

agricultura intensiva. Deve, portanto, ser isubmetido ao empre- 

go de praticas conservacionistas adequadas', "A Colonia, co- 

mo toda a regiaa, nao e bem servida por aguadas, fato que, alia- 

do a baixa pluviosidade durante a estaqao seca, vem limitar bas- 

tante a capacidade de uso da terra".(9) 

Alem das obrigaqoes da concessionaria, o ato da concessao 

incluia, muito curiosiamente, as qualificaqoes por ela exigidas em 
relaqao aos colonos. Entre as primeiras, le-se: a obrigaqao de 

"lavoura mecanizada, traqao motora e animal, aproveitamento 

racional da area. area disponivel de 400 ha para reserva flores- 

tal"^10^ O aproveitamento raciVDinal previa a rapida supressao da 

lavoura feita "pelo sistema rotineiro da regiao"; o uso exclusivo 

(9) Confederagao Evangelica do Brasil — CEB — Piano B&sico de Desen- 
volvimento, MONTOR (Montreal Organiza^ao Inidiustrial e Bconfltmi- 
ca S.A.), Montreal, 1967, 4 volumes. 

(10) MARANHAO — Diario Oficial. Contirato de Concessao de Terms De- 
volutas que foram entre si o Estado do Maranhao e a Confederaxjao 
Evangelioa do Brasil — 3 de maio de 1963. 
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de lavoura meoanizada e o inicio da pecuaria, ambos a partir do 

4.o ano, de modo a atingir 1300 ha de lavoura mecanizada, 600 ha 

de pastageim em 10 anos, 2000 ha de lavoura com 600 ha de pas- 
tagem e 400 ha de reserva floireistal, no 17.o ano. Em outras pa- 

lavras, pretendia-se um uso totalmente intensivo de solos que 

nem tinham sido analisados. Tais objetivos nao pareciam ao al- 

cance de todos; exigiam-se, portanto, qualidades e condiqdes ex- 
cepcio|nais na seleqao de candidatos. Parece se ter confundido, na 

oportunidade, a colonia maranhense em um kiboutz de Israel !(11) 

Eram requisitos para os candidatos, segundo o contrato Estado- 

CEB : "Ser casado sem filhos ou com filhois com bastante idade 

de trabalhar com os pais nos campos. Ser pessoas de boa sau- 

de, ter um bom nome e mostrar qualidades) de honestidade, in- 

dustria, habiMdade, cooperaqao. ser dignos de confianqa e ter 

confianqa em si mesmo,,.(12) Aliem disso, "os candidatos devem 

mostrar que precisam de terreno. Tambem nao devem nutrir 

esperanqas de possuir mais tarde terrenos".(13) Para serem esta- 

belecidos permanentemente, "devem assinar um documento en- 

tregando os seus direitos de herdar terrenos na terra natal a pa- 

rentes pr6ximos".(14) O colono receberija do Estado o titulo da 
terra, "pela recomendaqao do diretor da colonia" depois de ter 

cumprido tres etapas anuais de trabalhol: primeiro, desmatamen- 

to, plantio inicial, fabricaqao de 15.000 tijolos para construqao da 

casa, criaqao de galinhas e horta; segundo, fabrica<;ao de telhas, 

plantio de pomar, inicio de criaqao de gado leiteiro; terceiro, 

construgao de armiazens e estabulos de alvenaria e da cerca em 

todo o terreno. 

Disposiqoes morais era o que mais se cobrava dos colonos, 

como se a sua experiencia agricola fosse de pouco relevo, uma 
vez que a Instituiqao proporcionava os recursos tecnicos. Era 

como uma alianga nova entre capital e trabalho, numa terra pro- 
metida, desligada de um mundo de exploraqao e extemporanea a 

cultura acumalada pelo homem do sertao. Qs recursos tecnicos 

(11) A verdadje e que tal projeto, como imiitos ooutros, pnocumva parfiane- 
tmoe eon contextoa culturais aJlieios ao dos colonos, em vez dte mlori- 
zar ia experiencia por eles acoimulajda. Efetivamentte, tecnicos da SU- 
DENE tern copiado, na mesma ^poca, um motdelo isaraelense de explo- 
maqao agnioola, ma colonizaqao do Alto Turi. 

(12) MAIRANHAO — Diario Oficial, citado. 

(13) Ibidem. 

(14) Ibidem. 
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— e financeiros — nao possmam, evidentemente, rela^ao cam- as 

habilidades e a forma de tecnalogia dos colonos. A CEB tinha, 

pois, apresentado, em 1962, um ambicioso "Projeto de Desenvol- 

vimento da Comunidade de Gurupi" ao Coinselho Mundial das 
Igrejas — CM I — que agrega as diversas confissoes protestan- 

tes e disp5e de importantes recursos distribuidos por seu centro 

de Genebra (Suiqa). Em 1964, vieram as primeiras verbas que 

deram imclo a uma ajuda exterior que, mais tarde, incluiria ou- 

tras fontes. Em pouco miais de dez anos (1964-1975), a Colonia 

teria reebido de organizagdes diversas, atraves de canais admi- 

nistrativos complexos, e naturalmente mediante controles e fis- 

calizagoes, mais de dais milhoes de dolares. Um financiamento 

a fundo perdido de 700 ddlares por hectare. 

Independentemente de outras consideragoes menos conscien- 

tes, o valor intensivo da ajuda encontrava justificativa para os 

organismos financeiros na firme convicgao do efeito-demonstra- 

gao de tais projetots. Tal pensamento animava, alias, os protago- 

nistas do projeto Gurupi, conforme se evidencia num "Nbta-se", 

inserido no contrato de concessao: "O loteamento providenciiara 

a locailizagao dos colonos em lotes alternados a fim de que os que 

se provarem lavradores excepcionais possam receber tambem 

mais tarde o lote proximo para ampliar o terreno. Este servira 

como estimulo para o coloino se apllicar a orientagao na melhor 

maneira possivel e ampliar o seu terreno. Tambem, servira como 

uma demonstragao de ser um colono excepciianal com capacidade 

e merecimento, oomo bom exemplo para os outros,,.(15) 

Era patente, desde os primordios, que a diregao da Colonia 

incluiria uma parte importante de orientagao educacional e de 

influencia moralizante que encontrariam, no controle dos recur- 

sos tecnicos por parte da Instituigao, uma forga incontestavel e 

qm inegavel instrumento de pressao. Correlatamente perderam 

sua forga, a nuedida em que desaparecesse esse controle. 

Nessas condigoes, nao menos claramente, as regras do jogo 

internas a colonia seriam diferentes das norimas externas as quais 

eram acostumados os colonos pelo menos durante o periodo de vi- 
gencia do regime de enclave. O sucesso individual, inevitavel- 

mente, dependeria da capacidade de cada um em farejar, no am- 

biente da colonia, asisas normas latentes e a elas se ajustar. Tal 

(315) Ibldjeon. 
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estrutura nao deixaria de levar para um mvel muito subjetivo a 

competiQao, qu'e, no mundo trivial, se colooa claramente no cam- 

po dos interesses economicos objetivos. Os depoimentos dados 

pelos colonos, mesmo decadificados mediante as precauqoes de 

rigor, dao certa evidencia de ter isso ocorrido na Colonia. 

Em maio de 1963 vieram se juntar as cinco familias trazidas 

do Ceara sete outras, que residiam na regiaJoi ha varios anos e 

tinham entre si laqos de parentesco ou de amizade, embioira dife- 

renciados pdlo credo religioso. Essias novas familias formaram o 

nucleo mais estavel e, aos poucos, mais infjluente da Colonia.(15) 

Elsta comeQou a registrar tensSes entre grupos: as familias vin- 

das do Ceara continuavam muito ligadas ao pastor Balbino, que 

morava em Imperatriz, mas vinha celebrar o culto para os colo- 

nos. O novo grupo aderia ao responsavel residente na colonia, 

Roberto Samuel Johnson, auxiliar do diretor, o Dr. Carlos que 

residia no Recife. Roberto Johnson teve que se afastar, como 

aconteceu alguns meses mais tarde com o pastor Kang. 

Kang era coreano. Aquela altura, o Departamento de Imi- 

graqao da CEB planejava a inistalagao, na Colonia, de coreanos 

fugidos de sua terra, e, bem provavel, mais precisamente do re- 

gime oomunista. A CEB tomou, entao, a diregao imediata da Co- 

lonia para preparar a vinda dos imigrantes e nomeou o pastor 

Kang como diretor residente. Para evitar conflitos de coimpe- 

tencia, foram delimitadas as respectivas jurisdiqoes. Segundo 

contou um codono: a Missao Presbiteriana (com o pastor Balbi- 

no) fez contrato de "cuidar da parte das almas" e a CEB (com o 

pastor Kang) de "cuidar dos projetos" Mas nem sempre e tao 

nitida a linha divisoria entre as almas e a administraqao econo- 

mica. As familias fundadoras se "revoltaram" contra o Diretor, 

conforme o informante, e Kang foi afastad/oi da Colonia, apos ape- 
nas 4 mieses. Ele foi substituido por um tecnico agronomo pa- 

ranaense, Dr. Hans Raffel, que resiolveu, mal instalado em suas 

fun^oes, criar uma Cooperativa: a Caoiperativa Agricola Indus- 

trial de Gurupi. A caracteriza^ao industrial da associaqao tinha 

por base os investimentos planejados com os recursos exteriores 

e que se concretizavam, na epoca, numa maquina de arroz, uma 

serraria e uma carpintaria. Os colonos nao tiveram participaqao 

(16) Eram chefes dessa® familias: Estevao Celestino da Silva, o filho, Moa- 
icir Bstevao Celesftino, o parente, Elias Celestino da Silva; Gongalves 
Oosita, caisado oom a sotominha de E&tevao e Raimunldo Pereiira Primo, 
ounhado de Goncalves e de Manuel Buisebio da Costa e Jose Gnain- 
jeiro da Silva. 
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na criaqao da Cooperativa, a nao ser assinar a Ata Constitutiva 

e os Estatutos. O responsavel tecnico do Departamento de Co- 

lonizaQao da CEB, o agronomo Sr. Ivo Manual, notou, numa vi- 

sita ao Projeto, "a falta de m/oitivaqao e doutrinagao' dos colonos 

aos quais a cooperativa foi praticamente knposta, sem que os 

mesmos dessem conta do que estava realmente acontecendo(l7) 

Alias, a Cooperativa nao se restringia aos agricultores e, assim, 

se caracterizava; apesar da distribuigao de competencias feita 

entre a Confederagao e a Missao, seguindo a linha divisoria do 

temporal e do espiritual, a presidencia da Cooperativa era exer- 

cida por Balbino que, alem de nao ter lavoura, cuidava dessa ta- 

refa desde sua residencia em Imperatriz. O Pastor continuava, 

pois, na Colonia ''exercendo forte lide^an9a7, que o tecnico da 

CEB considerava negativa(18) 

Tudo indica que a Confedera<;ao sentia a premente necessi- 

dade de acentuar ois aspectos tecnicos, na diregao da Colonia, e 

de dar um impulso novo a um empreendimento que nao crescia. 

O numero de familias, no inicio de 1965, nao passava das 12 an- 

teriores. A distancia da sede da Confederaqao, localizada no Sul, 

e a dificuldade de comunicaQao com a instancia oficialmente res- 
ponsavel pelo projeto nao permitiam um acompanhamento facil 

da situaqao da colonia nem uma compreensao suficiente de suas 

necessidades. Esse fato gerou "uma enorme crise" no projeto(19) 

O Chefe do Departamento de Colonizaqao da CEB resolveu 
assumir a responsabilidade de dar esse novo impulso, intervindo 

pessoalmente na direqao da Colonia, a partir de maio de 1965, em 

substituiqao ao Diretor interino, Dr. Enilson Rocha de Souza. O 

Dr. Ivo foi descrito pelos colonos entrevistados como pessoa 

muito simpatica, entusiasta e dinamica. Por pertencer as esferas 

dirigentes da Confedera^ao, manifestava um espirito de toleran- 

cia nem sempre compartilhado pela Missao Presbiteriana. Esta, 
por exemplo, recusou um agronomo catolico escolhido pelo Dr. 

Ivo para dirigir o Projeto. O novo diretor, que pretendia apenas 
redimizar a Colonia, acabou ficando a sua frente durante quase 7 

anos. Ele se tinha tornado, na opiniao de um informante, "o 

idolo de todos" 

Tudo deveria recome^ar de maneira a permanecer fiel a me- 

toiddlogia inicial. A serraria e a maquina de arroz estavam para- 

(17) Projeto Gunupi. Relatorio de Atividades, 1965. 

(18) Ibid. 

(19) Ibid. 
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lisadas por deficiencias nos motores; as maquinas da carpinta- 

ria nao tinham sido extraidas de suas embalagens; diverso© mo- 
tores Diesel e equipamentos agricolas eram guardados no depo- 

sito. O assentamento nao passava de um mini-projeto com 12 

familias, e os pianos do novo diretor nao iam muitoi alem de um 

total de 30 a 40 familias, no quinqiienioi a vir. Na epoca, pensa- 

va-se nos coreanos. O novo diretor se fez acompanhar por uma 

equipe de voluntarios da religiao Menonita da qual participavam 

quatro americanos, sendo um delles economista e um outro agro- 

nomo(20). Mais tarde, vieram alguns voluntarios da Paz. 

A equipe voltou todos seus esforqos, durante 1 ano e meio 

para a acolhida das familias coreanas: desmatamento de 146 ha 

de mata, constru<;ao de 25 casas. Entre os colonos nordestinos, 

crescia o sentimento de abandono e de menosprezo. "O resul- 

tado foi que os colonos, ja desanimados e inseguros com as suces- 

sivas mudangas administrativas anteriores, passavam a sentir-se 

relegados a um piano secundario de simples instrumentos. 

Uma serie de pianos que, como o dos coreanos, sao iniciados e 

depois abandonadas, geraria umia inseguranqa nos colonos, tor- 

nando-os desconfiados quanto as verdadeiras inten(;6es da CEB 

em Gurupi^O". Tanto mais que os coreanos acabaram nao vin- 

do, em razao de uma legislagao tardiamente lembrada, que proi- 

be a entrada de estrangeiros em terras devolutas cedidas pelo 

Estado. 

A partir desse momento, coloca-se de modo mais clara a ques- 

tao da justificabilidade economioa do Projeto, ou seja, o proble- 

ma custo-beneficio. Diante das dimensoes modestas da Colonia, 

o Conselho Mundial das Igrejas hesitava em continuar seu apoio 

financeiro e o condicionava a amplia<;ao do projeto. Argumenta- 

va-se em contrario pelo efeito de irradiaqao esperado, como dizia 

um relatorio daquela fase: "O Projeto Gurupi deve ser conside- 

rado o que realmente e: um projeto experimental de Coloniza^ao. 

O custo do mesmo nao pode ser calculado na base do custo "per 
capita" pois pretendemos beneficiar com esta experiencia uma 

vasta regiao de nossa colonial" 

Esta resposta aborda um aspecto fundamental do Projeto, 

que apareoe em outros qualificados de "experimentais" ou, as ve- 

(20) A seita menonita atuava em alguns projetos die agao social da Ama- 
zonia Legal, notadamenlte em Araguacema. 

(21) Ouirupi. PTiano die Consolida?ao. Confederagao Bvang61ica do Brasil, 
Sao Paiulo, agosto, 1971. 

(22) Projelto Gurupd. Relaitorio de atividades, AQallandia. 
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zes, de "pilotos" Nem sempre se trata de iniciativa privada; 

certos projetos de iniciativa govemamental ou mista, sobretudo 

os que apresentam justificativas soeiais, tem as mesmas preten- 

soes e explicam sens altos investimentos em homens e dinheiro 

pelo efeito de contagio. Como se a realidade social pudesse ser 

objeto de experimentaqao em local isolado e aisiseptado, e como 

se se pudesse reproduzir em escala ampliada no mundo real os re- 

sultados alcanqados no nucleo-daboratorio. Ha indicios de que 

semelhante posigao nao convencia mais todos os colaboradores 

da Colonia, sem que isso apareqa em termos explkitos; os aspec- 

tos estruturais da pobreza dos camponeses comegavam a ser cap- 

tados. Mas as objegoes do Conselho Mundial nao ating-iam esse 

nivel; diziam respeito as dimensoes do projeto e as suas condi- 

qoes de se firmar. 

