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RESUMO
o preBente trabalho pretende resgatar a memórla de um

ProJeto de Desennvulvimento CurnunitáI'io e Educação Popu l ar-

vivenciadu pela comunidade de CarqueiJa, no munlcÍpiu de

Capistrano, a 100 quilômetros de Furtaleza, I1U período de 196~ a

1973.

A recoIls-Lit u í ç ão h Le tórica do pr-o.Ie t.o ful possível

graças a depoimentos de ex-parLlclpante::3 do meBUlO, utillzandu-BG

o má todo da Hlstórla Oral. Também for-arn anal isados documentou..
diver-uoe e fo t ogr-a f ias de modo a cornpLe tal'o elenco das fon t ou

do curne nl.a Le .

o Lr-aba Lho está div Ld í do em ae í e c ap ít u l oa . No pr-Lrne Lr-o

cap f LuLo é Lr-e çada a rnet.odo Log la da peaqu í ea . ü segundo capítulo

é dedlcado ti local Lzac ão espacial do pr-o.j eto , registI'ando-se as

principals características da região. Nu terceiro capítulo

analisa-se o papel dus diverl::losgrupol::lassociatlvi~Lal::l 0 do

sindicato, que desempenharam um papel fundamental no ProJeto

CarqueiJa. ü quarto capitulu privilegia u papel da educação

formal. No qulnLu capíLulo Bão felLas cunsiderações sobre u lado

1tid I co do pr-o.j eto , corno I'egistro da rnanlfoaLa ç õ ea ar: t f et.Lcae , de

recreação e entreLimenLu da cCJmunidaue. RegisLrando-BI:3, nu 88Xtu

capítulu, algumas daa priI~lpais futografias colhidas du projeto,

as quais reLratam as llderanças e os momentus mals impurtanLes do

projeto.



o trabalho é precedido por urna introduçãu que indica as

llnhas gerals e inLrocluz alguIU:3quesLlonalll8IlLossobre o Lema. No

final registraw-ee algumas GUIlclueões du autor eobro u ubJeto de

estudo, no capiLulo CONCLUSÃO.

O trabalhu é urna pequena cunLrlbuic.:ãolibIbliografIa da

Edu caç ão Popu Lar: reglonal e à hLet õ r-La local.
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T h i ~i s t u d y :i. n t t:? 71cIs t o .("t,? ~,iC U E? t h E? m(:? IIIo r y O f a P {' O :i t:tc: t: O r

Comlllunity Developmcnt anel Popular' Education experienc:ed from 196~

to 1975 by the community Df Carqueija in Capistrano, CeQri.

T h c h :i. ~; t: o r' :i. c r' c c D n~:it :i tti t :i. o n o ·F thc P 1" o j C c t w;.~~;; 11I<:( de

possible through testimony af former membt:trs, using the llIethod of

01" a 1 Hi~:;t o 1" Y . It was also analysed a numbcr of do c ume n t s a n d

phot:ographs to supplement the list of document:~l sources.

lhis study is elivided intD five chapters. The;:

c:hapter de~ls wit:h t:he raseQrch met:hDdolD9Y. li \C? '-'iE? c::o (l d i ~i

dcdicated tCl thc arca whcre the project t:akes placc, highlighting

t h e p r- i 71c:i p::1 1 c:: h ~li";J. c t E? i" i s t :i. c s o f t: h E? r: (:? 9 i o TI. T h ~? t h :i. i" d ;;>. ri ;:>. L y S t:! ~:;

t:hl.:? di'Ffc~Te;:nt: ;)'~:>~:i()ciatc~ gl"ClUPS a nd t hc wor k u ní o n wh:i.ch p La ye d a n

import:ant role in the C;;>.rqueij;;>.Projact.

f avo r s Forma 1 Edu c a t :i.on. Thco: f:ift:h c h;?\ptCl" !TI;:\ k (;:!:;

cons1.deratiDns concerning the playful side of

t: hc a r t: :i. !5 t: :i.c: !TIa n :i f c !:i t ;:\t :i. o n o f c n t c 1" t: ;:\ :i. nITIc nt in t:he

community. lhe six chapter inc:lucles some of t:h2 main phot:~gr;;>.phs

o f t: hc P 1" o j c c: t , w h :i. c h s ho w t: he :I.e~a d 0: 1" !5 a n d S DITI C i Ir! P DI" t a n t: 11Io 11Ic ri t: !:;

of t: hm P',-oj(:?e: t: .

T h :i "i W D 1" I( :i. ':i P 1" C C (;: d e·2d b >~ a n :i ri t: 1" o d u c:: t: :i. o n t h ;',\t :i. n d :i. c: ;" t e ~:;

tha general guiele lin2s anel introduces sOllle quest:1.ons ;;>.bout the

lheme. At: t. h e c n cI i n t h c c h a P t e r Co nc lu <:i i e)n t h c 1" (~ <~1- C !"(J 111e

c:onsiderations ;;>.boutt:ha studied subject.



ij'

T h :i. 1" WO I" 1< :i. 13 a 15m.:\11 c o n t I" :i. b u t: :i. o n t o t: h (~ b :i. b :I. :i. o !J I" a p h)'

or Regional Popular Educ~t:i.on and to the local history.

<*> "radution: Maria Conceiç5o MarquEs F. Lima.
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l-Ié 1 d e r, R a i 11\ Ijn d o r!)1v E.' S (m E.'Ij pai), ME.'ssias, e todos aquelE.'s

uma fOlr ma. colaboraram com estE.'011 de 01.1 t Ir ~.

PE.'squ i s a d o r".

or i e n t a c or e s , Pv o f' " o Ant on i Oa o s meu s
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momento rart iCIParem do meuo P Ir i me i Ir o

com I t éi: or i e n t a c;: ~;esmu i t o c on t r i b u i r a m com suas

" or' IJ1 t i mo aos P r' o +e s s cr e s colegasagr-adeço do



INTRODUC~O

Ao iniciarmos o curso d€ Mest~ado €m Educa,ffo nesta

Universidade, pretendiamos escrever nossa dissertaçao sobre

no município de Caristrano, enfocando

influ&ncia do poder local no sistema escolar do município.

P 01' ém, c om o an d a.mento d o C UI' '50, 111<3,í s P ''"e c i~;~,ment e ao c ur sal'

a d is C I P 1 in a E d IJC <.':!. c ã o P o P IJI ar, e s t IJd a mos a edIJC ac ão nos anos

60, com d~staque pa~a o Movimento de Educaçio de 8ase da

I 9 I'"e j a e O~) m ov ime n tos d e CIJ1 t IJI' a P opu 1 a I'" , foi ,ai

pe~cebemos qUE naquele município se desenvolvera, nos anos

sessenta, um movimento comunjt~rio, de educação popular

vinculado ~ A~quidiocese de Fortaleza, atrav~s do movimento
d e Edu ca c r.~o li e 8 a s fi: , cf a Cá r' itas D I oc e 5 an a e tc •

nacional, de uma determinada ~poca. o que oc 01" I'" eu em

Car que-I j a , nio foi um caso isolado, das
pec1J1 iar id ad e s loca is, de ser numa nova fase de atuação do

MEB e da Igreja no p6s 64. O movimento era fruto de várias

experi&ncias anteriores vividas pelos ide61090s, I igados à

Igreja, os chamados Movimentos de Cultura Popular, co~o bem

d es c I'"e ve u Van iI d a P e r e ir a P a iv a e s » • A p a I'"t ir cla s I"e fIe H~; e s

€ susc t t ac e s na disciplina Educaçio Popular

p<3,ssamos a interessar pelo assunto e resolvemos

(1) Ve,'", PAIVA, Vanilda P<;I'"eira "Edu c ac âo PoplJlal'"e Educação
de Adultos' - terceira pa~te: A Educa,ão de Aultos - a
autora faz uma an~l ise dos movimentos de cultura Popular da
d~cada de 60 no Brasil e dos movimentos e grupos de educaçio
de Adultos, tais como: MEB, Cruzada ABC e MOBRAL.
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deI imitar a proposta inicial, culminando com o projeto de

pesquisa sobre o trabalho que a Arquidiocese de Fortaleza

desenvolveu em Carqueija a partir do ano de 1965.
me I h o r desempenho metodológico, I~eso Ivemos

P ~~I~iod i z ar o situando-o entre os anos de 65 e 75,
inicio e decadincia do movimento, embora nio tenha deixado

de e:< i '5 t i r , mesmo a partir de 75, algum tipo de trabalho da

Igreja e de órgios p~blicos naquela comunidade. O titulo da
(O PHO ..JETO f)1:: Ef)UCAÇÃO POPULI~H

DESENVOLVIMENTO COMUNIT&RIO DA ARQUIDIOCESE EM CARQUEIJA -
CAP ISTI~ANO 196~5 A i 97~5) (::!) foi tamb~m de nossa
iniciativa. Talvez esta informa~io pare~a desnecessiria, mas

~ porque este titulo sugere que~ o projeto assim fosse
,

chamado, o que nio ~ verdade, ao contririo nio encontramos

n enhuma infcwmaÇ.io nome do e r c J e t o da

AI'" qu i d i oc e s e , haja vários grupos e ou

movimento com nomes diferentes, no mesmo projeto. (3)

podemos dizer que o presente trabalho

consta de um relato critico sobre o movimento comunitirio de

Carqueija, procurando identificar suas contradiç3es, mas

sobretudo, registrando os momentos mais importantes d~ sua

hist6ria, trazendo à luz os atores do processo hist6rico ali

(2) Para facil itar a leitura ut ilizaremos doravante a
expressio PROJETO CAHQUEIJA, para designar o movimento.

(3) Todos os grupos criados pela Arquidiocese e comunidade
no local, +un c ion avam 11~-l cas a+s rau de da f<~zen(h1., que
recebeu o nome de Centro Comunit~rio. Talvez a Arquidiocese
nio tenha dado um nome especifico ao projeto, por considerar
o termo Centro Comunit~rio abrangente e suficiente.

, r



vivenciado. Por outro lado, ressalta-se a, importincia do
movimento para a populaçio local, ident ificando pontos
positivos, principalmente no aspecto educacional, cultural e
de organizacão polít ica.

Talvez pud~ssemos caracterizar este trabalho como uma
"micro-hist6ria' (~ ) de Educaçio Popular ou de Açio
Comunitiria, campo de açio do Projeto Carqueija" Enquanto,
por exemplo, o trabalho de Vanilda Paiva versa sobre a
Hist6ria da Educa~io Popular a nível nacional, analisando
programas, projetos e campanhas e, principalmente, fazendo
um longo hist6rico sobre o tema no Brasil desde o período do

nossa pesquisa se situa em uma 'comunidade
interiorana do Ceari, entretanto procura relacionar os fatos
ali ocorridos, com o momento hist6rico nacional
internacional.

o fato de trabalharmos um tema a partir de um estudo
de caso facilita a observaçio mais precisa do movimento, o
seu cotidiano, enfim como as relaç3es sociais se processam a
nível local" O pesquisador que se interessa e di importincia

(4) Este termo, de origem italiana, foi aplicado "ao estudo
de Carlo Ginburg, 1976, sobre a visio de mundo de um moleiro
do s~c. XVI". Tamb~m, ~ util izado por Peter Burke para
classificar o trabalho do historiador francis Le Ro~
Ladurie, sobre uma comunidade do sec.XIV no sudoeste da
França, denominado "Montaillou"" Trata-se de um estudo
hlst6rico de comunidade no sentido antropol6gico"



l hist6ria local, ~ncontra, no pr~sente caso, uma man~ira d~
contribuir para a historiografia local, comunit~ria e de

educaçio popular <e>

Gostariamos de registrar a sat isfa~ão com que
des~nvolvemos este trabalho, ele foi muito significativo
para a minha vida acadimica al~m de se constituir numa
realização pessoal. Esta satisfacio percebemos tambim
naqueles que abordamos para nos fornecer dados sobre o
movimento, principalmente quando se tratava de pessoas
humildes.

o trabalho consta desta introdução, de um capitulo
sobre a metodologia e de mais cinco outros, assim

aspectos geraisi Capítulo II os grupos de origem
distribuidos: Capitulo I - Apresentação do Projeto nos seus

~ducaçio fundamental; Capítulo IV - o aspecto lJdico do
sindical, associativista e cooperativ/sta; Capitulo 111 - a

projeto. O Capítulo V foi dedicado ~ mem6ria fotogr~fica do
proJ~to e d~ sua gente. Por Jltimo fazemos uma breve
conclusão, que complementa algumas id~ias desenvolvidas ao
longo do trabalho.

Esperamos ter atingido os nossos objetivos: contribuir
para a pesquisa da Hist6ria da Educaçio Popular de nossa
regiio, no resgate da Hist6ria e mem6ria local, e, por

(5) Educaçio Popular, considerada aqui, como as
diversas formas que o homem encontra para aumentar os
conhecimentos políticos, ticnicos, culturais etc,
atrav~s das associaç3es de moradores, dos sindicatos,
partidos politicos, da escola etc.

mais
seus
seja
dos



outro lado,

em Especial
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para a formaçio s6cio-cultural de nosso povo,

daqueles com

conviver e muito arrendemos.

quem tivemos oportunidade de
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CAP -:i!.-rULO i

PERCURSO METODOLciGICO

·A história faz-se, sem d~vida, com
documentos escritos. Quando os há. Mas tamb~m
pode fazer-se, e há de fazer-se, sem
documentos escritos se estes nio existirem.
Com tudo aquilo, que com o seu engenho,
o historiador souber util izar para fabricar
o seu mel, quan d o lhe fizerem falta as
flores habituais·

ELEMENTOS DA PESQUISA

Este trabalho i fruto de uma pesquisa que teve como

seguintes documentos ( " ) . o depoimento de pessoas

de trabalho comunit~rio em

Carqueija (Hist6ria Oral), atas de reuni3es do Clube de

Mies, certid3es do Cart6rio de lm6veis de 8aturiti, matirias

etc. procurando privilegiar os

sujeitos do processo hist6rico em estudo.

(1) O conceito de documento util izado neste trabalho i o da
História Nova, que ampliou o conceito positivista de
documento hist6rico. Para Jacques Le Goff ·A história nova
ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a
história de langlois e Eignobos, fundadas essencialmente nos
textos, no documento escrito, por uma história baseada numa
multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos,
documentos figurados, produtos de escava,io arqueológica,
documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva de pre,os,
uma fotografia, um filme, ou, para um passado mais distante,
um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto, sio para a
história nova, documento de primeira ordem· Cle Goff, 1990,
p ; 28/29) ..
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De uma forma global, os elementos que em última

instância definiram esta pesquisa foram oriundos de

metodologias da Hist6ria a saber: Hist6ria Oral(~) quando

utilizamos o depoimento de pessoas como documento, Histdria

Imediata (:;) , 1'01'· s erem os cl<~'po<=~ntes os protagonistas do
movimento (Projeto Carqueija) e a pesquisa iconogrifica(~),

privilegiando fotografias da ~poca do projeto e de hoje.

Esta diversidade de fontes documentais aceita hoje pela Nova

possibil ita um enriquecimento à pesquisa. que

(2) O m~todo da Hist6ria Oral nio ~ recente, ji na
Gricia Ant iga. os historiadores Herddoto e Tuc{dedes
lan~aram mio de depoimentos para fazerem suas narrativas
histdricas. Na segunda metade do siculo XX houve um
renascimento do mitodo. No Brasil a experiincia do CPDOe a
p a r t iI~ d C=~ j. 97!5 c o n t I~ ib IJiIJ b a s t a n t e p a I~ a a a mI' 1 i a c ã o d e s t e
mitodo (Verena 1989. ps. 01 à 03), .

(3) Sobre Histdria Imediata, recorremos ao trabalho do
historiador Jean Lacouture: ·Observamos de sarda que a
imagem da 'histdria imediata' tal como a percebemos nio pára

de se mexer, recusando um verdadeiro enquadramento, bem como
uma acomodação sat isfatdria. Do Jornal ismo bem pouco
I~ i~J()I~O~;;O, FW<lt i c ad o Pül~ h'::>I1\(::'n1;; iI1H?I'"SO·:; no ac on t e c i men t o <;.
ponto de serem. ao mesmo tempo. prat icantes e reflexos dele.
a pesquisa propriamente hist6rica que tem por objetü um
per{odo bastante recente e recorre aos mitodos da enquete-
entrevista ••• • (Le Goff 1990 p 216) Consideramos que nossa
pesquisa se enquadra neste Jlt imo.

(4) Os fundamentos tedricos que püssibilitaram a utiliza,io
desta metodologia, sio os expostos por Boris Kosso~ em seu
trabalho Fotografia e Histdria. editora ~tica, 1989. O autor
ressalta a importância da fotografia enqyanto ~ocymento
hist6rico e prop3e uma metodologia para este tipo de
trabalho, Ele SE~ en etu a dr a d e n t r o de IJm grupo de
histüriadores que se afinam com os principios da Nova
H i s t .:.r i a .

(5) A Nova Histdria i uma corrente historiogrifica, que se
originou com a Escola dos Annales na França em 1929. Os
fundadores desta escola. que nio ~ uma escola propriamente
d i t ;.1. com v i ·:5~io IÍni c a , mas P l ur al . +or am : Mo.lrC 1310ch e
Lucien Febvre. A Nova Histdria Francesa tem como expoente
miximo. os Historiadores Jacques Legoff e Pierre Nora
(L.OPE~S, 198<"? p ; :;'~6 a ;;'~8).
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tem como uma das finalidades proporcionar aos sujeitos

hist6ricos do processo em estudo, serem partes at ivas na
c on s t r uc âo de SIJ.aH ist':'ria (';SCI~ ite.) (4)) , como TOI'am na
h ist':'l'ia de s ua c omun i d ad e , I) pesquisadol', Ta.z um t r ab al h o

intelectual e atuando mais como mediador e manipulador
deste mecanismo metodológico. Evidentemente ~ tamb~m um

sujeito histórico e como tal carrega sobre si a mar c a

ideológica da sua formação, do seu tempo, de sua história.

Estabelecemos assim o marco que estruturou o presente

relatório necessitando, obviamente, de uma maior discussio

sobre o papel de cada elemento citado neste contexto.

Começaremos discorrendo H i s t ór i a 01" a 1

importincia deste método para o resgate da história social,

local.

.' 1.~ PELOS TRILHOS DA HISTdRIA ORAL

A Hist':'ria Oral, segundo Verena AIlJerti:

~ um m~todo de pesquisa (histórica,
antropológica, sociológica etc.) que privilegia a
realizaç~o de entrevistas com pessoas que
participaram de, ou testemunharam, acontecimentos,
conjunturas, visões de mundo, como forma de se
aproximar do objeto de estudo... Trata-se de
e st ud ar acontec imentos h i st ór icos, inst i t u ic ôe s ,

(6) Como o termo HISTciRIA i pol issimico, ut il izaremos neste
trabalho História, para a disciplina (a História que fazem
os historiadores, o conhecimento de uma matiria) e história
para a história que fazem os homens em sua prática social ~a
ma t ér f a d a eru e le conhecimento) (Cardoso, 1986, P. 26).



18

grupos sociais,
movimentos, etc. i
participaram ou os
1"5.3,4)

categorias profissionais,
luz de pessoas que deles
testemunharam.·(Alberti ,1989

~ importante registrar, que grande parte dos documentos

escritos sobre o Projeto Carqueija nio foram devidamente

preservados, de forma a permit ir uma incursio do pesquisador

Diante desta realidade partimos para a

recuperaçio hist6rica do projeto, atrav~s das pessoas que

dele part~ciparam e que, muito mais que um
documento escrito, elas. pudessem nos oferecer subs{dios

para o estudo a que nos propomos. Foi a i que eu t I~01.1 o

método da Hist6ria Oral, que nos permite registrar o

d ep o imen t o d a s pessoas sobre a sua vida, e no caso

espec(fico sobre a experiincia vivida naquele movimento.

Antes de nos debruçarmos sobre os detalhes da apl icaçio

desta metodologia queremos dizer que. no caso presente. foi

de uma riqueza sem par, haja vista ter proporcionado uma

'I i sic) g 1 ob a "1 do objeto estudado. dada a dialet icidade da

permite ouvir os diversos protagonistas do

faz<:.'ndo as SIJa~. se

ev i d en c i em ,

De OIJt ra ';;JlJel~e mo s registrar que nio nos

aprisionamos à camisa de força daqueles que classificam a

técnica da hist6ria oral somente aquela gravada em fitas

devidamente transcritas, e que para ser

documento deva ser autorizada pelo entrevistado. Fomos além

destas regras, sem que com isso queiramos rechaç~-las. Assim
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sendo, colocamos como contribuiçio da hist6ria oral aquilo

que ouvimos e que no momento nio t {nhamos como gravar, mas

posteriormente registramos em nossos relat6rios e parte
destes comp3em este relat6rio final ou contribu{ram para a

sua conclusio. Dito isto passamos a enumerar os principais

pontos de apl ica~io desta metodologia, que nos permitiram

acumular informaç3es para o presente trabalho, a saber:

entrevistas, conversas informais e depoimentos.

1.1.1 - ENTREVISTAS

Real izamos ao longo de nossa pesquisa entrevistas, na

sua maioria com dirigentes do projeto. Foram incluídos neste

grupo o coordenador geral, assessores do Arcebispo de

Fortaleza, D. Jos~ Delgado e dirigentes locais, que eram

recrutados segundo crit~rios da Coordena~io seguindo um

m~todo comum praticado pela Igreja naquele momento, que

consist ia em detectar os 1 íderes da comunidade e trein~-los

para o trabalho comunit~rio. Esta pritica foi bastante

util izada pelo ME8 (Movimento de Educaçio de Base).(7) Na

nossa compreensio o grupo cumpunha-se de dois tipos de

(7) Encontramos depoimentos de pessoas que dirigiam o MEB
nessa ~poca. e ~ comum o registro destes contactos iniciais
eCosta, 1986). Sobre o MEB aprofundaremos a discussio quando
analisarmos o papel das Escolas Radiof8nicas locais.
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intelectuais or9inicos <S) Havia um grupo de dirigentes

locais, eram aqueles que serviam de ponte entre a direçio

geral a comunidade e, como tal, funcionavam como

intelectuais orginicos do campesinato local, Ao mesmo tempo

traziam para os dirigentes as preocupa,Ses, as sugestSes e

cr{ticas da base, Nio podemos imagini-los s6 emitindo o

pensamento, as diretrizes da c~pula h~ de ter uma via de

retorno neste processo, embora, fosse majoritária a emissio

no das diretrizes da coordena,io geral, Por outro lado, os

coordenadores do projeto, representantes do governo e da

Igreja, const ituiam outro tipo de intelectual orgânico, ou

seja, os intelectuais orginicos das classes dirigentes.

Sobre as entrevistas em si, podemos dizer que elas nio

foram difíceis de serem realizadas, tivemos acesso imediato'

aos entrevistados ·e acreditamos que entrevistamos um

contingente representativo para o que nos prop~nhamos.

Inici~vamos as entrevistas solicitando as

cunho pessoal, um pouco da hist6ria da pessoa, at~ chegar ao

momento de sua inser,io naquele trabalho. Esta t~cnica

permite que as pessoas fiquem l vontade e que o pesquisador

possa ter um mínimo de conhecimento sobre a traJet6ria de

vida do seu entrevistado, Em seguida passávamos a um elenco

de perguntas que estavam diretamente I igadas ao assunto e

dependendo da capacidade de relatar da pessoa, demorava-se

(8) Intelectuais orgânicos sio intelectuais que fazem parte
de um 'bloco intelectual' ou 'bloco ideoI6gico', que por sua
vez estio 1 igados a uma classe fundamental e ao bloco
Hist6rico. (Portelli, 1977, ps, 89 à 97)
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nesta ou naquela questio. Como JJ tínhamos um conhecimento
superficial do problema. por termos assistido a alguns de
~.;.:-u-:smomen tos. quando c,'"i•.an ca , foi-nos fácil conduzir a
pesquisa.

Estas entrevistas sio
sempre que achamos oportuno

inseridas ao longo do texto.
registrar a opiniio de algum

participante. Elas foram transcritas ob serva ndo+ se a

acentuaçio, e na maioria dos casos com a grafia correta,
permitindo-se apenas alguns erros de concordincia, ha.Ia

vista terem sido cometidos pelos entrevistados e isso ser
comum entre as pessoas.

1.1 ..2 DEPOIMENTOS

Além elas ent rev ist as e das conversas informais
registramos alguns depoimentos de pessoas que participaram
do P I'" o.i e t o •

Para ouvir estas pessoas organizamos um seminário no
Centro Comunitário de Carqueija em Julho de 1990. Foram dua$
noites de debate. com a franca participa~io dos moradores
locais, notadamente aqueles que participaram do Projeto.
Foi um momento de revisio da sua pr6pria hist6ria, e aqueles
que nio a conhec iam , como os ma i s novo s , f icavam
interessados em saber como tudo havia ocorrido.

Apesar do debate ter sido gravado, nio foi possível
recuperar tudo o que eles falaram. mas o essencial -foi

registrado. Como ~ comum em s em t n ar t o , mu itas vezes há
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virias falaç6es ao mesmo tempo, em paralelo, principalmente
com pessoas que nio estio habituadas ~ rot ina acadimica e ou
pol,'tica .. Mas o que o nosso gravadorzinho p3de captar foi
recuperado. Estas fala,6es classificamos como depoimentos,
posto que nio foram entrevistas individuais, como nos casos
an t er lor e s ,

P r edotn inOIJ neste sem iná,~io a +r an qlJeza dos
participantes que chegavam a fazer duras críticas aos
d ir i f:J en tes do ~s autoridades eclesiásticas
proprietirias da terra. Nio se limitaram a comentar sobre o
períOdO em estudo, colocaram elementos novos da luta pela
aquisiçio da terra que de direito ainda ~ da Arquidiocese,
mas de fato a eles pertence.

Al~m dos depoimentos dados neste debate, tivemos outros
por escrito, e alguns que nos foram dados, mas que nio
permitiram que fossem gravados. Ao longo do texto, ao nos
referirmos a estes casos, citamos os nomes dos depoentes em
cada 5 itIJa,ão.

1.1.3 CONVERSAS INFORMAIS

Procuramos recuperar um pouco das conversas informais
que tivemos oportunidade de ouvir e de travar com pessoas da
comunidade. Nio se trata de termos optado pela pesquisa
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participantE, (9) nio ~ bem o caso. ,.-~ que por uma
circunstincia especial, somos da localidade, apesar de
termos sardo de 1~ h~ mais de vinte anos, conhecemos grande
parte dos moradores, pelo menos daqueles que participaram do
Projeto Carqueija, temos mantido com eles uma rela~io
pr6xima que nos permitiu ouvi-Ios em diversos momentos.
Apesar de nem sempre essas conversaç6es estarem embuidas
do prop6sito de pesquisa, elas foram fundamentais ao
processo de elabora~io deste relat6rio. Estas
perpassam todo o corpo do trabalho, mas sio mais evidentes
no item sobre as at ividades l~dicas do Projeto CarqueiJa,
onde novamente chamamos a aten~io para este aspecto da

metodologia.
Para melhor caracteriz~-las podemos dizer que as

conversas informais sio aquelas realizadas nos 8nibus, nos
caminh6es pau-de-arara, nas noites escuras e enluaradas, nas
bodegas, nos roçados, nas margens dos aç~des etc. Como
pesquisador que privilegia a hist6ria local, dando infase
ao SEU aspecto popular, nio poderia deixar de recuperar
estes elementos e dar a eles o destaque que julgamos
merecer. Como nio se trata de registros escritos
documentais. no sentido restrito do termo, os tratamos aqui
como elementos de Hist6ria Oral.

(9) O que queremos dizer ~ que nio fomos residir por algum
tempo na localidade com objetivo de fazer nossa pesquisa,
nos envolvendo na vida da comunidade.
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1.2 - A FOTOGRAFIA ENQUANTO DOCUMENTO HISTóRICO

Apesar deste trabalho nio ser de natureza iconogrifica.
e de nio termos especialidade nesta ~rea do conhecimento
hist6rico1 ent~ndemos que seria interessante e bastante
Jt~ll do ponto de vista da preservaçio e resgate da memória
dos que fizeram o Projeto Carqueija e da comunidade local o
registro de alguns fragmentos e flagrantes do seu passado,
quer de forma espontinea quer de maneira intencional. Pois
como afirma o grande historiador frances Jacques Legoff,
teórico da Nova História:

·A fotografia( ••• ) revoluciona a
memdria: multiplica-a e democratiza-a, di-lhe uma
preclsao e uma verdade visuais nunca antes
atingidas, permitindo assim guardar a memória do
tempo e da evoluçio cronoldgica·(Kosso~.1989 p98).

Destarte, como um de nossos objet ivos era o resgate da
história e da memória local, achamos que deveriamos incluir
no nosso universo metodológico1 a an~l lse de algumas
fotografias que julgamos importantes, de forma a dar ao
tra~alho um car~ter mais histórico e de ser mais completo.

1.3 OUTROS PASSOS DA PESQUISA

Apesar de termos dado infase ~ história oral, l memória
iconogrifica da comunidade, nio ficamos só neste m~todo.
Como nio poderia deixar de serl buscamos outros meios que
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nos +or nec ec era mais elementos para compor o universo
pesqulsado. Foram eles: Jornais, relatórios, (~.) documentos

c ar t or i a i s e , evidentemente, a pesquisa bibli09r~fica que

nos forneceu elementos para uma fundamenta~io te6rica.

Estes registros estio contidos ao 10n90 do texto,

referincias simplificadas. Na bibl iografia, po,""émeles s~{o

elencados de forma completa.

De posse de todo esse material passamos à descriçio do

Projeto Carqueija, de forma analítica, procurando registrar

os principais momentos e at ividades do projeto, ao mesmo

tempo em que analisivamos cada passo dessa trajetória.

Procuramos conceder aos protagonistas deste p,""ocesso

hlst6r,co, os espa~os devidos para que expressassem, também

no texto as suas coloca~3es como sujeitos hist6ricos que o

sio. Fizemos questio de proceder assim para que nosso

t r a b a 1 h o , CI'J e n[~o é mas o uma

produçio coletiva, ficasse com a marca deste povo que foi o

seu verdadeiro autor, cabendo a este pesquisador o mérito de

coordenar tais registros e, ~videntemente, como dirigente do

p,""ocesso metodol':'gico, em i t I r o seu parece,"". como

pesquisador, como educador, posto que esta é a nossa funçio

como i n t el ec t uaL, Mas o princípio norteador de todo o

evidenciar a hist6ria de um povo de uma

comunidade na construçio de sua hist':'ria. Acreditamos que

(10) Existe um excelente acervo documental, principalmente
relat ivo a relat6rios, na 8ibl ioteca da EMATERCE, Centro
Admnistrativo do Cambeba. Foi li que encontramos uma
razo~vel documentaçio sobre o Clube Quatro S.
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este procedimento seja o correto para quem pretende
contribuir com a eleva~io do n{vel intelectual e cultural de
seu povo, como bem definiu Antonio Gramsci.<~~)

Por outro lado podemos dizer que procuramos, como
historiador municipal(~g), dar infase auma experiincia
hist6rica de uma comunidade rural. Nosso objetivo Ie

contribui~io desta discipl ina acadimica para a Hist6ria da
Educaçio Popular, restrigindo-a ao imbito da hist6ria
local, por absoluta preferincia, util izando para este fim os
meios e recursos acima citados.

(11) Eleva~io do n{vel intelectual i uma das quest3es
fundamentais propostas por Gramsci para a libertaçio das
classes subalternas (Gramsci, 1978, p.27).

(12) A expressio Historiador Municipal i util izada pelo
historiador inglis Heric R. no livro ·A Era das Revolu~3es·.
Ji o historiador Jos~ Hon6rio Rodrigues emprega o termo
Local para designar a mesma categoria de Historiador
(Rodrigues, 1978, P. 149 a 151). As duas express3es tim o
mesmo significado, que ~: aquele historiador que se dedica a
Hist6ria local, regional ou municipal. E ~ neste grupo que
estamos vinculados, dar a auto-conceituaçio.
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CAP~TULO 2
o PROJETO CARQUEIJA

2.1 - LOCALIZACÃO DO PROJETO

1.1.1 - MICRO REGIÃO DO MACICO DE BATURIT~

o municipio d~ Capistrano p~rt~nce ~ Micro R~giio do
Maciço de 8aturit~, que comporta mais 12 municípios (~)

englobandO uma ir~a de 2.822 km~, Uma característica b~sjca

da regiio do Maci~o de Baturit~, ~ o fato de possuir dois

climas e dois tipos de relivos dist intos. Uma ~rea elevada,

(800m de altitude) composta p~10 maciço ond~ a t~mperatura

m~dia anual i de 20 graus cent {grados e a outra ~rea na

parte do sertio e pi de serra, (com 100 a 150m de altitude),
na qual a temperatura midia ~ de 30 graus cent(grados ao
ano.

A economia da regiio do Maciço ,
e, basicamente,

agricultura, sendo qu~ na s~rra a produçio majoritária i de

hort icultura e fruticultura e na regiio mais baixa, sertio e

p~ de serra, predomina a cultura do milho, feiJio e algodio.

A Pecu~ria ~ praticada com maior intensidade nos munic(pios

(1) Nas d~cadas de 60 e 70 s6 ~xistiam 10(d~z) municipios.
Nos anos 90 foram criados mais tris municípios: Barreiras e
Acarape, desmembrados do município de Reden~io, e Ocara (do
munic(pio de Aracoiaba),



de Aracoiaba e Itapi~na (Q>, entretanto nio se constitui

atividade principal da regiio.

2.1.2 - O MUNICÍPIO DE CAPISTRANO

o munic(pio de Capistrano possui uma área de 252 kmQ,

sendo a maioria no p~ da serra e sertio. Possui algumas
pequenas serras como a de Cajuás, dividindo-a com o

município de Itapi~na e a serra do Vicente na divisa com

Aratuba. Est~ 98 km desituado a, aproximadamente,

Fortaleza; municípios de Mulungu elocalizando-se entre

Baturit~ ao norte; Itapi~na ao sul; 8aturit~ a Leste e
Aratuba a Oeste.(~)

A economia do munic{pio de Capistrano ~ essencialmente

agrícola, sendo as principais culturas a do milho, feijio,
algodão e mandioca(~) Carqueija e Pesqueiro sio as
localidades que mais contribuem para a produçio agr{cola do

muniç{pio. Ultimamente tem-se introduzido o cult ivo de

hortali~as, mas a produ~io ainda ~ incipiente. A estrutura
fundi~ria ~ basicamente composta de minif~ndios, em especial

(2) No Censo pecuário de 1980 o rebanho ovino de Aracoiaba
e Itapi~na era de 20297 cabeças, enquanto que os outros
municípios juntos somavam 15551 cabeças, deste destacavam-se
Reden~io, 8aturit~ e Capistrano com mais de 75% da produ,io.

(3) Podemos
longitude:
P. 41)

acrescentar ainda a sua latitude: 4°28', e
38Q54'. A alt itude é de 159,98m. ( Sampaio, 1987

(4) Produ~io segundo o Senso de 1980:

29
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no nuc leo da local idade, onde +un,c i on ou o I~rojeto objeto

deste estudo. A maior propriedade local era a fazenda do Sr.
( I!'.l ) doada à Igreja em 1930, sendo a posse em

1965. Hoje a terra esti repartida entre seus moradores.

Criado em 1951 (~). o município de Capistrano tem sua

apesar destes ainda nio terem obt ido o t {tulo de posse.

evoluçio econ8mica e social 1 igada ~ implantaçio da estrada

de ferro ainda no final do siculo XIX. qu an do o povoado

de Riachio passou a ser o centro por onde passava grande

parte da produ,io agrícola E de hortal iças da re91io,

(5) Pierre Aon foi quem doou as terras ~ Arquidlocese.
apesar de, como veremos a seguir, a documenta,io cartorial
apal~(~":el~como v'2nd.1..Sob re P ier re Aon -:;abe--·s,?qU'2 er a Slj j co
e que chegou a Capistrano no início do s~cul0. Casou-se com
D.Emília FI'"'2ire, fi 1h <3_ de um FwoFwietcl_l~io local e se
instalou na base da serra dos Caju~s 01.1Serra da Carqueija.
Foi adquirindo glebas de terra de herdeiros e pequenos
propriet~rios e formou uma propriedade de tantos hectares.
Segundo os que o conheceram era muito severo no trato com
os trabalhadores, e austero no gasto de seus bens. Catdl ico
f'2I'VOI'OSO,hosp~"'::'d(3.vaem SU.3_ l"'esidÊ'ncia, pai' temporadas,
padres e miss3es da Igreja. Transformou sua fazenda em um
s{t io, cultivando várias fruteiras que ainda hoje existem no
local, como ~ o caso das mangueiras e dos coqueiros
gigantes, estes em extinçio. No plano político era
inte9ralista, chegando a fazer parte de um batalhio de
camisas verdes· de 8aturitd. Antes do 8rasil declarar

guerra à Alemanha. ouvia em sua residincia as tramiss3es
nazistas de Hitler (Sr. Pierre Aoun era um admirador de
Hitler). Nio tinha família, razio por que teria deixado seu
patrim8nio para a Igreja.

(6) O município de Capistrano foi criada pela lei N°. 1153
de 22 de novembro de 1951. Ati entio, figurava como distrito
do munic(pio de Baturiti. Ainda como distrito teve o seu
nome mudado de Riachio para Capistrano de Abreu (1933). Em
1938, porim, ~ suprimida a palavra Abreu, passando a
denominar-se Capistrano.



compreendendo a irea do atual município e do município de

Aratuba, este incravado totalmente na serra. (7)

2.1.3 - A COMUNIDADE DE CARQUEIJA
I~ I oc (3.1 i d ad '= C <3.,r ql.H~ i j (3. < ta ) s í t u ad a ,de I. 'es\..a

aproximadamente, a 9 km a oeste da da sede do município de

Capistrano. Mais precisamente no sop~ da Serra dos Cajuás.

um dos ramais da Serra de 8aturit~. Carqueija é d e 1.11\\<,.

beleza natural s i n 9 IJIa r • As col inas das pequenas serras

t r an s +or mam <.'\ localidade em um verdadeiro cartio postal.

Foi aI i que, em 1965, o bispo metropol itano de Fortaleza, O.

Jos~ de Medeiros Delgado, reuniu a comunidade local na casa-

grande da fazenda, para dar início a um trabalho de a~io

comunit~ria que congregaria a grande maioria das famílias

(7) IBGE - Enciclop~dia dos municípios
de Cal'i s t Ir <3.1'1O "

Mun i c íp io

(8) A palavra CARQUEIJA nio existe no dicion~rio, pelo menos
com esta orafia. Existe carqueja: ·designaçio de virias
plantas medicinais compostas (ginero Bacharis da se~io
genistelloides>, tamb~m conhecidas sob o nome pouco usado de
carque. (bras.) ave da família das rilidas ( FuIica
armil1ata viell) esp~cie de galinha digua." (Holanda.1974,
p" 246). O termo utlizado neste trabalho ~ propositadamente
CARQUEIJA. Pode estar I igado ~s plantas medicinais ou ~ ave
a que se refere o leccic6grafo, mas nio h~ nenhum registro
destas especles na localidade, ou pelo menos com este nome.
H~ uma versio entre os mais velhos segundo a qual existia um
'•.•.elho , talvez IJIllan ces t ra l . <tu e morava no sop é da ser ra dos
Cajuis, local denominado Moc6, que teria a aparineia de um
monstro. Pelo seu aspecto Illoribundo, dizia-se que era ·velho
carqueijo·, expressio popular, local, que designaria pessoas
e coisas muito ant igas. Dai o local ficar conhecido como
Carqueija. Por~rn nio ~ nosso objetivo aprofundar esta
discussio neste trabalho.
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locais, direta ou indiretamente. A sede do projeto seria a

casa grande da fazenda que est~ instalada no centro da

2.2 - CARACTERisTICAS SdCIO-CULTURAIS DA POPULACiO LOCAL ~
~POCA DA INSTALACiO DO PROJETO.

Em sua maioria, as pessoas que residiam na comunidade

Aon, quando esta passou para o controle da Igreja em 1965.

estavam em um estágio cultural que se caracterizava por um

isolamento substancial da vida urbana e, consequentemente,

de suas influ&ncias s6cio-culturais. Diferentemente de hoje,

em que a I igaçio com a cidade por meio de transporte de

indiretamente pelos meios de comunica~io social

proporcionam uma influência substancial do mo d e 1o c IJ I t IJ I'" a 1

ul'"bano no c o t i d i an o da c omun i d ad e ,

Por~m, na ~poca do inicio do projeto, a situaçio era

outra. Uma análise do
sobre as comunidades rurais brasileiras de entio, nos

possibilita compreender a dimensio do nível de isolamento e

de pobreza em que estas viviam. Segundo o MEB o trabalhador
I'" 1.11'"a 1 I1\":> Brasil, n a s

SUbdesenvolvidas, vivia:



·Sem possui~ as .mínimas condiç3es pa~a
~esponde~ ls suas necessidades básicas, deixando-
se domina~, quase semp~e, pela p~6p~ia natu~eza.
P~eocupado quase que exclusivamente com sua
sobrevivincia e de sua família, cent~alizando
nisso todo o seu esfo~,o e sua preocupa,io,
vivendo, em ser al , i nt e l ramen t e mer su Ihado em
p~oblemas diá~ios e sendo incapaz de fugi~ da
rotina.

( ... ... )
Não vive

desconhecendo seu
conseq~entemente,

a sua dimensão hist6~ica,
valo~ como pessoa humana 'e,

como se~ capaz de c~ia~.·
( Fave~o,1983 p.203)

c ul t IJ.~ a 1 da popula,io da comunidade de

CarquEiJa nos meados dos anos sessenta, se situava mais ou

menos dentr"o destas ca~acterísticas. Por exemplo, com

~ela~io ~ rejeiçio de novos h~bitos, podemos citar o caso da

agricultura, onde havia resistincia ~ orienta,io t~cnica.

Ainda com rela,io ~ agricultura, o camponis local, na sua

maioria, nesse período, nio util izava, sequer, o arado como

instrumento para o uso agrícola, tamanha era a sua falta de

conhec i men t o , 'E, evidentemente de orienta~io t~cnica. Os
h áb itos a '1 i me ntar es de n 1,1n c iam a f ,:,'11 ta de in f orm ad~o a que a

popula,io estava submetida. Por exemplo: foi uma novidade a

inclusio do tomate cr~, na aI imentaçio, como também a

utiliza,iQ do seu suco. Aliás, houve at~ restri,3es a este

novo hábito introduzido por técnicos do projeto. E nio é de

se adm i rar', haja vista que, com relaçio ao tomate, o seu

cult ivo era prat icamente i nex i s t en t e , à exce,io de uma

e'5pé c i e pe ql.1(~1la, maIs ou menos do tamanho de uma pitanga,

que era ut i1 izada como tempero na alimentaçio.

De outra parte, percebemos que a situa,io paup~rrima

da maioria daqueles camponeses, preocupados sobretudo, com
~.5~=t 10.

33



34
a sua sUbsistincia, os faria part iCIPar de qualquer

programa de educa~io sanit~ria e popular, no est il0 do

desenvolvimento comunitário, desde que vislumbrassem nestes

um espaço no qual pudessem angariar alguns dividendos para

resolver ou minorar as suas condiç3es de vida, de imediato.

Por este ângulo compreende-se a adesio das pessoas às
propostas dos t~cnicos de fundarem cooperativa, associaçio,

grupo de mies e de jovens, como ocorreu em Carqueija.

2.3 ORIGEM DO PROJETO

Logo nos primeiros momentos
O bispo foi ~ CarqueiJa
Recebeu de D.Emilia
A fazenda, de bandeja
Iniciou-se o trabalho
Numa festa, sem cerveja

(Alves,1990)

Em 1930 o casal Pierre Aon e Emilia Freire Aon, talvez

por nio terem filhos e, certamente, por serem cat61icos

fervorosos, decidiram doar para a Arquidiocese de
Fortaleza, os im6veis de sua propriedade denominados Sitio

Sio Pedra, lagoa Seca e Pau de Sebo (vide anexo 1). Os

(9) Doar talvez nio fosse bem o termo, se considerarmos o
documento cartorial, o qual assegura ter havido um contrato
de compra e venda dos im6veis. Entretanto, sabe-se que foi
uma doa,io e que o registro como venda à Arquidiocese, foi
uma mera formalidade e que asseguraria a posse pela mesma
sem maiores problemas, o que nio ocorreria, por exemplo, num
testamento.
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,~ ,? ·rer i dos em ma i s

p~Ecisamente, entre o rio do Pesqueiro e a serra dos Cajuás,

do município de Capistrano. Entretanto a posse

da propriedade por parte da Arquidiocese sd se deu de fato

no ::~11o de i 965, qu.andoa. p I" op I" i et <i,,. i ':~.VI? i o .3. o

de Fort al eza , D. José de Mede ir os

Delgado,(~e) ao receber a informa,~o da existincia do imdvel

de Carqueija,(~~) demonstrou um enorme interesse em conheci-

10. Ainda segundo as informa~3es de que dispomos o arcebispo

teria interesse de fazer uma reforma agrária na propriedade

Com o falecimento de d. Em{l ia, a Arquidiocese assume a

administraçio da fazenda, menos o sítio denominado Lagoa

Seca, que ficou para um filho adot ivo de D. Em{l ia confofme

assegurou o bispo, á mesma, antes do seu falecimento.

(10) D. José de Medeiros Delgado foi arcebispo de Fortaleza
na época. Foi o precussor dos trabalhos de comunidade,
especialmente nas zonas rurais de sua Diocese.No caso de
Carqueija foi o grande incent ivador do projeto. Pretendia
desenvolver uma trabalho com a comunidade de forma que ela
no futuro serenciasse a fazenda, fazendo na prática uma
Reforma Agrária.Comenta-se que era bastante extrovertido,
seu caráter expansivo, no meio eclesial, causou um certo mal
es t ar en t re o cl er o local. Est<:~mal es t ar se ac en t uou qu an do
d,-" a l ien ac âo de a lsun s ben s <:\dqui,"i dos nos bispados
anteriores, como foi o caso do palácio do bispo, na rua sio
José N°. 01, no centro de Fortaleza. Seu contato direto com
o povo faziam-no muito popular, pelo menos em Carqueija.

(11) Segundo nos informou o professor Raimundo Nonato
Pinheiro Alves, à época seminarista e acólito do arcebispo,
teria sido ele próprio quem informou ao bispo a existincia
do imóvel, ao se identificar como morador de uma propriedade
vizinha à da A~quidiocese, em Capistrano. Foi a part ir dar
que o bispo se interessou pelo assunto, enviando-o para
Capistrano pa~a p~eparar sua Visita à fazenda, juntamente
c om o v i s <.,'~i o 1oc <3. 1 "
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Naquele momento iniciavam-se as conwersaç3es para instalaçio
de um projeto amplo de a,io comunjt~ria abrangendo diversos
setores da irea econ8mica e sócio-educat iva. A nível de
Arquidiocese fora criada a Fundaçio Joio XXIII (~g) que iria

administrar os projetos desta natureza em todas as
propriedades da A~quidiocese e desenvolver as atividades
relacionadas ~ açio comunitária e de sindicalizaçio, sob o
controle da Igreja, na ~rea metropol itana da Arquidioeese.

~ a partir daí que foi organizado o que denominamos de
PROJETO DE EDUCAÇ~O POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNIT~RIO DA
ARQUIDIOCESE EM CARQUEIJA - Projeto Carqueija - no interior
do qual surgem os seguintes grupos de natureza sdeio
educativa e econ8mica: CLUBE DE M~ES D. FRANCISCA DELGADO,
CLUBE 4 S, SOCIEDADE AGROPECU&RIA LTDA - SAPEL, que depois
de um ano de funcionamento passou a denominar-se elA.
AGROPECU~RIA DE CARQUEIJA, A COOPERATIVA AGRiCOLA MISTA DE
CARQUEIJA, ESCOLAS REUNIDAS DE CARQUEIJA E SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE CAPISTRANO. Além destes grupos,
funcionaram outros de existincia ef&mera ou sem organizaçio
formal como os Citados. Um exemplo destes é o time de
futebol Carqueija Esporte Clube.

A maioria dos grupos existentes passou a funcionar na
própria Casa-Grande, sede da fazenda. Depois foram
construídas as sedes da escola e da SAPEL, conforme veremos
a seguir, nos capítulos referentes a estas entidades.

(12) A Fundaçio Joio XXIII foi criada exclusivamente para
dar suporte ~s atividades comunitárias da Arquidiocese de
Fortaleza.
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Para colocar em funcionamento todo esse projeto a

Arquidiocese, atrav~s da Fundaçio Joio XXIII, fez convinios

de cooperaçio com organismos governamentais como a

Universidade do Ceará, o Banco do Nordeste do Brasil, o'

Governo do Estado atravcis da ANCAR-CE o pr6prio governo

municipal. (S~> Cada qual participando da forma que lhe
conviesse. Estes contactos foram indispens~vels para a

edificaçio do ambicioso projeto que teve a acolhida imediata

da populaçio local, que via nele a sua redençâo econ5mica e

s6cio-cultural. A coordenaçio do projeto ficou a cargo do

agr5nomo Raimundo Holanda Farias,(&~) que contava com a
colaboraçâo de professores e t~cnicos da fundaçio, dentre

eles o Pe. Alberto Viana, a advogada Maria Josi Acário, o

advogado e radial ista Everardo Sobreira, o Pe. Giovane

(13) Prat icamente todos os entrevistados registram a
participaçio dos dr9ios citados e de outros nos diferentes
grupos de açio comunitária em Carqueija, como veremos nos
capitulos seguintes.Este registro se faz necessáro, haja
vista nio termos documentaçio sobre estes convin/os, e como
foi uma informaçio quase que uninime dos entrevistados,
passam a ser vál idas como verdadeiras.

(14) Raimundo Holanda Farias foi o primeiro coordenador e
principal dirigente do movimento. Filho de Mulungu,
municíPIO do Maciço de Baturit~, formou-se em agronomia em
1963.Ainda como universitário trabalhava no Movimento de
Educaçio de Base. Em 65 ingressou no Programa de
Desenvolvimento Para o Nordeste na Universidade do Ceará.
Foi neste per{odo que a Universidade firmou convinio com a
Arquidiocese de Fortaleza e o Banco do Nordeste para
desenvolver um traDalho comunitário na local idade de
Carqueija. ~ quando começa a sua participaçio no movimento
de Carqueija. Em 69 ele se afasta de Carqueija para fazer um
curso em sio P~Jlo, nio retornando mais ~ direçio do
Movimento. Clnformaçio do pr6prio R.H.F.)



Sabóia, ex-vigário de Capistrano, ~&~) dentre outros. A nível

local, participaram da coordenaçio do projeto as professoras

Lourdenise Pinheiro Alves, Cleide dos Santos CustÓdio, Maria
Suzete Santos e os srs. Antonio Alves Custódio, Raimundo

Narciso de Lima, Joio Firmino dos Santos<&~), dentre outros.

Podemos dizer que o Projeto CarqueiJa teve um inicio
muito concorrido. A part icipaçio popular em suas aç3es era

elevada. Evidentemente que a populaçio local participava,

mas el"a i n d IJ Z i d a p e 1os idealizadores e dirigentes<&7> do

(i!5) E1;t:.?::~:. ou cros par'tic l nan t es n~~o t i ver am 1.1Im.' açio
cont{nuae de direç50 efetiva no projeto, eram como que
colaboradores, assessores da Arquidiocese, formadores de
quadros, vamos dizer assim. Podemos distinguir o Pe Giovane
Sabóia como uma pessoa que sempre esteve 1 igada ~ Carqueija,
por continuar dentro da Igreja e por ser alto funcion~rio do
INCRA, portanto, envolvido com problemas de terra em geral
e, em par,t i cu lar , com esta PI'OPI' i edade da Igl"ej",\.SeglJndo os
moradores ele foi contrário à divisio da terra no processo
post e r i01".

(16) Neste grupo de dirigentes locais podemos destacar uma
Fam i 1 i <3. qu.e t ev e 9 I" an d e p ar t i c i FI ::.,.; ~i.o no Pn:Jj e t o Car qu'~i j a ,
que foi a t'am{l ia Santos. O sr. Joio Firmino dos Santos,
pres i dert t e d<~ Co op er a t iv s., t i nha a inda no mesmo .3,'::; fi lha~:.
Maria Suzete Santos, e Maria Suzena Santos professoras, a
esposa D.8el isa, vice presidente do Clube de Mies na
primeira gest50 e presidente na gest50 seguinte. Era tamb~m
SU<3. sol:lI'"inh,l <~ pl"ofe·;5s~'Jn..C'le i de Santos Cusb:.dio,
professora cujo marido, Antonio Alves CustÓdio, foi gerente
da fazenda e primeiro presidente do Sindicato, tinha um
irmio Roberto dos Santos professor da escola noturna. Conv~m
ressaltar qu.e estes sobrinhos tinham uma certa rivalidade
com a fam{l ia do tio. A fam{l ia Lima teve tamb~m uma certa
participaçio no Projeto Raimundo Narcisio de Lima era
gerente da Sapel e suas irmis Zenaide de Lima e Rute de Lima
participaram da diretoria do Clube de mies sendo esta
presidente nos ~lt imos anos de sua existência.

(17) Na nossa compreensio ,estes dirigentes funcionavam
como intelectuais orgânicos das classes dirigentes da
sociedade ali representadas pela Igreja, pelo Estado nas
suas mais variadas formas e diretamente pela ANCAR-CE que
era um órgio criado pelas el ites empresariais do Cear~,
conforme veremos nos cap{tulos seguintes.
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movimento, no momento de tomada de decisio. Assim,

legit imaçio de suas propostas estava garant ida. Apds os dois

anos iniciais, tudo funcionando relativamente bem,
primeiros obst~culos come~am a surgir e via se avolumando.

No quinto ano de existincia, o Projeto entra em decadincia e

vai se demol indo parte a parte, ficando reduzido à escola,

ao Clube de Mies, e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Capistrano, que se transferiu para a sede do município.