A amplia(;ao do projeto requeria, em primeiro lugar, o alar- 

gamento da area de coloniza(;ao. Desde o ano de 1965, foram ini- 

ciados os entendimentois com o governo do Maranhao para es- 

tender ate 8.000 ha a faixa de terra da concessao. O ato de ces- 

sao deveria ser assinado em 21 de janeiro de 1968; conforme do- 
cumentos arquivados na Colonia, o governador ja tinha assinado 

a delegagao do Secretario de Agricultura para celebrar o ato de 

Concesisao, quando surgiu, no ultimo momento, o parecer contra- 

rio da Procuradoria Geral, baseado no artigo 156, § 2, da Consti- 

tuigao Federal. 

Paralelamente aos entendimentos oficiais cogitava-se de uma 

reformulaqao tecnica, segundo as linhas-mestras consubstancia- 

das no Relatorio de Atividades de 1965. Nao se hesitou em con- 

tratar uma importante firma internacional de Consultoria — a 

MONTOR — para elaborar um novo piano. Uma das pretensoes 

do modelo era libertar a Colonia de sua dependencia em rela^ao 

ao exterior, entregando-lhe autonomia que Ihe assegurasse o po- 

der decisorio, fundamentandoi-a numa base economica solida. 

Imaginava-se, para tanto, a transferencia da Colonia para uma 

Fundaqao vinculada a CEB, com personalidade juridica propria 

e estatutos de empresa capitalista: a Companhia de Desenvolvi- 

mento de Gurupi. O piano montado pelia MONTOR, em 1968, 

era, entretanto, muito ambicioso, excessivamente grandioiao, de 

tal nuodo que nunca chegou a ser efetivado. O artigo 2.o dos esta- 
tutos dizia: "A sociedade tem por objetivo promover o desen- 

volvimento socio e economico da Colonia Agricola Gurupi e re- 

gioes circunvizinhas, bem como participar de programas seme- 

Ihantes em outras regioes da Amazonia Brasileira. " Planeja- 

va-se, por exempo, um motel-restaurante para atender, em 1975, 
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uma freqiiencia anual de 25.300 clientes entre usuarios da rodo 

via Bielem-Brasilia, uma usina de arroz, uma fabrica de doces com 

produqao diaria de 5.000 latas, em 1970, um posto de giasolina, 

um hospital geral, um ginasio agro-industrial, etc^23). 

Enfim, ao mesmo tempo em que tratavam a nivel de cupula 

da reorganizaqao, o Diretor da Colonia lanqou mao de uma nova 

tentativa de cooperativa. Km 15/10/1966, numa assembleia de 

24 lavradores, foi decidida a criaqao da Cooperativa Agricola Mis- 

ta de Gurupi Ltda. — CAMGURU. Em virtude de atrasos ad- 

ministrativos e de reformulaqao de estatutos, ela apenas chegou 

a funcionar em jtunho de 1968. A populaqao da Colonia ja se tinha 

acrescido novos membros; em 1967, contavam-se 31 familias; 
em 1969, os 50 lotes eram todos ocupados e os moradores, incluin- 

do agregados e funcionarios, atingiam o numeroi de 342. 

A Colonia, sem duvida, tinha encontrado, com o seu Diretor, 

um novo alento, mas nao deixava de constituir algo' de artificial, 

de pre-fabricado. Ela tinha surgido de cima e, antes de mais na- 
da, de fora: de fora de regiao, de fora do povo, de migrantes to- 

rnados no seu con junto, de fora das lutas que opunham ja na- 

quele tempo classes antagonicas de pequenos posseiros e de es- 

peculadores fundiarios(24). O melhor indicador desisla artificiali- 

dade e dado pela ambiguidade de uma colonizaqao organizada na 

forma de exploraqaioi capitalista, "a la" MONTOR, e suposta- 

mente respaldada no associativismo de colonos sem experiencia 
gerencial e totalmente alheios a esse tipo de problematica. A 

coisa vale ser mencionada, pois nao e traqio exclusive da Colonia 

de Gurupi, mesmo se, neste caso, as contradiqoes sao mais 

paten tes. 

As tentativas de industrializaqao na Colonia de Gurupi, co- 

mo em outras, confirmam a que ponto a agrioutura campiomesa 

nao capitalista e estruturalmente incapacitada de elevar o agri- 

cultor a um nivel melhor. A prosperidade dessas colonias e pro- 

curada, portanto, em atividades industriais que se tornam ren- 
taveis pelo baixo custo da mao-de-obra ligado, por sua vez, ao 

(23) Confederagao Evangelioa do Brasil. PfLano Basico de Desenvolvflmetti- 
to — MONTQR — citado. 

(24) Bm 68/69, das 26 pessoas que coanipfunObjaim. o quadiro tecmco-adlmiiiniis- 
tiratlvo, 17 eram estrangeiros. «A presenga die estrangeiros no Proje- 
ito, obsierva o Piano de Consolidagao, foi idietrimental para a sua aoei- 
tagao na inegiao ondie Gurupi passou a ser conhecdda como a Colonia 
dos Americanos». 
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baixo prego dos produtos agricolas de base. Nem se trata, nos 

melhores dos casos, da agro-industria, apontada como retiuedio a 

fragilidade de uma eaoinomia puramente primaria e, atraves da 
qual, o produtor associado recuperaria uma parte da mais-valia 

que Ihe e extraida. Trata-se, ao contrario, de "industrias" stem 

conexao com a produgao basica da colonia: ceramica, serraria, 

hotel aria. No fundo, a propria forma como se procura ajustar os 

modelos de colonizaqao dirigida poe em relevo as falhas conge- 

nitas da estrutura agraria que eles pretendem, sem exito, corrigir 

—• pois ela nao se corrige, ela se muda. O nao reconhecimentio 

dessa contradiqao e que leva a repetiqao das mesmas experien- 

cias "salvadoras" em que se gastam recursos e desgastam 

pessoas. 

A cooperativa CAMGURU reunia os recursos dos lavrado- 
res: sua produqao, suas contribuiqoes, e, inclusive, suas dividas. 

A Confedera^ao ou o Projeto, como se expressam indiferente- 

mente os informantes, se reservava a gestao dos recursos exter- 
nos e com eles prosseguia a implantaqao da colonia: construia e 

administrava escola e ambulatorio, comprava maquinas e oami- 

nhoes e adquiria um plantel bovino, financiava inclusive a Co- 

operativa e Ihe prestava ajuda administrativa. Se, segundo o Di- 

retor, os dois polos se articulavam, assim nao parecia a todos os 

colonos. Os antagonismos vinham a tona e surgiam reivindica- 

9609 e oposiqao de classe. Pelos investimentos feitos, a Confede- 

ra^ao nao poldia deixar de revelar-se muito rica, em contraste 

com a pobreza dos colonos. A comunidade die services e, parcial- 

mente, de funcionarios na CEB e na Cooperativa, nao ajudava a 

ter uma visao clara do que era do dominio de uma e de outra. O 

fato e apontado pelo Piano de Consolidaqao: "Entre a CAMGU- 

RU e a CEB passou a existir superposi^ao e competi^ao em cer-. 

tos aspectos, o que contribuiu para aumentar, perante os colonos, 

o clima desfavoravel de tensao e mesmo de conflito e ambivalen- 

cia em suas relaqoes com as duas entidades'U25^ 

O "Dr. Ivo" elaborou, em 1971, um projeto de emancipaqao 

da Colonia, prevista nos estatutos para 1974: a CEB se retiraria 

completamente do cenario local, transferindo a Cooperativa todo 

o acervo do Projeto e extinguindo ofs setores da serraria, da per- 

furagao de po^os e de criaqao de gado, desenvolvidos pela Confe- 

deraqao, ao que parece, paralelamente ao Projeto Gurupi e por 

conta propria. 

(25) Gurupi — Piano de Consolidiagao — Confodemgao Evang^lica do 
Brasil, citado. 
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Os colonos nao tinham sido efetivamente preparados para 

tanto; sua pratica de gestao associativa tinha sido quase nula e 

faltava-lhes um melhor entrosamento com o mundo da adminis- 

tragao publica c dos negocios. A cooperaqao entre os colonos 

existia a nivel biastante espontaneo, mas se restringia, muitas ve- 

zes, aos circulois de parentes e amigos; pouco chegava ao nivel 

de cooperagao de classes. Alias, a estrutura da colonia nao- o per- 

mitia; as motivaqoes desenvolvidas para a vida comunitaria re- 

pousavam mais sobre valores religiosos do que sobre exigencias 

de classe. O predominio das relaqoes primarias, mesmo na orga- 

nizagao hierarquica, estimulava a formagao de grupos competi- 

tivos, na busca de vantagens pesspiais. Crescia, entretanto, uma 

consciencia de classe, despertada pela contradi<;ao percebida en- 

tre os objetivos proclamados e os resiultados alcanqados. Os co- 

lonos tinham sob suas visitas, constantemente, o rico material ad- 

quirido pela CEB para o desenvolvimento da Colonia e deixado 

inutilizado, percebiam a fiacilidade com que se acumulavam re- 

cursos, contrastando com sua pobreza. Tinha-se pregadio. para 

eles que tudo iisso era para seu melhor estar, mas continuava de 

propriedade e sob o controle do projeto que nao era deles. De- 

senvolvia-se uma consciencia viva de exploraqao. 

Pelo seu prestigio, o Dr. Ivo contnollava e canaliziava os mo- 

vimentos de insatisfa^ao; alem do mais, sabia usar as lideran<;as 

para a condu^ao dos conflitos. Com a sua saida, a direqao voltou 

novamente para o Sr. Enilson Rocha de Souza, que nao tinha con- 
digdes de residir de modio permanente na Colonia. O controle 

deixou de ser exercido com eficiencia. 

Os conflitos com a administraqao cresoeram. A prometida 

transferencias do acervo do Projeto nao se efetivava; os recursos 

financeiros do exterior tinham sido substancialmente cortados e 

isso foi considerado como "gesto de ma fe" Corriam comenta- 

rios, no meio dos colonos, e faziam-se reunides de contesta^ao. 
Falou-se ate ter havido sugestao de sequestrar o coordenador. 

Ao mesmo tempo, surgiam, na Cooperativa, dificuldades, bastan- 

te comuns, na obtenqao de financiamento do Banco do Brasil, 
atraso dos socios no pagamento de suas dividas com a Coopera- 

tiva e o Banco, gestao irregular de parte de alguns gerentes. 

Em 1972 e 1973, certos colonos dirigiram ao INCRA e ao 

DDA-MA denuncias contra a administra^ao, que provocaram 

uma mobiliza^ao na Col6nia(26) A Gomissao do INCRA consta- 

(26) Denuncias reglstradas sob os niimeros: 1103/73 e 1113/73 no INCRA 
e numetro 082/72 no DDA-MA. 



100 

tou que a distribui^ao dos lotes, iniciada em novembro de 1971, 

resultava no quadro seg^uinte: apenas 17 colonos tinham titulos 

definitivos, 4 tinham lotes registrados no Cartorio, 27 nao ti- 

nham titulos. (Em 1975, 34 lotes eram titulados). Fez-se inven- 

tario das maquinas e equipamentos da CEB; entre elas, 3 trato- 

res Unimog com guinchos, um trator Unimiojg com uma perfu- 

ratriz que so tinha cavado dois pogois, dois poderosos grupos ge- 

radores Diesel ,que so tinham funcionado 1.000 horas. Todo es- 

se material foi doado, em 1969, pelo Evangelische Zentralstelle 
fur Entwicklungshilfe- EZE- da Alemanha. Ademais, uma 

prensa para fabrica^ao de tijolas, que nunca foi usada, um tomo, 

uma moto-bomba para irrigaqao, outros tratores, caminhoes e 

jeeps, todo esse material estando ocioso. A equipe de fiscaliza- 

<;aio caracterizou tambem a gestao do gerente da Cooperativa co- 

mo incluindo "atos de pressao e abuso de poder", desfalque de 

Cr$ 36.382,00, no caixa, e considerou como medida negativa a re- 

tirada da assistencia agronomica, depois de 1972. Entre os as- 

pectos negativos mais gerais do Projeto, o relatorio do INCRA 

cita: "1. Falta de experiencia da CEB neste tipo de promo<;ao 

humana; 2. Acentuado grau de paternalismo praticado pela 
CEB; 3. Infra-estrutura fisica implantada na area sem estudo 

previo, estando quase na sua totalidade ociosa; 4. Desconheci- 

mento das normas referentes a loteamento para fins agr^colas,, 

Acrescentava porem: "Todavia, os aspectos positivas observa- 

dos pela Equipe assumem relevancia e suprem perfeitamente as 

falhas enumeradas anteriormente".(27) Era muito mal concluir 

um tal relatorio, mantendo-se ao nivel das ooorrencias, sem bus- 

car entender se as falhas nao eram reflexo de algo mais funda- 

mental que nao estava em poder da Confedera^ao oontrolar. A 

questao a colocar era se tal proijeto podia ter um destino bem di- 

ferente do constatado. 

Em meados de 1974, a direqao do Projeto foi assumida pelo 
contador, Sr. Roland Fritsche, que se fixoiu como orientagao cum- 

prir com as recomendaQoes da Comissao do INCRA e intensifi- 

car o entrosamento da Colonia com o INCRA e o ACAR. Nao 

se resolveu, porem, a transferir para a Cooperativa, no prazo es- 
tipulado, o acervo do Projeto. Em 1975, o clima constatado na 

Colonia era de muito pessimismo, tanto da parte do administra- 
dor quanto da parte dos colonos que iam repetindo que a Colonia 

estava fracassada. Alguns pareciam se dirigir pelo usalve-se 

quern puder" e tirar o maior proveito da situaqao. 

(27) Relat6rio de Avalia^ao, INCRA 1973. 
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Mas um elemento independente do Projeto tinha aparecido: 

o avanqo da invasao latifundiaria. Na implantagao do nucleo, as 

terras devolutas eram ainda abundantes na regiao; o latifundio, 

entretanto, ja (apontava como ameaqa, bem concretizada pela vi- 

zinhan^a do fazendeiro Juracy de Souza (dono, atualmente, de 

3469 ha). 

Em dez anos, porem, ate 1975, a grilagem tinha invadido 

os vales do Pindare e do Tocantins. Colonias oficiais proximas, 

como a COMARCO(28) e a COLON'E, enfrentavam insuperaveis 

problemas de grilagem em grande escala, fonte da maior insegu- 

ranga para os colonos. O latifundio dominava a regiao cujo ma- 

pa era retalhado entre empresas pecuarisitas ou madeireiras. Nem 
a conoessao de terras, de 1963, nem os titulos distribuidos pelo 

INCRA eram garantias eficientes contra a pata do boi. Sendo^ a 

Colonia cercada por fazendas, bastava aos donos soltar os bois 

nos lotes desprovidos de arame ou estacas, para acabar com as 

culturas. Diante da dificuldade de credito para custear melho- 

ras minimas, do empobrecimento do solo e da escassez de recur- 

sos, ou diante da necessidade de pagar dividas no banco, e quase 

for^osa a venda da terra. E a venda de um acarreta a venda de 
outro, devido a propagagao do capim e a invasao dos animais. 

Quern pddia ainda ficar a salvo era a propria Confederagao, com 

os 1882 ha, que permaneciam no seu nome. 

Dos 34 colonos que tinham lote titulado, em ououbro de 

1975, nove ja o tinham vendido poir uma importancia variando 

de Cr$ 70.000,00 a Cr$ 85.000,00. Uma duzia ja se tinha mani- 

festado perante a Cooperativa, para Ihe dar a preferencia para a 

compra, conforme o regulamento da Colonia, mas ela nao tinha 

condi^oes financeiras para efetuar a transaqao. Aos poucos, os 

lotes se integravam nas fazendas vizinhas ou formavam a base 

de nova fazenda. 

Entende-se que, para os idealizadores do Projeto, que visa- 
vam "fixar o homem a terra", isso fosse o sinal de fracasso. Ain- 

da mais quando se pensa no volume dos recursos mobilizados: a 

CEB investiu uma media de US$ 40,000.00 por lote, e houve epo- 

ca em que o numero de funcionarios da Colonia atingiu 80 apro- 

ximadamente, dois funcionarios por colono. Em relatorio de 1970, 

o Conselho Mundial de Igrejas ja reconheceu a falencia, sem en- 
tretanto, aparentemente, questionar o projeto na sua base. ''A 

historia do Projeto pode ser resumida como boa ideia por parte 

(28) COMARCO — Oampanhia de Colloaid2aQao do Maranhao. 
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de pessoas bem intencionadas e um relacionamnto administrati- 

wa caotico. Apesar dos erros passados, conseguiram-se alguns 

resultados e alguns compromissos assumidos foram alcanqa- 

do^,-(29> 

O que importa, porem, e exatamente entender que o sucesso 

de tais projetas nao depende de boas ideias, e ainda men'ois die 

pessoas bem intencionadas. 

3. A COL6NIA NA EXPERI^NCIA DOS COLONOS 

A Confedera^ao procurou alcanqar os sens fins atraves de 
um modelo de promoqao humana. A ideia e expressa no Piano 

de Consolida^ao: "buiseando uma nova estrutura dentro da qual 
o individuo e a comunidade plotssam desenvolver plenamente seu 

potencial humano de criatividade e responsabilidade, visando sa- 

cudir o campones nordestino de sua estagnaqao secular".(30) 

A maneira como se falia do campones explica porque se con- 

tou mais com recursos exteriores do que com as aptidoes dos co- 

lonos. O que, com esses recursos de fora, chegou a se implantar 

envolveu uinua pratica tutelar, conflitando com os objetivos de- 

clarados de promo(;ao social e fazendo pouco caso da capacidade 

pessoal dos colonos. Uma colaboradora brasileira da Milsisao 

Evangelica testemunhou o espirito de superioridade com o qual 

os estrangeiros tratavam o pessoal local. As entrevistas feitas 

com alguns colonos demonstram, entretanto, oomo era bem rela- 

tiva a sua <cestagnagao secular" e como era viva a sua observaqao 

e agudo seu senso critico. bom ouvir da propria boca de um 
deles como analisava a situa^ao: "Nos nao estamos em casa; e 

como se alguem mandastse na sua casa e quisesse introduzir ou- 
tros costumes".(311 

A memoria dos requisitos cobrados do candidato para entrar 

na Colonia nos e guardadia por um deles: 

"Era uma condi^ao para entrar na colonia: so casado 

Neste contrato consta um bocado de exigencia. Era 
pra gente cultiva a terra; a gente fazia um plantio fruta 

(29) ReIat6rio d)o OorLseiho Mundaal das Igrejias, 3-11-1970. 

(30) Guirupi — Piano de Ccxnsolidagao CED - Citado. 

(31) NAEA — Ptesqudjsa — «Bel«m-Bra5iIla». Ficha de Bntrevisita N.0 41. 
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de espinho, uma granja, um mangueiro pra porco e. 

trabalha com terra mecanizada, destoca pra ara, fazer 

uma barraca por conta propria e uma taipa o que pudes^ 

se faze... E o negocia... da venda da terra, quer dizer, a 

entrega do tftulio so com 2 anos. de exper^leucia,, (32) 

Os Colonos nao informaram muito sobre a vida da Colonia, 

nos seus primordios. No primeira ano, quando a Colonia se res- 

tringia as familias fundadoras, o pessoal trabalhava parcialmente 

a serviiqo da irusttitui^ao, como relata um colono vindo em 

1963(33): 

"Quando eu cheguei. os diretores moravam na Impe- 

ratriz, nao e. Entao essas cinco familias estavam ai, e 

trabalhavam, e que nao tinham um lote ainda, e. Ta- 

vam trabalbando so na dire^ao dele, num e; e quando a... 

a manutenqao, alimentaqao, essa coisa toda, ele tambem 

provxdenciava, num e, enquanto/ plantavatm ro^ay en- 
quanto collhiam, essa coisa toda, nao e. Quando en- 

trou estas doze familias. o Balbino encarregou o- seu 

Estevao, nao e. "Seu Estevao, voce e assim. mais 

velho. Pega a turma assim mais nova" Entao o 

seu Estevao. Assumiu aquela... aquela responsabili- 

dade de coordena as coisas, os trabalhos, nao e".(34) 

Como foi dito, o trabalho todo dos colonos foi orientado du- 

rante um ano e meio para receber os migrantes coreanos. Logo 
na saida do diretor Kang, foi um colono (o pastor Raimundoi Pri- 

mo) que tomou a chefia das obras, 

"Eu assumi um tempo a responsabilidade do-s services... 

Como e que foi naquele tempo que eu trabalhei ali. 

destocando aquela area da terra pra. pra fazer aquelas 

casas? fazendo estradas la pra residencia, aquelas coisas 
ali tudo? R,. eu passei uns diafs, ai, nao e. Nao 

como diretor do projeto, mas. . como responsavel do... 
dos trabalhos enquanto. Aquilo foi um tempo que a 

gente desenvolveu muito serviqo. todo mundo vivia 

(32) NAEA — Programa de HLatdria Oral RegionaJ, Enbrevista N® 3. 

(33) As entreviBtas gnavadas no Progmma die Histdala Oral foraim fcrans- 
criitaa o maas IteraJtmenibe possavel, sem netnhuma alteraQSo pnqpocsital 
e sao citadas aqrul segmudO essa trans cricao. 

(34) NABA-PHOR Enrtrevisitta N.® 4. 
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junto mesmo, nao e. A g-ente sentia aquela. nao e. 

aquele aconchego. aquela coisa de uniao. Todo mun- 

do era animado la dentro, nao e. ,,(35) 

Na realidade, ^todo mundo" nao parece ter manifestado o 

mesmo entusiasmo. Ois colonos se sentiam muito sacrificados; a 

aceitaqao dos coreanos resultava de uma decisao de cima, sem 

consulta ao nucleo de base, aos que seriam os artesaos da infra- 

cstrutura. 

Ttrabalhava-se no duro mesmo. Juntava-se o povo, para fa- 
zer estradas no sabado: 

aFoi no inicio daqui. Isso era. faze essas estradas, 

essas estradinhas que tern aqui. Isso ai foi feito braqal, 

nao foi maquinario. Era comunidade. Todo dia de sa- 

bado. O camarada trabalhava a semana inteira na ro^a 

dele; quando era sabado juntam todo mundo: vamo fazer 

estrada. Pegava um lado, siaiu la. Pegava do outro de 

la, passaram aqui todo mundo. So meio dia. Isso ai 

era uma. um negocio quase como uma obriga^ao. Era 

uma obrigaqao de si mesmo quere ir".(36) 

Construiu-se a residenda dos administradores e tecnicos, 
num canto isolado do terreno. Pensou-se inclusive em agrupar 

as fiamilias dispersas nos lotes, construindo uma agrovila; foi 

contratado um arquiteto, para elaboirar um piano urbanistico; 

uma das diiculdades disse respeito a adu^ao d'agua. Chegou-se a 

adquirir uma perfuratriz de poqos. Mas houve, sobretudo, opo- 

sigao dos moradotfes: 

"A Confedera^ao quis fazer (a vila) em cima sem os 

colonos concordarem, e nao em baixo, perto da agua. 

Ninguem colaborau e quis morar. Os primitivos, dei- 

xamos dois lotes para um camrpo experimental e a vila 

dos colonos e uma escola. A ideia permianece hoje, in- 

clusive entre os colonos que vieram depods. Mas nao ti- 
vemos muita for^a por parte do administrador" (37) 

Aos poucos, entrava gente nova e se rompia, para a infelici- 

dade da direqao, a harmonia original. 

(35) Ibidem. 

(36) NAEA-PHQR EnJtrevlsta N.0 3. 

(37) NAEA-PHQR. EnJtrevista N.® 1. 
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"Quando havia sempre, no comeqo, pessoais mais que foi 

escolhido para vir pra ca, sempre era pessoas mais facil, 

nao e. Porque, nao er por nada, sempre a pessoa, os cren- 

tes nao quer fazer muita bagnnqa, e as vez ficam humil- 

des, suportam coisa que outras pessoas naoi suportam, 

ne. E era muito melhor de manobra. E quando peg-ou a 

juntar g-ente de todo o oanto aqui, ai se tornou mais di- 

ficir,.(38) 

Ate as proibiqoes de ordem religiosa tiveram que se suavizar: 

"No inicio, aqui nao havia festa aqui dentro da colonia. 
E nem bebedeira, que nao aceitava o camarada beber 

cachaqa, fazer essas coisas; nao havia; agora do tempo 

do Doutor Ivo ja ciom tres anos ou quatm que estava 

aqui ai ele... o camarada era liberto; podia fazer o que 

quisesse inte fazer festa podia fazer. Fazer o que quises- 

ise, mas. So nao aceitava cachaqa, nem jogo de azar. 
So jogo de futeboli, que ele gostava muito de es- 

porte.. ,,(39) 

Do tempo da ortodoxia, a rotina do trabalho so se quebrava 

com atividades religiosas, que faziam falta para os catolicos... 

"Foi o Dr. Ivo que falou. Porque disse: as mulheres 

do. tao tendo alguma diversao. Que aqui e um lugar 

parado. nao tinham diversao, era so na roqa. Bern, 

mas: tern esooia dominical, tern o culto, e a mulher do 

catolico ta sem diversao. Tirando de chama o fulano: 

ei!. almoqo ta na mesa. Outra diversao nao tern. E o 

padre. . vem celebra missa ai pro o. a mulher do ca- 

tolico. Tambem tern uma diversao; todo mundo da vi- 

la tern uma diversao um dia. Senao fica capium".(40) 

Existia, sobretudo no inicio da Colonia, ajuda ocasional en- 

tre colonos para os services da ro^a: 

"Ai teve um. umas comunidades que naio era ajudado 

da administnaQao. Era quando tinha uma pessoa doen- 

te, serviqo atrasado, ele doente, sem condiqao. Ai com- 

binava — as vezes ate numa reuniao da Cooperativa, 

(38) CN1AE-PHOR. Entorevista N.® 2. 

(39) NAE-PHOR. Entrevista N.0 3. 

(40) Ibid. 
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de volta, que vinha muita gente — dizendo: "vamo fa- 
zer uma comunidade na roqa do Braga como nos fize- 

mos. Ele ta doente de pneumonia, nao pode trabalha; 

vamo junta e vamo limpa o arroz dele que ta no mato. 
Nos vamos de damo um dia pra la; ninguem falta" Ai 

juntava aquela turma de home ia da, dava aquele duro 

de serviqo na roga do Braga como nos fumo. O Braga 

ficou bom; o arroz tava limpo. Isso ai fez por diversas 

vezes. Essas comunidades que ele nao era saido da 

administra^ao, era uma turma mesmo que combinava',.(4n 

As mudanqas constantes na dire^ao da Colonia, a falta de 

coesao e as brigas entre os dirigentes nao contribmram para 

manter o espirito comunitario. B, alem do mais, o organograma 

comprexo da Colonia, abstrato demais para os colonos e cheio 

de sutileza: as almas e o projeto; a Confedera^ao e a Missao; o 

Proijeto e a Cooperativa. O pessoal nao se situava. Para eles, 

o que mais se impunha a mente era que predios, maquinas, finan- 

ciamentos eram do Projeto, da Confedera(;ao e nao deles. E que 
o Projeto e a Confedera^ao eram, nas discussdes ou nas contes- 

ta<;oes, um refugio certo, um alibi para a administra^ao. Os de- 

poimentos, neste particular, sao extremamente eloqiientes e una- 

nimes. O que pode incluir de subjetividade nao esta em questao 

aqui, ja que se trata, exatamente, de ver a Ccionia pelos olhos 

dos colonos. 

Assim se expressa alguem que foi homem de confian^a da 

administra^ao: 

"Nos ai nunca tive!mos assim um. uma relaqao ou 

uma liberdade tao grande. Saber todas as coisas, la 

no fundo. O nosso conhecimento no projeto ia ate aqui. 

Dali pra frente, a gente nao podia penetrar, nao e? Dai 

pra la, entao era do. do diretor ai; la pra Sao Paulo; 

la nao sei pra onde, nao e... Tinha um limite, nao e. E 

a gente foi tomando conhecimento das coisas e viu isso, 

ne, que tinha esse limite. E dai a gente comeqava a per- 

guntar: e por que a gente nao. nao penetra, nao e? 

sabe tudo, nao e, por que? Agora, dai surge descon- 
fianca, nao e. Diz: olha, nao se pode penetrar ai, porque 

decerto tern um negocio acola que a gente nao pode sa- 

ber, nao e. E dai que sempre comeqam as coisas 

(41) Ibid. 

(42) NAE-PHOR. Enltravista N.0 4. 
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Aparecia, a olho nu, a contradiQao entre a ideologia do Pro- 

jeto (a grande familia, a comunidade. ) e o discurso paternalis- 
ta que ja nao dava mais conta do recado. 

"Na minha opiniao, um projeto como esse ai, e. e 

uma familia, nao e? Se eu tenho a minha familia, entao 
ela tern o direito de isiaber tudo, nao e. O que eu sou. 

o que eu pretendo fazer no presente, o que eu fiz, no pas- 

sado. No presente. No futuro especialmente,,-(43) 

Era dificil, nessas circunstancias, criar uma Cooperativa, co- 

mo quis o Diretor, em 1964. A criagao da Cooperativa foi im- 

posta, como foi imposto ser socid dela. 

"Foi uma obrigaqao que a Confederaqao impds ao colo- 

no: so podia ser colono se fosse socio da Cooperativa. 

Isso ja foi uma coisa para mim que quase um erro, por- 

que o homem e liberto. Ele aceita coisa de vontade de- 

le; nao e obrigado, nao e?".(44) "Foi um negocio assim 

que ninguem sabia o que era, nao e. Foi formado assim 
sem ninguem saber o que era"^45) 

Na segunda tentativa, houve mais cuidado em explicar o 

sentido da cooperativa e preparar o terreno. Mesmo assim nao 

ficava clatio. 

"IS uma historia tao grande se falando sobre cooperati- 

va. E o camarada fala vida toda de cooperativa, e ain- 

da tenhiot que falar de cooperativa e quase ninguem en- 

tende que e dooperativa" (46) 

"Eleis explicaram certo, mas que o. o atraso e grande. 

O camarada nascido e criadlol dentro dessas matas. 

sem sair nem numa cidade, as vezes, para ver se achava 

um negocio assim. O pessoal explica. explica certo, 

mas ele nao entende. assim: uma pessoa, um dou- 

tor vai conversar no meio de um bocado de caboco. 

bem, se quando ele e bem bacano, ele Id. ele fala logo 

grosseiro, mas as vezes vai fala, ele diz umas palavras, 

como se diz, de conversa em reuniao mais nos. Depois 

(43) Ibid. 

(44) NAEA-PHOR. Entire vista N.0 1. 

(45) NAEA-PHOR. Hntrevisba N.0 4. 

(46) NAEA-PHOR. Entirevistn N.0 2. 
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urn pergunta a outro: "o que e que ele diz?" "eu nao 

sei nao" Elle falava bem bacana, que ele tem que saber. 

Mas nos nao sabia o que e que era. Ele dizia la monte 

de dizer que nos nao. nao e do nosso portugues".(47) 

Mas nao basta entender — precisa ainda participar — ou 

precisa participar para entender. Os depoimentos dao impressao 

de ter existido tanta inibiqao nas sessoes da cooperativa! O po- 

vo falava na saida da reuniao, comentava, discordava, mas, na 

reuniao, era o fsilencio. 

"Tinha muita gente que num falava. Eu ate, eu disse 

umas. umas vez que as reunioes, aqui, de cooperati- 

va... (eu dlilsise para o INCRA) era uma oraqao dos cren- 

tes. Ora, que tem um sozinho falando e os outros: 

Amem, Amem. Desse jeito era as reuniao quando eu che- 

guei aqui. Ele ia explica; e assim, assim, assim. E 

a turma so: sim! e! amem!. Bem, os crentes pode sa- 

ber o que e que o outro ta dizendo, mas nos nao sa- 

bia"^ 

Efeito do controle social exercido pela autoridade, inclusive 

atraves de manipulaqao das categorias morais do bom e do mal? 