Enquanto que a fazenda fora entregue a um administrador que

a gerenciava como uma fazenda qualquer. Com o passar dos
::':\no';; naql.le

reivindicaram o direito de propriedade à Arquidiocese e hoje

a terra está dividida entre estes moradores. Este fato

década de está fora1980,

periodizaçio que definimos para nosso estudo, que ~ de 1965

a 1975 ,0 que nio impede porém que o registremos.

Podemos inferir que foi grande a importincia do Projeto

Carqueija para a comunidade local, posto que abriu as

possibil idades para muitos se inserirem num processo de

mud an c a social de forma mais rápida, contribuiu para a

escolaridade da maioria das crianças, despertou o espírito

de 01'9an izaçao mu itosna comunidade lhe

ensinamentos, at~ mesmo naquilo em que ela, a comunidade, se

sentiu traída ou explorada.

Uma visio mais precisa de cada grupo que funcionou em

Carqueija bem como a análise de cada um dentro de uma dtica

crítica, nos cal' í t u loso C!,.le pretendemos elaborar

39
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movimento procurando ident ificar as relaç3es do mesmo com o

momento polit ICO nacional.

2.4 - O PROJETO CARQUEIJA E O MOMENTO POLiTICO NACIONAL.

A instalaçio do projeto Carqueija

tomada do poder pelos militares,em 64.

se d<:{ logo

Como Sl~

governo Joio Goulart havia adotado uma política populista e

nac i0l1a1 ist a ,
populares e

o.mp1 i ando a

sindic.:'\is no

participaçio das

cenário político
1 i d er an c a s

nac l ona l ,

Incomodadas, as forças reacionárias da sociedade com o apoio
das Forças Armadas no plano interno e dos EUA a nível

externo, decidiram romper com o pacto populista, golpeando a

c o n s t i t IJ i c i o, e instalando um regime de força, de caráter

mil i tal", ql.ll~ durou at~ 1985. Este ato abrupto e violento

ficou conhecido como Golpe Mil itar de 64, e o seu período de

dur' •.ac r.~od en om i n :a.do I) itad I.LI"<''' M i'1 it: ai"•

o novo
da -;:.1'01" c :a.:s

governo era francamente contrário ~ organizaçio
populares, optando por uma polit ica de repressio

às organiza<;:3es de esquerda, quer fossem part ido paI {t ico,

entidade sindical e ou popular. De outra parte P I" oc l.ir 01.1.

consolidar o ay~n<;:o do capital estrangeiro no país. No plano

educacional optou por uma pedagogia tecnicista inspirada no
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modelo americano, renegando toda uma experi&ncia de educaçio

popular ocorrida no governo anterior.

d en t ro quadl~o p()lít i c o P ,~o +un d amen te
autorit~rio, de I imita~io extrema do exercício democr~t ico e

d a c i d a d an i a , instala o Projeto Carqueija.

programa estava dentro dos limites e das diretrizes da nova

or cem ", po,:;,to <=II.H:" a I~:al~eja,no PI~ i me i ro momento, apoiou o

s o l ee mil i t ar , No caso do Cear~, D. Delgado, arcebispo de

um oos que manifestou seu apoio explícito ao

Golpe, como podemos comprovar neste seu art igo pub1 icado

pelos Jornais O Nordeste e Correio da Semana,
c:f i v IJ 1~Ja c a o d a Arquidiocese de Fortaleza e de Sobra1,

ORDEM E VIGILANCIA

D. José de Medeiros Delgado

'Todo mundo sabe, mas é prudente se repita que a
paz armada paira sobre o Brasil.~ o começo da paz
íntima que estava faltando em quase todos as almas
em razio da guerra preparada em cada coraçio, a
toda hora, em todos os quadrantes da P~tria. O
6dio avassalava, crescia de dois lados,
conduzindo o país a uma luta que ji era esperada.
Se o Ex~rcito nio tivesse tomado a atitude que
tomou, o choque entre esquerda e direita teria
ensanguentado tudo. Cumpre reconhecer que o papel
do Exército foi preventivo. Com açio relimpago e
eficaz, sem derramamento de sangue, sem um tiro, o
Ex~rcito fez parar a marcha irremediivel do embate
fraticida' (Correio da Semana)

Nosso objet ivo aqui nio é ana'lisar o go'lpe de Estado

de 64, nem o papel da Igreja frente ao mesmo, at é POI~ que,

para tanto teríamos que dispor de outros elementos, que um
artigo, como o citado, nio nos oferece. O que queremos com
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esta citaçffo ~ colocar o posicionamento da Igreja local

frente ao governo emergente,

rela,io destas duas instituiç3es entre si (Estado e Igreja),

posto que i ,,.i a m a t IJa '" em conjunto no Projeto Carqueija.

Neste sen t i do , a opini~o de D. De '19 <3.d o ,

art igo, nos assegura afirmar
Estado, n os PI~imei,~o~-;momentos d o Go Lp e d e 64, er am di:;:

cooperaçio. Ou seja, a Igreja local nio contestou o Golpe,

pelo contrário o apoiou explic,tamente. I~':;Si m s en do, do

ponte) ele v i s t a 1'01 ít ico, o novo governo nio teria mot ivos

apoiar um projeto da Igreja, PI"inc jpalmente

conhecendo o teor do seu conte~do. É a par t·i,,.de 5ta':'t ica

que percebemos a part icipaçâo da Universidade, do Banco do

a nível federal, e da Secretaria de Agricultura

e ANCAR, a nível estadual, no Projeto Carqueija.
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CAP :i.T-.JLO ::.3

ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO - A EDUCAÇZO NZO FORMAL NO
PROJETO CARQUEIJA

3.1 A COOPERATIVA AGRiCOLA MISTA DE CARQUEIJA - CAMICA

No ano de sessenta e seis
Depois que o bispo chegou
O povo se organizou
O bispo, por sua vez
A todos incentivou
Começou a discussão
E ap6s muita reuniio
Criaram a cooperat iva
Foi uma iniciativa
De muita repercussio

(Alves, 1991)

Mantidas as primeiras conversa~3es com a comunidade

local, a Arquidiocese, que teria como objet iyo a real iza,io

de uma reforma agrária na fazenda de sua propriedade, (~)
optou, possivelmente influenciada pelos seus t~cnicos, por

(1) Pelo que nos informou o professor Raimundo Nonato, como
nos referimos anteriormente, o arcebispo ao ser informado
desta propriedade teria manifestado um interesse em
desapropriá-Ia, fazendo a reforma agrária a part ir de sua

pr6prla casa. Ainda segundo ele, na primeira reuniio que
o bispo fez na sede da fazenda teria reafirmado este
rrop6sito, o que contrariou d. Emilla, que ouvindo aquela
p I'" oP 0°:; ta II1IHO 1I11..llP <:1Y <.'\ ( não p od ic\ +'a 1,,\Ir ) , d emO n s t ,Pan dos u a .
preocupa~io com o seu filho adotivo, Sr. Moscardo. O bispo a
tranquil izara, assegurando que este ficaria com a Lagoa
Seca. Neste momento nio se falava em cooperativa nem em
outros grupos. Mas com a discussio do problema surge a id~ia
da cooperativa, que nos parece, uma forma de administrar uma
futura repart ição da terra, trabalhando na educação do povo
e, evidentemente, controlando o processo de transição e

-- "" - -- ._-- j -
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organiza!'" inicialmente uma cooperat iva ag,'"ico1<". Foi
definida uma irea que seria r~servada ao patrim8nio da

mesma, englobando a sede da fazenda e seus

arredores, conforme documento cartorial. eVide ANEXO 2). A
consumaçio deste projeto, tomando por base a data do

I'" e9 i s t I'" o e m c ,,"U" tó ,.. io d o iIII ,:. v e '1, 1~o i no in "c io d e 1966, III a i s

precisamente no mis de fevereiro. A diretoria da CAMICA era

presidida pelo Sr. Joio Firlll,no dos Santos.(~)

criaçio desta entidade assoeiativa, n a ót i c a da
coordenaçio do projeto, iria proporcionar aos agricultores

1oc a i 's, '~';;pec i al mente da f az en da , 1.J.1llCl.

variedade de beneflcios, d en t re o s qu~is' recursos para

investir em suas plantaç3es e a garantia da aquisiçio dos

produtos na ~poca da colheita com preços Justos, o que via

de regra nio ocorre com o pequeno produtor e o campon&s em

certamente adiando-o. Na verdade, foi o que ocorreu, posto
qUI': a ,..'::-+or ma <3.9 n.-.i.,"i a, a ql.1 i en t en d i d <1 como ,..ep ;)x t i ç fio d <3.

terra, só veio acontecer, na gestio de D. Alo(sio, depois de
muita luta dos moradores, pois contrariava a opinião de
muitos padres, dentre eles o Pe. Giovane Sabóia. um dos
participantes do Projeto Carqueija no seu inicio, e
ironicamente, um dos altos funcion~rios do INCRA-Inst ituto
Nacional de Colonizaçio e Reforma Agrária.

(2) Vale ressaltar que o Sr.
esposo da vice-presidente do
Santos, e pai da professora
1 iderava a ala feminina do Clube
da direçio da cooperat Iva estio 1
capitulo Mem6ria Iconogrifica.

Jo~\o Fi,'"mi n o dos S'an t o s e r a
Clube de Maes. D. 8el isa
Ma I' i a S IJZ e t e S an tos , qIJe
Quatro S. Os demais membros
istados e com fotografia no



'1 A clocl'=S\'oelo criar a ent idade, bem como os objet ivos~3e r a • '"' "" - ~ c,

a que se propunha, ~ descrita da seguinte forma pelo
agr6nomo Raimundo Holanda, primeiro coordenador do Projeto:

·Com a implanta,io do 'projeto de A,io
Comunitiria,· nossa preocupa,io inicial foi reunir

;>as fam{lias para discut irem os objetivos do
projeto e com eles descobrir como atingi-Ios.

Foi ai que ident ificou-se a necessidade de
uma associa~io que coordenasse as atividades
produtivas e s6cio-educacionais. A saida proposta
foi constituir, uma cooperativa ••• que garantisse
o financiamento e comercializa~io da produ,io,
al~m de se responsabilizar pela educa,io, sa~de,
lazer, etc. Foi criada a CAMICA
(Cooperativa Agr{cola Mista de Carqueija)
registrada e instalada na sede da Fazenda, com
aproximadamente 50 sócios, os 25 moradores e mais
outros pequenos proprietirios da vizinhan,a. Nossa
preocupa,io inicial foi com o treinamento
gerencial da diretoria e dos associados. Para isto
foram ministrados virios treinamentos pelos
t~cnicos do serviço de assistincia ao
cooperativismo, do Minist~rio da Agricultura,
coordenado pelo Ja~me Cavalcante e pelo Pe.
G iovan e Sab':'ia.· (I~• H •F •)

A criaçio da cooperativa,

projeto se, por um lado, adiava a reforma agr~ria pretendida
por D. Delgado, estava dentro da filosofia da Igreja

que estabelecera atrav~s de sua
autoridade mixima uma pol {t ica social que optava pelo

___ MoI

associatlvlsmo, como podemos constatar nos trechos seguinteS
da carta Encrclica Mater Et Magistra do papa Joio XXIII:



·Solidariedade e Colabora~io: 143. Repare-se ainda
que no setor agrícola, como aliis 8m qualquer
outro setor produtivo, a ass~cjaçlo ~ atualmente
vital; e muito mais, quando o setor se baseia na
atividade familiar. Os trabalhadores da terra
devem sentir-se solidirios uns dos outros, e
colaborar na cria~io de iniciativas cooperativas e
associaç3es profissionais ou sindicais. Umas e
outras sio necessirias para tirar proveito dos
progressos científicos e t~cnicos na produ~io,
contribuir eficazmente para a defesa dos pre~os, e
chegar a um plano de igualdade com as profiss3es
ordinariamente organizadas de outros setores'
produtivos, para que a agricultura consiga fazer-
se ouvir no campo político e junto dos 6rgios de
administra~io p~bllca. Porque hoje as vozes
isoladas quase nio tim possibilidade de chamarem
sobre si as aten~3es e muito menos de se fazerem
atender.... , ... , ... , ... ,
145. ~-nos grato expressar aqui a nossa
complacincia ~queles filhos nossos que nas
diversas partes do mundo se ocupam em organlza~3es
cooperativas, profissionais e sindicais, tendentes
~ produ~io econ8mica, social de todos os
cultivadores da terra. (Joio XXIII, Papa. 1961,
pág. 49 e 51>.

a 01'" i en t ci<;:ão enquanto

Institui~âo multinacional, prevaleceu, no caso em estudo.

Al~m da cooperat Iva, v~rios outros grupos foram criados, e

todos dentro dessa filosofia associat ivista constante da

Enc í c I i c a c i t ad a , Esta id~ia de se criar a cooperat iva e os

outros grupos nio foi de ser vendida para os

moradores pelos dirigentes do projeto que viam nestes grupos

que se refere ~ possibilidade de terem apoio para as suas

planta~3es e um preço justo na hora da colheita.

-,,-_.



~4B
Com ~ela~âQ ao apoio no pe~íodo da plantaçio, ele se

configura~ia em emp~~st imos financeiros e o~ientaçio t~cnica

de cuja ca~êncla o camponês se ~essentia, como ainda ocorre
nos d i as a t 1..1a i • ( ta) , bem como na possibilidade de
finanCiamento da implem~ntaç~o destas t~cnicas, p or mai s

artesanais que pudessem se~. P 01'" e:·:emp1 o, a a eru i s í c âo de

í nsumo s eqIJip,lmento's ag,'"ícolas, <.\g,rotÓ:<ico·set c , pa~a uso

A c o o P e ,r a t i va t e I'" i a, teOI'"icament e du a s

possibiliaades: a de adquirir recursos Junto a instituiçio

financeira, no caso o Banco do B~asil, e repass~-los a seus

sócios, ou emprestar dinheiro do seu p~óp~io pat~im8nio e

ainda de adquiri~ equipamentos, sementes, insumos e out~os e

emp~est~-los aos seus associados. o que de fato veio a

OCOI'"''"e I'" foi este ~lt imo progndst ico. A CAMICA teve um

papel impolrtante no <:,,1.1)< {I iQ (3.0 peqlJenQ PI'"oduto~ r ur a l , tipo

caracter(st ico dos seus sócios.

QuantQ à aquisiçiQ da p~oduçio dos SÓCIOS (que tinham

a sua produçio desvalo~izada no momento da colheita em at~

75% dQ pre~o da ~poca de estiagem), ela passaria a adquirir

estes prOdutos por um preço justo. As~;i 11I sen do ,

(3) Em estudo ~eal izadQ ~ecentemente sobre a comunidade de
s~o Mateus, no entâo município de Aracoiaba, a P~of~. Ma~ia
Nob~e Damasceno constata, com muita p~ecisio, esta ca~ência
de apoio financeiro pa~a 05 pequenos p~opriet~~ios e
t~abalhadores ~u~ais, bem como o p~oblema da desvalo~izaçio
do produto na ho~a da colheita pelo ~amponis (Dalllasceno,
1990). Outra constataçio do continuísmo desta anomalia ~
f~€qu€ntelll€nte ~elatada pelos prdprios agriculto~es hoje e
pe 1os t éc n i cos dc. E/"il~TEH CE e <lg r ôn O::>lI\OS ,3.tuan t es 11d. Ir es iia
do Maciço de Batu~it~. Eles o~ientam o camponis mas este nio
tem as m{ntmas condiç3es de implementa~ qualque~ tipo dE
tecnologia por absoluta falta de ~ecurso. Constata-se pois
que pouca coisa mudou. .



coope~at Iva ocupa~a um espaço impo~tante na organiza~io,

do seus associados.

Foi 'I í S 1111llb I~ando todas estas possibil idades,

(2""; i d en t ellH~n t e en t IlS i :a..smo p e '1 O~5

dirigentes t~cnicos do p~ojeto que os moradores da fazenda

E da adjac&ncias acata~am e apoia~am a cria~io da CAMICA. Se

a organizaçio nem de longe at ingiu todos os seus objetivos

iniciais, na sua plenitude. foi por conta de diversos

Interferem num programafatores extErnos e internos que

d es t a n at ur eza , serio objetos de nossa análise a

3.1.1 - A EFEMERIDADE DA PROPOSTA COOPERATIVISTA

Apesar de ter trazido esperança para a comunidade de

S':'CIO'S e também tel~ tido um p<).p~"?li mo or t an t e in i c i a lmen te

Junto à produçio agr(cola 10c:a1.

o +\~I~ecel~ ,3.1 ~JI.Lns emprést imos e a também f:l01~

sdcios serem todos pequenos produtores (propriet~rios e

empr~st imo, alguns equipamentos para os seus s':'cios. tais

como ar ad o , máquina de pulverizar. sementes selecionadas

etc. a CAMICA nio teve condiç3es de ampl iar o seu patrim8nio

(~J por t a n t o , a sua a~io junto aos seus associados. Por seus

moradores> e po~ conseguinte nio disporem de condiçSes
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financeIras para contribuirem com a ampl iaçio do patrim8nlo

pelo contrário esperavam

mais qUE pudessem para viabilizarem as suas produç3es, a

CAMICA começa a tEr dificuldades para funcionar. De outra
parte, faltou-lhe o apoio financeiro governamental. Apesar

1

de ter a carta de anu&ncia do Banco do Brasil, (~) este nio

chegou a dar à cooperativa um respaldo financeiro e o

Diante deste quadro de dificuldades enfrentado pela

acompanhamento t~cnico compat {vel com a necessidade da sua

eficaz apl icaçio.

CAMICA os planos iniciais projetados por seus fundadores

começam a sofrer uma profunda dificuldade. A comercial izaçio

da safra torna-se praticamente

empr~st imo de equipamentos agr{colas torna-se 1 imitado e sem

condiç3es de ampliaçio, o patrim8nio financeiro entra em

decadincia frente ~ falta de reinvEst lmento por parte da

instituiçio bancária competente e pela pr6pria inadimplincia

n i ve ís : no falta de pagamento da

dos seus associados. o inadimplemento ocorria em dois

contribuiçio mensal E na falta de ressarcimento de uma

divida no per(oao de seu pagamento ou para sempre. O nio

s6cios. Do ponto de vista econ8mico, a situaçio de grande

pagamento das taxas, empr~st imos, pelos sdcios deve ser

debitada às pr6prias condiç3es econ8micas e culturais dos

parte deles era de tanta pobreza que muitas vezes aplicava o

dinheiro conseguido em uma operaçio financeira, na pr6pria



manu t en c âo d,~. sua 'ramília,
..J

c omp I" an d o a <~.1i meu t ac ã,;) 01.1. <.\ t é

roupa, cal~ado, rem~dio etc. A questio cultural nio pode ser

desvinculada da questffo financeira, ou seja, muitas atitudes

tomadas pelo campon~s sio pela natureza da sua prcipria

. t" .r e SI':;' .e n c I ,'~ o". i e n t ac â o t,zknica. P 1;)1'e)<12mp10,
"

não

sobreviv&ncia como é o caso de pegar o empristimo e gastar

na aI imenta~io de sua família. Mas h~ também a questio da

aceitaçâo da planta~io com curva de nível, a insistincia na

nio utillza~io do arado, a baixa capacita.;:io técnica at~

I impa do ro~ado. Al~m destes dois

t e ,r I~ a. q u E-~ p a ,r a a que Ies que a tinham em maior abundincia

que considerar o problema da qual idade da

determinada cultura. enquanto que os que dispunham de pouca

poderiam seleCionar os locais mais apropriados para uma

a utilizavam em regime de parceria com um

proprietário nio teriam muita escolha a fazer. Nâo entra

neste grupo da cooperativa aquele grupo de trabalhadores

que aqueles. Ainda sobre a questffo cultural há de se levar

rurais que vivem do trabalho alugado. pagamento por diárias,

posto que os scicios da cooperativa ja constituiam um grupo
selecionado e por conseguinte com condiç3es mais favor~veis

em conta (apesar da iniciat iva dos coordenadores do projeto

em levar técnicos para orienta". os memb".os e a diretoria da

cooperativa na gestio da entidade), o +' a t o de qIJe a

hist6ria daquela gente nâo lhes havia permitido nenhuma

forma de associaçio anterior, o que contribUiria para uma



di fi cul dade
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na administração de uma ent idade -

daquela natureza.

DEn t I' o d e s t a 1 i nha de raciocínio, da +a l t a de

experi&ncia com a conviv&ncia comunitária e tamb~m em face

dos Exemplos histdricos da util iza~ao do patrim8nio pJbl ico

pa,'c. <."\ s a t i sfação do p,'"ivad o , o eiue é comum no 13,'"<.,s i1, onde

nossa h is t ':'t- i<3. , não podemos descartar que tenha havido na
se consol idou toda a estrutura dE poder local ao longo de

CAMICA favorecimento àqueles qUE Estavam mais prdximos de

sua d 1I' ecão , ou a integravam. Há ind{cios de que ISSO tenha

havido, mas nas EntrEvistas isso nao -ficou claro dE como

Estamos SEguros de qUE todos Estes -fatorES viEram a

c 001' e I'" at i v a , uma institui~io que dificilmente sobreviveria

contribuir para a debilidade e conseqaente fal&ncia da

por muito tempo, dadas as condiç:3es dE difilculdadE Em que

h i s t ór i C os o governo socorreu grandes produtores de

POSSivelmente por não representar os interesses

das claSSES dirigEntES rEgionais, pois, em outros momEntos

algodao, qUE Em momEntos de crise, com a r e t iFada do

cap it al in t er nac i on a l do financiamento da cotonicultuFa.

'Foram obrigados a SE reunir Em coopErat ivas(6) E tiveram o

~.POIO financeiro do Estado. (lhLI'zt~n, 1984, ps. 67 a 69.)

(6) Sao Exemplos dEstas cooperat ivas no Ceará a
Cooperativa Central dos Produtores de Algodão em
a COOPAQ- Cooperat iva Agrícola de QuixadJ Ltda,
apenas dois exemplos.

COCENTR AL .-
For t a l e z a e
pal'a citar



•••• A Arquidiocese entrou com a parte do
terreno ••• em torno de 100 ha ••• esses 100 ha.
ficaram em nome da associa~io.A Universidade
entrou com toda a parte de su{nos •••• O Banco do
Nordeste com o financiamento da constru~io de
pocilgas, de outros equipamentos e o
financiamento, durante algum tempo, dessas
fam í1 ias •••• (R • H • F • )
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3.2 - SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LTDA - SAPEL

I~ agl~i cu lt ur a e a suinocultura foram atividades

desenvolvidas no campo da produçio do Projeto Carqueija.

Para tanto foi constitu{da uma uma associaçio com 20
.,

fam(l ias denominada Sociedade Agropecu~ria

LTDA- SAPEL, depois Companhia Agropecuárla de Carqueija S.A.
- SAPEL (7). O objet ivo principal da SAPEL era desenvolver a
cultura agrícola e a suinocultura, na medida do poss{vel,
d en t 1'"0 da t~cnicas exigidas para o setor. A agricultura

ter i a como +unc ão fundamental a produ.;:io de mi lho, mand ioca,

algodio e outras culturas com sementes selecionadas e iria

servir de suporte para a alimenta.;:io dos porcos. Foi um

projeto in~dito na regiio e teve o apoio de drgio5 como a

UFC, BNB e ANCAR-CE. Cabia a cada institui.;:io a seguinte
tarefa, segundo o coordenador, dI'".Raimundo Holanda:

(7) A SAPEL foi criada em 1965. Considerando
dos entrevistados, haja vista, at~ o momento
encontrado nenhum documento oficial, nem no
8aturit~, sobre a sua cria.;:io.

o dE.'poimento
nio t 12'1" mos

c ar t or i c de

I~ SI~PEL, teve um excelente começo. Com a aquisi.;:âo de

sementes selecionadas, especialmente de milho. Preparou-se a

terra centro dos requisitos m{nimos para a planta.;:io, ou



s\';ja, devidamente destocada e aradada,
plant io em esquadro, o que nunca se havia feito no local. A
produção foi excel\';nte. AI~m de servir como raçio para os
porcos, passou a ser vendido aos moradores locais como

agricultura nio se constituia na principalA

atividade da SAPEL, sem d~vida fara a criaç~o de porcos a
principal atividade da associação, en t r e t an to, 1'01" ser
flJndamental na manutenção destes, foia agr i c1.1It1.11"a
imp or t an t í '55 i ma.

Com I"e 1<:\1; io c on c 'l1.1são dasà pOI"cilga, após a
instalaç3es, foram adquiridas as matrizes, em torno de 60,

todas d ec I ar ac ãoimportadas EUA, conformedos
Fui apanh~-las no Aeroporto ••• • (idem) Os

animais se adaptaram ao clima e a produção inicial foi muito
boa, gerando um certo otimismo no grupo. Ainda segundo o
depoimento do coord\';nador, que passamos a relatar:

Elas tiveram um nível de adaptação
excelente ••• a primeira produção foi tio grande
que o mercado ficou praticamente saturado •••
tivemos alguns problemas de comercialização, mas
foram superados quando a gente começou a
comercializar através do FRIFORT •• ( idem)

o sucesso da produç:ão inicial fez aflorar alguns
problemas fundamentais numa atividade
gênero:

1°. O aumento da prodlJç:~o de suínos na região com a
entrada no mercado da produção da SAPEL requeria um mercado
consumidor à altura da oferta. Esse mercado tinha qlJe ser
Fortal\';za, pois o p\';quenomunicípio de Capistrano, at~ mesmo
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do



Baturit~, nio atendia ~ demanda. -No caso especifico de
Capistrano alguns fatores contribuiriam para a nio absor,io
do produto: a) Capistrano tinha a sua oferta de carne sulna
regularmente assegurada por produtores locais(Q). b) O
consumo deste bem era mutto pequeno, tanto pelo reduzido
poder de compra da popula,io como pelo reduzido cont ingente
populacional do município. na ~poca em torno de 12.464
pessoas. IBGE, censo de 1960 mesmo entre aqueles que-
poderiam adquirir o produto existia um problema de ordem
cultural: o gosto da carne era diferente do gosto da carne
do porco comum, o chamado ·p~-duro·. Portanto, reduzindo
ainda mais as possibil idades de venda.

Sendo Fortaleza o mercado ideal para o produto,
ele oferecia alguns problemas, que na ~poca eram bem mais
dif{ceis de serem sanados. O principal deles a comunica,io,
que influenciaria nos demais. A principal via de acesso a
Capistrano na ~poca era ferrovi~ria e esta nio era a mais
apropriada para viagens rápidas, como por exemplo para
adquirir material, rem~dios, ra,io etc. nem mesmo para o
transporte do su{no vivo ou abatido. Portanto o transporte
mais usado era o rodovi~rio e este padecia de um grave
problema: as estradas. A estrada Fortaleza-Capistrano vivia
em pissimas condi,Zes, nio era pavimentada. Para se ter uma
(8) A produçio do munic{pio de Capistrano, em suínos era de
1449 unidades assim distribuldas: menores de 6 meses
549,matrizes 268, var3es, de engorda 572. Isso em 1960. Em
70 houve uma decadincia para 1250. ( rBGE Senso de 1960/70)
Nio está contemplada ai a produçio da SAPEL que ~ entre os
dois per{odos, portanto pode-se assegurar que esta era a
m~dia da produçio do município no inicio do projeto.