"Agora teve gente que disise que eu era doidlo. Como 

o EniilJsion Rocha disse para mim. Procurou pra mim 

se eu me achava, que eu era um bom colano aqui dentro. 

Eu disse: Seu Enilson, o homem que Ihe indicou que eu 

sou um bom colono aqui dentro, ele Hie informou muito 

errado. Eoii muito mal informado porque o mais ruim 

que tern aqui dentro da colonia e eu e Chico Lima, por- 

que o que eu tenho pra dizer hoje, nao deixo pra ama- 
nha"/49) 

Receio de falar em publico diante dos outros? 

"Muitos falavam, mas. so as vezes de um dois, como 

la no escritorio. Nesse dia foi so eu mais ele, o Enil- 

son"/50^ 

(47) NAJEA-PHOR. EatireviBta N.0 3. 

(48) Ibid. 

(40) NAEA-PHOR. Entrevista N.0 1. 

(50) Ibidem. 
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Sentimento de impotencia diante de quern tem o poder; con- 

vicgao de que nao adianta? Consciencia de estar sendo "enrola- 

do"? 

"Explicam. As explicaqoes ta de um jeito, mas pra exe- 

cutar e de outro. Ate que um dia veio um chefe ai, 

e nos converstamos e eu disse pro moqo: 
—• Chefe, quero que o senhor me diga uma coisa. 

—- Se eu souber, eu Ihe respondo. 

Eu diglo): 

— Quero que o senhor me diga se a gente se perde no 

meio da estrada. 

E ele coqou a cabe^a e esicutou assim. Ate que o Mes- 

sias disse pra mim, disse que eu tava falando que nem 

Camoes, por parafrase. 

Eu digo: 
— Nao-, mas quero que o senhor me diga se a gente se 

perde nio) meio da estrada. 

Ek disse: 

—• Depende. 

Eu digo: 

— Doutor, nao depende. Perde sim no meio da estrada. 

A coisa mais facil e sie perder no meio da estrada. 
Eu disse: 

— £ a razao de nos tar aqui. Que nos nao sabe o que 

e Confederagao, nem sabe o que e Cooperativa. 

Ele disse: 
—• Nao, mas aqui tem quern explique. 

Bu digo: 
—• Entao sao enrolao. Porque, que se explica nao vai 

fprejudicar; porque, se ele explica de um jeito, segue 

pro outro. (Isso eu disse). Entao e enrolao por- 

que o que se explica e preciso que, por ali se nao vai, 

nao ta certo. Entonce aqui todo mundo ta errado, ja 

vem do tronco, mas ta errado. Porque: vamos fazer 

essa reuniao! Nos fez, mas nao vai nunca executado. 

Nao e isso? Toda vida nao foi assim 

A pratica da vida na colonia, com toda a sua complexidade, 

as esperanqas desencadeadas e as decep^oes sofridas, deve ter, 

senaJd tirado o pessoal nordestino da "estagnaqao secular", pelo 

menos liberado algumas virtualidades. Nem sempre no exato 

sentido desejavel para a instituiqao. 

(61) NAEA-PHOR. Entrevista N.0 1. 
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O penodo de 65-71, que o povo relembra com alguma sauda- 

de, foi talvez o mais rico em contradiqoes que viriam a tona mais 

tarde. A Colonia queria ser uma familia; o controle da comuni- 

dade era forte, e as protegees contra as influencias externas ri- 

gid as . 

Mas a Colonia nao ficava imune ao vento de contestagao e 

de contestagao politica que, por nao ter direito de cidadania, nao 

deixava de se alastrar no meio rural. A Colonia se tinha deslo- 

cado do Ceara para fugir dos conflitos e os conflitos a perseguiam 

no Maranhao. Em toda a regiao do Mearim e do Pindare e ate 

o Tocantins, como em outras partes do pais, grupos despertavam, 

dentro do povo, para a tomada de consciencia de sua exploragao 

e todas as formias de sua alienagaoi. Era dificil a Colonia se fe- 

char a esse movimento, quando declarava objetivos de transfor- 

magao das mentalidades e de melhoria das condigoes de y'da do 

homem rural. Planejou-se, em 1968, um curso de alfabetizagao 

para os colonos. Foi realizado em duas etapas por jovens do sul, 

em fins de 1968 e meados de 1969. O metodo adotado era o co 
nhecido sob o nome de Paulo Freire. Ate que ponto os promoto- 

res tinham consciencia do alcance de seus objetivos, assim for- 

mulados: "Desvincular os a'lunos da visao magica, mitica e fa- 

talista com que vivem, tornando-os mais livres; introduzir, alfa- 

betizando, um mundo novo — o mundol da cultura —; possibili- 

tar aos alfabetizandos uma visao critica dos problemas que os 

envolvem, bem como o engajamento consciente nos seus traba- 

Ihos e nas entidades de que participem; dar-lhes uma visao de 

sua posigao na conjuntura politica brasileira; enfim, fazer com 

que acreditem nas suas proprias possibiilidades e na sua forga, 

capacitando-se para a superagao de sua condigao" Estes objeti- 

vos, pois, sao essencialmente postulados de uma transformagao 

da estrutura social, praticamente conflitiva com o compromisso 

politico-ideologico global do projeto inicial e as motivagoes que 

o tinham originado. A utilizagao do religioso como forga de coe- 

sao do grupo e a cooptagao pela administragao dos lideres natu- 

rais» colocados em posigao de mando a servigo dos objetivos ins- 
titucionais, tinham sido, ate entao, a tonica do projeto. Como 

iriam interagir o curso conscientizador e a pratica controladora? 

Do curso de alfabetizagao participaram, inicialmente, 26 co- 

lonos, mas o numero se reduziu a metade. Deu alguns resultados. 

As conversas com os colonos revelam elementos de analise muito 

harmonizados com o que se sabe das aulas e aplicados as rela- 

goes entre diregao do projeto e colonos. Assim se expressava um 
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deles: "Tudo foi aplicado na Confederagao e o colono ficou so- 

brando. Tudo e das colonos, mas a Confederaqao tem o pe em 

cima. O colono fica trabalhando em baixo, sofrendo humilha- 

gao" — frase que traduz perfeitamente um esquema visual utili- 

zado pelos professores e encontrado no arquivo da Colonia. Es- 

sa nova visao ganhava inclusive a cupula do projeto, conforme 

pode se inferir da leitura die um texto escrito, em 1968, por um 
dirigente: "Nas reunioe.s que promove em sua atividade de 

expansao, a CAMGURU e um novo veiculo de despertamento da 

populagao ruricola para a exploraqao de que e vitima, dentro de 

uma sociedade que nao reconhece a importancia do agricultor, 

mas que nao pode viver sem ele. O lavrador, ao tomar conscien- 

cia de seu proprio valor, apercebe-se de que as condl<;5es em que 

vive nao condizem com a responsabilidade que a sociedade Ihe 
entregioiu. A sociedade usa-o como instrumento de produqao de 

alimentos e relega-o como ser humano" Pode-se notar, porem, 

que o dirigente faz a critica a sociedade circundante, enquanto o 
colono aplica sua analise diretamente a Oalonia que, pra ele, ape- 

sar de suas pretensoes, nao foge substancialmente da estrutura 

geral da sociedade e e sua imediata exploradora. 

"Uma coisa que... muita gente fala e.... ve e... sente que... 

a cooperativa foi criada pela. pela Confedera(;ao. 

Mas e que o as colonos. os associados. .— isso 

alguem deduz —: os associados apenas foram. servi- 

ram de. de material para a formaqao da Cooperativa. 

Inclusive isso eu. . eu discuti uma vez com. o Dr. 

Ivo mesmo, com alguns. Naquelas alturas a. a Co- 
operativa. tinha se tornado. nao uma. uma enti- 

dade dos associados. mas e tinha se tornado apenas 
um.. um. uma. como e que se diz. um... um.. 

mediador, nao e. Pra Confederagao receber algu- 

ma. nao e, alguma coisa. Ou muitas coisas. E que 

que estas coisias que a Confedera^ao recebeu.. em no- 

me da Cooperativa, nunca serviu para beneficiar o... o 
associado. Porque esse equipamento todo, isso e. 

em nome da Cooperativa, em nome do oodono que a Con- 

federa^ao conseguiu essas coisas todas. para benefi- 

ciar o colono. o associado !"(52) 

, r V| 7 

I i /."L : 

O problema do acerco de maquinas e equipamentos sempre 

intrigava os colonos: 

(52) NAEA-PHOR. Entrevista N.0 4. 
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"Tem uma organizaqao — nao sei se o senhor conhe- 

ce. aquele Vizinho Mundial. Ela e uma organiza<;aK), 

eu nao entendo bem mas ela. ela trabalha no sentido 

de. de ajuda. Quer dizer que os vizinhos fizerem. 

bons vizinhos, nao e? A sede parece que e em Porto 

Rico. Porto Rico. Nio inicio, esta organiza^ao 

deu uma. uima serrariazinha pequena. para o Proje- 

to, deu uma piladorazinha beneficiadlora, tinha de arroz 

tambem. para o Projeto, no. no sentido de. de 

ajuda, nao e. Miointaram a serraria mas. a serraria 

nao funcionou, Hoje o colono pergunta: mas por que 

essa serraria nao funcionou e pra todo lado ai tern ser- 

raria funcionandJQ?"(53h 

Pensava-se, na ConfederaQao, que os socios da Cooperativa 

nao tinham condi(;oes de administrar a Colonia com esse acervo, 

mas nisso nem todlos os colonos concordavam: 

"O prazo da Oomfedera^ao expirou em dezembro de 

1974, mas o Dr. Fritsche acha que nao tern homens ca- 

zes. Eu acho que os colonos tem condi^oes de trabalha 

sem Confederagao. N6s ja trabalhamos e agora temos a 

experiencia de trabalhio em grupo. Com o conheci- 

mento que a gente tem, com a ajuda dos orgaos oficiais, 

a Confedera^ao se afastando a gente nao ia sofrer 

muito"/54^ 

Os problemas vividos intensamente no circulo restrito da 

Colonia, porem, absorveram, talvez excessivamente, a conscien- 

cia critica dos colonos, desviando-os de uma participa^ao mais 

ativa na sociedade local, com exce^ao de alguius, como o colono 

citado, que foi um dos fundadores do sindicato rural de Impera- 

triz. 

A cooperativa pretendia se estender a todo o meio rural da re- 

giao, promovendo reunioes no povoado de Aqailandia, que tinha 

atingido mil habitantes mas que cersceria ainda com a abertura 

da estrada para Sao Luiz; tinha a vista voltada tambem para o 

ramal de Coquelandia, onde, segundo o artigo citado, "mais de 

3.000 pequenios agricultores dedicam-se a agricultura de arroz e 

extra^aio do baba(;u, numa dependencia total dos atravessadores" 

(53) Ibidem. 

(64) NAEA-Peequisa «Bel0m-Brasilia» Ficha de Enbrevista N.0 41. 
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Essa meta nao foi alcanQada. No fim de 1970, a Cooperativa con- 

tava com 243 associados e nao tinha pssado de 257, um ano mais 

tarde. 

Nao havia "espirito cooperativista" — e nao podia haver, 

neste quadro tutelar — e algrms se aproveitavam isoladamente 

dos beneficios, sem contribuir para a vantagem coletiva. Nao 

existiam, aliais, condiqdes objetivas de sucesso para o cooperati- 

vismo em tao precarias condigoes economicas. A colaboraqao, 

tao espomtanea, quando se tratava de colaborar com um doente, 

com um vizinho atrasado na sua roqa, se tornava totalmente vo- 

luntarista, na cooperativa. Nas condi^des de vida dos lavradores, 

a convergencia dos interesses individuais com o interesse coleti- 

vo, base realista do sucesso, nao tinha nenhuma evidencia. 

"Teve um deles que tirou, nesse tempo, do dinheiro do 

Banco. Teve gente que tirou. N6s tudo era chegante, 

tudo atrasadinho numas taipazinha, sem porta, pro ven- 

to passar. Antes de pagar, vamos. manda fazer uma 

porta, tampa a casinha, porque nos tamos na chuva. 

Mandou fazer um radio pra usa. Ai quando foi no dia 

de pagar no Banco, o arroz naioi deu. Mas por que? Ja 
tinha tirado pra fazer porta. fazer mesa. compra 

um radio. Ai o arroz nao deu de pagar. Ai aquele que 

ficou no aberto, sem radio... sem bicicleta, sem um re- 

logio. levou o arroz e nao pagou. Sera que eles sao 

justo os dois? Ele ficou sem nada e pagou a conta dele 

certa, la ficou sem nada. E o outro. pra fica com o 

radio, o relogio ou a bicicleta. a casinha emportada, 

nao pagou a conta pra Cooperativa paga o Banco, eu 

acho que ele foi mats bem. bem beneficiado de que. 
ai tirou e voltou" (55) 

Os poucos colonos que acangaram condigoes melhores sao os 

que arranjaram terras fora da colonia, nao se sabe por que meios 

se tornaram medios ou grandes proprietarios de, respectivamen- 

te, 249 ha, 445, 490 e 1346 ha. Os colonos ficaram com lotes 

variando de 24 a 100 ha. Eram eoinscientes, em 1975, de nao 

poderem resistir muito sem serem absorvidos. Ja tinham expe- 

riencia, conforme contou um deles: 

" . eu fui na abertura da estrada em 58; ai nos tiremos 

uma posse de terra aqui na estaca 1.600 da Imperatriz 

(55) NAEA-PHOIR. Entrevlsta N.0 3. 
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pra ca e trabalhamos, la uns 2 anos, e foi o tempo que 

comeqou a entrar gente da Bahia, da Minas. Eles che- 

garam dizendo que aquela terra ja tinha requerido ha 3 

anos, antes da abertura da estrada! Ja tinham requeri- 

do ao governo, e foi a causa que quase todois que habi- 

tavam na estrada vender muito barato para os baianois e 

sair para outros lugares. Nao eram muitos nao; mas 

eles ooimpraram as areas de quase tudo que tinha ali na 

beira da estrada" (56) 

Para eles, a Colonia vivia seu fim: 

" .a Colonia ta se acabando. os lotes daqui vai ser 

vendido, viu? E os oolonos velhos vao s'imbora e a co- 

lonia se acaba. A primeira nossiois lotes ta se acabando 
em capim nos nao tern condigao de compra gado pra be- 

ta dentro. Madeira dentro dos nosso lote num tern 

pra gente cerca lote aqui dentro; dinheiro nos num tern 

pra compra arame nem madeira pra cerca; e o pedaqo 

que nos tern, nos vende proque nos que terra de capim, 

um jeito de faze um cadastre no Banco e cerca so pra 
alugar pra seu Fulano, num adianta porque nos fica sem 

nada. E. pra que? O jeito que nos temo e pegar ele, 

vende e Deus ajudara que nos cace um lugarzinho me- 

Iho pra nos comprar de novo pra pode trabalha na roga 

em outro luga" " . eu peguei o meu lote e vendi. Ein- 

tonce eu chego la (no Banco) e digo): "Olha rapaz eu 
vendi o lote, vamo cancelar o negocio" 

.Eu vendi o lote, eu vendi pru rapaz. Ele me deu 

1)0 milhoes. Tambem so quis mesmo isso. ele vai 

plantar capim e criar gado, que ele e baiano. Com esse 

meu aqui e 3. Ligado um ao outro".(57) 

Um ex-colono traduziu assim sua experiencia: 

"Nao quero mais entrar em Colonia ou em Cooperativa. 

So quando Cristo voltar para o milenio e vai fazer Co- 

operativa. Se todo o Brasill se tornar Colonia, eu saio 

para outro Pais que nao i;em colonia ".(S8) 

(56) NAEA-PHOR. Bntevista N.0 2. 

(57) NAEA-PHOR. Entrevista N.0 1. 