55



id~ia, em 1965 ~ que se inicia o asfaltamento da estrada de

Baturité. sendo que at~ o início daquele ano s6 haviam
asfaltado, 2 km. segundo o depoimento de umapenas
observador (O POVO 27/01/65). Para complicar mais a
situaçio das estradas o inverno de 1964 foi muito pesado,

~

contribuiu para piorar mais o quadro. A estrada Capistrano-
Carqueija nem se fala. nio havia uma ponte sequer, sobre o

principal rio local, o riacho do Pesqueiro. Isso implicava
no represamento de qualquer tipo de carga num dia em que o
rio estivesse cheio. Por outro lado, ainda sobre o problema
das comunicaç3es, praticamente nio
telecomunicaç3es, ficando o município na dependincia do
serviço de tel~grafo da estrada de ferro. Sem o telefone
todo contato que implicasse em maiores detalhes, como
compra de material, pedidos de orientaçio t~cnica etc, tinha
que ser feito pessoalmente em Fortaleza, pelos dirigentes
locais da SAPEL.

Todas estas quest3es contribuiam para dificultar a
comercializaçio do produto, no caso a carne de leitio, por
ser um produto perecível. Poder-se-ia optar pelo transporte
do animal vivo, mas este também era problemitico pelo seu
volume, era um animal sensível a qualquer variaçio no seu
cotidiano, enfim, difícil de ser acomodado e, portanto, de
ser transferido sem as condiç3es ideais.

Outra dificuldade encontrada pelo projeto SAPEL dizia
respeito à sua pequena estrutura administrat iva. Seus
membros, agricultores, sem o menor preparo para a questio
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administrativa, sem prática alguma de trabalho em associaçio
e ainda por cima envolvidos na produçio agr(cola para
garantir o seu sustento e dos anim~is. Esta sobrecarga de
tarefas para quem nio tinha apt idio, ou melhor, nio estava
prepCJ.I~ado para a nosso ver,de trabalho,
contribuiu para que nio houvesse um melhor desempenho na
atividade final de sua associaçio que era a comercializaçio

Ident it' iC é:'\ mos também uma ce,~ta apa t ic'\ no C!,..! e c once,~ne
ao exercício democrático na SAPEl. Nio ficou claro para n6s
se havia esta pré-disposiçio da sua direçio em prat icar esta
conquista universal. Percebe-se que as decis3es eram tomadas
por um grupo restrito da diretoria e que os resultados
destas eram comunicados aos s6cios , quando eram, sem que
estes pudessem alterar ou sustar o processo em andamento.
Isso porque nio havia tradiçio democrática entre os seus
memb ros.

Volt,,"o\ndoà questio das dificuldades que a SAPEL
encontrou para o seu desenvolvimento, ainda com relaçio aos
porcos em si, é sabido que eles careciam de um tratamento
mu ito ve t er i nál~ios ,,~igoro',;o, acompanhado
selecionada etc. A c ar ênc ia,
provocava rea~5es as mais diversas nos animais. Houve casos
de devora~io de filhotes por parte de algumas matrizes.

A questio da alimentaçio e da manutençio dos animais
guardava rela~io direta com a questio do transporte, e com a
potencial idade financeira da associaçio. Sobre o problema do
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transporte da ra,io b~sica, o depoimento de um dos gerentes
da SAPEL clarifica como estas dificuldades eram reais:

••••A gente vinha aqui para Fortaleza,
co.p~ar farelo de trigo, torta de algodão, farinha
de sangue ( que se~omprava no FRIFORT). Toda essa
mat~~ia pri chegar li, se balancear uma ra,io. Mas
ai as dificuldades que a gente tinha de chegar a
Fortaleza e comprar essa ra,io e depois chegar at~
li•••era um período de inverno, sem acesso, sem
nada. E1.1 sei qlJe era cheio de
dificuldade ••• ·CR.N.L.)

Estas dificuldades que ele menciona foram responsáveis
pelo nao atendimento das necessidades alimentares dos
animais, acarretando o que já mencionamos acima, ou seja,
casos de autofagia, se nio vejamos:

••••os animais chegaram a um ponto que a
gente não podia dar a ra,ão •••necessária pra
eles, •••come,aram a ter carincia, e come,aram a se
devorar uns aos outros, a ponto de uma po~ca
daquelas dava uma c~ia , se não tivesse cuidado os
leitãozinhos eram comidos ••••• C Idem)

Como se pode notar a SAPEL teve problemas enormes para
o seu porte e conseguiu administrá-Ios até um certo tempo.
Com a saída de Raimundo Holanda da coordena,ão do Projeto
Car ql.1eija essas dificl.1Idades come,aram a ficar
intranspon{veis e a SAPEL veio a fracassar definitivamente,
ficando a Arquidiocese com o preju{zo de grande parte do
empr~stimo feito ao banco.
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3.2.1 - OS DIFERENTES DISCURSOS DOS PROTAGONISTAS DA SAPEL

Durante as entrevistas,~ fonte principal de nossa
pesquisa, encontramos v~rios pontos de vista em rela~io ao
funcionamento e fracasso da SAPEL. Neste item, tentaremos
analisar aqueles que nos pareceram mais contudentes e em
alguns momentos, conflitantes.

No que se refere ~ questio do sal~rio ou melhor da
remuneraçio dos trabalhadores da SAPEL, hi divergincia no
discurso das partes envolvida no assunto. No caso, a
coordenaçio do projeto e os pr6rrios trabalhadores. Segundo
o professor Raimundo Holanda, no seu período ~ frente do
projeto, as famílias que pertenciam ~ SAPEL recebiam um
salirio.

••••Com o adv~nto da SAPEL, toda a produ~~o
g~rada na ~r~a da SAPEL ~ra das vinte
fa.íIias. Isso aí ningu~m tirava Eles alim de
r~ceb~rem um tipo de sal~rio, um sal~rio mínimo na
~poca, •••• A venda da produçio era repartida
entre eles. Tirava-s~ as d~spesas de manutençio,
as despesas de custo, e os lucros eram repartidos
entre eles.·( R.H.F.)
Percebemos neste discurso a intençio de se fazer um

trabalho, se nio coletivizado, pelo menos comunit~rio. O
fato de se determinar na ~rea da SAPEL a divisio da
produçâo, sem dJvida, constituia um fato bastante inovador,
por que antes o que havia na fazenda era uma parceria
favorivel ao proprietário da fazenda,como sempre aconteceu
no interior. Ali~s, diga-se de passagem, este tipo de açio
estava dentro do plano inicial da Igreja em fazer a reforma
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agr~ria na fazenda. Pelo que estamos sabendo, o arcebispo ao
tomar conhecimento da existincia da fazenda teria se
entusiasmado para realizar ali uma reforma agrária.(9)

Ji o depoimento de ex-s6cios, ~ diferente em
alguns aspectos. Eles nos in)ormaram o quanto recebiam,
quanto ficava para a associaçio, e o que era feito da
produ,io. Segundo um dos participantes, apoiado pelos demais
colegas, no seminário, a situa,io era a seguinte:

Sobre a questio do salário, evidente que o

N6s comecemo esse projeto assim. N6s ia
come~ando ai o dotar disse assim: vocis vio ganhar
um conto de r~is ••• a gente recebia, parece que
20% do que ganhava e o resto ficava pr~ comprar o
terreno. Isso nds trabalhamo dois ano nessa
arru.a~io. Aí quando foi no fim vei esse dr.
Rai.undo, inventando que tudo que a gente produzia
era pros porcos comer e'uma parte ia ajuntando li.
O gerente era o cumpade Narciso, ia ajuntando a
mercadoria, algodio, aquilo que nio servia pros
porcos. Juntando li, dizendo que no fim era pra
repartir com os sócio... ar isso nunca
aconteceu ••• vendiro o algodio, num sei nem quem
foi ••• Eu sei ~ que dero fim nesse dinheiro, e no
fim, quando n6s pensava que nio, ji tava s6 a
pocilga ••• e acabou-se a conversa. ·(M.A.C.>

trabalhador nio poderia precisar a moeda da ~poca. Vi-se ai
a presença da tradi,io oral do trabalhador que permanece com

(9) Segundo o entio seminarista Raimundo Nonato Pinheiro
Alves, cujos pais moravam vizinho ~ fazenda, teria sido ele
pr6prio quem avisou a D. Delgado sobre a existincia da
fazenda da Igreja naquele local. Esta informa,io foi
possível, por ser aquele seminarista ac6lito do sr.
Arcebispo. E em uma das conversas com ele, teria lhe feito
referincia ~ fazenda e, para surpresa do jovem, o bisponio
dispunha destas informa,Ses. Ainda segundo o seminarista, o
primeiro impulso do bispo foi de fazer a reforma agrária
nesta fazenda. Esta id~ia foi explicitada na primeira
reuniio do bispo com a comunidade. (Depoimento prestado
pelo professor Raimundo Nonato Pinheiro Alves ao autor em 04
de maio de 1991).



moeda imperial na cabe~a, mesmo nio tendo sido contemporineo
dela. Mas um conto de r~is na tradiçio popular seria mil

cruzeiros na moeda de hoje (27/05/91). Este ~ o valor de uma

di~ria hoje, na zona rural. Agora se eles recebiam s6 20%,
nio foi possível saber, mas deduz-se que eles davam uma

/

quota para pagar o terreno, e manter a SAPEL.

Com a cria~io da SAPEL, a Arquidiocese deixa de

recolher a produ~io e a SAPEL passa a fazi-l0 com a

seguinte divisio: uma parte para a manuten~io da porcilga,

no caso os produtos ut ilizados como ra~io e a outra parte

para acumula,io do patrim8nio da entidade.

o desejo de repartj~io da produ~io nio teria sido bem

sucedido, pelas dificuldades que o projeto enfrentou com a

expansio do criat6rio de porcos. Assim sendo, a produ~io da

fazenda passou a ser um componente fundamental da ra,io dos

porcos, que a absorvia em grande parte. Nesta circunstincia

a motivaçio para a continuidade do trabalho parece ter

diminu{do bastante, contribuindo para um breve tempo de vida

da associação.

Quando se chega a este n(vel começam a surgir as

desconfianças, sup3e-se que algu~m está sendo desonesto.

Isso ~ comum e h~, quando evidincias para se chegar a estas

conclus3es, mesmo que nio haja comprovaçio explícita. No

caso em an~lise, houve por parte dos s6cios este cl ima de

incerteza, concorrendo para o esvaziamento completo da

SAPEL.
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o depoimento dos trabalhadores~ membros das vinte
famll ias sdcias da SAPEL, d~ infase aos preju(zos obtidos no
projeto. Há, nestes depoimentos, um sentimento de revolta e
uma certa frustaçio no desejo que tiveram e na esperança da
imediata posse da terra, sentimento que movia a todos:

••••Quando n6s tava nesse tipo de trabalho,
t udo enquanto nós fa'zla não dava Luc ro prá nós.
Porque o projeto que n6s tinha era um projeto que
justamente era pra ser beneficiado a gente, e com
p&co ano nós ter aquela terra prá n6s. Mas o que
vii. O que vii foi a cria~ão de porco, foi
empregado um bocado de gente nisso ai, que
justamente s6 deu foi prejuizo •••O que nós
produzia os porcos comia tudo. Por exemplo, o
milho era coisa pra gente comer ••• mas os porcos
comia tudo. A mandioca ~ coisa pra fazer farinha
da batata e o porco comia a batata e a maniva
(caule da mandioca) se perdia li no ro~ado. A
cana, a cana voci sabe ••• ~ prá fazer rapadura e
outros tipo de coisa, era prá fazer ra~ão pros
porcos.... Então, nada foi coisa de ser
aproveitado, nio por que no lugar ~e se aproveitar
aquilo que justamente era necessirio para os
porcos. Aproveitava na verdade, mas era uma' coisa
que justamente fosse ato tipo de cria~io se daria
mais. O porco só comia o que se fazia ••••

'Foi tudo acabado, vendido, e a diretoria que
pegou esse dinheiro ••• e nós ficamo SÓ com o
prejuízo mermo (M.T.N.)

A primeira observaçio que fazemos do depoimento deste
membro ativo do entio projeto SAPEL ~ que ele reflete o
pensamento da maioria das fam(lias envolvidas no mesmo,
post o qlJ.e funcionou como uma esp~cie deo depoente
int~rprete do grupo no semin~rio que organizamos para
discutir e resgatar a História do projeto. Digo int~rprete
porque ao dar o seu depoimento era apoiado pela maioria dos
participantes, que muitas vezes complementava sua fala ou
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lembrava alguns t6picos negligenciados. Podemos afirmar que

esta opiniio representa o pensamento m~dio da maioria dos

participantes, posto que nio houve, pelo menos neste item
das declara,3es. contesta,io alguma a este part icipante.

Quanto ao conte~do de sua fala, podemos identificar
alguns pontos de discordincia do discurso da coordenaçio,

bem como alguns pontos de vista que refletem a compreensio

da real idade por parte do discursante, e ainda

esperança que nutriam pelo projeto e que foi rechaçada

embora est ivesse em fase de concret izaçio no momento. no que

se refere ~ divisio da terra. Vamos analisar por partes.

Pelo que se pode notar a produ,io da colheita era

praticamente absorvida pelo criatório, ~ exceçio do alsodio

que ficava armazenado. o controle desta produçio e da

administraçio da associaçio nia era estendido à totalidade

do grupo, havia uma diretoria que controlava tudo. Assim

sendo os membros da associaçio se achavam fora do processo

de administraçio da entidade, servindo apenas de mio-de-

obra. Em assim sendo, havia mudado o propriet~rio do meio

de produ,io. que agora era ent idade coletiva. mas esta

estava acima do controle dos seus membros ou da maioria

deles. Esta nova modal idade de propriedade e de produ,io nio

atendeu aos anseios do grupo no seu desenvolVimento.

Como enfim nio havia democratizaçio da ent idade, debate

permanente sobre as dificuldades E, principalmente, sobre o

risco de cada empreitada, sobretudo da criaçio de porcos.

foram tomadas decis3es importantes, como aquela de criar

63

a



porcos sem o devido cuidado de analisar a viabilidade do
empriendimento, dentro das condi,Ses gerais da comunidade,
do município e da economia regional. Hoje os participantes
percebem que se tivessem optado por ovinos, ao inv~s de
suínos, possivelmente o resultado teria sido melhor, teriam
aproveitado mais o trabalho e a produ~io e consequentemente
um retorno mais seguro. Naquele momento, no calor do
sent imento desenvolviment ista, acreditando ter a f6rmula
certa para trabalhar os problemas das comunidades e elevar o
seu padrio de vida. de cultura. de desenvolvimento. (~.) os
intelectuais orginicos do projeto incutiram na mente dos
moradores que este era o caminho certo, tendo que admit ir.

posteriormente o fracasso de sua empreitada, pelo Inenos do
ponto de vista de seus objet ivos espec{fisos.

3.2.2 - O PROJETO SAPEL E A QUEST~O DA TERRA

Outro aspecto interessante suscitado nos discursos dos
trabalhadores citados diz respeito ~ esperan~a que eles
nutriam pelo projeto que em suma seria a resolu~io dos seus
problemas econ8micos. De certa forma este pensamento foi

(10) Este objetivo estava contido, por exemplo, no plano de
a~io da ANCAR-CE. conforme podemos observar quando
analisamos a atua~io do Clube Quatro S. Ele reflet ia o
pensamento m~dio das classes dominantes nacionais. Ele teve
seu ipice no períOdO de governo do presidente Juscelino. Sua
matriz intelectual era o ISEB.
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apropriado pelos dirigentes para. venderem as idéias <1.1 i

desenvolvidas, quer no campo quer na poreilga. Pensavam os
trabalhadores terem sua liberdade econ8mica (o suficiente
para a aI imentaçio de sua fam(l ia, bem como a possibil idade
de vestir-se, ainda que modestamente, e POd~~I~, t amb ém •

divert irem-se, na sua concepçio de divert imento: uma festa,
Sair da sujeiçio miserável do

trabalho alugado, da parceria a ele desfavor~vel. E por fim,
a esperança de ser proprietário, um sonho atávico do
trabalhador rural.

Nestes depoimentos e em outros momentos da conversa com
os moradores sente-se esta necessidade de possuir a terra.
Mas, para n6s, o trabalhador pensa em ter a terra, um pedaço

se nio vejamos como o nosso entrevistado se
manifesta: ·Um projeto, que justamente com pouco ano n6s ter

aquela terra pr~ n6s·. Vi-se que ele nio quest ionou a

autonomia do grupo, na possibilidade de crescimento em
conjunto. Nio havia este sentimento comunitário, muito menos
c olet 1'10. Este sentimento se manifesta posteriormente
durante a luta para repartir a terra entre os moradores. Mas
a lut a ~ por um pedaço de t erra , ind i v i du al i zaco , pr ivado , IEÍ

tanto que, a organiza,io mais forte da comunidade ao longo
destes 25 anos desde a posse da terra pela Arquidiocese, foi
na luta pela sua terra, e este desejo está se concretizando,
à medida que a pr6pria Arquidiocese decidiu pela repart içio
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da terra, diante da pressio da comunidade local, articulada
com os movimentos que atuam neste campo.(~~)

Portanto a questio da terra, ao que nos parece, foi o
que mais motivou a aceitaçio da comunidade participar da
SAPEL; foi, sem d~vida, a esperan~a de poder possuir um
"pedaço de terra". A chance de ser propriet~rio daquilo que
na prdtica ou no seu raciocínio era seu. Por ter sido o
berço da sua fam{1 ia: seus av6s, seus pais, de si pr6prios e
de seus filhos. Terra que em ~ltima análise era o
instrumento de produçio dos meios de vida de cada um e de
toda a comunidade. E acima de tudo, por ter o sr. Arcebispo
promet ido na pr6pria fazenda, quando de sua visita ao local,
que iria dividir a terra.

anal isa com muita propriedade a questio fundi~ria no

Sobre esta questio da terra, a professora Maria Nobre
Damasceno em estudo realizado na localidade de Oeara,

Nordeste. Extraimos um pequeno trecho de sua obra, onde ela
afirma este sentimento do homem pela terra:

••• a posse da terra para o camponês ~ uma
questio fundamental, posto tratar-se de seu meio
de trabalho por excelência.·

E prossegue:
·Por ser a terra o elemento básico de

trabalho e o meio de produç~o fundamental, ela
está na raiz dos demais problemas enfrentados pelo
camponês. Nio estamos afirmando, no entanto, que a
falta de terra ~ o ~nico problema, e que resolvido
este problema mediante uma reforma agrirla
distributiva fique equacionada a problemitica que
envolve o camponês. Certamente a realidade ~ bem
mais complexa.· (Damasceno, 1990, P. 78.)

(11) A an~l ise deste processo, que data mais ou menos a
partir da segunda metade da d~cada de 70, nio ~ objeto de
nosso trabalho, embora pretendamos no futuro anal isi-lo.
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Sendo a terra ° principio fundamental da luta

cotidiana<ig) dos trabalhadores, aquela era a oportunidade

de ver este problema solucionado, com a devida reparti~io da

terra para os moradores, especialmente para aqueles da

associa~io, por serem suas terras, ou melhor as terras

reservadas para a ent idade, as de melhor qualidade. Tudo
isso concorreu para que houvesse uma grande motivaçio para

que todos part icipassem da SAPEL. Com o passar do tempo,

da or9aniza~io, pelo contr~rio os problemas come~aram a

como esta esperança nio se concret izava na pritica e como,

por outro lado, se estava tendo muito era trabalho, sem um

retorno compativel, imediato, que redistribuisse os lucros

aumentar, houve um desinteresse geral. Hoje eles chegaram a

conclusio de que tiveram muito preju{zo.

Outro aspecto que observamos na fala dos protagonistas

acima, ~ o fato de I imitar a util izaçio das culturas. Uma

visio bastante restrita do uso da terra, em todos os

aspectos. Como se mandioca servisse apenas para fazer

farinha, e cana-de-aç~car s6 para rapadura etc. Este dado

reflete o despreparo do agricultor para com o uso da terra

(12) Nossa interpretaçio de luta nio se restringe ~ luta
organizada institucionalmente, dirigida a partir de uma
organizaçio, seja ela sindicato ou partido. Diariamente o
homem empreende uma luta que parece impercept ivel,
manifestada em relaç3es menores contra aquilo que lhe i
antag3nico ou para conquistar sua I iberdade, um padrio
melhor de vida etc. No caso da luta pela terra, ela ocorre
quando o trabalhador reage de forma silenciosa a esta
imposiçio que lhe foi colocada pelas classes dominantes. Aí
tamb~m se situa a luta de classes •• nesse sentido a luta de
classe~. ao mesmo tempo, e na mesma medida, luta de
interesses e de valores· ( Vieira e outros, 1989, pg. 7).
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e revela o quanto eram atrasadas as t~cnicas utilizadas no
local e o completo despr€paro do agricultor para uma a~io
m~ltipla e diversificada no cultivo agrícola.



3.3 - CLUBE DE M~ES D. FRANCISCA DELGADO PRIMEIRA
EXPERIiNCIA DE ORGANIZAC~O FEMININA DE CARQUEIJA

Começava em Carqueija
Um empreendimento arrojado
Com muitas reuni3es
O clube de mies ~ fundado
As mulheress se associam
Num trabalho organizado.

(A I ve s , 1990 )

Procurando congregar as mulheres locais ao Projeto

Carqueija, a coordenaçio tratou logo de organizar um Clube

de Mães, o mesmo recebeu o nome da mie do ~rcebispo: D.
Francisca Delgado. Sua fundaçio data do dia 12 de Junho de

1965 (~3). A criaçio do Clube de Mies estava dentro do

projeto da Igreja de desenvolver este tipo de at ividade
a s s i s t en c i a L, Na nossa compreensio, o clube de mies, que
t i nha +un c fio assistencialista,predominantemente1.I.m<~

prinCipalmente nos Jlt imos anos de sua existincia, teve

t amb ém ·5U<1. importincia para a emancipacão e socializaç:io da

mulher camponesa. Evidentemente que, guardadas as proporçSes

desta afirmativa. pois nio era essa a função básica 00

clube. Mas, sem dJv i da, este grupo veio proporcionar, pela

primeira vez, uma oportunidade de organização às mulheres da

'1o c a 1 i d a d e e c i ,r C IJn v i z i n h a n c a •

Em 1 inhas gerais podemos dizer que o clube de mães

funcuonava como uma esp~cle de extensio da escola pois

(13) Fonte: Livro de Ata do Clube de Mies, um dos poucos
documentos escritos que conseguimos resgatar.
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d s s en vo 1v i <3, um t rab a lho soe ia I com uma clientela que

basicamente se compunha de mies de alunos. No início,

presidente do Clube de Mies era a professora que respondia

pela dire~io da escola.

Reiteramos o papel do Clube de Mies como instrumento de

socializaçffo da mulher local, embora nio fosse esse seu

objet ivo. Presa nos seus afazeres domist icos, a muI hel~

camponesa nio passava de uma empregada domistica de sua

+' am í 1 ia. Sua t' u n c ão e ,r a a de co z inh <."\ Ir, 1ava ,r ,r ou p a e en 9 omê:i r

para os filhos e o marido, alim de, nos períodos de

planta~ão e safra, contribuir com a for~a de trabalho da

famí1 ia, na plantaçio ou colheita de legumes. Isso quando

não c on t r Lb u i diretamente no orçamento familiar, CjI..! E,'r

cos t ur an do , ou lavando roupa para terceiros ou trabalhando

nas residências dos propriet~rios locais ou na cidade. Outra

funçio da mulher no campo, quando li e escreve razoavelmente

bem i a de professora. Na ipoca que estamos estudando, esta

funcio representava um certo status social, e apesar de ter
sido sempre mal remunerada, não se compara com o que hoje se

FI <"9 a a uma p ,r O te',;',;,::)/"a mun i c iP a I, FI e 10 1\1(,::-n.:J'S no mun i c í p i o em

estudo. A Cjuestão da professora municipal, do seu sal~rio,

analisaremos no item sobre a escola local.

Podemos in fe/r ir que naquele grupo as mulheres tiveram

oportunidade de se reunir, de discutir seus problemas,

enfim, de conversar pela primeira vez em grupo. Procurava-se

en c on t r~arr aI s un s pr"olJ 1ema s , Era

oportunidade de se aprender alguma coisa nova do tipo

7i
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artesanal, tric8, crochi,~ bordado,tais como:

Acreditamos tamb~m que o fato de as mulheres se reunirem, de

se organizarem em grupo, de estruturarem este grupo (com
direção, secretaria, forma eleitoral,tesouraria) de
periodicamente, tudo isso contribuiu para um aprendizado

pol{t ico da mulher. As s6cias do Clube de Mies tinham uma

referincia social que at~ entio nio exist ia para as mulheres

da localidade, pois a part icipaçâo pol (t ica historicamente

pertenceu ao homem. Outro fator que contribuiu para um certo

aprendizado pol {tico, foi o grupo ter discut ido as regras da

sua estruturaçio. de suas eleiç3es, as tarefas das

associadas e da diretoria, atrav~s da aprovaçio de um

estatuto (~~). Pois antes o Jnico grupo que a mulher fazia

parte era a Igreja. como filha de Maria ou em organizaçio de

caridade, o que nio era o caso de Carqueija.

AI iJs, diga-se de passagem que houve inclusive re-

sistincia de alguns maridos em permit ir que suas esposas, de

inicio, participassem das reuni3es, principalmente quando

essas se amiudavam no decorrer da semana, segundo depoimento

do coordenador do projeto. O que contribuiu para quebrar a

resistincia destes maridos. acreditamos ter sido a atraçio

pelas mercadorias distribuídas. A referida mercadoria repre-

sentava uma contribuiçio concreta no problema imediato da

maioria das famílias a questio dalocais. que era

alimentaçio.

(14) Conv~m ressaltar que no 1 ivro de atas nio encontramos o
Estatuto. fala-se nele, entretanto, nio tivemos acesso a
este documento, aqui reproduzimos o depoimento dos
entrevistados e as atas que a ele se reportam.

72



73

da part icipaçio das s6cias no grupo. Acreditamos que em

torno dele ~ que as outras at ividades giravam. Tanto ~ que o

Clube de Mies foi o grupo que teve a maior duraçio no local,

i exceçâo da escola, enc<lmpaçj:;~.pelo mun ic j p i o , O

l.l It imo an o de +un c ion amen t o do CIIJbe de Mies ·1:0i 1(,75 e su<."\

mercadorias pela Cáritas Diocesana de Fortaleza, c on Por me

3.3.1 - ORGANIZACÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

A estrutura organizacional do Clube de Mies era a

direçio formada por presidente e vice-

presidente, secretária, tesoureira e zelaclora A

AssEmbl~ia Geral, ou equivalente, era formada pelo corpo de

s6cias. A eleiçio era direta, por aclamaçio. Na primeira

eleiçâo houve disputa para a presid&ncia. Numa h .11:1 i 1 i d ad e

p o 1 ít i C é:'\ d C) c C) o I" d E,' n a d o Ir, +' O i concordado que a segunda mais

(15) E importante destacar a participaçio da zeladora na
diretoria da ent idade. O normal ~ que as pessoas que
ocupam estas funçâo figurarem apenas como funcionário ou
membro s6cio da ent idade. Mas neste grupo a zeladora
compunha a diretoria e encontramos a sua presença na
diretoria ate o ano de 1970.



votado pela assemblclia

continha as regras de funcionamento do grupo. Este documento

foi elaborado mediante proposta do coordenador do projeto e

assistentes sociais de Fortaleza. As reuni3es da diretoria

ao passo que as da assemblclia eram mensais.