(58) NAEA Pesquisa <<Bele(rn.-Brasilda» Ficha die EnJfarieivista N.0 46. 
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4. A MODERNIZAQAO AGRfCOLA: PROJETO E PRATICA 

O projeto inicial de colonizaqao tinha por meta umelhoria 

do nivel de vida da familia pela fixaqao do hioimem a terra e a 

realizagao de agricultura racional^d59) Tencionava-se fugir do 

nomadismo e do manejo predatorio das terras, adotar a mecani- 

zagao, o u/sio de insumos e tecnicas modernas, aliado a medidas 

conservacionistas, a introdugao de culturas novas e diversifica- 

das de mais alto rendimento, e da pecuaria. O que era subjacen- 

te, nessas metas, era a proposta de forrmar pequenos empresa- 

rios rurais organizados em forma cooperativa. A ideia se vincu- 

lava a elevagao do acervo tecnologico e a formagao de uma men- 

talidade inovadora que aceita o risco. Como vimios acima, essa 

orientagao foi objeto de obrigaQao no contrato firmado entre a 

CEB e o Banco do Maranhao: os primeiros direto>res fizeram 

qaestao de seguir essas diretrizes. 

O lavrador correspondente ao modelo preconizado deixava 

de ser campomes, que trabalha com a forqa de trabalho puramen- 

te familiar. O uso de maquinario so se justificava em areas va- 
rias vezes maiores do que as utilizadas no sistema tradicional. 

Efetimmente, desde o ano agricola 65/66, a area media cultivada 
por lote era de 6,5 ha e foi crescendo, ate alcanqar 9,5 ha, no ano 

69/70, segundo a serie quinquenal tabelada no) Piano d'e Coniso- 

lidaqao. Como o equipamento era pouco diversificado, nao dava 

conta de todas as operaqoes do processo agricola: servia, sobretu- 

do, para arar e gradear, mas deixava na dependencia de for^a de 

trabalho suplementar para derrubada e encoivaramento, capina 

e colheita. Essa mao-de-obra era constituida por parentes, agre- 
gados ou trabalhadores agricolas recrutados em Imperatriz. Pa- 

ra manter, ao longo de anos, esse tipo de lavoura intensiiva, que 

nao permitia a rotaqao de terras (chegavam a cultivar, ao mesmo 

tempo, um quinto ou um quarto do lote), impunha-se o uso da 

adubaqao e de outros insumos quimicos. 

A mecanizaQao fazia, portantio, mais complexa a organizaqao 

dos trabalhos e transformou as tarefas do proprio colono, agora, 

pequeno empresario. Implicava, ainda a necessidade de um 

capital de giro mais comsideravel, para atender ao aluguel das 

maquinas, compra de adubos e manutengao dos agregados e o sa- 

lario dos empregados. Embora os trabalhadores que vinham pa- 

(59) Ouruipl — Piano -die Cansolida^ao, ciltado. 
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ra a colheita preferissem, as vezes, ser pagosi em produtos do que 

em dinheiro. A mecanizaqao comportava, desta mameira, o re- 

curso ao credito bancario, so possivel atraves da Cooperativa pa- 

ra quern nao possuia o titulo da terra. O padrao que era, portan- 
to, imposto ao agricultor tornava-o dependente de um con junto 

de pessoas ou de institui^oeis sobre os quais detinha pouoo/ poder. 

Ao termino de doze anos, apos al'gumas tentativas de meca- 

niza(;ao e um interludio de produ<;ao intensiva de tomate, a Co- 

lonia solbrevive na base de produtos de subsistencia (arroz, mi- 

Iho, mandioca e feijao), explorados segundo metiodos tradicio- 

nais; o maquinario esta parado nas oficinas; e quando se sonha 

alga diferente, e a pecuaria. Quando se pensa ter percorrido uma 

etapa importante — a titula^ao dos lotes — os colonos falam em 
vender e ir-se embora. Como interpretar o <^fracasso,,? Solo 

inadequadod Ma administra^ao? Resistencia cultural? Falta 

de <cmentalidade empresarial dos colonos"? Problemas de co- 
mercializagao? Falta de acompanhamento tecnico? Ou por um 

pouco de tudo isso e mails alguma cidisa? As analises dos proje- 

tos agricolas costumam apontar essas variaveis. Elas foram 

objeto de avalia^ao nos relatorios sucessivos e nos estudoe pro- 

movidos pela Colonia e convem examina-las; cabe, porem, nao 

esquecer que, por tras de tais explicaqoes, existem causas mais 

profundas. 

£ bem verdade que a area da Colonia naioi foi escolhida em 

fungao de suas particulares qualidades de fertilidade, a nao ser 

com base no preconceito global die "terras ferteis da Amazonia" 

O criterio foi a disponibilidade de uma faixa de terra ainda nao 

ocujpada. Nem houve levantamento geoilogico preliminar. O 

estudo do IPEAN, ja citado, informa que os resultados da ana- 

lise de 29 amostras, que apresentaram de elevada a media acidfez, 

sendo apenas um de acidez fraca (Ph 6,2) e onze com Ph varian- 

do entre 3,7 e 4,0; quase todas atestam deficiencias em fosfioiro 

assimilavel, potassio e nitrogenio; oito solos analisadcxs sao clas- 

sificados pelo IPEAN comio de baixa fertilidade e apenas dois 

de boa fertilidade(60\ 

A partir de 1965, adota-se um programa sistematico de in- 

troduqao de inovaQoes. Cria-se um campo experimental, em 

convenio e sob a orienta^an do IPEAN. Ali sao experimentadas, 

de 1965 a 1968: grande variedade de hortaliqas, cacau, eucaliptos, 

(60) ConfederaQao Evang'elica do Brasil. Piano Basico de Desenvolvimen- 
to, citado. 
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pinho, seringueira, dende, gramiineas; em 68/69, tenta-se cafe, 

cana-de-^aqucar, caju e mogno. Sao nuoirmente culturas perma- 

nentes e de bom rendimento. Sao feitos testes de espaQamento e 

de adubaqaio. O arquivo da Colonia evidencia a soma de estudos 

teoricos e praticos acumulados pela equipe de voluntarios, neste 

espaqo de tempo. Depois de 1972, entretanto, com a saida do Dr. 

Ivo, o campo experimental caiu no abandonjo e foi invadido pelo 

capim cokmiao, em 1975, permanecia cultivado um pequeno pi- 

mental de 70 pes, trabalhado pelo Coordenador e que, nos tres 

ultimos anos, teria dado, sem adubaqao e inseticidas, 500 quilos 

de pimenta. 

Acompanhando as obriga^oes formuladas no Contrato de 

Concessao, os diversos pianos nao vacilaram em latribuir ao fator 

tecnoloigia uma boa parte das mudanqas economicas necessarias 

para elevar a condi<;ao dos colonos. Chegou-se, de fato, a desto- 

car areas relativamente importantes e a usar arados e grades, 

quer sejam lalugados da Confederaqao, quer sejam adquiridbs por 

conta propria. O uso dos equipamentos da Confedera(;ao en- 

controu, porem, dificuldades: 

"Ha dificuldade aqui pra nos arar a aterra, porque so 

arava fora do tempo ne, e as vezes quando . nem arava 

terra porque o trator era da ConfederaQao e as vezes 

nao mandavam no tempo certo, e a gente perdia as ve- 

zes inte a ara9ao".(60 

Mas o uso da mecanizaqao nunca foi generalizado e nao per- 

sistiu. Um entrevistado explica-se desta maneira: 

"Quer dizer que nos vamo arada esse terreno aqui. 

Um trator pode vir arada pra nos uma hora, pra nos pa- 

ga 200 aointo. Quern e que aguenta, o pobre? para 

trabalhar assim com terra mecanizada?.. Num pode 

nao. Entao e a razao da gente nao trabalha com terra 

mecanizada porque num aguenta".(62) 

Quanto ao uso do adubo, ele podia ser compensador apenas 
em cultivo de alto rendimento comercial. Calculos encontrados 

na Colonia indicam que os custos/ha em adubos, inseticidas e 
fungicidas correspondiam ao valor de B1/^ sacos de arroz; soman- 

do as despesas com a cooperativa e a administraqao do- Projeto 

(61) NAEA-PHOR. Entrevlsta N.0 2. 

(62) NABA-PHOR. Enbrevista N.0 1, 
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para uso de equipamentos, o custo comiplementar do cultivo me- 

canizado se eleyiava ao equivalente no valor de 13 saooe. A ope- 

ra(;ao era pouoo compensadora, confirmando a opiniao dos pro- 

prios colonos. 

''Sain um pelo outro. Aumentou mais. mas o gasto 

foi mais, igutalou ne? O que aumentou na pnoduqao, au- 

mentou na despesa. Entonce ficou sempre igual do jeito 

que tava" (63^ 

"Botar adubo nessas terras daqui, uma terra as vezes 

que ta nova, nao e tanta vantagem: porque eu fiz um 

experimento num pouco chao com adubo e outro sem 

adubo. E o que passou na terra adubada que o legume 

saiu mais melhor, com mais vantagem; os tanto de saco 

que passou, nao deu de pagar o adubo pro outro, nao 

e. Elu arei 3 hectares e eu tinha roqa no mato com toi- 

co ne. E esse peda^o que eu arei, destoquei, a uma par- 

te — uma hectare e meio — eu botei adubo e outra hec- 

tare e meio nao botei adubo'^64! 

Nisso concordavam com as conclusoes do IPEAN, segundo 

o qual a adubagao se revela anti-economioa para o plantio de ar- 

roz em terra firme(65\ 

Sem adubo, entretanto, a produtividade das culturas de sub- 

sistencia era baixa. Dispoe-se de informa<;6es sobre o cultivo 

dos anos 67/68 e 68/69. Em 67 foram plantados nos 29 lotes: 

90 ha de arroz, 78 de milho, 38 de mandioca e 6 de feijao. A pro- 

du^ao media foi de 1.160 k/ha, em 1968, e de 1230 k/ha, em 67 

para o arroz; de 731 e 652 k/ha, respectivamente, para o milho, 

de 757 e 1.105 k/ha, para a mandioca. O relatorio da Consultoria 

MONTOR, que faz referencia a esses dados, indica que a pro- 

dutividade minima registrada para o Maranhao como um todo, 

segundo dados do IBRA, era de 1.200 k/ha, para o arroz e oi mi- 

lho, e de l.OOOk/ha, para a mandioca. O que mais afeta negati- 

vamente, porem, a cultura de subsistencia e o baixo prego ao pro- 

dutor. E so ouvir o uso que vai fazer dos seus dez mil cruzeiros 

o colono que vendeu seu lote: 

(63) Ibidem. 

(64) NAEA-PHOR. Entrevlsfta N.0 2. 

(55) Conduru, JMP — Principals culturas da Amazonia, reccxmendagoes 
do IPEAN, Belem, IPEAN, 1965. 
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"Eu vou ficar calado com ele, pra eu compra arroz nc 

tempo. quando ele der dinheim. Da muito mais 

resultado. Olha quern faz a roga, pra quern compra e na 

meia, quern compra. Voce pode ficar ciente que e. So 

se ele nao tern condigdes de espera, mas se ele tirar e 

meia e as vez sai mais de meia".(66) 

A cooperativa nem sempre e uma resposta a esse problema. 

Pelo menos nao o foi no cas>o em estudo. Segundo o relatorio de 

fiscaliza^ao do INCRA, que culpa um funcionario colocado pela 

CEB a disposiqao da Cooperativa, "o qual alem de outros atos de 

coaqao, vinha promovendo o controle da comercializaQao' de pro- 

duqao sem a necessaria presta^ao de contas".(67^ 

Os tecnicos do Projeto incentivaram a fruticultura, no' que 

tiveram alguns seguidores, se crermos no depoimento de um in- 

formante que abandonou a Colonia, deixando: 15*0 pes de laran- 
jeira, 150 pes de tangerina, 25 de lima, 22 de jaca, 200 mangas, 

500 caju, meia linha de banana, alem de 4 linhas de terra meca- 

nizada. Mas fora 3 ou 4 oollonas, a fruticultura se limitou a ba- 

nana — bastante difundida — abacaxi e laranja. 

A cultura, porem, que despertou maior interesse foi a do to- 

mate, a "cultura-revelaQao" do ano 68/69, segundo um relatorio 

do administrador. Foram 22 colonos que o cultivaram em 68/69 

e 69/70. A produ^ao atingiu 83 toneladas, no primeiro ano, e 

aproximadamente 100, no segundo, crescendo ainda nos anos pos- 
teriores. Alguns produtores plantaram mais de 10.000 pes. Se- 

gundo estimativas de lavradores, sujeitas a restri(;6es, chegou-se 

a exportar numa semana mais de 1000 caixaisl de 25 quilos. A Co- 

lonia pensou dominar o mercado de Belem, onde o tomate era 

comercializado por um japones, mas ai vem novamente o proble- 

ma da comercializa^ao, a intermediaqao e as oscilaqoes de prego. 
so ouvir de um dos maiores produtores da Colonia sua com- 

preensao do negocio: 

"Tirei adubo, tirei inseticida, comprei uma bomba. ta 

bem ai. . Deu uma base de 600 contos; eu tinha um so- 

cio: eu tirei trezentos e pouco e ele tirou 270. Agora 

a venda foi que deu baixa por causa de te muito tomate 

nessa epoca. O prego no mercado de Belem. Era um 

(66) NAiBA-PHOR. Entrevista N.0 1. 

(67) Retotorlo de AvaHagao — INCRA, 1973. 
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homem so que comprava esse e todo tomate da Colo- 

nia. Ele recebia e vendia; tirava o dele e mandava. 

Ele nunca perdeu; o lucro dele era certo; se ele vendes- 
se por 50, ele tirava a importancia, se vendesse por 30... 

Mas o dele era sagrado. Bern, e nessa epoica desse to- 

mate deu um preqo muito baixo, que tinha bastante to- 

mate de inverno. Deu baixo, mas que nao tive prejuizo; 
tirei saldo. Comprei alguma coisa para casa; comprei a 

bomba de pulveriza. Ai quando fod neste no verao, foi 

que eu tive prejuizo',.(68) 

O colono tinha plantado 11.000 mudas de tomate de verao, 

em duas linhas de terra. Emprestou o motor-bomba da CEB pa- 

ra irrigar; foi quando o motor pifou; o mecanico levou a bomba 

que nao foi consertada. O tomate acabou. 

"Tirei um pouoo, paguei o adubo que eu tirava financia- 

do da Cooperativa. O adubo so. O ano passadoi nao 

quis plantar; este ano tambem nao. Tenho uma roqa 

queimada. Vou pra ro9a de novo, porque foi onde fiz 

alguma coiisa. Pagava minhas contas aqui, era com ar- 

roz e milho"-(69) 

Segundo um outro colono, que nao passou de simples expe- 

rimento de 500 pes: 

"O maior prejuizo que houve aqui na Colonia foi de 

planta tdmate. Porque a cultura de legumes, arroz e 

milho acabou. A maioria so queria trabalha com toma- 

te; e o tomate pode ajudar e pode fracassar duma vez, 

ne? Tern deles ai endividado, devendo ao banco e a Con- 

federaqao e a Cooperativa, sem condiqoes de pagar; co- 
lonos que esta vendendo lote para poder pagar as contas 

que esta devendo por causa do tomate A(70) 

Os depoimentos todos convergem tragicamente; 

"Tomate eu nao tive resultado; tive e prejuizo. Quan- 

do eu gastava 1 milhao e 300 aqui em tomate, o dinheiro 

que eu tirei foi 400 cruzeiros. Comprando adubo e no 

(68) NAEA-PHOR. Entreviatia N.0 3. 

(60) Ibidem. 

(70) NAEA-OPHOR. Entreviata N.0 1. 
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service do tomate, ne. Comprar adubo de 240, quase 

200 contos um saco. E a gente trabalha com ele e quan- 

do e no tempo, cade o resultado? Nao tem',.(7l) 

Depois do tomate, as esperanqas se voltamm para a pimen- 

ta, que a doenga expulsava do nordeste do Para. 

O caso do tomate e bem ilustrativo dtos problemas que o pe- 

queno lavrador encontra, quando quer passar da cultura tradi- 

cional para a cultura comercial: houve doenqa da planta (mocha 

bacteriana), incidente tecnico da bomba, dificuldade de conse- 

guir ofu de renovar apos fracasso um financiamento bancario, ex- 

plora^ao do intermediario; e o problema mais crucial da escala 

de produqao associada ao respaldo financeiro. O tomate de Sao 

Paulo compete pelo preqo, em Belem, com o frango, produzido 

na grande Belem; como a laranja, como a cachaqa. 

Problemas de escala de produgao, problemas de comerciali- 

zagao. a resposta esta no cooperativismio, dizem os tecnicos. 

Na condiqao que a cooperativa tambem seja do sul. ou sua fi- 

lial ou sua associada, como a sempre citada Cooperativa dos Ja- 

poneses no Para. 

que nunca 'Sie pode pensar Colonia ou Cooperativa sem 
identificar: de quern e para quern? E sem recordar a existencia 

da divisao de trabalho na agricultura e quern a faz em proveito 
de quern, fi, obviamente,o Capital que distribui os papeis, por- 

que so ele tern condigoes de cobnar o seu desempenhrai; e ele tam- 

bem que rege a distribui^ao da tecnologia, do credito, dos preqos, 

da cultura, do alfabetismo... e ate da saude. Nao tern campo que 

nao seja por ele dominado e dividido. Nao se quer ceder ao vies 

da redu^ao, operando um corte retilinear que transpaissa todos os 

campos. A divisao nao e feita no esquadro, e existe umia franja, 

uma margem de liberdade do qual se beneficiam individuos, ex- 

periencias ou projetos. Quer dizer: ha pobres com excelente 

saude e ricos de compleiqao fragil; ha gente instruida vivendo 

na miseria e ha analfabeto latifundiario; ha minifundistas que 

recebem credito e colonos que progridem, gragas ao usq da tec- 

nologia moderna. Vimos inclusive, um que se tornou latifundia- 

rio. Em geral, porem, o oolono e para plantar arroz e milho, e 

nao e por acaso que nisso ele "sucede" — tomate nao era para o 

colono de Gurupi, e para quern e integrado a uma rede de pro- 

(71) Ibidem. 
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du<;ao e ooimercializaQao apoiada no capital. Nao estava no po- 
der da Confedemgao assegurar ao colono essa integra<;ao, que so 

e concedida mediante submissao as normas do sistema e dentro 

dos limites de tolerancia de sua reprodu^aoi O que Ihe era fa- 

cultado era fazer um ^experimento", nada mais, — sem conti- 
nuidade. 

Acontece, porem, que feito o experimiento, e nao sendo libe- 

rada a marcha para frente, torna-se impossivel voltar atras. A 

terra mecanizada naio acolhe mais o lavrador de machado e fos- 

foro ela nao produz mais capoeira para seu repouso durante o 
prazo de rota^ao; produz capim para botar gado. Ela se vende 

ao fazendeiro. 

5. AS DIMENSOES DO PROJETO 

A analise do Projeto de Colonizagao do Gurupi envolve di- 

mensoes que dizem respeito ao ambiente ideologic© global den- 

tro do qual ele surgiu e dimensoes mais especificas, relacionadas 

com a ideologia das missoes empenhadas no Projeto. As primei- 

ras concernem mais precisamente o moimento politico do Pais, 

nos primeiros anos de 60; as segundas, uma certa visao crista do 

desienvolvimento do homem e de seu desempenho economico. 

Durante as decadas de 1950 e de 1960, a Amazonia passou a 
ser considerada como variavel significativa na equagao dos 

problemas nacionais. A ^integragao nacional" era apresentada 

como um objetivo da naqao, segundo o qual cada regiao devia 

assumir o seu proprio papel e cumprir a sua "vocaQaoi" As 

pressoes de todo tipo — demograficas, economicas, politicas — 

que afetavam em forma diferente o Centro Sul e o Nordeste do 
pais deviam encontrar na grande regiao mal exploradia uma val- 

vula de escape. Nordeste, Pre-Amazonia e Amazonia seriam com- 

plementares. Os conflitos sociais que se exacerbavam no Nor- 

deste, ameagando os interesses estabelecidos, encontrariam solu- 

^aes na Amazonia. Na realidade, tratava-se de uma nova divisao 

regional — e social — do trabalho. 

Francisco de Oliveira, num estudo recente, tern muito bem 

lembrado alguns dos aspectos dessa ameaqa representada no^ ce- 

nario nacional e internacional. ''As forqas populares do Nor- 
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deste evidentemente ainda nao tinham conquistado as alavancas 
do poder ecoinomico, mas caminhavam no sentido do controle po- 

litico, e mais, o que e muito importante: estavam impondo sua 

hegemonia cultural, &e assim quisermos chamar, ou sua hege- 
monia ideologica, ao nivel das institui^oes da superestrutura".(72) 

O autor aponta as organizaqoes que contestavam o sistema 

de rdlagoes sociais de produ^ao, como as Ligas Camponesas e cer- 

tos Sindicatos rurais, os grupos que preconizavam a reforma 

agraria, e os movimentos que tentavam revolucionar os metodos 

burgueses de educa^ao, na linha, por exemplo de Paulo Freire. 

A contestaqao encontrava em setores significativos das Igrejas, 

sobretudo da Igreja Catolica, predominante na regiao, um am- 

plo apoio e, em certos casois, iniciativas de vulto — o que nao 

deixava de preocupar, profundamente, os defensores da situaqao 

Esses nao se limitavam a oligarquia agraria nordestina e ao la- 

tifundio em geral, mas incluia a burguesia industrial do Centro 

Sul e, no exterior, os representantes e beneficiados do capita- 

lismo. 

A "Elegia para uma Re(li)giao" documenta com precisao os 

temores suscitados, nos Estados Unidos, pela evolu^ao politica 

do Nordeste. Relata a interferencia da administragao Kennedy 

naquela regiao, exatamente nos campos onde se concentrava a 

ameaga: organizaqoes de classe e educaqao de base. R a epoca 

da Alian^a para o Progresso e de sens programas, da USAID, da 

disseminaqao do Corpo e Paz com seus voluntarios — tudo en- 

volvido numa ^mistica" por meio da qual conquistava simpatias 

e colaboraqdes, notadamiente das igrejas amiericanas. Poder-se-ia 

muito bem acbar um correspondente da atua<;ao norte-americana 

no comportamento dos paises do bloco ocidental da Burolpa, par- 

ticularmente atraves dos seus partidos e sindicatos cristaos e das 
igrejas, tambem inquietos com os posisiveis rumois da aqao poli- 

tica do Nordeste. Esses setores exteriores passaram a patroci- 

nar, com grandes recursos, numerosos programas aissistencialis- 

tas, privilegiando o Nordeste brasileiro, nao em fungao de suas 

necessidades, que nao se diferenciavam substancialmnte das de 

outras regioes, mas sim de seu potencial explosivo. O objetivo 

comum dessa repentina convergencia de programas ^sociais" 
era precisamente desativar a carga explosiva de insatisfaqao po- 

pular e re^orientar, num sentido consentaneo com os interesses 

(712) Olivetna, Francisco de. EHegia pama uma re(li)giao; SUDENE Nor- 
deste, Planejatmmto e Occiifllto die Classes, 2.a Ed. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1977. Cap. VT. 
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do capitalismo, a luta das claisises tanto urbanas como campone- 

sas. muito sintomatico que a ^ajuda" externa, mesmo (ou so- 

bretudo) no caso de um programa com apoio tao oficial, como a 

Alianga para o Progresso, tenha utilizado canais indiretos como 

os Estados (em vez do governo Federal, como teria sido correto) 

ou as Igrejas. 

Bases tempos coincidiram com os inicios da SUDENE que, 

criada em 1959, ja se apresentava como um campo de luta de in- 

fluencia entre ois diversos grupos de interesses e, por isso, nao 

fugia a ambigiiidades. Enquanto as forgas populares pressiona- 

vam no sentido de mudangas estruturais, as forgas reacionarias 

apoiavam o projeto de "integragao nacional", ou seja, de expan- 

sao do capitalismo as dimensoes do Brasil, tentando esvaziar a 

agao dos movimentois populares. 

Na perspectiva da integragao nacional, a Amazonia come- 

gava despertar ainda grande interesse para o Centre Sul, simulta- 

neamente como reservatorio de recursos naturais de todo tipo e 

como imensa area de terras devolutas. Testemunha esse interes- 

se a rodovia Belem-Brasilia que, juntamente com a Brasilia-Acre, 

ligava a regiao ao Centro-Sul. A ocupagao humana e o povoa- 

mento, como forma de interferencia do Estado atraves da admi- 

integragao de metade do territorio nacional a orbita do capita- 

lismo. 

Assim, a abertura de uma noiva fronteira, adotada como so- 

lugao as tensoes sociais do Nordeste, serviria de quadro legiti- 

mador tanto para o adiamento de reformas estruturais, postula- 

das naquela regiao, quanto para a penetragao doi capitalismo na 

Amazonia. O planejamento se encarregaria da orquestragao des- 

se quadro e contava, por isso, com a SUDENE, e a SPVEA, 

posteriormente SUDAM, com suas equipes tecnicas. 

O pos-guerra e o estreitamentio das relagoes de dependencia 

com os Estados Unidos valorizavam sobremaneira o planeja- 

mento, como forma de interferencia do Estado atraves da admi- 

nistragao publica. As equipes de tecnicofs, que ascenderam a 

posigao de assessoreis e administradores em posse de instrumen- 

tal cientifico moderno e de alguns segredos do pensamento de- 

senvolvimentista, chegaram na hora certa para oferecer base ra- 

cional e argumentos legitimadores a alternativa amazonica. 

Difundiu-se, entao, a ilusao — meio consciente em muitos 

dos sens seguidores — de que a Amazonia era regiao de future 
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e que seu futuro poderia ser ^diferente" Diferente do que se 

tinha verificado no resto do pais: uma regiao onde poderia se re- 
comegar a historia e criar estruturas noivas. A floresta seria 

explorada racionalmente, graqas aos levantamentos da FAO, e 

nao se repetiria a destruiqao irresponsavel da mata do Parana. 

A pecuaria fugiria do modelo de cria^ao a solta de animais rus- 

ticos. Os fluxos migratorios seriam, senao dirigidos, pelo me- 

nos orientados. A ocupaqao do espaqo, em vez de ser desordena- 

da, obedeceria a criterios de distribuiqao funcilomal dos assenta- 

mentos. Nesta Amazonia ncva nao poder-se-ia repetir a violen- 

ta concentraqao fundiaria que outros contextos historicos tinham 

provocado no Nordeste e no Centro Sul. Ela poderia se consti- 
tuir num espaqo aberto para um campesinato prospero, para pe- 

quenos e medios proprietarios. Isiso tudo tinha um nome: Co- 

lonizaqao. 

Em vez de transformagoes das estruturas sociais nacionais, 

no seu conjunto, planejava-se para a fronteira melhoras que nae 

afetassem as estruturas arcaioas do Centra. Por que tocar em 

estruturas, desiguais e opressivas e certo, mas tradicionais, en- 

raizadas e coerentes, quando o pais oferece recursos imensos ca- 

pazes de dar terra, emprego, renda e ate autonomia no trabalho 

para os oprimidos que delas querem se libertar? Os custos eco- 

nomicos e sobretudo sociais da alternativa eram mostrado® como 

bem menos elevados, e so isso bastava para reooimenda-la. O dile- 

ma reforma agraria regional no Nolrdeste versus colonizaqao ex- 

tra-regional na Amazonia apresentava-se, neste contexto ideolo- 

gico, dividindo profundamente a opiniao, segundo nitidas linhas 

de classe — e a essa divisao nao fugiam as Igrejas, nao obstante 

suas pretensoes supra-classistas. Nao se tinha, na epoca, as repe- 

tidas experiencias posteriores que desmentem o mito do "isola- 

mento" da Amazonia e comprovam o grau de dependencia da 

fronteira em reBagao ao conjunto do sistema. Era ainda possi- 

vel "idealizar" a integra^ao nacional, a uniao na diversidade. 

A coloniza<;ao apresentava-se como uma alternativa real- 

mente conservadora, mas aparentemente inovadora — ou seja re- 
formista. Seus pressupostos criticos (o direito de todos a ter- 

ra), que passavam nos meios conservadores como bastante au- 

daciosos, e o aparato tecnico moderno do qual se recomendava 

ofereciam para a manutenqao das estruturas elementos legitima- 

dores aceitaveis por correntes pseudoliberais. 
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Projetois de colonizagao amazonica a favor das popula^oes 

rurais no Nordeste eram, portanto, susoetiveis de encontrar boa 

aceitagao e apoio. Apoio dos setores tradicionais das classes do- 

minantes naciiomais que viam neles uma forma de afastar uma 

reforma agraria exigida pelos trabalhadores do campo e defen- 

dida publicamente por grupos intelectuais, tecnicos, politicos e 

religiosos, que se valiam, inclusive, da recomendaqao de insti- 

tui^oes internacionais. Mas apoio tambem de fra^oes ditas li- 

berais, nacionaiis e internacionais, entre elas setores "sociais" das 

Igrejas cristas menos ligadas aos campoueses que lutavam pela 

reforma. A opgao pela colonizaqao era, conscientem-ente ou nao, 

uma op^ao ideologica. Para essas correntes, insensiveis as con- 

tradi^oes do modelo alternativo, a garantia do bom exito resi- 

dia na clareza dos olbjetivos e na qualidade do planejamento; em 
sentido contrario, os fracassos s/eriam mormente atribuidos a er- 

ros de planejamento e de administra^ao. 

Toda a atua^ao das entidades envolvidas no Projeto- Gurupi 

foi marcada por essa visao funcionalista. Um rapido levanta- 

mento do arquivo da Colonia ilustra a importancia dada a pro- 

jetos, pianos, avaliaqao e reformulaqoes, tanto da parte da Con- 

federa^ao Evangelica, quanto do Conselho Mundial das Igrejas 

e de organismos internacionais de ajuda ao Terceiro Mundo. 
Percebe-se, igualmente, o valor dado a gestao administrativa na 

avalia^ao; boa parte das criticas sao dirigidas aos administrado- 

res e gerentes, como e regra, alias, na avaliagao das colonias 

fracasisadas. Dai em periodo de crise demitir-se o gestor e subs- 

titui-lo por outro em que se poe excessivas esperan^as as coisas 

podem ate melhorar durante certo tempo, mas sobrevem novas 

crises e novas demissoes. Nao se pode fugir da pergunta: por 

que essas crises repetidas? quais as contradiqoes por elas eviden- 

ciadas? 

Hoje, depois de acumuladas experiencias, nao e mais possi- 

vel desconhecer a impossibilidade de criar na Amazonia um mo- 

delo nao (ou simplesmjente menos) concentrador da terra, como 

se a Amazonia fosse um enclave ou outro pais. A tendencia do 

sistema e se expandir, ampliando seus mecanismos de reprodu- 

qao. A concentra<;ao e mola que atua nele todo, como/ tao farta- 

mente documentado em inumeras pesquisas sobre renda, acumu- 

la^ao de capital, estrutura fundiaria. Um modelo dual, concen- 
trador aqui, igualitario ali, e inviavel numa economia "integra- 

da" O isolamento de um projeto dirigido pode no maximo du- 

rar ate a sua emancipa^ao durante o periodo onde e cercado de 
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mecanismiois de prote^ao e vive num regime jundicoadministra- 

tivo de exceqao. Mesmo assim, essas isialvaguardas sao bastante 
frageis e nao podem oferecer senao resiistencia Hmitada as pres- 

soes externas. Em 1976 a Colonia de Gurupi representava uma 

ilhota minifundista de 3.000 ha, num Municipio latifundista de 

1.335.000 ha, cujo indice de concentra<;ao alcanna 0,75(73). As 

grandes colonizaqdes maranhenses vizinhas, como a COLONE 

e a COMARCO, apesar de sua forga institucional, nao estao so- 

frendo a violencia ooncentradora ? e a colonizaqao Transamazo- 

nica? e a Colonizaqao em Rondonia, algum tempo propalada co- 

mo a bem sucedida? 

Regi)sitram-se, e verdade, na historia da colonizaqao brasilei- 

ra, exemplos de ocupa^ao fundiaria menos concentrada, partes 

do Rio Grande do Sul, a Zona Bo'agantina no Para, Ceres, em 

Goias. Sao efetivamente ilhas de minifundio, dificilmente re- 

cuperaveis pelo movimento concentrador; formaram-se distan- 

tes, no seu tempo, dos centros concentradores e em modulos fun- 

diarios de 25 a 30 ha muito desestimulantes para a cobi(;a espe- 

culativa. Nao era Hcito esperar igual felicidade para Gurupi, fa- 

zendo dela uma ilha bem protegida? Mas de que serviria? R 

necessario entender que essas ilhas constituem como um con- 

tra-senso incomodo dentro da logica da concentraQao e subsistem 

apenas a favor de circunstancias peculiares em que surgiram, co- 

mo ^anomallias" entao inevitaveis pelo sistema social. O que os 

coloncxs porem conseguiram com a propriedade de 25 ou 50 ha? 