Todas as reuni3es eram lavradas em atas. No 1 ivro de atas

as . .
..:; I)",: I ~.l1;•

contribui~io mensal estipulada pelo prdrrio grupo, mas quem

nia pudesse pagar total

tivesse como fazê-Io era dispensado pelo grupo.

proveniente destas contribuiç3es era utilizada no auxilio

das s6cias mais carentes ou para socorros m~dicos, como
afirma a primeira presidente do grupo:

(16) A primeira diretoria teve a seguinte composiçio:
Presidente: Lourdenise Pinheiro Alvesi Vice-presidente:
Maria 8el isa Santos; Secretiria: Cle~de Santos Cust6dio;
Tesoureira: Maria ZenJ Pereira; Zeladora: Francisquinha
01 iveira Viana; Fiscais: Rute Martins Cruz, Maria Luisa
Barbosa Alves e Terezinha 8at ista Rodrigues. As demais
diretorias do Clube de Mies foram ocupadas pelas seguintes
s6cias por mandato: segundo mandato (14/04/67 a 05/07/68):
Presidente: Cleide Santos Cust6dio; secret~ria: Lourdenise
Pinheiro Alve·;:.,;h::-sol.w.~i,··<~.:/"i:::wl;,':\I...IJ.iz.':\13:6I.I"!:JOS:i':\izeladora:
Marg<.:\I"i da Mat(;~IJl:lCru z : ·~'iscai~;;: Me\l"ia AI ice l_im<:l, raiá
01. iv e i''',l Vi;'~.n<:I.,Ru t e Mal~t i n s Cr uz , Terceiro mandato
(05/07/68 a 19/07/69): Presidente: Maria Alice de Lima;
vice- presidente: Maria Luiza Barbosa Alves, secretária:
Lour d en iS'2 P inh~~ i1"0 I~1ves i te s our e i''';'1: Ia i<i. 01 ive i1",1 V ian a i

zeladora: Francisca Mateus Cruz, fiscais: Rute Mart ins Cruz,
Francisquinha Oliveira Viana, Francisca Maria Araujo. Quarto
e ~ltimo mandato (inicio em 19/07/69): Presidente: Rute
Martins Cruz, que permaneceu atcl 1975; vice-presidente:
Maria Al ice Lima; secret~ria: Isalt ina Alves Barbosa;
zeladora: Margarida Rodrlgues Matos; fiscais: Neuc~ Saraiva
AIves, Mart inha Alves Barbosa, Margarida Mateus Cruz. Nio
+'icc)u re s Is t r ad o em a t a o pe,~iodo de 1970.3. 197!5, (JO'~ isso
n50 temos a composi,io da diretoria neste perrodo. o que
sabemos cl que a presidente fol a mesma durante os 6 anos.
(Fonte: livro de atas do Clube de Mies.)
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A tesoureira ficava com o dinheiro, e quando
a gente precisava do dinheiro pedia a ela. Na ata
constava aquele dinheiro que ela tinha dado e
tamb~m o que,tinha em caixa. ~s vezes tinha uma
mie que estava doente, muito doente,precisava de
rem~dio, precisava se deslocar daí atr~s de
recurso, nesse tempo tudo era muito difícil,
porque 56 tinha m~dico em Baturit~, Capistrano nio
tinha nada, 56 um posto de sa~de, 56 para constar
mesmo, e as vezes precisava para o parto de
uma s6cia, ou para criança doente tamb~m, filho de
uma s6cia, e a gente dava dinheiro para comprar o
rem~dio, ou fazer qualquer coisa... (L.P.A.)

Como se vê, o C Lub e de /"iae'st inh a uma. +un c io soc ia 1 que

deveria ser do Estado, mas como a pr6pria depoente relata,

no mun i c í I' i o de Capistr<lno nio existiam as condiç3es

necessárias ao atendimento midico, nem de socorro de

urgência, como uma ambul~ncia. As pessoas J nesta questio de

sa~de e educaçio, assistência social em geral, viviam no

ma is c omp le t o ab an don o n a zorra r ur a l , Neste quadr o ObSCIJ.I"O,

uma inst ituiçio como esta, servia de paI iat ivo, como ·quebra

galho' para os problemas das pessoas. Ai ~ que se compreende

o apoio do Estado, incent ivando este tipo de açio,

despojar-se de sua funçJo fundamental, que ~ proporcionar ao

cidadio os serviços de educaçio e sa~de de forma integral.

Diante deste quadro ca6tico, o Clube de Mies,

tempo, foi uma das esperanças da comunidade, notadamente das

mies carentes da localidade, se nia na resoluç:Jo, mas, pelo

menos na amenizaçio de algumas quest3es q IJe as .:d' I i n 9 i a m •

qlll~ I~Stas pe·sso<?S v iv i am , mu it as vezes, em

condiç3es sub-humanas.

Retomando a discussio sobre a estrutura de

CLub e de p o d emo s d i z er: que durante o auge do
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funcionamento do Projeto Carqueija, entre 1965 e 1969, sua

autonomia era relativa em relacio ~ coordenaçio geral. A
f I~JI,LF<ldo cool~den;,ldol~do PI"o,h~to <~,P<ll~I~I::ecomo uma espcic i e de

• p a i' d o IlWV im e n to e c C) m o tal do pr6prio Clube de Mies.

atencio ao coordenador, de +or ma involuntária ati. POI~

out r o 1. ,3,d() , tudo n os que ele procurava

respeitar ao máximo as decisSes do grupo, como i c a bem

claro neste depoimento: •••• ele ficava ~ disposiçao de cada

um. Se por acaso a presidente fizesse uma coisa lá, ele nio

desaprovava não ••• (L.P.A.). ~ eyidente que o coordenador

procurava respeitar as decis3es do grupo ou da direçio

tamb~m para nio haver quebra de hierarquia e para manter a

sua posiçio confortável na coordenacio, pelo menos a nivel •.
'1 oc a l •

Com a saída do Or. Raimundo Holanda, coordenador geral

do projeto em 69, ao que tudo indica, o poder de decisio

ficou nas mios da diretoria do clube. Há um considerável

declinio na dinamiza,io do grupo. Tamb~m pode-se notar que a

part ir de entio, diminuiu a concorrincia para a direçâo do

grupo, que s6 teve mais uma presidente, atci 1975, no caso, a

Sra. Rute Mart ins de Lima Cruz. o Illotivo do

esvaziamento do Clube de Mies teria sido a suspensâo dos

<rI1 ime n t o s d is t ,~ib u t d o s I' E:1 a C<~I"it a S O io c e san a , I ~;so c on 't i I" m,,\

<;, t e se d (~ q 1.1';;: o P ,~ i n c i p ,l 1 mo t i vo d <~, p e I~ ma n 12n c i a d o C 11,1 b 1'2 de

Maes foi

et c •

sem d~vida a distribl.li,io de al imentos, . roupas,



77

3.3.2 - ASSISTENCIALISMO COMO ATIVIDADE FUNDAMENTAL

Concluindo a apreciacio sobre o Clube de Mies. podemos
inferir qUE a principal atividade deste grupo social Era

mesmo de natureza assistencialista. Este grupo servia dp

pontE na distribuiçio dE donat iV05, conformE j~ descrevemos.

Aliança Para o Pro9resso.(~7)

Sobre Este aspecto da relaçio dos EUA com o Brasil. na

ipoca, podemos dizer que o quadro era o seguinte. Os EUA,

P Ireoc 1.1 p a ti (JS c om a p os s ib i1 ida de de I n fI U&~nc ia s o c ia I is ta na

I~melr i c a L.;;ü ina. representada pela difusio do Partido

Comunista na regiâo, 1 igado a URSS, o qUE se materializou

com a Revoluçio CUbana, em ~59/60, procuram. dentre outras

c o i s a s , um as s i s t ên c i a s oc i al ,

distribuindo alimentos, roupas, etc ~s populaç3es pobres do

(17) ALIANCA PARA O PROGRESSO: •••• Ap6s a vit6ria da
revoluçio comunista em Cuba, os norte-americanos passaram a
dar maior atençio aos problemas da Am~rica Latina, temerosos
de que o exemplo cubano fosse seguido por outros países do
hemisf~rio. Vultosos empr~stimos foram feitos aos governos
da regiio. Al~m disso, procurou-s~ dinamizar o papel da
OEA, no sentido de transformi-Ia num instrumento do
desenvolvimento capaz de promover refor~as urgentes nos
países latino-americanos. Essa id~ia foi apresentada pela
primeira vez por Juscelino Kubitschek, e recebeu a
denominaçio de OPERAC!O PAN-AMERICANA. Ela constituia uma
alternativa ~ política norte-americana de neutralidade na
regiio. Tais id~ias foram postas em priticas por Jonh
Kenned~. atrav~s da ALIANCA PARA O PROGRESSO, que
estabeleceu uma cota de ajuda de dois bilh3es de d61ares
anuais por um período de dez anos. Tais Investimentos seriam
acompanhados POI'" invest imentos pr ivados, qua t ro vezes
superior ~quele. Sua finalidade ~ltima era assegurar a
hegemonia econ8mica e política dos Estados Unidos na Am~rica
Lat ina ••• • (An"l.1da, 1982, pg. 411>



continente. A mis~ria reinante aquI poderia ser capitalizada

pelos comunistas servindo de aI iado incondicional para a

propa9a~io de suas id~ias e, consequentemente, da revoluçio.

Este quadro ~ ilustrativo da lu~a travada entre as duas

grandes potineias, pelo poder e pela influ&ncia no cen~rio

internacional. Estamos no I i m ia I~ da G IJe I~I~a F I~ ia (:lEI) e nt I~e

EUA e URSS. E dentro deste cenário maior que se incluiam os

trabalhos de assistência social e extensio rural das décadas
de 50 e 60. Sobre esta questio voltaremos a discutir quando

anal isarmos o Clube Quatro S e os demais grupos sociais de

Estas constataç3es, nio inval idam aquelas proposiç3es

que defendemo';:; no in i c io des t e item, de que o C'l ub e de Mães

teria contribu{do na socialização da mulher local. Mas, por

ou t r o Lad o 1 i m i t <3.t;: ~ioc '1 ai" 'E"Z<:l. Jcom

social izaçio, no sentido da conscientização pol {tica. Esta

~ltima vai chegar ~ regiio na segunda metade da d~cada de 60

(18) Sobre a Guerra Fria, assim comenta Edgar Luiz de
B;~,I"I"OS' • Como não poder ia de i}{ar de s er , a I insua sem
truculenta da Guerra Fria impregnaria o discurso político
nos países da Am~rica Latina, dependentes dos EUA, e
definiria em grande medida, suas situa,3es internas. Entre
os militares latino-americanos, que começaram a enviar
oficiais e treinamentos nio s6 para a Am~rjca, mas
principalmente para uma famosa escola militar norte-
americana criada em 1946 na zona do Canal do Panam~,
afirmou-se a crença de que era impossível uma postura neutra
entre os dois gigantes, tornando-se necess~rioum total
alinhamento ao lado dos dos EUA. Refor,aram-se as antigas
posiç3es anticomunistas que frequentemente se identificaram
com o conservadorismo puro e simples. As intervenç3es
armadas e golpes militares depois de 1948 viriam impregnados
da doutrina anticomunista contribuindo para a liquida,io dos
regimes populistas e apoiadas nas bênçios das classes
dirigentes latino-americanas ao capital estrangeiro.·
(Barros, 1984, p. 66)
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objeto de nossso estuda. o trabalho do Clube de Mies, que
e I'" a acompanhado pela Arquidiocese, t e ve um

conformista, de esforço comunit~rio (mutirio), sem ter a

preocupa,5o com as causas dos problemas que afl ingiam suas
s6cias ou a comunidade como um todo. Ora,

fosse certamente n50 teria apoio da ANCAR,

repress50 a todo e qualquer mOVimento de conscientizaçâo

para uma comunidade que carecia das mais rudimentares noç3es

de se reunir para discut ir qualquer problema em grupo, que

dominio, quase que absoluto, (]e

pl'"oprietários autoritários, sob o signo do eompadrio, do

mat el~I a 1 mesmo, de socorro, seria nio compreender o grau de

•sim s~~nhol~·,

sub-humanidade que padeciam as famílias interloranas naquela

regiio. Mas a principal contribuiçâo que o Projeto Carqueija

d e r xou e (,lu\~ h ()j e se f<~,z s en t ir n a c OIllUI'I j d ad e 1oe a l +'0 i •.':I.

pr~t iea da reuniâo, a resoluçâo dos problemas em comum. Isso

sucesso a luta pela terra, especificamente pela terl'"a

deixada pelo sr. P,erre para a Igreja, mas que na verdade,

(19) FASE - -ederaçâo de Org50s para a Assistincia Social €

Educacional. A FASE desenvolveu um trabalho em Carqueija
ap6s a desativaçâo do Projeto Carqueija, por volta de 1975.



in{cio de tydo, oy seja desde a aqyisiçâo das terras pelo

~sta discussâo e 11.1 ta. n io -Po i t r <:I.vada.

somente pelos homens. mas pelas mylheres também. yma prova

di'.':' ql.1E' <:1. mu l+.e r local teve uma relativa ascensão na vida

social da comynidade. E no caso da mylher. tydo começou com

o Clube de Mies, qyE.'-toi uma instituição superada pelas

pr6prias s6clas. Syperada por qye chegoy ym momento em qye o

que lhes movia era o de receber donativos,

mas qUE' como locus dE' luta. de 1 ibertaçâo oy emancipaçâo.

comynidade, sem a égide da Igreja, embora com oytros

organismos tutelares ou de orientacão, como foi o caso da

FASE.

De oytra parte, compreende-se os I imites de açâo de um

grupo dE'ssa natureza, principalmente quando se sabe que a

Igreja era o organismo que o tinha criado e que aI imentara a

sua exist&ncia ao longo dos anos. Ne ste sentido, sendo :a.

Igreja a gestora do programa desenvolvido na sede de sua

FI,~ .:',:w i<1 , f~':I.z.:.md <3., '5l~l~ id. d if l c i1, d.C ,~e d it <:I.I~ n a. v i<~.bi1 iz:•.ac ao de

projeto com fins revolycion~rios em sua propriedade. Se

as s i 111 o fizesse estaria negando a sua pr6pria condição de

hegem3nica. Por outro lado, naquele momento pol {tico, 1965,

atrav~s de sua direçio local apoiava o regime

Mil i t ar j tI t ivemosinstalado a n t e I~ i o I" • comono ano

oportunidade de analisar no artigo de D. Delgado, publicado

no Jornal da Diocese de Sobra1. Era regra no governo militar
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todo í? qualque~ movimento de

c on sc i en t izaçao pc>1 ít ic:a, todo movimento popular. Temeroso

de uma articulaçio maior das forças populares no Brasil, o

fo i <:\mp1amen te

estudado por historiadores, socidlogos cientistas sociais em
geral que se detiveram na an~l ise deste período da hist6ria,
b ,~as i 1.:;: i ,~,l •.

Neste quadro de 1 imitaçao do exerc{cio democr~t ico,

qualquer grupo social, rural

funcionando tinha

ditadura milita~.

que atendf:'I~ impostas pe la

evidentemente, contribuiu para a

i n ib i c âo de iniciat ivas desta natureza. Estas colocaç3es se
fazem necessárias, quando queremos reafirmar o caráter

conservador dos grupos do Projeto Carqueija, especialmente o
C 1ub \'2" d e M~h'2"':;..



3.4 A PARTICIPACÃO DA JUVENTUDE VIA CLUBE QUATRO S

•••• Um trevo verde mostrando a esperança
Da juventude rural
E de.ta terra, tão grande, tão linda,
Pra fazer um Brasil melhor ainda·

(Trecho do hino do Clube 45)

Visando atrair a juventude para o Projeto Carqueija, a

coordenaçio criou na localidade o Clube QUATRO S. O grupo

tinha o a orientação da ANCAR-CE, (~0). Tratava-seapoio e

oe uma organizaçio de jovens rurais, criada no Brasil

seguindo modelo norte-americano, (segundo o depoimento de

v~rjos entrevistados).(~~) o objet ivo b~sico do Clube

Quatro indutorde do desenvolvimentoera ser

modernizaçio do campo, trabalho este desenvolvido junto l

juventude rural, de forma programada, ut ilizando recursos

t~cnicos e de natureza socioldgica para at ingir esse fim.

(20) ANCAR-CE, era o nome do Serviço de Extensâo Rural do
Cear~, empresa que antecedeu a Ematerce. A ANCAR-CE era uma
das filiadas da ABCAR, empresa, que, a nível nacional,
traçava a pol {t ica agrícola, no plano da pesquisa e extensão
rural. Segundo seus pr6prios estatutos o objetivo da ANCAR
era: •••• 0 desenvolvimento de um trabalho cooperativo,
baseados em princípios educacionais, dest inado a levar aos
adultos e jovens do meio rural ensinamentos sobre
agricultura. pecuiria e economia dom~stica, bem como
orientaç~o sobre os seus deveres como cidadãos e membros de
uma comunidade, visando modificar hibitos e atitudes das
famílias nos aspectos t~cnico, econ8mico e social a fim de
possibilitar-lhe obter maior produção e melhor
produtividade. elevando-lhe a renda, melhorar o seu n{vel de
vida e sua participação na vida da comunidade· ( ANCAR-CE.
Estatuto;- Cap. 11 - Finalidade e Objetivos)

(21) Os entrevistados a que nos referimos são: professor
Raimundo Holanda Farias. Antonio Alves Cust6dio e Raimundo
Narciso de Lima.
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tste objetivo se tornou mais claro a partir do Golpe

Mil itar desfraldado no 8rasil em 1964. Os objet ivos do Clube

QUATRO S sio expostos num dos documentos básicos da ANCAR-CE

que era o 6rg~0 oficial que coordenava as atividades do

grupo aqui no Cear~. Segundo este documento:

• Clubes 4 S sio grupos de jovens com idade
de 10 a 20 anos organizados no meio rural, cuja
a~io educativa, orientada por 1{deres voluntirios,
e desenvolvida atrav~s de trabalhos individuais e
conjuntos de cariter econ8mico e social, trabalhos
comunitirios e atividades sócio-recreat'ivas.

OBJETIVOS GERAIS:
a- Orientar a juventude para a vida, de modo que
cumpra e exercite seus direitos em rela~io ~
família, ~ comunidade e ~ na~io, integrando essa
juventude, assim no processo de desenvolvimento;

b- Contribuir para que o jovem tome consciincia de
seu valor como pessoa humana e reconhe,a esse
valor nas pessoas que o cercam;

c- Ajudar o jovem a ajudar-se, a desenvolver-se
integral e harmonicamente, capacitando-o para as
responsabilidades atuais e para as que teri que
assumir na idade adulta;

d- Complementar a educa~io familiar e escolar
atrav~s de m~todos dinimicos que proporcionem
oportunidade de auto educa~io, desenvolvimento dos
predicados de lideran~a e a forma~io de hibitos
saudiveis de vida;

e- Desenvolver nos jovens conhecimentos,
habilidades e atitudes, dinamizando a sua
capacitaçio para um melhor desempenho dentro das
funç3es diretivas, cooperadas e administrativas
que terio que enfrentar no futuro ••••• (ANCAR-CE,
1969, p. 5)

Seria inginuo imaginar que uma organiza~io criada pelo

Estado e pelas classes produtoras dominantes, regionais como
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era o caso da ANCAR-CE,(~~) que seguia o modelo americano
pot~t(lndo dos mo Ld e sd en t r o

modernizaçio(~3) capitalista do campo, tivesse o obetivo de

elevar o nível cultural das classes populares para tornJ-
Ias conseCjuentetllente d i I~ i g en t e s , (~04 )

Entretanto, possivelmente sem perceber a dimensio de tal

proposta, ou talvez para enriCjuecer o conte~do do seu

discurso, colocou-se como um dos objetivos do Clube QUATRO S
desenvolver jovem conhecimentos habil idades,no

(22) A ANCAR-CE era um organismo criado pelas classes
dirigentes do Estado, obviamente interessadas na
mOdernizaçio do campo. Os membros fundadores da ANCAR: 1-
Governo do Estado do Ceará; 2- ABCAR; 3- Associaçio
Nordestina de Crcidito e Assist&ncia Rural ANCAR; 4- 8NB; 5-
Universidade do Ceará; 6- Associaçio Comercial do Ceará; 7-
FI~CIC; 8··· Fedl?t~açf.iodo Comér c io do C€:'<3.ni.; 9,- F,?der~7.çãoda
Ind~stria do Ceará; 10- Federaçio do Cotll~rcio Atacadista do
Ceará; 11- Uniio das Classes Produtoras; 12 -Centro dos
Exportadores do Ceará. (ANCAR-CE - Estatuto, 1964)

(23) 'A visão fundamental que caracteriza o conceito [de
modernizaçioJ nio obstante suas variaçies termino16gicas, ~
que a modernlzaçio de sociedades no mundo subdesenvolvido ~
um processo de trinsito da tradição para a tIlodernidade,
entendendo-se por isso a repetição de características
econ6micas da estrutura social psicossociais e de
organizaçio política das sociedades norte-ocidentais
contemporâneas.' (Dicionário de Ciincias Sociais / F.G.V.
:1.(;'87, p. 773) ..

(24) •••• 0 proletariado nio pode se erigir em força
hegeaanica sem a elevaçio do nível cultural das massas.
Destaca-se aqui a importincia fundamental da educaçio. A
foraa de inserçio da educaçio na luta hegem&nica configura
dois momentos simultineos e organicamente articulados entre
si; um Momento negativo, que consiste na c~;tica da
concepçio dominante (a ideologia burguesa), e um momento
positivo, que significa trabalhar o senso comum de modo a
extrair o seu n~cleo vilido( o bom senso) e dar-lhe
expressio elaborada de uma concepçio do mundo adequada aos
interesses populares. (Saviani, 1980 p.10)
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capacitando-o para o desempenho de fun~3es diretivas,

conforme consta no item E do documento citado.

Percebemos que h~ algumas contradiç3es entre os

objet ivos do programa do Clube Quatro S, a sua literatura

didática e a pritica cotidiana do movimento. Esta ~ltima só

podemos nos referir ao grupo existente em Carqueija, que e

onde pesquisamos. Por exemplo: no caso da literatura, que

orientava os sdcios, havia uma certa discriminaçio entre o

trabalho da mulher e do homem, sendo este o que iria cuidar

dos produtos . .
Ja enfat izamosmercado,para o como

anteriormente, enquanto, que ~ mulher caberia o trabalho

dom~st ico ou que viesse a5sessor~-la nele horta(Ex:

caseira, aprender a fazer toalhas de retalhos, fazer

escorredor de pratos etc). isso era orientado emTudo

requenos manuais de leitura fácil ilustradas com desenhos,

formando assim a I iteratura didática do projeto. Ao homem,
era reservado o papel principal: de dirigente do lar,

responsável pelos negdcios e produçio rural, e à mulher o

papel de dona-dE-casa.

Os princ{pios democr~ticos que aparecem nos objet ivos

também nio a nível Não sesio percept íveis, local.

ident ificou nenhuma a,io neste sent ido, como por exemplo:

nio havia eleiç3es para a coordenaçio dos grupos, ao que

parece o que havia era indica,io ou aproveitamento daquelas

pessoas com uma certa liderança entre os companheiros. O

n{vel elementar da prát ica democrát ica seria pelo menos a

escolha dos seus dirigentes locais já que nio se poderia
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faz&-la a nível externo, ou seja com relaçio aos t~cnicos da

ANCAR ou Pelodo Projeto Carqueija.ao coordenador

depoimento dos . .eX-SOCIOS, que foram poucos,,
e verdade

podemos deduzir que as coordenaç3es locais eram indicadas

pelos t~cnicos. Este fato, ao nosso ver, impediu que o

projeto contribuisse um pouco mais para com a formaçio do

cidadio ou com a pr~t ica do exercício de cidadania do joveln

rural. Isso nio ~ de admirar, diante do quadro pol(t ico em

que estava inserido o projeto. Ou se quisermos ir mais

longe, podemos relacionar esta prit Ica ant i-democr~t ica com

a própria natureza do organismo que dirigia o projeto, no

caso, a ANCAR que fora criada logo após o movimento de 64
para abrir espaço para a participaç~o do Estado na zona
rural e como tal desfazer qualquer Iniciativa de organizaçio

popular que contrariasse as classes dirigentes do pais,

naquele momento representadas pelos estratos mais

reacionários da sociedade.

Ainda sobre o grupo de Carqueija, consta que havia,

uma roça c~munitária dos sócios e uma pequena criaçio de

porcos. Nio ficou claro como era dividida a rroduçio, ou se

nio era dividida. E no caso dos porcos como se deu a sua
repartiçio ou alienaçio quando o projeto se ext inguiu. Ao

que tudo indica o patrim8nio do Clube Quatro S, (porcos e ou

roça) foi se deteriorando sem que houvesse uma providincia

tomada coletivamente que decidisse sua destinaçio. Este fato

prova que a questio democr~tica tamb~m nio prevaleceu.

Diante de tais circunstincias o projeto foi entrando em
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decad&ncia. As pessoas iam desac~editando na sua eficácia,

haviam murmJrios de acusa~Bes recíprocas o que concorreria

pa~a uma acelera,io no processo fal&ncia do g~upo a nível

local.

Se nos demorarmos mais na an~l ise da questio

democrática do Clube QUATRO S, relacionando à sua 1 iteratura

a atua~io do grupo de Carqueija, podemos concluir que o seu

• ideal democrát ico· fora at~opelado, no caso local, PO~

alguns fatores que relacionamos a segui~:

1°._ Os coo~denado~es do movimento a nível de Estado

(intelectuais orginicos do Estado e das classes dominantes

da economia local) que atuavam a nível de ANCAR. nio

conheciam ou nio tinham a prática política da democracia

interna. Dentre os fatores que contribuem para essa

origem, por exemplo, dos

engenheiros agr3nomos, que sio formados por escolas que tim

como objetivo a forma~âo de mio-de-obra di~ecionada para

·as políticas modernizantes propostas pelo desenvolvimento

rural· como afirma Isaura Maia em estudo real izado sobre a

do engenheiro agr3nomo. apresentado como

Disserta,âo ao Mestrado de Educa,io da UFC. Ainda segundo a

autora :

A fun~~o do agr3nomo esti voltada para a
concep~~o modernizante como se demonstrou at~
aqui, num percentual de 75%. E para estes a fun~~o
bisica é 'transferir tecnologia',
'conscientiza~io' que fica traduzido como sendo um
trabalho a ser realizado 'junto ao agricultor a
fim de que ele ac~edite no governo tenha mais
paciincia e permane~a no campo.' Catequizar para
que ele venha a produzir mais •••

(Maia,1984 pgs. 17, 187 e 188. D.M.)
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I~ PI~ó(Jl~i<;. na t ur eza da í ns t i t u i câo , cr Iad a pelo sover no

do Estado para atender a um modelo de moderniza~io do campo,

nio permitia uma pritica mais aberta neste sentido. Este

mo d el C) +or a introduzido no Brasil na d~cada de 40 com a

criaçio a nfvel nacional de uma instituiçio de extensão

rural CBAR - Comissio Brasileiro-Americana de Educaçio das

l~un~.1 s, sob orientaçio americana. Estava

inst ituclonal izado o desenvolvimento comunit~riC) no Brasilo

I3rasil e

um acordo entre o Minist~rio

a °Inter-American Educational

da Agicultura do

Foundation, lnc.·

inst itucional izaçio desta pol {t ica se d~, um pou co ma i s

(Ammann, 1984, p9S. 30 e 31). Este programa que no Cear~ era

dirigido pela ANCAR, tinha por objetivo a expansio do

capitalismo na zona rural, ou mel ho,~I a modernizaçio do

campo. Se a ANCAR i da d~cada de 60 ~ por que no Nordeste a

tardiamente que no centro sul. Portanto, se a ANCAR er a um

organismo das classes dirigentes e estas nio interessam a

ol'ganizaçâo e con sc i en t i zac âo política. do s t rab a lhad or es

rnu i to 111enos à seI as ses do III inantes do ca IIIPo , (Pe 1o cont I' ~ ,~ io
querem ~ destruir ou cooptar este tipo de iniciativa, como

CATIVO
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oe or reu com Camponl~·:;;a·s.(~~)

pa~tindo desta mat~iz, que, no caso da ANCAR, nfio h av ia

interesse pela democrat izaç~o de suas aç3es.

2°, A tradiç~o de 1 iderança no Brasil, E no Nordeste em
pa~t,cu1ar, era a de que o l(der deve~ia se~ semp~e aquele

ma is ab ast ado, geralmente grande propriet~rio rural, e que

essa 1 i der an ca implicava em um poder quase que absoluto

demais. Uma c u I t 1..( r a s e c u 1a," imposta pelos

colonizadores. Podemos citar dois exemplos deste mcitodo

1:>01 it i c o : Os ·homens bons· que compunham as Cimaras

Municipais do pe~(odo colonial, e o 'coronel •, en t id<3.de

inst itucional izada pelo governo regencial ao criar no Brasil

as patentes de co~onel da Guarda Nacional, adqui~idas pelos

propriet~rios rurais , para exatamente sufocar os levantes

populares, que e~am muitos, naquele momento pol(tico (d~cada

de 1830) • Apesar do esforço da extensio rural em modernizar

o l n t er i or do pa (,s, es t e p,'"evalec ia

desproporcional ~ modernizaçio t~cnica propriamente dita,

que caminha de forma muito lenta.

(25) LIGAS CAMPONESAS - As Ligas Camponesas eram associaç3es
de t~abalhado~es ru~ais criadas no interior do Estado de
I;)e:r nam b IJC o, ma il!; P ''"e c isame ri t e: ri o Enge ri h o Ga 1 i1 ~ ia no ano de
1955, data do p~imeiro g~upo (Antunes, 1989, pg. 73). Este
organismo dos trabalhadores rurais teve uma importincia
fundamental na o~ganizaçio e luta da categoria pelos seus
direitos sociais. Foi exemplar na luta dos trabalhadores
rurais do Brasil, especialmente no Nordeste,no final da
d~cada de 50 e inicio da d~cada de 60.Tinha o apoio do
Part ido Comunista do Brasil - PC8 e em 64 seus n~cleos sio
fechados e presos seus 1 (deres, como aconteceu com a
maioria dos I ideres sindicais brasileiros. O p~incipal lideI"
cI e:s tem ov i me ri t o t' o i F''"anc i sco ..J u 1 1i o •
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Sobre a situaçio do campo assim registra historiador,

••••Ao crescimento urbano( ••• ) nio
corresponde um desenvolvimento paralelo do meio
rural. Enquanto as cidades cresceram num ritmo
acerelado, a vida rural se desenvolveu num quadro
de atraso geral. As mu~an,as e inova,3es
int~oduzidas na agricultura nio alteraram
substancialmente as caracter{sticas tradicionais
dos is t eraa ••••

E complementam:

A estrutura social no campo basicamente
permaneceu a mesma da Rep~blica Velha: uma minoria
de grandes proprietirios contrapondo-se ~ uma
majo~ia de nio proprietirios." (Domingues e Leite,
1983, p s , 297/298.)

desta estrutura ou dentro deste quadro

cultural que o Clube QUATRO S vai atuar como tal, vai

refletir a real idade social ainda que o seu discurso seja

modernizante. Assim ~ que compreendemos a falta, por

exemplo, de elei,3es, (al~m da quest~o 1'01 (tica nacional a

que já nos referimos, que nio favorecia este tipo de

desmobil izava-o ou quando

p\"'?I'mi t i a <;,

c ap i tal i z an do as "1 i d eran cas ,)

3a
• Havia uma grande influ€ncia dos t~cnicos da ANCAR e

dos coordenadores do projeto, qUE' terminava por induzir a

ac a t ame nt o das suas p rop os t as, bem como

a escolha da coordena,io do clube

<., n iVI': 1 local, nio era fruto de uma discussio

sob r e o

~emocrático que deveria imprimir ao grupo.



3.4.1 - REAC~O DA COMUNIDADE AO CLUBE QUATRO S

As reaç3es ao projeto e aos programas desenvolvidos no

Clube QUATRO S por parte de seus s6cios, nia chegaram a ser

de fOI'"lI);3, os t ens i va , Ao qllt:~ pal~ece, '::'IE houve d i scor d ân c ia em

algum momento da diretriz que o grupo imprimia, elas foram

s i 1en c i o s a • Quer seja pelo caráter de seus

part icipantes, e adolescentescrianc;:as

obedecer, ou pela falta de capacidade de debater do grupo ou

ainda, pelo fato de como as coisas eram conduzidas de forma
mu i to an a I I ',5amo's

anteriormente.Mas ao que tudo i nd i c a , ao abandonarem as

fileiras do Clube QUATRO S os jovens rurais estavam mesmo

era denunciando uma de suas contradic;:3es +un d amen t c'\ i s Cjue

era com relaçffo ~ questffo da terra. Este movimento propunha

ensinamentos t~cnicos e de natureza educacional para o bom

desempenho no cultivo da terra, mas nio questionava o fato

da grande maioria dos jovens rurais nio disporem deste bem
i 11d , sp p-n'sá ve 1 ao h ome m d I:::J C anu> o I;::' .3. que t od os d ever iam t el~

acesso. Se assim era, como ainda ~ no 8rasil

d i f i c i Lmen t e SI:;:' incEntivaria permanentemente a um grupo que

sofre na pele este problema secular a abdicar desta luta que

mesmo nio sendo explícita em certas reg/Ses como era o caso

de Car que i j a na ~poca, ela sempre existiu de forma

silenciosa, na resistincia do camponis a todo tipo de

sofrimento e explorac;:io a que esteve submet ido ao longo dos
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5~culos. Esta resistincia silenciosa se manifesta quando o

jovem sa i do grupo sem dar sat isfaçio ao seus 1 (deres, ou

at~ mesmo aos pais. I~ POI" que ele nio acreditava mais no

proJeto do grupo, nio encontrando ident ifica,io entre o

projeto e a sua realidade. Quando eram os pais que decidiam

pela sarda dos filhos, tamb~m estavam percebendo esta

dicotomia entre as duas realidades. Mas as reaç3e5 ao Clube

QUATRO S 56 estio sendo expl icitadas hoje,

depois. Muitos dos entrevistados <:;!c6) fazem cr{t icas aos
C 001" d en Cl.d 01" e s , ~poca nio fizeram pelas várias

circunstâncias aqui já descr t t es , Estas cr{t icas sio

gel"<1Imellte em c i ma do ~~e"":'1nci<~ment()do PI"oj"d:o, apontando::>

falhas na coordena,âo, nas 1 ideran,as e até insinuando que

t el"i am oc or r i do irregularidades, por exemplo, no patrim8nio

do Clube QUATRO S, durante a sua exist~ncia.

3.4.2 PONTOS POSITIVOS

Apesar de nio ser um movimento para organlza,io,

conscientizaçio e libertaçio das camadas populares do

campesinato, ° CLUBE 4S foi uma experiincia posit iva para a

Cal"que ija. PI"OPOI"C i on ou , <l i nd a

(26) Os entrevistados a que nos referimos foram alguns
partiCipantes do CLUBE QUATRO S, que na época atuaram no
grupo apenas como membros, sem nenhum cargo ou part icipa,io
na coordenaçio ou liderança do grupo. Esta entrevista se deu
de forma colet iva, ou seja, foi uma espécie de seminário no
qual todos podiam falar o que quisessem. Ela foi realizada
em julho de 1990, no Centro Comunitário de Carqueija (o
novo), e teve a participaçio de dezenas de pessoas, conforme
está na b i b l i091"afia +I nal ,



um t I Po ru d i me n t ar

Juventude local. Fez com que essa massa de jovens e adultos

eles nos da sa~de.da organiza,iocampos da higiene.

comunitiria, e da vida em geral no sentido de uma forma,io

mais humana no campo das rela,3es sociais da comunidade como

um todo. Por outro lado PI~OPOI~C i01'101.1 t amb ém aO'3 '5 eU':;;

participantes e c\ C o IIl1J1'1 i d c\ d e técnicas.POI~

<':\mp1 i •.amd o o

cabedal de conhecimentos dos seus s6cios neste campo. Por

que até entio era

imprat icável na regiio. Sobre esta questio da agricultura

podemos dizer que antes da implantaçio do Projeto Diocese, o

trabalhador rural da regiio desconhecia as mais elementares
técnicas agr(colas. o PI~ojeto Ql.Latl~o S foi um dos

v er d ad ed i nam i zad or ea da implanteçio destas técnicas que.

sio essenciais para o cultivo do solo. Me refiro ao uso do

arado que por mais ant i90 que possa parecer lá nio se

utilizava. A nio ser os grandes propriet~rios. Nio podemos

negar que estes avanços sio indispensáveis ao trabalhador

I~u'''<.''\l.lé ev i den t e ql.1e nâo ';;;12 t oc an do na qU(~'i;;Uio, da t er ra
não '1<',,\ í nunca swe solucionar o problema do campesinato

brasileiro mas nio se pode limitar a reforma agrária apenas

a dlstribui,io de terras e deixar o agricultor totalmente

despreparado para o cultivo dela. Se o projeto Quatro S nio

d iscut iu c\ questio da terra, era por que sua natureza como

projeto das classes dominantes nacionais e j n t 1:;-1'1'1ac i 01'1c, i '~
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n âo a em i t i amo campo
(:O~n t I~e t a n t o a sua contribul~âo na educa~io t~cnica do

Inegável. principalmente no estágio de atrasot r ab a 1h <.\dor é

que esta popula~io estava. Portanto devemos querer a reforma

agrária mas nio devemos perder de vistas a dimensâo da

qual idade t~cnica de nosso trabalhador para que ele se

apropie da terra com o melhor domínio possível sobre ela. e

quem det~m este domínio sio as classes dominantes, a

burguesia agrária at~ porque sd ela teve condiç6es de se

espeCIal izar no assunto posto que ao trabalhador foi negadoi

o direito de ter acesso, ao sa~er t~cnico-cientifico, por

nio ter sido nem alfabet izado ou quando muito apenas isto.

Com relaçio a questio da s~de proporciounou aos sdelos uma

orienta~io razo~vel

Projeto Carqueija,

em conjunto com os outros grupo do

incentivando uso do filtro. I.1S0me lhor'

dos a l i nien t os d ispon í ve i s , i ncen t i vo a uso de f,'I.1tas e

verduras na alimentaçio a apartir da produ,âo do pr3prio

qu i nt a l or ien t açaoAinda nesteetc. campo uma

higieniz<.,çfio do cor'pc , e)<,:::,,"eício·:~t'í~~icos, t od a uma 9.lllH1. de-

conhecimentos at~ entio desconhecido pela maioria da

populaçio e em especial pelos jovens.

Como se tratava de um projeto que objet iva modernizar o

campo ou prepará-Io para a modernlzaçâo iminente do país,

havia uma p,'"ogramaçio de c en t r o s urbanosvisita a

industrializados ou em vias disso. Dentro deste roteiro foi

possíve"l aos membro do grupo Quatro S conhecerem Fortaleza

suas ind~strias os pontos turísticos etc. Como se tratava de
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uma viagem de estudo receberam instruçSes na Escola de

Agronomia do Cear~ sobre os mais variados assuntos, desde

t~cnicas agricolas at~ aqueles relacionados com a sa~de

como: eSPol~tes, (f i Ime s , jogos e s qu e t e s

etc). AI~m de proporcionar o acesso aos principais pontos

t ur íst icos da cidade estas viageens possibilitavam um

intercimbio com os outros jovens do interior 'do Ceará, sendo

i:\ S s i 111 mIJ i t o interessante e mot IVO de alegria e sart isfa,io

tanto para os jovens como para os seus pais, e professores

(vide fotos). ~ ineg~vel que uma programaçio desta qual idade

tenha contribuído para a social iza,io daqueles jovens: Na

pior das hip6teses contribuiu para a sua desinibiçio.

Al ém di.'v ias em de For t a Lez a houve também em Can indé c om

obj et i vo , Havia tamb~m viagens rot ineiras a

Baturité, mas s6 para os lideres de Grupo ou para Pacatuba

para receberem cursos no convento dos padres. No caso a da

viagem a Fortaleza, ela foi toda organizada e dirigida pelos

americanos. Cada grupo por município era coordenado por um

americano, que até o momento nio soube se eram da AI iança

Para O Progresso ou de outro grupo dos EUA atuando no

Br a s i 1. H.3.V i <."\ ,como que, uma grande veneraçio por estes

pessoas que eram os 1 {deres e guias na Capital, que eram

ad m i I'" i3.d os p 01'- t od O~;, ou ql.1:'l s e t od os n <1. Comun j d ild e , Só P <3..I~,3.,

registrar esse fato, final da viagem ~ Fortaleza as crianças

e aduí cos do 4 S receberam um mini postar do já falecido
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que na época era muito venerado no

Brasil, ou pelo menos em Carqueija - Capistrano.(27)

(27) Especificamente sobre esta viagem, podemos assegurar
que foi mais ou menos como est~ relatado acima, posto que
fomos um dos participantes das excurs3es, como ocorreu com a
maioria das crianças da comunidade, na ~poca, que
participavam do Clube QUATRO S e tamb~m da escola local.
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3.5 NASCE UM SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS

Levou-se alguns elementos
Pra discuss~o sindical
Sob a ~gide da Igreja
Com a cria~io formal
Do primeiro sindicato
De trabalhador rural

No imbito municipal
Sindicato n~o havia
Seu primeiro presidente
Da Carqueija surgia
Hoje o sindicato existe
E luta no dia-a-dia

(Alves 1990)

3.5.1 - ANTECEDENTES DA ACZO SINDICAL DA IGREJA NO CEAR&

Uma outra linha de açio desenvolvida pela Igreja nos

anos 60. junto aos trabalhadores rurais era a do

sindical ismo. Historicamente a Igreja sempre se preocupou

com o avanço do Comunismo no plano internacional, e no

Brasil em particular. No Ceará, Ja em 1915 funda os

C{rculos Oper~rios Cat6l icos de Fortaleza com obJet ivo

inicial de conter a expansio Inaç8nica junto ao operariado

cearense. A part ir de 1930 por~m, a Igreja se alia ~

neutralizar a influ&ncia do comunismo junto

ao operariado (Parente, 1989, PS. 339 a 340). Ainda nesta

d~cada. mais precisamente em 1931. foi criada por Severino

Sombra, a Legi~o Cearense do Trabalho (gS) que antecedeu ~

(28) A Legiio Cearense do Trabalho (LCT) foi uma
organiza~io política antiliberal e anticomunista que existiu
no Ceari entre 1931 e 1937. Idealizada e fundada pelo
tenente Severino Sombra, contou com a adesio de dezenas de
associa~3es de classe e categoria o que possibilitou
orientar e mobilizar grande parte dos trabalhadores
cearenses·(Ponte,1989 p.359)



Açio Integral ista 8rasileira em nosso estado e no pa{s. A

expans50 da lCT foi poss{vel, dentre outros fatorEs, pelo

apoio que recebia da Igreja.

"Fundada por Severino Sombra, um intelectual
cat61ico disposto a exercer uma contudente a,io
social cat6lica, a LCT recebeu total apoio do
clero cearense. Ademais, os objetivos do ideirio
legionirio de defesa e valoriza,io do trabalho
frente ao capital, e a condena,io do liberalismo e
comunismo se coadunavam com a visio que a Igreja
tinha das quest3es operirias·. (Pente, 1989 p 362)

Este brev{ssime hist6rico mostra que a part icipaçio da

Igreja no Cear~ no meio operário era intensa na dicada de

30. 86 que Em relaçio ao trabalhador rural a aç50 da Igreja

s6 veio a ser mais efetiva a partir dos anos 60. E o que a

fez mais atuante neste per{odo foi a proliferaçio das Liga

Camponesas em Pernambuco, com o apoio do Partido Comunista.

Diga-se de passagem que a or9anizaçio dos trabalhadores do

campo no Nordeste começa mais representativaa ser
exatamente com a fundaçie da primeira liga Camponesa Em

1954. Com a ampliaçio do movimento sindical no campo,

novamente a Igreja tenta disputar aqueles espaços com o PC.

No Ceará a Igreja teve um papel fundamental na organizaçâo

de sindicatos, contribuindo inclusive para a fundaçio da

Federaçio dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do

(29) DamascEno, Therrian et A11i. 1991, p. 73 - Relat6rio
de pesquisa em andamento)
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3.5.2 A CRIACaO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CAP ISTI~ANO

Com a instalaçio do Projeto Carqueija, foi desencadeado

um processo de organização dos trabalhadores da regiio em

v~rios grupos, conforme vimos nos cap(tulos precedentes, mas

10 i i sual men t e di scu t i da a pos~; i b i 1 i dad e de CI~ i ação de um

sindicato. Como o momento pol(t ico nio era propicio ~s

atividades sindicais, pois a ditadura estava in ve s t indo
duramente contra o movimento Sindical, prendendo lideranças,

intervindo e fechando sindicatos, a proposta de criaçio de

um sindicato nio foi efet ivada de imediato. Por outro lado,

a intensa mobilizaçio da comunidade participando de vários

grupos, possivelmente, concorreu para o adiamento da criaçio

do si nd ica t o ,

No final da d~cada de 60 começa a ressurgir o movimento

sindical rural no Ceará, vários sindicatos foram reabertos

e outros fundados. Dando prosseguimento ~s discussSes sobre

o tema, começa a surgir em Carqueija a id~ia de criaçio do

sindicato. A decisão de criar o sindicato vem apds os

trabalhadores perceberem que os grupos antes criados na

comunidade, nio atenderiam aos anselos de luta e organizaçio

dos trabalhadores rurais enquanto categoria. A partir dai,

com o apoio da Arquidiocese os trabalhadores começam a

organizar o seu sindicato. A prática de organizaçio
adquirida nos anos anteriores, nos vários grupos do Projeto

Carqueija, facilitou a organização dos trabalhadores para a
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criaçio do Sindicato. A fundaçio do sindicato se deu em 10

de outubro de 1971, na casa-grande e aI i funcionou at~ 16 de

janeiro de 1972. A decisio de transfer~ncia foi em funçio da

impossibil idade do sindicato ficar restrito à comunidade de

Carqueija. Percebendo que o sindicato nio poderia ser

restrito à Carqueija decidiram transfer{-lo para a sede do

municiplo.

Outro dado importante ~ o fato do seu presidente. o
agricultor Antonio Alves Custódio, ter sido um dos lideres

comunit~rios de Carqueija com ampla participaçio no projeto

da Igreja no local. Isso demonstra o envolvimento da Igreja

no processo de criaçio do sindicato, posto que o presidente

era uma pessoa em quem a Igreja poderia confiar, haja vista

a sua famil iaridade com os programas em que tomou parte no

projeto, dirigido pela Igreja a n{vel local. De outra parte
~ compreensivel a part icipatio da Igreja no processo de

criaçio do sindicato, primeiro por dirigir todas as aç3es
sociais na localidade. ou ter influincia sobre elas e depois

por ser uma de suas metas aumentar a sua influ&ncia no meio

sindical rural, na concorrincia com os partidos comunistas.

Demonstra de outra parte o n{vel de organizaçio que a

comunidade atingiu a ponto de ser pioneira na criaçio do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais do municipio e mais do

que isso manter uma hegemonia sobre a direçâo do sindicato

por cerca de cinco mandatos, o que, convenhamos, nio deve

ser interessante para o movimento sindical, mas por outro

lado delnonstra o destaque de uma comunidade sobre as demais.
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Podemos concluir dizendo que a criaçâo do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Capistrano i da mais alta relevincia

para a hist6ria do sindicalismo regional e para a Hist6ria

do Projeto Carqueija em part icular.
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A EDUCAC~O FORMAL NO PROJETO CARQUEIJA

4.1 - ESCOLAS REUNIDAS DE CARQUEIJA

Butei Juquinha na Iscola
Pr~ mode aprender a li
Pois o saber i uma mola
Que a gente precisa ti
( ... )

(J. H~lde~ F~ança)

I~ ~~'5C 01 ::1, Fo i uma d <3.s P I' i me i 1'- <",'S

medidas de cunho s6cio-cultu~al e educat ivo tomadas pela
c oor d •..:::n<~,ç:~iodo PlrO,j.'2to C<.'.\.lrql.J,~"!·ij::l •• De IniCIO, e1::.1.se i ns t a Lou

na sede da fazenda, no alpendre da Casa-Grande, onde mo~ou

A nova escola su~giu da

10ce\1 idade,

que funcionavam nas pr6prias casas das p~o-Fessoras (uma do

Estaco, as outras muniCipais). Apesa~ do alpendre ca casa

educaçâo impedia que se real izasse um bom trabalho em um

10c~':I.l aberto ..Po~ virios aspectos, dentre eles a dlspersio

cio al un o , o barulho externo e das outras turmas e a chuva.

Al~m do mais, n~o existiam ca~tei~as escolares, as c~ianças

sentavam-se no chio, em bancos improvisados e no muro do

fatores foram preponderantes na decisio

(1) Vide fotografias no ~ltimo capitulo.
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da constru~rro de um pr~dio pr6prio para escola, sl~nd o

aprovEitado um galpio qUE sErvia dE dEPdsito da casa.

instalaçio daquEla Escola a coordenaçio do projEto SE dispas

a construir um pr~dio prdprio para a mesma. O financiamento

da obra ficou por conta da ArquidioCESE, Em partE, e com a
renda da pr6pria fazenda.(~) Tamb~m concorreu para estE fim

das profEssoras das escolas Isoladas j~ existEntEs ql..le

passaram a compor a nova escola, foram contratadas outras

professoras, at igindo um total de sete professoras.

temos certeza se era a prefeitura ou o projeto quem pagava

as novas profEssoras. H~ depoimentos que afirmam que era o

quando o projeto se esvazIou a Prefeitura

assumiu a escola. A direçâo da nova escola ficou a cargo da

Jnica professora do Estado.

<;:2) PI~::~oti c amen t e t od os os en t rev t s t ados °se 1~12-F'~1~ i r am à
c on s t ruc ão da esc o la da mEsma fOI~m<:\, sendo os dep o i me n t os
mais detalhados os de Raimundo Holanda Farias e Lourdenise
PinhEiroAlvEs, nos quais nos baSEamos para EscreVEr estes
oo i s FI al~<i!J ,,0 aJ o 0:; •

(3) En c ar nad o
vetO me 1h ,1. era como as pessoas denominavam a cor
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Surgiu no momento, com as escolas unificadas numa

e spi c i e cle GIrU p O Es C O 1a/r• (",,)IJma n ova me t o Cl o 1o 9 i a nos i s tem a

Passou-se a ter, '1 .:> •

primár/o. o ensino por áreas. antecipando-se inc'1usive à lei

5692/71, qlJE i n t r o du z i u esta mudança no ensino b~sico.
Mas <1 Inovaçâo nio fOI duradoura. pois os professores nio

estavam preparados para tal. apenas pela

divisio dos alunos por s~ries, cabendo a cada professora uma

r~ss i m sendo, de e x i s t i r as c'1asses

multisseriadas como ocorria nas escolas i sol ad as , Outras

quest3es que reputamos como importantes para o sistema

educacional local,

da nova escola, foram aquelas relacionadas com a aparência e

organizaçio da escola. Exemplo: Definiçâo de uniforme para

os alunos da escola, horário de recreio era assim que era

cham:::\doo intervalo), merenda escolar,

docente da escola, reunl3es de paiS, Tudo

(4) GRUPO ESCOLAR era o estabelecimento oficial que continha
no seu bojo todo o ensino prim~rio. ou seja da alfabet izaçio
ao 5°. ano. Ao findar este estágio o aluno se submet ia ao
exame de admissio para o ginasial, ciclo intermediário entre
o primário e o secundário. Este modelo vigorou at~ 1971,
quando a legislaçio de ensino foi modificada e criados
apenas os dois ciclos, 10. e 20. graus, conforme a lei 5692.

(5) A lei 5692 - 71 regulamentou o ensino de 1Q• e 2°.
graus. O primeiro grau passou a ser da 1.0 a 8~. s~ries e as
d/scipl /nas sio ministradas por área no 1Q

• grau menor (por
exemplo: Comunicaçio e Expressio, Estudos Sociais etc.) e
cada área tem o professor •••
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escolas isoladas.

o fato da Escola t el~ uma seu
c ur r í cu l o anuaí fez com que ela se destacasse dentre os

grupos da comunidadE, mEsmo SEm ser o grupo principal. Este

destaque deve ser creditada ao trabalho, à dedica,io ímpar

do seu cerpe decente, qUE atuava para al~m dos "Iimites da

primário, e Em especial no meio rural tem uma

leva deveres para corrigir em casa, estas professoras

teriam, o que se chama, na economia, de super trabalho.(~)

Ou seja aquele trabalho que nio está contabil izado pelo

patr~o, nio aparece na carga hor~ria do trabalhador, nem ~

hora extra, ~ ac~mulo de tarefas, mas que ~io desenvolvidas,

aparecem feitas, real izadas.