Um beneficio que nao passa de um direito, de um poder limitado 

a um peda^o de chao esterilizado, nao acompanhado de poder 

sobre o que poderia tornar esse chao fecundo e rentavel o tra- 

balho sobre ele apliicado. Trata-se do poder de utilizar uma tec- 

nologia adequada, de ter acesso ao credito, de influir no pre<;o. 

Trata-se, em outros termos, do capital — nao do capital-dinheiro 

ou equivalente, mas sim do capital rela^ao de poder. 

Ao lavrador de Gurupi se tern oferecido uma tecnologia mais 

modema; ele foi estimulado a usar a mecanizaao e a racionali- 

zar a cultura. Die certo modo, ele foi "privilegiado" face ao agri- 

cultor comum; o custo da moderniza^ao foi financiado pela Con- 

federa^ao que adquiriu o maquinario, alias nunca amortizado; a 

assistencia Ihe foi proporcionada por tecnicos qualificados, e a 
experimentaQao foi orientada por uma institu^ao de reconhecida 

competenciia em agronomia tropical. Podia entrar no caminho 

(73) indice de Giini calculado com base no Ctadaistro (dos Imoveis Rurals 
■do INCRA - 1972. 
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da inova^ao. Mas essa tecnologia nao estava em poder do agri- 
cultor, Nao somente, nem principalmente porque os equipa- 

mentos eram propriedade da Confederaqao — mas porque ele 

trabalhava a merce da tecnologia, sem poder domina-la, a merce 

da disponibilidade de maquinas, do bom estado dos equipaitnien- 

tos, do credito, do tempo e do transporte, para ter em suas maos, 

na bora certa, a semente, o adubo e o inseticida. Tudo isso que 

nem a ConfederaQao conseguia Ihe garantir de maneira satisfa- 
toria. Tecnologia, pois, nao e so tecnica. 

A comercializagao tambem nao. A Colonia errou contando 

com a proximidade de Belem, um armazem e um serviqo de ven- 

da para escoar o tomate em condiqoes favoraveis; tornar a pro- 

du^ao da colonia competitiva e fazer desse produto uma cultura 

rentavel. As teorias locacionais iliudem, quando nao incluem, 

no seu espago, a variavel poder. Poder de manipulaqao do mer- 

cado, de controle da oferta, de pressao sobre os preqos, de aqao 

inclusive sobre a preferencia do consumidor 

No pilano da Colonia, a Cooperativa era reservada uma fun- 

gao essencial, nao tanto na produqao, mas no credito e na Co- 

mercializaqao. Foi um fracasso! Houve um colomo que decla- 
rou que o fracasso entrou na Colonia com a Cooperativa. Mes- 

mo assim, apesiar dos pesares, talvez tenha sido o melhor do pro- 

jeto, nao em resultados economicos, mas em frutos sociais e ^po- 

liticos" A Cooperativa nao e outra coisa que uma certa foirma 

particular de poder organizado e ai reside sua importancia. Os 

comentarios voluveis dos entrevistados, no tocante a Cooperati- 

va, demonstram ate que ponto ela os concernia e marcou a sua 

experiencia. O fracasso da Cooperativa CAMGURU tern mui- 

tos pontos em comum com o fracasso de tantas outras experi- 

encias, tentadas na mesma epoca, na Amazonia, com apoio in- 

clusive do Banco da Amazonia S.A. (BASA)(74). um fenome- 

no que estimulou um certo numero de estudos e pesquisas que 

concluiram em certas causas de insucesso. O carater artificial 

das cooperativas e bastante generalizado; a sua criaqao vem de 

cima. No caso de Gurupi, tinha ainda carater impositivo ; ela 

surgiu, como costuma surgir, antes de os interessados terem sen- 

tido sua necessidade para resolver seus problemas, antes de eles 

terem compreendido quais tipos de sacrificios do interesse indi- 

(74) Em 1963, o BAiSA inesolveu criar 83 cooperaitivas na Amazonia Le&al, 
40 das quais no Estado do Para. Em 4 de outubro de 1974, a Secreta- 
ria da Agricultura do Para considerava 21 desitas em sdtuagao irre- 
gular. 
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yidual merecem a coalisao com vista a objetivos percebidos como 

sendo comuns. A cooperativa de produ^ao e uma cooperaqao de 

classe; ella tomia sentido, na medida em que se afirma a solidarie- 

dade da classe. Urrna vez montadas de fora as estruturas adminis- 

trativas como na CAMGURU, e indicados os dirigentes, percor- 

re-se o caminho inverso: a buisca de motivaqao. Os meios pos- 
tos, iniciialmente, a disposi^ao da instituiqao (recursos financei- 

ros, competencias tecnicas) levam os socios a repousar excessiva- 

mente ^sma confianga na cupula da associagao. O respaldo econo- 

mico do Banco, on, no caso da CAMGURU, da Confedera^ao, 

ilude os membros, que aderem por motivos individualistas. A 

bem dizer, ha uma certa contradiqao entre a colonizaqao dirigida, 

nos moldes assistencialistas da Confederaqao, e outros organise 

mos e o Cooperativismo — pelo menos quando e/ste e orientado 

pela administragao da Colonia. Trata-se de dinamicas diferentes, 

e isso e mais ou menos reconhecido quando o cooperativismo e 

considerado na perspectiva da emancipagaou a Cooperativa e 

uma forma de Os colonos assumirem por si a organizagao do sieu 

trabalho e a gestao de sua produgao ou a defesa dessa produgao 

no meroado consumidor. O verdadeiro aprendizadoi do coopera- 

tivismo, portanto, se faz em regime de autonomia. O ponto de par- 

tida da cooperativa nao e, assim, o capital ou o credito, um pre- 

sidente instruido ou um contabilista honesto; e a solidariedade 

da classe. Neste sentido, a inteferencia da Confederagao prejudi- 

cou o desenvolvimento dessa solidariedade. O dano provocado 

a causa comum era projetado por alguns socios relapsos como 

uma forma de compensar a exploragao sofrida por parte da Con- 

federagao. Afinal, se a experiencia da Coioiperativa teve pontos 

positives, foi apesar da tutela da Confederagao que esta foi ne- 

gativa. O que a Confederagao fez da Cooperativa tern ainda a 

ver com a visao do homem, desenvolvida no sen ambiente re- 

ligioso. 

A Missao Presbiteriana e, posteriormente, a Confederagao, 

tinham sua maneira particular de encarar a Colonizagao, com 

base numa certa visao doi homem. 

No contrato de Concesisao existia uma referencia ao "colo- 

no excepcional, com capacidade e merecimento, como bom exem- 
plo para os outros" Estranha referencia neste tipo de documen- 

to. Este poderia receber em recompenaa, alem do seu inicial, 

um lote vizinho. Aflora ai uma transposigao moral de um cer- 

to sucesso economico. 
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Durante os ultimos seculos, religioes cristas absiorvem com 

singular facilidade e veicularam, para uso dos seus fieis, uma 

imagem do exito muito ligada ^ tradiQao economica liberal. Ela 

se condensa na representa^ao do esfor^o, atraves do qua! o bor 
mem consegue, senao se tornar rico, pelo menos melhorar suas 

condi<;5es de vida. O esforqo e, na vida terrestre do homem, con- 

traparte da graqa no seu destino celeste; na vida economica, na- 

da se da de graqa, tudo se conquista e para tanto o criador tern 

dotado o homem de aptiddes que ele tern por missao desenvol- 

ver. Cabe-lhe, portanto, concentrar suas energias em busoa do 
bem-estar, evitando, com igual cuidado, a miseria e a riqueza, 

uma e outra pouco proipicias a virtude, O esforqo do homem 

trabalhador se transforma, moralmente^ em merecimento e faz 

dele um exemplo a ser seguido. A familia e o meio privilegiado1, 

onde o homem e ensinado para a pratica da virtude e onde en- 
contra sustento para uma vida laboriosa. Na America do Norte 

e na Europa ocidental, essa visao do homem tern penetrado pro- 
fundamente, em boa parte atraves da educaqao e da pregaQao re- 

ligiosa, no meio rural e na classe media das cidades. Ela, natu- 

ralmente, nao podia encontrar igual aceitaqao no proletariado 
industrial. Para o missionario estrangeiro vindo para America 

Latina, o campoines de sua terra de origem era geralmente tido 

como o prototipo das virtudes cristas: trabalhador, autonomo, 

produto do seu proprio esforqo, moderado nas suas ambiqoes, re- 

servado nos seus habitos, parcimonioso e poupado, precavido 

contra as influencias deleterias do vicio. Para o religioso orto- 

doxo, essas virtudes todas assentam na observancia da palavra 

divina. A comunidade tern por finalidade fortalecer os seus 

membros nesses principios moderadores e assume ares suspei- 

tos, quando passa a atentar para os conflitas. 

Quanto ao piano de Consolidaqao, fala de ''nova estrutura 

dentro da qual o individuo e a comunidade possam desenvolver 

plenamente o seu potencial humano de criatividade e de respon- 

sabiltidade, pensa em termos de harmonia e e possivel discernir 

essa imagem do homem que tern por ideal desabrochar os talen- 

tos recebidos. Nos seus primeiros tempos, pelo menos, a Colo- 

nia pretendia criar seu proprio espaqo para o desenvolvimento 

da virtude: a comunidade devia ser exclusivamente evangelica. 

Desde o Ceara que os primeiros colonos se tinham acostumado a 
conviver, nao so no templo e nas reunioes, como tambem a tra- 

balhar em grupo fechado. Minoritarios no seu meio rural, os 

crentes isolados deviam sentir violentamente a agressividade da 

comunidade catolica; reunidos sentiriam-se mais seguros, mais 
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defesos. Na Colonia, o diretor, a enfermeira, os professores 

eram correligionarios, quer dizer, nao catollicos. Acolheram o 

colono catolico, mas foi recusado como diretoir o agronomo ca- 

toliaoi. A direqao deva ficar nas maos de protestantes para ga- 

rantir as normals de comportamento certo e manter proibiqSes 

relativas .ao que pudesse desviar o colono de suas obrigaqoes: 

bebidas alcoolicas, danqas, jogos. 

A Confederaqao tern sido mais ecumenica do que a Missao 

Presbiteriana. Na sua gestao, abrandaramnsie as proibiqoes, ten- 

tou-se construir um templo que servisse ao catolico e ao protes- 
tante. Houve, porem, resistencia na turma: um dos colonos influ- 

entes deixou a Colonia nessa oportunidade e a proposta nao foi 

efetivada. 

Nao somente a vida pessoal dos colonos como tambem a pro- 

pria Imstituiqao eram envolvidas pelo religioso. A divisao de com- 

petencias entre Missao e Conefederaqao era uma tentativa de 

secularizaqao do Projeto, mas a distinqao se manteve a nivel pu- 

ramente formal, para o povo e inclusive, para os administradores. 

Esta tentativa evidenciou-se quando o grupo jovem de educado- 

res pretendeu intervir na escola, introduzindo educaqao fisica 

oonsiderada ofensiva aos bons costumes ou leituras profanas co- 

mo Jose de Alencar, recebidas como atentado a transcendencia 

da Biblia. 

A identificaqao numa mesma pessoa do Pastor e do dirigen- 

te, nomeado ou eleito, reforqava a dolcilidade dos colonos, acen- 

tuando a base mistica do culto a autoridade. Destacou-se neste 

panorama a figura de um colono, pastor de uma Igreja, pro)miovi- 

do pela administraqao a Hder da Colonia. Como pastor, e devido 

aos seus estudos, era "o hiomem culto da Col6nia', e gozava de 

prestigio de suas funqoes de tal modo que serviu muito bem aos 

objetivos da Confederaqao — pelo menos ate ia crise que apro- 

fundoiu o fosso entre ela e a Cooperativa. Chegou a ser um colo- 

no f'bem sucedido" dentro dos criterios acima explicitados. Per- 

manece um colono miodesto, mas seus filihos terao um futuro 

diferente. 

A funqao reaomhecida a familia como meio criador de valo- 

res, e em particular o papel conferido a mulher, se percebem 

atraves de programas de assistencia domestica. Assistentes so- 

cials promoveram cursos de economia domestioa, tentaram in- 

culcar noqoes de higiene, ensinaram cozinha,, incentivaram a im- 
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plantar hjortas domesticas e criar aves e induzir, sem muito exi- 

to, a adotar nma dieta familiar mais adequda. Preparavam fes- 

tas fabricando brinquedos para crianqas e orientavam para traba- 

Ihos manuals. Esse programa, entretanto, realizado por volun- 

tarias de fora, entre eles alguns do Corpo) da Paz, em campanha 

relativamente curta, nao teve maior aproveitamento. As espo- 

sas de adrruinistradores reuniam as mulheres na escola domini- 

cal quie, por arrancar as donas de casa aos sens afazeres rotinei- 

ros e criar para elas uma udiversao',, siegundo um informante, 

constituia um ambicnte receptivo para transmissao de certos 

valores. 

A intervenqao social que teve iimpiacto incomparavelmente 

maior e mais duradouro foi sem duvida o ambulatorio, que con- 

tribuiu em boa parte para fixar as familias na Colonia. 

Desde o inicio do Proljeto, quando grassava a malaria, a 
ajuda do ambulatorio foi relevante. O atendimento tern sido 

sempre excelente, segundo os depoimentos unanimes das colonos. 
O grande receiid deles era que a enfermeira, D. Maria, saisse, com 

o afastamento da Confederagao. Apesar de uma campanha de 

denkncia, a nivel nacional, contra a propaganda a favor do uso de 

metodos anticoncepcionais e contra a apdicaqao de DIU, o presti- 

gio do ambulatorio se manteve elevado em toda a regiao. Inde- 

pendentemente do proselitismo religioso propriamente dito, nao 
ha duvida que esse prestigio tinha repercussdes na vida dos co- 

lonos no campo dos valores. 

O que importa ressaltar quanto a esses services, e a sua de- 

pendencia da administraqao e da Confederaqao. Como foi dito, a 

proposito da Cooperativa, eles tambem nao reisiultaram da esco- 

Iha ou da decisao dos colonos; a sua criaqaa, continuagao, inter- 

rup^ao ou cancelamento estavam nas maos da cupula que mo- 

nopolizava o acesso aiois recursos financeiros. A participaqao 

ativa do povo era minima. O enquadramento se tinha tornado 

tao geral que nao existia uma so asisiociaqao, uma so atividade 

organizada emanada da populaqao. Ate o jogo era controlado 

pela autoridade, que so podia discernir casuisticamente dentro 

dos jogos o que era esporte e o que era vicio; o futebol, por sOtrte, 

acabou sendo liberado. O controle, portanto, era total como 

acontece em todo sistema fechado onde tudo converge para uma 
unica dire^ao, quer seja colonia, colegio, fazenda modelo ou em- 
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presa de mineraqaio. (75) ]\/[as tratando-se de uma iniciativa da 

Igreja, independente, alias, de denominaqao especifica, o tota- 

litarismo do controle e refor^ado pelos valores religiosos dos 

"fieis", que legitimam a autoridade e facilitam a internalizaQao 

de juizos, permitindo uma facil manipulaqao das pessoas. A 

Colonia oo'nstituiu-se num doiminio rel'igioso homog'eneizador de 

ideias e comportamentos; o colono desenvolveu, incoiDSiciente- 

mente, estereotipos de pessoas (o administrador, o colono, o 

crente, o lider) ou de comportamentos (o bom socio da coopera- 

tiva e o usuario, o administrador devasso). As lideranqas religio- 

sas foram institucionalizadas a nivel de lideranqas "tout court", 

mobilizando lealdades: do lider para com a direqao e dos colonos 

para com seu lider. O condicionamento re'ligioso, favorecendo a 

passividade do colono, entrou em contradiqaoi com o empenho 

realizado para estimular sua participaqao. yalido, portanto, se 

questionar sobre a parte da responsabilidade que cabe a religiosi- 

dade na inseguranqa dos ooilonos nos momentos de crise e no 
medo de se comprometer da parte dos membros da cooperativa 

na etapa de emancipa^ao. 