As at ividades das quais estamos falando sio aquelas

relacionadas com as datas comemorativas,

manutençio da escola, em conjunto com o Clube de M~es e com
os pa is E.'

pessoas da comunidade em geral, como era o caso das

quaarilhas, dos pres~pios vivos etc. Todas

estas at ividades vieram contribuir com o desenvolvimento

cultural da comunidade. A descri~âo destes fatos por uma

(6) Super trabalho ~ definido por Francisco de 01 iveira como
s e ri (j o t I~a b a l h o 11âo FI a ~Jo • ( O 1 í v e i I~ ::3,, i '1'l3 7, P ~3. 3!.5)
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professora que os vivellciou nos dá uma id~ia de como a cOIsa

era d in~mica, para os 1 imites de uma escola do interior, na

zona rural. em 1965. Vejamos:

·A Escola Reunida tinha sete professoras ••• eu
era do Estado e as outras seis ••• duas outras ji
eram de li mesmo ( eram da Prefeitura) e as
r~$tant~s ~l~ (Prelo. Raimundo Helanda) fez um
concurso e tinha uma verba da Diocese pra escola.
Entio ele dava um ordenadozinho para as
professoras. Fez um grupinho, organizou tudo,
botou bancada, tudo. A( a gente começou a ensinar.
Li era muito bom, movimentado, tinha muita
criança, a gente fazia muita festa, muita coisa
bonita, a gente comemorava o dia do anciio, fazia
uma festa de encerramento no natal, muito bonita;
a gente se organizava, duas vinham aqui para
Fortaleza tirar prendas ••• levava muita prenda,
muitas bonecas, muitas bolas, muita coisa ••• Fazia
o menino Jesus que vinha entregar os presentes,
pra nio ser s6 a hist6ria do Papai Noel. Eu achei
bom a gente fazer o Menino Jesus primeiro, depois
o Papai Noel. Era pras crianças nio ter s6 aquela
noçio de que s6 o velho Papai Noel dava presente,
e qUando era na festa de natal a gente fazia um
menino Jesus muito bonito e ele vinha com um
carrinho ••• de presente. Depois que ele vinha. que
a gente festejava a chegada dele, era que vinha o
Papai Noel com um saco de presente. E tinha som,
era muito bom ••• O povo nunca tinha visto isso •••
a gente fazia todas as festas. N6s fazíamos a
festa da irvore, a gente plantava irvores, os
meninos cavavam buracos outros plantavam, outros
aguavam ••• A festa do anciio era muito bonita. a
gente combinava com um anciio pra ele dizer uma
poesia, a gente fazia pique nique, era muito
animado. Os piqueniques eram no alpendre da casa
grande, que ~ muito largo ••• muito grande. e a
gente fazia piquenique noutros feriados que nio
tinham festa. Era uma coisa muito bonita, muito
animado, muito participado. Ela foi uma escola
muito organizada ••• as professoras tinham muito
gosto, os pais. Os pais de aluno no interior, no
meu tempo, nio sei agora, ••• part icipavam, tinham
muito gosto com aquelas coisas, tudo que a gente
pedia eles cooperavam, e vinham assistir as
festinhas, era uma beleza, ••• tenho muita saudade
dessa ~poca de minha vida. (L.P.A.)
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Este depoimento contudente da dl~eto~a da escola, ~
uma most~a do papel social que a escola tem no interio~,

principalmente em uma ~poca em que nio haviam muitas

o eor t IJn i d a d e s i nc: Iu s i ve cI E.' d i ve r s;ão , de Laz e r ,

especialmente para as crianças. Nio havia energia elitrica,

nem televisão, portanto as festinhas da escola representavam

crianças e adolescentes. Por outro lado representava muito

trabalho para as professoras a vanguarda de toda essa
p r o 9 I" a mac ~Ú)•

Apesar de seu calend~rio let iyo se~ aquele das chamadas

datas comemo~atlvas, que fora organizado para enaltecer os

feitos dos vultos dominantes da hist6ria p~tria, no caso em

estudo, pela característica do pr6prio meio rural em que o

ancião tem mais valor e respeito que nos centros urbanos e

este aspecto e mais contudente quanto mais primitiva for a

comunidade. Daya-se de5taque ao dia do ancião, numa

d emon st r ac âo de respeito aos velhinhos da

comunidade. De outra parte a questão da ~rvore s6 agora, nos

na escola, reflete a aproxima!;:ão do homem do campo com a

natureza. Nio nos fOI revelaao qualquer tipo de comemoraçio

no dia da p~tria, por alguns mot iyos pecul iares. Nessa ~poca

o feriado ainda era a Semana da Pátria, e nâo semente o dia

sete de setembro. Segundo: este +'el"iado, ou me lhor , esta

data, era comemo~ada mais nas tarefas escolares, que com

festas. Não havia desfile, exceto na Cidade, concorrendo



para que a data passasse mais desapercebida, principalmente

por ser exatamente na mesma ~poca da festa da padroeira da

festejos do m&s de setembro no municrp,o, principalmente na

z on GI. r ur :"'.1 • a Semana da Pátria

coincidia com a semana de novenas e festas na sede do

municlpio de Capistrano, na qual, até o terceiro quartel da

d~cada de sessenta, ainda haviam lei13es nas novenas e a

festa era bem mais animada, terminando com uma grande festa

dan~ante dia oito de setembro, sendo que a ~lt ima novena era

exatamente no dia sete, data da independincia. Portanto na

zona rural s6 se pensava em ir para a ~lt ima noite de festa,

Inviabil izaria qualquer i n i c i <.'I.t i va c on t r ar f a , e,

eVidentemente, nem era pensado pelas professoras, que tamb~m

estavam envolvidas no clima de festa. Nâo estamos querendo

dizer que a Escola de Carqueija era uma escola diferente das

dema i 5 c om r e lac âo à c omemor ac âo dd.;~ da t as c Iv i C <3:5• Como se

ideologia nacionalista difundida prinCIpalmente no

i n r c i () do ~:;éClll o, pe 1o s mil i t a,~e'5 QIj,'2 aSSI.Lmi am pape"1 de

destaque na direçio do pais, reforçada pela propaganda que

Olavo BiIac desenvolveu a nível n a c i on a I, r n t r odu z i u n a

escola brasileira, notadamente na escola prim~ria, uma ampla

carga de at ividades intra-curriculares, tendo como objetivo

enaltecer a p~tria atrav~s do culto aos srmbolos naCIonais,

quer em práticas cerimoniais, quer na literatura dos livros

did~t icos e tarefas outras como de iniciaçio art (st icas

poesias, etc.). A escola seria ao lado
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conseguinte, dO amor à p~trla, do respeito aos s(mbolos
1"l'3.C i 0/"1 ::~.I 1:'" ( 7 )

o cylto à p~tria foi reforçado por Olavo Bilac. como
n o ~:. ,~\-;:·f e I~ i mo·..•S <~.11t (~I'· I o ,~mI"'? I"lte" Fo i 1.1m

incisivo da Escola na formaç~o patrldtica, ao lado do

b a 11li,~,i I~a d e 13 i 1ao:

nac i on a 1 (~? foi incorporada pelo Ex~rcito qUE muito Influiu

na paI ftlo:a rerubl icana e, em FI ::'~I~t i o: 1.11 8.1~,

povo, dirEcionando-a sempre para a ideologia do patriot ismo.

Olavo SiIac vai SEI' Entio um i n t e 1 \:'0: t u a 1 FI I~'i: f e I' I a:j Q fJ E: Io

d en t r o d e l a , pOI'·

quartel Eram as Inst Ituiç3es fundamentais na formaçâo do

se

Il"lserçJo na Escola da I d '"2() 109 1 ::":l.

(7) Soore EstE tema EXiste um EstUdO da historiaoora CircE
!J i t t e n c: (JIJ.I~i: , 011d e E: 1 <3. an <~.1I .:;;::~ o FI elr (od o (J ::"~.:::; FW I m02 I Ir,3.

d~cadas do 5~cul0 XX. Para ela:.
"A escola, sob a dtica do nacionalismo vigente, era a
il1stituiçio fundamental criada pela na~âo" para formar o
cidadão, po s s.ui n c o , POlrtantO, t ar e f a s específicas ciue
permeavam o ~ol1junto das disciplinas com Seus conte~dos e
m~todos"( .•• ) Escola primária e Ex~rcito eram, dentro da
perspectiva de Bilac, as inst ituiç3es formadoras do
·p~triotismo·. Militares e professores eram educadores
identificados na missão de defender e salvar a pátria: 'A
Escola ~ o primeiro reduto da defesa nacional; a menor falha
do ensino e o menor descuido do professor podem comprometer
sem rem~dio a segurança do ensino do país'. A missão
patridtica da escola deveria ser, desde o início, a de criar
a vlnculaçio militar-povo-naçio' (Bittencourt, 1988, P9. 45
E" ~·\7) ••



.:. J. J,

do P<':I.tl'· I o t I ~:;m(J,

Militar dE 64, ~poca Em qYE SE instalara a Escola Em EstYdo.

sistEma edycacional como ym todo,

i ns t: I t 1.1.í (j o d en t ,"o d ::;1. C IJ.l t UI·-:a. n ::3.0:: i 01'1<3.1 i 1:)t <:< , \:fl.l':;: d a v»: ~~nf <~.5\'::

,TIO P a t I" I o t r smo. Ls to ~ ponto pacifico. o
destacar, por~m, ~ que em alguns casos ou no caso em estudo,

PElo menos no qUE SE rEfErE a SEmana da Pátria, ElemEntos dE

qUE as comEmoraç3Es desta

data n50 tivEssEm o principal dEstaqUE na comunidadE, posto

tivEram muito mais peso

mu i to 1ll,':I,1 ':" ::;1, t e n ç: ~io p cw parte da escola e da cOlllunidade do

que as comEmoraç3Es ca SEmana da Pátria.

4.1.1 - PAPEL SOCIAL DA ESCOLA

InSisto em ressaltar o papel socializador da escola Em

E 1 <:1 foi o s r up o mais conSistEntE na

qUE t i nh a ma i 's autonomia dentre os grupos

naturEza, PEla tradiçâo qUE a

PI~OJ\-;:'toE à P I~ e f E,' i t I.W ê\ Municipal. HOjE Essa



,t, :1. :::,

em face da centrallzaçâo que os setores dp
c ri u c: ,;1. (i: ;:~C) d o s mun ic: 11' ;01'::,

A prefeitura de C <:1, 1'1 i s t r an o um
C) i s..50. <'i):'

4.1.2 - DECADêNCIA SEM CAPITULAC~O

A intensidade da programaçâo (':::;c:C) '1 a I" 't' o i (I I IIIi n Ij ; n do,

O':;, scus <3.1IJ,1'I05 i sm concluindo :;;1,

p {r IIII<~\I"Ia , (~\'I',!(::'1 e s que t i n h am condiç3es de dar cont inlJidacle

ao';:, t?;":~,t ud os J teriam que faz&-lo em Capistrano. Acontece que

'j o 9 o t i v e Ir ;:\III filhos concluindo a

também, n e s t e n í \/('::1 esc: ClI ,,\Ir

oDrl~ados a deixar o local c=: deslocarem-se para a sede do

Inevitável devido nio haver

transporte colet IVO n o Io c a l ,

aproximadamente 9 (nove) km, alguns pais resolveram passar a

ou me 1 h or' , uma c a s a t amb é m na ~secle do mun I C i P 10.

( :3) ~;':' p ::':\1' ::,:\ i 1us t: I' CI,I' J vou I' e9 i ~;l:: I" ('n° um e)<'~mp10 d cs t ::3.

central Izaçâo hoje. Na comunidade de Carquelja, como ~1 iás
em muit:a~ local idaaes as comunidades de base da Igreja
ut 11 izam as escolas para os trabalhos pastorais. Em uma das
VI':;!t:;:t,5 <=/111:7' flz~~mc"'; ::':1.0Ioc at e n c on t r amos um :",I~I,lPO r cun i d o no
alpendre oa escola por que a diretora do Departamento de
[n~;jl1o do 1nl.1l'llCIPIOt t nt- a r:woibido ql.l<llql.H?I' tipo de rcun r âo
n t."\ e <.:", c o 'I a, '1I..le n ~{o ci S d o c o t i d i a n o e s c o 1 ,,~I".



conta do problema da escola Eram uma minoria na comunidadE.

haja vista qUE a granOE maioria nJo teria como faz&-10 por

falta DE condiç3es financEiras e por nio pOCErem abandonar o

SEU trabalho na rE91Jo qUE SE constitui p r: inc i p,ll1Il.-zntE n a

<:lglr I c ul t 111"a ,

Há por outro lado uma migraç~o geral para a cidade, mas
,e n em o:,? um

c: ,,"\:;0

t em
() ê:-:od o t ur ,,"\'1

fal t a (JE

i um fen8meno nacional E
c 011 d i c 00.7.",:' m I' n i 1)1;'!\S (j .::;:

habitabil idade do homem no campo, em t<:'tltZI d e

f;,;,lta de Incentivo à agricultura.

oportunidade de escolarizaç50 para os seus filhos. To o o s

Mas no caso das professoras e dos estudantes que terminavam

qUE mais contribuiu para sua transferência para

depois. para FortalEza. foi. s cm d iiv i d a ,

falta de escola. N~o

fator importantE na tomada destas decis3es e em alDuns casos

casos de Carqueija.

o CErto ~ que a migraç~o DE CErca de 50% do COtpO

filhos E patEntes pr~ximos qUE os acompanhavam para dar
i ',5 ',:;o i n f 1/.J, i /J,
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d~sfavor~cendo-a. DE outra parte. houve, concomitantem~nte,

o d I," C 1 í 1'1i o c 01111.11'1 i d ;.,.d ,;:::J

influEnciando negat ivamente na e s c ol a , Cjl..le

d ~,:~i ';s t I mul :,;.1",3. 0'5

tanto deram de si para o progr~sso do movimento como um

t o oo ..

Mas a escola resist iu. AI í á s , foi quem mais r~sist iu

P E '1 o m1..1n i c íp i o (mesmo as que se transferiram para a sedE)

'~, '::2 m t ("I" I~' m tempo de serviço prestado ~

const itui um obstáculo para as suas aposentadorias.

O pridic onde funcionava a Escola foi desat ivado. Para
1:;'I.LI:>·S t i t: u í ....1 O,'!. P I~e fe i t 1.11"<3. C 01'1 ',st I~ I.J. I U FI r: éd 10'::; m,., i :r, <.<,dI~ ql.l.';'(1IJ"~

para Escola, com salas mais amplas, um Espaço para recreaçgo
razoável. A escola foi na verdade descentralizada. al~m de

UIll PI" id i o qUE fica no centro da comunidade, 'r o r \:1 m

construidos dois outros na comunidade de S~o Jo~o dos AlvEs

D,'!,i~<o),<=/1.1.0:'2 "~Tlt(~':; Integt~<'''.v<~.tno PI'·';:O.j,:::tod:::~ ("I'-ql,lidioc''2:!;(;:,

mesmo SEm serem parte dE sua propriEdade, mas por SErem da

zona periférica.

R~unidas de Carqueija deixaram de exist ir como t a l , se n d o

Escola Pedro Alves da Silva, no extremo norte da comunidade,

1:,':;'::01,';. ,José Pllve~:;Cas i m i r o , no c en t r o (,1 1l)<3.i()I~) e E"::;Co'J.'l d os



t ran s fCWIllc:\doEm dyas residincias dos moradores,

ri,~a n d (~ q1.1~~ i\\ t u C\ 1me n t e a b ,~ i 9 a t ,~~~; f ;':\IIIí 'I i a s .

Merece registro o fato de a maioria (as atuais

~roiessoras das tris escolas locaiS terem sido participantes

E Sc o 1 ,:\5 Re IJn i d a s cI~' CC\,~qu e i j i:\ • Hoje myitas das professoras

Algumas Ja se aposentaram, como as professoras loyrdenise

FI i n h,;: i 1'- o 1~ll"""2s e Maria Suzete Santos. Esta ~ltima ocupa

pela terceira vez o cargo de Secretária da Edycaç~o dO

MunicíPIO.
·Falta-lhes o tEIllPO de serviço de Carqyeija, como ~ o caso de

ocupam hoje espaços importantes na educaçâo municipal como

supervlsoras de enSino, secretáriO ae escola e professores

(7:'m o IJt r i:\ S inst ituiç6es dO Estado e em oytros ~stados at~,

do estado <9>

(9) ~ntendelllos qUE estE registro se faz necess~rio para dar
um C '~.Ir,i t I:~'I'- d ». i mp Olr t ~~.I'lC i <.'\ d e uma 12~?1::o 1<1. em 1.1ln;,·~c omun i (h.d c
p ,~i lic: I P ,,\ 1me n t e I lit e Ir i O I" a na. :1 o ,r ou t r O 1 i.U! O ·f i C <:, I" (~'9 i s t :r ,:te! O

t amn ém :a. in·F1I.l&ncla da esc o la n a v i d a (~<;"::' pe·S·SO::3 ..S,

P'~ i n c i paI me n t e n a ép o c a e 11\ q IJe e s t c\mos e s t uo a lido. E c\ i n cfa o
C'l,":,;i.tf::T ijlrl.lPa·L s o c i;.11 e d e '2SP i,,, 11:0 pl.i!:Jllco que .,. '2',;;';:01::3, 12

o projeto como um todo imprimiy naqyeles qye receberam
influ&ncia de sua formaçio.
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Cc e n t r o HOj'2,

desenvolvido sem que haja po~ pa~te do d~gio gestor da
cs c o la pl.Í.blic<:\ mun i c ip:,:\1 o me n or' i n c en t i v o , I] f!:~~<"F:mplod i''"-to

i o salário que ~ fnfimo. Nem ~ sal~rio, i uma gorjeta que a

p~efEitura dJ aos seus
(~dl..lcac;:i~o,.,

n a o t em importância para Estas classes dirigentes.

l: el" idéia, uma professo~a municipal ~l2cebia 12m

1991, data de uma viagem nossa ao loe,1, apenas

(10

nosso estudo ngo abordar a quest~o da Educaç50 hOJE, por ser

ql..lE~r::- ::; t E~ Ir e9 ist IrO s.eja imPI"~~SC i nclí VE' '1 , POlr u m,,\o:j u e ~)t f;o di'::'

n "!. t u Ir e ;:::,'~ pol ít i c::~. (.~ p.;:w c ons i d ':21'- :"l.Ir mos que;- () o;,:;':::,tIJ.do 00

passado deve estar em sintonia com o presente. Mesmo assim,

nia estamo$ falando de um período tâo distante, Ja que seus

protagonistas estio ,
aI dando cont inuidade às suas tarefas e,

deste sistema de exploraç~o. Depois de tanto trabalho, os

r~üflssiünais da educaçâü sâo obrigados a ter outro tipo de

atividade para poderem sobreviver.
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4.2 - AS ESCOLAS RADIOF8NICAS NOTURNAS DO MEB

+un c i 011 :;;l.I~a m J

POI~ influÊnci,:\ cio Pr o Le t o , três Escolas noturnas do MEB
(Movimento de Eoucaçao de Base), (9)

,JofríO.(j.0) o trabalho ao MEB em Carqueija se deu apenas no

imblto da alfabet izaçâo de adultos, posto que nesse período

o organismo passava a sofrer duras transformaç3es. impostas
pelo 1~.29ilrp2 mi Lt t ar i mpl an c ad o no pai-::; em 64.(:1.:1.)

(9) O Movimento de Edl.1caçâo de Base-MED, era coordenado pela
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e mantido
pelo ~)ovenH:) F.?;'del~'·~.l. Foi instituído pelo l:'ecI~eto
presidencial tiQ 50.370. de 21/03/61. A sua origem está
ligada ~ experi&ncia de alfabetizaçâo da ArQl.1idiocese de
Natal. depois expandida à Arquidiocese de AracaJu e
t'in,11m'2nb:- PI~Oposto Pt:la CNBB ao Gov'2nlo .Jân í o GIIl'3.dIr 0'5 , como
mod el o de a l rab e t izcu;:ao de a du lt o a , no qUE.' foi aceito.
(D".ma~;ceno, 1990, P9. 97)

(10) Esta localidade fica na periferia da fazenda.
extremidades leste e norte. respectivamente, e
integradas à comunidade em Estudo.

nas

(11) Na sua primeira faSE (1961 à 1964), o MEB atuou
inicialmente dentro de uma linha marcada pelo espiritual ismo
c Ir i s t ~'o. GI"1 v e Ir Gd an d O FI O~5 t <'.1'1'"i or men t e FI <'"'1.1'-c. I.Lm<·~ <1';;: ~io n <~ <.{Ir (;:oc. do
sindical ismo rural. como forma de evitar a Influincia do
comunismo no meio rural. Apds o Golpe ae 64. por pressio do
9 o V e 1'-n o mil i t <;\ I" • o M I: t3 ,~ e s t ,~ i n ~J i IJ <;\ SUei a tua d~o n a á I~e <:\
s i n d r c a t , t-;:- P,?,',S-SOll''J. atl.J.'ll~3.IH~'n<3.-;;; n a 3_1falh:t:iz<lÇ~i\c) de
adultos. atrav~s de suas Escola radiofBnicas. Na primeira
fase o "Leme. d a c ar t i lha (l i vr o d id,it ICO do MEln eira: "IJIVCT

~ Lutar", na segunda faSE o lema mudou para "Mut irao·.Uma
fonl\<''' d'2 ~:'t: CI.(h~ptalr à IHJV.,. or d em i n s t i t uc i on al , (1)3.m(!"'5c.~tl0,
1990. pgs. 97 ~ 100) e (Paiva. 1987, pgs. 240 a 243 e 282 a
2e~:5) "
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Para implantaç~o das escolas

j ov en s d a c o mun i d ,:\(I e ( 3. Ia ) para um treinamento em Barreiras.

no municipio de Redençio. Sobre o treinamento de monitores

existem depoimentos de membros do movimento a nível nacional

selecionamos ym trecho do depoimento de Maria l~cia Moreira

da Costa da equipe estadual d";;: P\'.':"'-n<~mbl.Lco,que <3. C h <3. mos

b as t a n t E i ·1'J f., t ,~c\t I '10 :

. At~ hoje continuo a achar que, no MEB, a
questio do treinamento foi fundamental. A
capacita,io atrav~s do treinamento era o que
permitia dar ao movimento uma unidade dinimica,
embora atendendo a necessidade das ireas com toda
a sua diversidade. Quando voltivamos dos Encontros
Nacionais, tudo o que trazíamos como novidade era
passado para toda a Equipe Estadual. Por sua vez,
aquilo era transmitido ~s Equipes Locais e daí
chegava aos monitores. Isso se processava tamb~m
em sentido inverso ••• ·(Costa e outros, 1986 p.67)

Apesar da seriedade e de) empenho dos mo n it o I~es , o

trabalho desenvolvido por estes era voluntário, conforme

nos assegura um dos monltores:

"Quando nds fizemos este trabalho, a gente
dava aula l noite e era de gra,a, nio tinha esse
neg6cio de ordenado nio, nio recebia nada. Davam
as aula~ pelo ridio e a gente tirava as d~vidas.·
(M.S.S.)

o -fat~) dr~
,.,

n ao S€-~I~em i IllP 1 i c ou em

d e~:;<'j.ni mo e responsabil Idade por

monitores. Evidentemente que quando começou haver falta de

material, de visita por parte dos superv~sores, diminuiram

(12) Os monitores -foram: Maria Suzete Santos. Domingos Sávio
Pinheiro Alves e Jos~ Roberto dos Santos.



e trejnamentos, tudo I mp 1 I COI.i €Ill
desmot(vaç~o tanto para os monitores quanto para os alunos

Feceb€ram r~dios cem estaçio cat iva (no caso, era a R~dic

individua"l eles alunos (lápis, caderno e borracha). A

aceltaçio por parte da comunidade adulta.

As Escolas Noturnas

dois an os , entre 1966 e 1969. Este ~lt imo ano foi marcado

por dificuldades na manutençâo das mesmas. O ME8 padecia da

falta de recursos e sua atuaçio era cada vez mais restrita,
<":I. n í v e 1 nacional. ~ que a partIr de

NordEste o programa educat ivo da Cruzada ABC <1~), cem apoio

do GO'v'-:wno M j "1 i t ar 1';:-- , <1 n í v e 1 i n t er n <H: 101"\ (3.1 ,

(United States AID). Paulat inamente o governo vai retraindo

o apoio ao MEB e transferindo-o para a Cruzada A8C, que no

Cearc\ começou a atuar em 1967.

Isso posto, podEmos que a decad&ncia das

escolas noturnas locais está diretamente 1 i gad,:1 <:1 uma

Em rela~âo ao Ensino

noturno, de adultos, que ret irou do MEB o apoIo neCEssário à

( j. ~3) (.~ Cn1z~':I.d <~. d ::~. I~)Ç :,~o El::L:. i c ,1 CI~ i ~:;t:.~ • i d en t i f i c (3. sua 01'" i 9 em
remota na in ic iat iva de UI) gnlPo de PI'"ot'essores do Co 1ég i o
Evang~lico Agnes Eriskine de Pernambuco que, em 62 idealizou
um trabalho de educaçio de ~dultos com o sentido
apost61ico ••• Em seguida, em convênio com o governo do
Estado (gestio Cid Sampaio) foi lan~ada a 'Promo~io Agnes'
destinada ~ alfabetizaçio de adultos ••• Esta experiência ci a
origem embriat6ria da Cruzada ABC.· (raiva, 1987, p. 271)
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~;I,l::'~,con t inu i d ad e ,
p a ís , e (:1'1 e n ~ío h o 11 V E' ~.>1.\b llj.t i +; 11 t o imediato, pelo menos em

Carqueija, área de dificil

orientaçgo protestante, como consideramos a Cruzada A8C, por

ser territ6rio da Igreja Cat61ica.

A brevidade das escolas noturnas impediu que houveSSE

como nos demais grupos da comunidade contribuiu para a

social izaçâo dos seus participantes e serviu de experi&ncia
para 05 seus monitores e auxiliares.(&~)

(14) Conv~m ressaltar que, dado o caráter voluntário da
escola ao MEB, o monitor tinha sempre uma ou mais pessoas
alf<:\!JE,t: 1:2:a,d::3,'s que 'lhe <~,jl,I,d::3,v:::\m no momen t o d::,~,',~auí as , ql,lel~
orientando os alunos na leitura, ou pegando na mgo para
escrevey ou cobyir o nome, ou aihda corrigindo cadernos.
Portanto o trabalho na escola noturna, como tamb~m nas
12~:'c o 1<~':5 I ~:;';:'l 1 <':\ d :;""~', n 1.1,n c ,'i\ I:;:' I" ('~, d .2 '::;.:~li)!:>\~;n h ::,:\d c ',:;o IIh~11t'2 FI 121o i:; ~:;e u -;,;
t itulares, haviam os auxil iares: irmgos, filhos, sobrinhos
OIJ, v i 'Z. i nh os , (Not :", do au t o/r)
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ICAIP :i'-rUI!._I[) 5

A DIMENSÃO L0DICA DO PROJETO CARQUEIJA

5.1 - TRABALHO E DIVERS~O COMO FORMA DE LUTA

A hist6ria humana nio se desenrola apenas nos
campos de batalha e nos gabi~etes
presidenciais. Ela se desenrola tamb~m nos
quintais entre plantas e gal inhas, nas ruas
de s ub dr b i os , nas casas de jogos, nos
prost{bulos, nos col~gios, nas usinas, nos
namoros de esquinas.
Disso eu quis fazer a minha poesia.
mat~ria humilde e hunilhada, dessa
obscura e injust içada, porque o canto
pode ser uma traiçio ~ vida, e s6 ~
justo cantar se o nosso canto arrasta as
pessoas e as coisas que nio t&m voz.