Ate que ponto essas contradiqoes eram analisadas quando o 

programa de alfabetiza^ao adotou por objetivos: "desvinculiar os 

alunos da visao magica, mistica e fatalista com que vivem tor- 

nando-os mais liyres? 

Haveria condiqdes para a formaqao destes camponeses "mais 

livres" para organizar a ctefeisia das terras e fazer frente ate a ex- 

propria^ao yiolenta, para for jar solidariedade, inclusive na fase 

critica de dissoluqao da Colonia? 

O mais relevante e aprofundar o "enredo" politico-econo- 

mico da CoilonizaQao. No quadro politico vigente, ela e o mode- 

lo que inspira confianqa mas, na verdde, opoe-se a uma interven- 

qao realmente distributiva da terra. 

(75) Na ocasdiao dos tobalhos 'die (pesquisa, observooi-se em diversas dessias 
instituiooes a intervenqao dos dirigenlties com a maior natiirialidlaide, 
ate na vida puramente pessoal e familiar de sens membros, como se 
fossem menxxres de Made. 
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6. COLONIZAQAO: ARTICULAQOES NO NfVEL ECO- 

N6MICO E NO NfVEL IDEOL6GICO 

A Colonizaqao interna, em particular a colonizaqao amazo- 

nica, tem sido nos ultimos anos objeto de iiruuitos estudos e Vro' 

vocado a elaboraqao de numerosos projetos e programas. A to- 

nica desses trabalhos e seu carater empirioa, pragmatico, relacio- 

nado com a arte do plauejamento. Nao tem dado muita impor- 
tancia ao ©studo teorico do fenomeno, a sua natureza, o seu sig- 

nificado no conjunto do sistema politico-social. 

A OolonizaQao tem-se constituido no Brasil independente, 

sobretudo a partir de 1850, tema recorrente do discurso politico, 

de polemica jiolrnalistica, de debates parlamentares; tem sido re- 

petidas vezes assunto de legisllaqao — desde forma de Constitui- 

^ao ate a de decretas e regulamentos, incluindo na materia a pro- 
pria conceituagao, alias versatil, do fenomeno. 

A fronteira deu ensejo a uma reflexao teorica que ganhou 

ultimamente uma posigao de destaque nos diversos campos da 
Ciencia. No que diz respeito a sua propria natureza, seu papel e 

sua significaqao historica, vale fazer referencias aos estudos de 

Otavio Velho e de Jose de Soluza Martinis. 

Parece-nos que a abordagem tipicamente economica de fron- 

teira nao esgicta o tema; ao contrario, negligencia todo um aspec- 
to que se da a conhecer sob o vocabulio coionizaqao e que diz res- 

peito ao nivel ideologico politico diq processo. bem sintoma- 

tico neste particular o uso distinto da terminologia. A manipula- 

(;ao politica do conceito de coloniza^ao nos apareceu como uma 

constante na retrospectiva de cem anos que ensaiamoisi no tocante 
a atual faixa da Belem-Brasilia que representa os diversos esta- 

gios de colonizaqao da Amazonia. 

O estudo da area atravessada pela rodovia Belem-Brasilia 
e muito esclarecedor a esse respeito pelos tragos historicos apre- 

sentados. Nela se ve nitidamente como a abertura de fronteiras 

agricolas correspoinde a necessidade do sistema e sempre foi con- 

dicionada pelo polo. 

No fim do seculo XIX, a partir de 1870, a abertura de uma 

pequena fronteira interna na Bragantina, proxima a Belem, se 

situou nitidamente na dependencia de fat ores alheios a regiao, 
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no sulco das transforma^oes que se processavam no centn>sul do 

pais e na Inglaterra que era ainda na epoca o\ centra impul&ador 

da vida economioa brasileira. A Provincia do Para atravesfsava 

um periodo de transigao que nao debcou de infl'uir na ocupaqao da 

Bragantina, de ter um carater decisive. A cabanagem acaba de 

desmantelar o latifundio estruturado na base do trabalho escra- 

vo; os escravois se tinham libertado e viviam em uma porqao de 

quilombos disseminados atraves da Provincia. Era imprescindi- 

vel substituir o "brago e'sicravo" pelo "braqo livre" segundo a 

terminologia corrente na epoca, e a falta de dinamismo da agri- 

cultura paraense nao permitia faze-lo nos proprios latifundios. 

Entretanto, a ideia de ocupar areas novas devoilutas (na Bragan- 

tina, no Baixo Amazonas) nao fod endogena; ela foi toda susten- 

tada pela pressao do governo Imperial no sentido de efetivar a 

lei de Terras de 1850, que previa a colonizaqao, em cada Provin- 

cia, de uma area de 36 leguas quadradas. Ora, essia lei foi toda 

moldada em funqao das necessidades do Cenro-Sul e em c(onse- 

qiiencia da abolit^ao do trafego negreiro e do declinio da escrava- 

tura, resultado direto, por sua vez, de imperatives economicos in- 

gleses. E isso e tao verdade no que tange a Bragantina que, du- 

rante anos e anos, (de 1848 a 1868) a Provincia do Para nao se 

reisiolveu a usar da concessao imperial, emblora o assunto surgisse 

constantemente nas Falas presidenciais. Ora, o que determinou 

realmente a abertura da Bragantina foi la invasao do Brasil pelos 

capitaes ingleses ligados aos investimentos em grandes obras de 

infra-estrutura, no ciaso especifico, as ferrovias. Foi quando se 

pensou na Estrada de Ferro de Bragan^a que come^ou a se 
firmar a ideia de ocupaQao e da explora^ao das matas virgens lo- 

calizadas entre o litoral paraense e o rio Guama. 

3^ bem documentadlo o fato de que as ferrovias todas implan- 

tadas no Brasil a partir de 1850 — ou pelo menos a grande nuaio- 

ria delas — atendiam muito mais aos objetivos industrio-comer- 

ciais da Inglaterra do que as necessidades economicas das pro- 

prias regioes onde foram lanqadas. Ao contrario do que se co- 

menta nos estudos convencionais, a Estrada de Ferro de Bragan- 
ga, no Para, nao veio para satisfazer aos requisites de comerciali- 

zagao da sua produgao agriodla; foi a colonizagao que decorreu 

da decisao de investir em ferrovia. Foi decorrencia dos impera- 
tivos do capital europeu. . E para entender da importancia dejsisa 

"opgao" no Para, e preciso nao esquecer que essa estrada era 

apenas a primeira entre outras, de maior vulto, e de bem maior 

repercusiaao economica: a de Alcobaga que visava interligar 

Goias e Para, e a Madeira-Mamore que objetivava nada menos 
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do que unir as bacias do Prata e Amazonas, fazendo de Belem o 

porto de toda a America do Sill para os Estados Unidos e a Eu- 

ropa. Ai as ferrovias da Amazonia se integrariam num vasto 

complexo fluvio-maritimo voltado para os grandes centres in- 

dustrio-financeiros internacionais e se constituiriam num insitru- 

mento perfeito de controle economico. 

muito interessante observar como, ha quase um seculo de 

intervalo, investilmentos de infra-estrutura ligados a industria de 

transporte determinaram a abertura de uma nova fronteira na 
Amazonia. Trata-se da rodovia Belem-Brasilia ligada a implan- 

ta^ao da industria automobilistica no Brasil. Esta vez, a abertura 

da fronteira incluiu-se num piano mais elaborado, ou pello menos 

mais explicito e de uma coerencia mais aparente, ja que os inte- 

resses do capital internacional eram mediatizados por um Estado 

nacional mais fortalecido, equipado com instrumentos mais apri- 

morados de poder. A consciencia do perigoso isolamento da 

Amazonia, nunca tao vioilentamente percebido como no tempo 

da II.a Guerra Mundial, preparava o terreno para o pllano Kubits- 
chek concernente a Amazonia. A interiorizaqao da capital fede- 

ral, a irradiaqao a partir de Brasilia de uma rede rodoviaria e a 

montagem da industria automobilisitica construia um con junto 

capaz de re-dinamizar a economia brasileira em consonancia com 

os interesses do grande capital internacional. A diferenqa da Bra- 

gantina que surgiu na economia com a ferrovia, como fruto de 
uma atividade dirigida, a cokmizaqao na Belem-Brasilia iniciou 

de forma espontanea anteriormente a implantagao do piano ro- 
doviario. Dali resulta nitida a distin<;aio entre frente de expan- 

sao e frente pioneira. A frente de expansao se deu nas decadas 

de 40 a 5)0, conforme os lugares, e prosisieguiu paralelamente a 

abertura da rodovia que deu ensejo a frente pioneira sobretudo 
com o aisifaltamento da ostrada e a criaqao de uma rede de vici- 

nais. 

Na realidade, a progressao da fronteira rumo ao Norte de 

Goias tinha iniciado durante a II.a Guerra com a ligaqao rodo- 

viaria de Anapolis a Porangatu, quando se fundou a Colonia de 

Ceres (1943). Foi neste periodo que se estabeleceram grandes 

fazendas no Mato Grosso Goiano, facilitados pela rodovia. Era 

durante o Estado Novo, quando estava em voga a Marcha para 
o Oeste, um dos sustentaculos ideologicos do regime autoritario. 

A frente de expansao atravessando o Norte de Goias ja ti- 
nha alcan<;ado o sul do Para, na regiao do Araguaia e do To- 
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cantins quando foi decidida a Transamjazonica. Oficialmente 

apontada como resposta aos problemas do Nordeste, esse eixo 
rodoviario tinha neaojnhecidamente outros objetivos de ordem 

economica e de seguran^a. A conjugaQao entre a abertura da 

estrada e o programa de cobertura radar da regiao amazonica — 

RAD AM —• entre o traQado da Transamazonica e a localizaqao 

de jazidas minerals diversificadas identificava um desses obje- 
tivos : o controle da materia-prijmja para fins de industrializa<;ao 

interna e sobretudo de exportaqao com vistas ao equilibrio da 

balanqa internacioinal do pais. A preocupagao da seguran^a na- 

cional e internacional nao estavia ausente da decisao, como foi evi- 

denciado pela interioriza<;ao das forgas millitares nesta faixa nova 

de ocupagao. Alias nao isle trata de uma dupla ordem de interesses 

mas pelo contrario de dnas faces de uma mesma e unica 

preocupa^ao. 

Essas ligagoes todas entre interesses dos polos — nacional e 

o internacional — e a dinamica da fronteira tern sido bastante 

ressialtados, principalmente no que concerne aos ultimos anos e 

em rela9ao mais precisamente com a omda de especula<;ao em tor- 

no da terra, estimulada pelos incentives fisoais. O que se queria 

acrescentar, em termos de analise, nos leva exatamente a articu- 

lagao do tema das frentes com o tema da Coloniza^ao — ou seja 

do nivel economico com o nivel ideologico. Pretendemos mos- 

trar como o discurso politico sobre Colonizia^ao entra como jus- 

tificativa e legitimaqao da expansao capitalista do sistema na for- 

ma de fronteira, e mais precisamente na sua fase de frente 

pioneira. 

A fronteira em si e um fenomeno economico cuja racionali- 

dade encontra apoio num sistema de valores, de ideias, de ra- 

cionaliza^oes, de objetivos pragmaticos que constituem seu pata- 

mar ideologico. A coloniza^ao e essa racionaliza^ao da fronteira. 

A Colonizagao define um estatuto — ela e a fase juridica da 

fronteira. Isso e tao verdadeiro que a Colonizaqao e normaliza- 

da atraves de todo um aparato de leis — desde a ConstituiqaJo e 

de regulamentos proprios elaborados pelo Estado. A definiqao 

constitucional da Coloniza^ao estabelece sua importancia no con- 

junto da organizagao politica brasileira e fundamenta o seu po- 

siicionamento a nivel de institui(;ao. A coilloniza(;aioi, pois, e dota- 

da de sua organizaqao propria que a coloca diretamente sob o 

controle dos governos, federal ou estadual. Atualmente, a orga- 

nizagao maxima e o Institute Nacional de Colonizagao e Refor- 
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ma Agraria — INCRA — cujo nome ja e um programa pela sim- 

ples justaposi(;ao da Coloniza^ao e da Reforma Agraria. en- 

carregado de controlar a fronteira segundo as normas da colo- 

niza(;ao. 

O estatuto particular, as normas especiais e a organiza^ao 

especifica atribuidos a fronteira demonstram a sua importancia 

para o sistema. Importancia que nao esta ligada com os imigran- 

tes que efetivam a ocupaqao das areas novas mas diretamente 

aos interesses do polo, como ja foi argumentado, ou melhor aos 

interesses de certos grupos dentro das classes dominantes no po- 

lo. Oooirre que esses interesses sao tao conflitivos com os inte- 

resses dos que realizam a primeira ocupa^ao da fronteira (o que 

corresponde mais ou menos a frente de expansao) que dificiLmien- 

te podem ser abertamente promoyidos e cobertos pelo Estado, a 
nao ser essas fases mais agudas do regime autoritario. Fora es- 

ses casos, o apoio institucional precisa de uma legitimaqaoi: e 

quando entra no cenario a ColomizaQao. A Colonizaqao consagra 

de modo geral a passagem da frente de expansao para a frente 

pioneira — ou seja a transiqao do controle indireto ao contfoile 

direto da fronteira pelos interesses economicos dominantes. Pou- 
co importa que a Colonizaqao seja denominada de espontanea ou 

de dirigida; em ambos os casos, trata-se de uma tomada do con- 

trole; o Estado cbama para si a orienta^ao e a fiscalizaqao do 

movimento. A diferenqa reside no momento — e inevitaveilmente 

na forma — como se inicia essa tomada de controle. Na Coloni- 

zaqao dirigida, o Estado (por si ou atraves de concessionarios) 

toma a iniciativa da ocupa^ao sistematica da area, planejando 

basicamente o loteamento e a distribuigao da terra, o que investe 

o organismo de coloniza^ao de um poder imediato absolute. O 

direito exclusivo da administra^ao sobre a ocupagao e a explo- 

ra<;ao da terra condiciona toda a vida dos colonois e confere, por- 

tanto, aos coordenadores do projeto um controle total que, ge- 

ralimente, envolve alem das atividades economicas, o sistema 

educacional, os serviqos sanitarios e as vezes as atividades re- 

creativas. No caso da Colonizaqao espontanea, o Estado tern 

despertado tardiamente para o fenomeno e sua importancia; a 

sua interferencia toma a fei(;ao de um certo corretivo ou de um 

reordenamento de movimentos considerados des'oirdenados e 

anarquicos. A forma de intervenqao e diferente e mais limitada 

na sua abrangencia. Mas o sentido fundamental nao difere: num 

caso como no outro, o que esta em jogo e o controle da situa^ao 

— e ela passa em boa parte pelo controle sobre terra e sua dis- 

tribuiqao. 
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O objetivo teg-itimador atribuido geralmente a esse contro- 

Be e da ordem de: a fixaqao do homem a terra, a criaQaioi da peque- 

na propriedade, a promoqao do pequeno empresario rural, etc. 

Esse objetivo de fato e sempre perseguido nas diversas expe- 

riencias de colonizaqao verificadas no Brasil a partir da Lei de 

Terra de 1850, mas em dimensao sempre muito reduzida — ou 

suficiente para justificar ou legitknar o desenvolvimento parale- 
lo de outros objetivos alheios a vida das comunidades cam- 

ponesas. 

No tempo da Colonizagao europeia do seculo passado, tra- 

tava-se de conseguir braqos para o colonato cafeeiro e a manu- 

ten^ao da grande empresa cafeicultora, ameaqada pelo desmoro- 

namento da escravatura. No tempo da Colonizaqaia dirigida de 

Goias, tratava-ae de dar aos pecuaristas latifundiaristas livre 

acesso as ricas terras do entre Araguaia e Tocantins. Na decada 

de 60 quando o Estado passou a se interessar pela colonizaqao es- 

pontanea, tratava-se de garantir os interesses dos pecuaristas e 

dois madereiros. A Colonizaqao promovida pela SUDENE no 

Maranhao visava desviar a atenqao das tensoes sociais no Nor- 

deste e legitimar a nao-efetivaqao da Reforma Agraria. 
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