F I?~'I~I~C' I ,~ ;:;. Ciu.1 1. '~.I~

Dessa
v i da

n âo

~€dlcamos este car{tulo a '1 d.d i c ::~

ponto, cIO longo do

EntrEtanto, achamos um E~S P E':C ( 'f i c: o

destas ativl~ades, 1111.1 i l:: o ',;; i H n i f I C ::':\ l: i v:".',:'

IIIcI i c C), c o IIIo

(1) (~f:; in'fDI~Ill<:'\C:;:"E'S c on t Idc'\s n est e C,,\pltl..ll0 vf;o al cm d a ctu c las
0bt Idas nas entrevIstas gravadas. Elas foram obt ida~ ao
lon00 dO pcrlodo da pesquisa nas mais diversas formas.
OU"/IIllO'::, pc'::,·:.:;o::~.':; d.:,ntl'·o dO'i:i t'll ií:JI.1::;, no PelrCIJlr::·O F(wt,·;l.'!ez<~.'''·
C a I" 0:11.1 E,: i j a E~ v i c:E~'-'I0:I~~o;<:\ j n (')~:> c ,:\IH i n h ;:~e ~:; p <:\ 1.1';:. '•. d (~....ê:'\ I" <:\ Ir ;::\ q '..l (~

fa,;:,:(,2'1\l O p "::Ir.::: 1.l.!r "".() C "l.I:1 i ',~t: Ir an O ....U :::1,t I.W i t: é i C>w! 'oSt I~ ::;1.11 o ..-P e s QIJ.8 i I~ () j

n as i:tDelE~9i"S d a l~e<:'II~~;Oj n o s c am i n h o s do 'tf..lC]<:II'·E:JOj n a s c a sa s 8
::':\i:.;.i· n a. n e I Ir a. d o ';:. a.';;:I.i. (j e 'i~, ri <'1.::' Il\ ::).11 h !J·i;;', q u ,,:\n d o o FI e 'i:;'iii o <'o 'I. ~ b o t <~,
água·. Portanto elE': ~ fruto ele conVErsas Informais, nas
<=11.1::3,I 'o: ,3. -:; P e',; '0; ()<~.',:" +' i c ::"1\) 1l'I<3.i 'i5 à von t <~.(J E.' P ,,:\/r ::;1. r ::3.1 (3.I~ ••



de e s t ar em associadas ao trabalho atividaJes dE: lazEr, na

tinham obJE:t ivos f i n c\ n c E:i I' OS,

planejadas. Mas elas

nao t i n+.u m ~:;':, E~;tE obr c t i v o . E'l a s SE: c on s t i t u r am Em mome n t o s

ma i 01" 1.,\ <rI lin i c ,:1 o P o I" t 1..1n i o êTld E Além

h {b I" i (1 ê~,'::;

COIHI..In i cí a d e

P Ir i n C I P a 'l m <:.' n t \~~11'..1 ma

e n e rr ~~ir <~, e J é t r· i c :':\ n o 1o c ». 1 " As at ividadcs de caráter l~dico

fG:'st c,f::, J un i nas,

J1 I qlH?11 i '"I'.les +'1.1 t: t2D o '1. • 1)::1/n0 :::

descrever cada uma delas t e n t an t o mo s t r ar o !!, i gn i f i c ,,\C! o

<;:, .:, c I o .•, E' CII..Ic ;:\l: i '10 •

5.1.1 - AS FESTAS JUNINAS

·Fes~a animada pra qUEI\1sabe aproveitar,
puxe esse fole que eu quero me Espaiar,
a meia-noite quero ver soltar bal~o,
prJ di viva a Santo Antonio meu S. Pedro e S. Joâo'

(GIl i m:;,w r{e~:;• "I] M::3,i 01' "00:::1.:1 01' u )

J u n i n ;:\~:; c on s t I t 1.\í<rllll um a PI' i n c iPê11~:;
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C,lP'-21 i I1h'3. e P'2dl~() , P C)I~ t ::111to,

mis de Junho, ap6s as fEstas dE 550 Jo~o qUE ocorriam em uma

fa;:·~'-2nd::,. v i z i n ha ,

a fEsta dançantE. Haviam as novenas, mi5

na capela dE S. JO~O.(2) Portanto, somEntE a

·r ,~.:~q IJ. f}; n c i c\, C U Lm i n ,:,\n <:1o c o III a

ql.l:J.d I" I Ih :;A ." do d I ,.~.do

5.1.1.1 - QUADRILHAS

'Pri dançar quadria
no sertio é mais mi6
Sanfoneiro e violeiro
Tomam conta do forr6
Nio precisa orquestra
Pr~ animar a festa
O fungado da sanfona
Vai até o nascer do sol ••• •

(J. S i 1 V i\ e f~l. 1< a n EJ E' '1 , • P i ,~( r ,- • )

uma banal idade registrar

t Ir ,:11) a 1 h o IJ I\l a c:o i !:,a c omum ,

P I~ i c i p <3.1m0211t e c .2'11 t ,~o-s c O!l1() 1- t '1., ()!'" .. ~.,. 1.~~~~. J

c on s i d er amo a qlJE no caso em es t udo t em import~ncia ?or se

(2) Hoje n~o existem mais festas, pelo menos nas capelas
citadas. As testas juninas no local n~o Estâo 11\2is

vinculadas aos padroeiros das capelas, elas estio
pulverizadas. Nas caPElas citadas, o qUE hci i apenas a
11o V e 11<3. C o m ,~. p (~.,~t i c I P ,:-\.;:f.{ o d G' f a m i '1 i "1.I~12''5 1:1 FI I!' ',; s o ,H; m <.~.I 'é:

p ,r .:.:-: i m ""I "' d o 1 O C <.~I •



j ,.).,.
. (;.. .•J

uma c o I ~;<3. o
~:.el- I néd I to t or n01.1 <1

p a I'· <:\ .:\ j IJ V e n t IJd e \~:a -s 'la 9 <:'. s aI t <.'\ m e n t e (I iSI:> U t <:\ das.

l.t m c: <:\ I'· á t l:": I'· mesmo sendo aquela a0uardaaa com

muita ansiedade, nor ser a apresentaç50 oficial. Assim ~ qUE

en~:;<:\i os na semana os mesmos se transformavam em

o?!:l~am IIlI.LI to

o p o I" t 1.1. n i d <:\ cJ(~' d G:

1::.'1:.:: ..

quadrilha dos jovens e adultos. havia a das

at~ fora da Casa-

do·::; 'ôI. d 111 t: o·::· "

nassou a retratar o seu cotidiano,

I'· e c\ 1 i cI ,-:I d e , N o c: .TI !:; <:\ m e n t D. P DI'·

d:';1.

engredientes. Naquela época por~1Il Q destaque

era para o casamento matuto estandD presente o autorltarismo

(J) E s t: ,~.mo:;rios I:J,3.·:;e ,H1 o o em d ep o i men t 0<'::, dos ,j ovcn '::.de '211 t ~{o.
A exemplo de Domingos S~vjoJ qIJE nos il1formolJ textIJalmente:
"Eu nunca tinha visto uma qIJadrilha na minha vida"
( I) ..~:;11 P ,. I~ fi j "



pelo r~dio E PElos SanfOEt1ElrOS locais da sua melodia. Ou

grupo organizado para ensaiar a can~a. A rEuniio da

€litr ica na Casa-Grande, o espaço amplo da casa E a sua

C\Ij c"lLI I" i '1 h e\ , i n c e n t i '.'''"lc/a pf-::los

5.1.2 - FESTAS DANÇANTES

'0 t oc ac or já
Já tâo bu t an d o
Eu t,':, SEI1 t i 11d o
mas en t r ar não
Que ela tá lá"

t á tocando
as caboca prã
a qu i uma dOI"

v':'

Casa-GrandE, sEdE do projeto, Dostar(amos dE comentar um

FI 01J.\:: o ',:;0 I:! ,~ e ('2',:. t :::\,l t I'V i d a d e c 1./,11: 1.11~<3,1 \~:,;(o c omum 1'10 i n t: (~I" j 01" "

(nom-:? PO:;:'PIJ.l::':\I'- de) 'J.COlrd\"!on), p ,'~.n (j"2 i I" C) (:;; l;: I" i f,i, n :J I). '1o. E,,:; t: a,'V ~:1.

formado o conjunto. O sanfoneiro, nesta ipoca qUE Estalllos
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1115 i ·;õt rs s e o

Lu{s Gonzaga. Jackson do PandEiro. Marin~s,

Noca do Acor~eon ele.

mil i ~o menos

.;:;() /ri d (3. S .U\ f on ,~."

Ca~istrano tinha o qUE de melhor exist ia em (ErmOS de

110 o:: ,l ''; o , () sanfoneiro Francisco

~ust Ino (Chico Just ino) que na dicada de 60 fOI descoberto
,.,

I~ .,; <; 1.1.11ô; <,1.1::>, d o ,~<~.d i ,~.1 j ~:; t: ,"

G o b no I I'· ,":\. P ,::\1'. t i c: i p o u de um concurso de sanfoneiro E foi o

camreâo cearenSE. Al~m dele eXIstiam outros, como o SEU tio

de

<::. a n -t o n E~I I~o s ' •

Ao contrário da quadrilha, as festas dançantes

ngo na Casa-Grande, em outras residincias. No

+or am m'3.is

·f a c i "I i d a d I!:~ c: o III que ocorriam atritos entre os part iCIPantes,

para o outro dançar e, quase sempre, pelo excesso da bebida,

Loc a r s no

per{odo junin<:> chegou ~ ocorrer Ulll pequeno acidente em que

um I···a.p;-".~·::puxou faca para outro", entretanto o imnasse foi

I'· E S 0"1 'I , d o mais I n c III S i v 0: na



5.1.3 - FESTAS NATALINAS

Apesar de J~ termos comentado sobre estE tema quando

IPEgistrar que mesmo sendo uma at ividade predominantemente

coord€nada PElos profEssores,
~:;.a 1a ._.(J E _.a IJ '1 a • a con s t i tu i I~ uma at ividade d~

c omun i d :J.d (~ ..

I~ 'l é I\l d o c <:\ I" t:\ t e I~ relIgIoso e de propaganda comercIal

qUE, em ~JEI~,3.1 , sempre ocorreu no natal,

caPItalista, no caso em estuoo, as comemora~oes natalInas

pritlcas teatrais, que na ~poca os promotores chamavam de

00 nascimento de Cristo era feita pelos alunos da escola,

platéia de dezenas de pessoas, no grande alpendre da casa-

grande .. Isso com palco e tudo.

estas apresentaç3e5 SE restrlgiriam ao imbito da escola ou,

IVl,lndo milito, oe <~lgun'~ pa i s d(~ ;'111.Ln05"

(4) A prát ica da dramaturgia na rEgi~o nâo existia.
I: n ti" 12t a n to, n ::,~. C i d ,3.d 12 d E A ,~;'3.t: u I:J <1 , b .::;m p I~Ó;< I mo d ''2 C<·~.I~qUE i J ,:1.

Era cult Ivada pelas jovens da sociedade local desde os anos
:30 .. Um::,,- \h~.::;. pal·-ticIP::'~llte,::,d es t e mov i mc n t o c 1.11 I: I.W (':1.1 em
Aratuba, era incent ivadora dos dramas em Carqueija. Conv~m
1·-e~5·::::;\.lt::"-I-<:/lJ.\'2, <:I.lém (1<:1.5 peç,ls n a t a l tIF~'::;, re a l :;":<~.v:J.m·-l:~eShOIlJ'5

humor{sl:icos e os atorES Eram os jovens do local.
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dos

profEssorES, alunos,

eles sâo dignos de
I'" E' 9 i ~:;t ,r C) p O I"~ SE const ituirem na hist6ria
c". mp o n é~:.e m b 1.1.~:;C ,.~. d e u m:;"~.'v' i ()'":l. m '":l. is d i s n ::!. ,
const itua apenas dE trabalho material, de qlJ.e n iú) ~::.e

~.;of!'· i mc n t o, ma s

5.1.4 - PIQUENIQUES E EXCURSôES

Pic-nic,nic,nic, pela Estrada vai cantando,
E as irvorEs rEspondendo,
O Mateus com o violio
Vai cantando uma cançioQu@ n~. f~~ p.n.~r .m C.U•• (~)

Nesta mEsma 1 inha de divers~o e produç~o cultural, eram

organizados piqueniques. Estes ocorriam na Casa-Grande, como

com ij\

participaçâo daqueles q1.1.12 \~ ~5t: 1.1d ".·v :;? m

(5) Texto adptado à mJsica da ~poca, util izado relos jovens
1o c a i ',:- 11O~5 P i qu,:::nI q 1.1.'25 •• ( In fOi'" m:;":1.ç ~;o d '2 H :;";.i 1ll1.J.11(j o NOI1 <~.to
P i n h e I r o Iq 1 v e ~,;I um P i:\ I'" t i c i p a n t e d o s p í Cll..lE n i q 11(;~5 • )



periodo de fciria (~). Ati nas m0slcas dos piqueniques estava

como no

tinham cal~<:\te r mais de aprendizagem

\:ctm b é JIl, P r., 1o me nos P a I"~<rI os jovens e c:rictnças. Registram-se

Por am c on h e c idos os

s an t 1..1á I" i C) dG-: FI"ti\ n c i !:;c C) :

Pon t 12, i:J12m como J

descaroçamento. Esta ~lt ima d G-:n t I" o

o jovem para a modernidade

iminente. Mas tudo era festa para as crianças, jovens E seufu

filho~!;.

Fortaleza os part icipantes se alojaram

os ql..lalso jovem camponis nâo Estava preparado, as palestras

h i ~.1I '211('2 e t: c ,

h a v i a m o s ron t o s

lazer. Conheceram ti m:;:ll~«(.1(;: '1on s e , d e c: i 1\1,,\ ele:: um E(1 i f í c: i o) ,

(6) Segundo nos foi informado, apEnas dois jovens estudavam
+or a , ('2m For t a 1 ':2:':,3. , IlO ':;\"!:ll\tn:i~lrjO. Um .j;:;. foi citado, H::J.iml.Lnoo
No n c\t C) e o C)u t ,~o e Ir ,,\ r~n t O n i O M,:,\t G:Ij 5 I.) i ali c\ • P ClI" ~; 1..(eU:>

II~J<:~,,;áoe':;. com a I~JI~,:::j,~., <:)1.1,':1.1'10:10 es t es E,:;;t;:;3.V'JIn 110 100:::<1.1
part iCIPavam das atiVidades.



•. j.

1< O mb I, e t c •

N~;() n€9<:'\mos o ( '7 ) destas

modErnizante do camponis, como i o caso do projeto Em

capitalista e com o evidente apoio dos EUA qye atyavam tanto

ANCAR, do Clube Quatro 5, como de forma extra-oficial, ou

(·~tc ..

t:: n t I" E~t a n to, j ClVE.'nS sendo

·catequese,· dada a falta de informaçSes que eles tinham,

t an t o no c <!l.mp o da ':;ad.d li? , c omo POI~

imediatamEnte no aspecto do

momento, caso tentassEm fazi-l0 independentemente.

o Li c i al ,~o t: e i I" o S PI~ I;:?""

estaoelecidos, havia a divers30 interna, a brincadeira, e

FI ,~ i n c I P <3, 111''';':' n t (.,a '"c o o P I;; ,~ :::1. c (;I, Q , q 1.1, li?

Estarem juntos e fora de casa.

(7) O ObjetiVO aos programadores desta atividade, ANCAR,
Universidade, com apoIo de um grupo de volyntários
americanos, financiados pela AI iança Para o Pr~9resso) era
o de preparar o jovem camponês pa~a a modernizaçio do campo
e, c 011 ~;('.:'ql.1l~n t: ~,,::,ml:::11t:.;,:' J P al~<3, amp 1 i <~.ç::~o do mo d eI o c ,li=> i t ,J,l I',:; ta d e
produçâo. 0 este o sEnt Ido ideo16gico da programaçio.



5.1.5. - QUERMESSES

'"!,; a o festas organizadas. geralmente, por u me\

::,~,mF'1 i f i c ,;I,d Ol~ com

sarda para toca disco. microfone e auto-falantes,

Ü'1.t i mo ~:; c o n h '2 C i d o '3 C o mo I~ a d i <3,d (W <;1,. (1;1 ) Na época em gue

deveria ter um gerador de energia. a 61eo diesel, j~ que nâo

1oc a 1 • o ma, j ',:; c on h ';"C i \j (J

"quErmesseiro' da regiâo era o Sr. Efraim Bezerra.

c on s i ',~t i ,~J 111<3. I ',; ou mCIH.í~:;')

grupos dE JOVEns para comporEm os part idos azul e encarnado

',;ua c or' t E,' • laços dE fitas. coraç3es, ceijos

part Ido. O objetivo desta disputa era financeiro. Mas Era

mu i t o b\:::,mac.;!'ito pç."lo püb'lico" 1':\ c",d::3. noite (:~I~<;I,d l vul s ado o

resultado do dia e os pontos iam SE acumulando durante todo

era divulgado o resultado da temporada

8, cOnSeqUEntementE. a rainha vencecedora Era conhecida.

local. Geralmente as quermesses dlJravam nove dias. começando

fi o '"d, I:! ,'!,d o (~ t: \:::'1"11\ i 1'1 ::,:\1'1o:j o no d 0111 i 11 so ~;;e::j1,1 i n X:e.

(8) O som util izado na qlJermesse nio ~ o mesmo utilizado por
conjuntos musicais. ~ menos complexo, como se pode ver.



lazer da quermesse os jOgOS de

azar na periferia ao terreiro e o programa de ml.Ísicas

de namor3dos ou

hoje

"brega". O rerert6rio era Texeirinha, N~bia

\...a f a I (d e , W,,\ '1 d i 1< Soriano, Nelson Gonçalves, etc. Paralelo a
tudo isso haVia uma

bebida preferida, talvez por ser mais acessível ao poder de

Com o a o v e n t o do Projeto Carqueija, a sua coordenaç5o

,:\(1q'.1.I I"lU um e:CJIJ.IPam12ntode som P<·~.I~<l u t i Li z a+Lo , e:«J.t'3.m':.-:nte,

n e s t e t IPC) de at ividade. Passou a real izar, pelo menos duas
,.,vezes no verao, uma

oescritos anteriormente. S.:. <tu e , nestas, a arrecadaç~o era
dos ~ll'·I.l.POS o o Plrojeto, 9'2Ir<':\lm\~nt'2<\I. escola, o C'lub e de M:,~es,

o C 'lub e Q'J i:\ t I" oS. Est c\ pl"át i c a ·to i 'J m a das

mais util izadas pela coordenaçâo do projeto e com os

colocava-se em andamento projetos como o da

Para concluir a discuss~o sobre as quermeSSES, queremos

ressaltar o seu alto índice ae aceitaçâo popular e destacar

no c eU:, o específico de
pelos grupos do projeto,

deixavam a desejar em relaçio às do mesmo tipo organizadas

por um particular.



5.1.6 - FUTEBOL

r.IIJE com o

,
e o I.Ín i c C) p o P IJ1a I" no

quase todos os recantos do pais. Entretanto.
temos Informaç3es de que, o fato da comunidade estar se;.'

organizando eln vários grupos ae trabalho do Interesse dela

1 (deres dos times de futebol, evidentemente que

com o apoio da coordena~io do projeto, decidiram organizar

IJ m t i m (~~ d e f IJt e b o l

normais e cercado de palha de coqueiro para que
campo de ~utebol por trás da Casa-Grande, dentro dos padr3es

possível a cobrança de ingressos, o que n~o era comum na

regi~o, at~ ent~o.

Como os demais grupos, o time da "Dlocese" procurou se

organizar, comprou o seu uniforme e passou a fazer jOgos

tanto externa como internamente" Foi um período de euforia

1oe a l , <3. 'c: é locutor esport ivo para
transmit ir os Jogos pela

".11)1' 1 i f 1 C a.~ :3:0 J ,iA men c i on ad o ) , o fato de ter um locutor,

achamos da mai~r importincia, pois demonstra a capacidade de

aprenaizagem que o campon&s, ou o trabalhador comum tem.
l'ortanto, pc)!" ser trabalhador do campo,

C I d ,3.de, () h o m'2 11) ~:. i mple~:;

C TIVO



atividade, que talvez fOSSE acessível somente àqueles que

Est~o na faixa da pequena burguesia ou acima dela.

o 1o c 1.1. t; ()I~, Con h I:?(~ i d o como 1..•1. i 1s on ,

depois do trabalho, aos domIngos exercia a sua capacidade de

10cu~5o narrando o jogo dos seus colegas de vida cot idian~.

jogo~; no c amp o a c I ma C I t a d o I a li,,",s ,

5.1.7 - REFLEXio ACERCA DESTES FATOS HISTdRICOS

Todas estas tentativas de elaboraç5o de um espa~o

l~dico na sua vida cot idiana, de trabalho e de luta, que, no

C~50, o campon&s tentou construir faz-nos relacion~-las com

+u c uro t'''''.l:Jalhadol''1'1<~. fl.1tl.I.I';'3,

sociedade, ele é trabalhador na ind~stria ou nos serviços,

'I oc I.l to," est~ dentro deste

para a relaçâo do trabalhador

com as artes, mas todos aque'les que desenvolviam tarefas

cultural, E qUE na sua vida diária trabalhavam Em uma

::d: i v i Cl ad 0:-:' ql.l'!\ 1 qIH?I', estio, ao no~so ver, relacionados com

esta Illc\:.:imado fil':'so·Vo. o que significa que, e li'! <:1 '1 9 u n s
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momen t os , mesmo sem t eor'i ,"i\ , os trabalhadores, <3. eiu i no ·:;elJ.

mais amplo aSPEcto, do campo E da cidade E S t a o n ,:\ b I.}. S c a

ma. j s j 1.1S ta, na ql.1a '1 t od o-s t e nh am

oportunidadEs iguais d E t ".c\b a 1 h o, d 6,' '1 a Z E,' r . d E,' i n 5 t '"u ç: ~; o •

d i z er dos 1 i m i t 125 dE um p '" o.i €-~to

d (~'::;121l'-.10 1v i IIH~nt o c omun i t ,i," i o , Como o do p" e sen te.:;,',:; t ud o, e 1e·;;

consEguiram, Em alguns casos, ~' no laZEr ESPEcificamEnte,

ultrarassar as fronteiras do projeto, e com sua criat iVldade

faz~-10 mEnos formal, mEnos rol:ineiro E cansat ivo.



ICAP Í-rULO 6
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IC A ff=" Í -U-IlJ IL O 6

MEMdRIA ICONOGR~FICA DE CARQUEIJA

"Fotografia ~ mem6ria e com ela se confunde.
Fonte inesgotável de informacio e emocio. Mem6ria
visual do mundo físico e natural, da vida
individual e social. Registro que cristaliza,
enquanto dura, a imagem escolhida e refletida de
uma ínfima porcio do espaco do mundo exterior. 0
tamb~m paralizaçio s~bita do incontestável avanço
dos ponteiros do rel6gioi ~ pois o documento que
ret~m a imagem fugida de um instante de vida que
flui ininterruptamente""

( 1< 0<':, S o ':J I i 98<";>, p. 1 <ôj, )

FLAGRANTES FOTOGR~FICOS DO PROJETO, ONTEM E HOJE

Nossa preocupaçâo com o resgate da mem6ria local, nos

fotografias da ~poca de

maneIra a proporcionar ao nosso trabalho um flagrante do

mOIlH:?nt o v i v i do FI Olr

part iCIParam do projeto em estudo. Para completar estE

<3,l~'3I.l,m<",'::, fot()9Ira,r i ::':\5 <1<;1,

'j oca I i d ade I IH~m como +o t 0<';;

[':5t:E a',:.p'?ct:o import~ncla para a

h i s t or ia 10c:.:\1 e m p a r t I c:1..11 ,':'llr E para a c:ompreEns~o do

projeto como um todo. Cada fotografia recebe um comentJriodo

b em come) ela
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FOTOS DO CLUBE QUATRO S E DA ESCOLINHA DE CARQUEIJA NA
~POCA DO PROJETO (D~CADA DE 60)

FOTO 1: PASSEIO NA CAPITAL
F~o t o p an cw ~~,mi c ,':1. .;l O '::i m'~mb r O'::. d O

Clube Quatro S no momento em
que part: icipavam de uma
excursgo em FortalEza. Ao qUE
tudo indica, esta foto ~ na
Escola dE Agronomia do Cear~,
on d e s'?:' ho·;:;ped'3.Ir::':\/liÇ)~:; me s mos ..
Estao prEsEntEs garotos E
jovens de alguns municípios,
haja vista SErEm muitos os
p ,r E~:; ':? n t: '2 ',~, ~~UJ.P ';'0' I" I '::W ;,~.O 111.1me r o' I·
d E i n t e fJ I" a n t e s d C) C 'lu b (;~ d E I
C<:l,lr qu,eI .j a, ql,H~ (?Ir ,~, em t: cr n o de .r:
10 a 15 jovens. Vemos os cinco
americanos por trás do grupo,
algumas bandeirantes e as
pr o fe ~:.~~o I" ;':1. 's , .2 ~<t 1211S I o n I '::.t a,s
que acompanhavam os grupos.
Ident ificamos a~ professoras
CIEide Santos Custddio E
Maria Suzete Santosi as duas
primeiras, do lado direito de
quem vi, Roberto Santos,
professor do ME8 (Jnico adulto •
masculino, afora os
americanos), Vilauba Santos,
um pouco abaixo do prImeiro
americano visto na direçio
anteriormente indicada ..
REconheCEmos ainda o terCEiro
e q 1.1,i n t C) 9 <"-Ir O tos d a p r i me i ,r ::,~,
-f i 1 a. ,,\CJ o I" ,,\ cl <1, ~~ 5 qu e r d .TI P a r i:'\ .,\

d j ,r e i t <~,' c o mo ',5 e n d .;:o, F ,r a n c i '::;c o::> ',W
.Ju s t i no, .:jljE n;,-\o ri C) ~

sanf.;:onei~o, e C) auto~ deste
trabalho, CO/li o polegar
esql..lerd0 levantado. A foto J
de 196~5• n a C) t E III C) a Ij t o ,r ~~ i:'\

o r I :'J i n <~,'1 f.;:o i ,,:\d q u i Ir i d ,,:\ 11 (J

~lbum da professora Lourdenise
P I n h'2 i ,r O I~ 1 0v"?':";:, , qUE' d 001.1. ~~,()

autor. Foi Feproduzida,
cl andes t l n amcn t e , no Foto
Flash, por Jo~o AI..l91..lsto,
fot6grafo profissional ..

..~I:."r Jo'
~,
, o,
'00
'i',-o
:::
~..
!i'n~
0-0

-";!:
-"o,-"!il...-,,-o
",--,,-o-.'-j:"
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Fotos 2 e 3: ALPENDRE COMO SALA DE AULA - 1

Asfotos abaixo mostram as professoras aa alfabetizaçâo no
mom~nto da aula. s50 as professoras Maria Suz~t~ Santos (~m
cima e embaixo) e sua Irmi Maria Suzene Santos (foto de
oa i xo I à (;:f::,cpj(;:I~dc,). li cIlJadl~o'-de'-'9 i 's: I ao l:pJe par ec (7: PI"epal"",clo
p <:'u~:", a f o t o I ,~ ';::'~,l i -st: Ir <~, O 11Ü I))('?I'-o d O:~ ;':\.lu,1'l O':~ d ", 0:'::-',:;0:: O L~, I b e m como
O seu nome no princ{pio: Grupo Escolar de Carqueija (depois
IllIJ,d ,'Vl o P <3,I~ ,:\ E s.c o 1 ::3,':~ Heun I d ~':I::;) " Ne':; t e momen t o (3, e s c o 1,":1.
funcionava no alpendre da Casa-Grande. (Fotos do álbum de
Maria Suzete Santos)



.41

Foto 4: ALPENDRE COMO SALA DE AULA - 2
N(,?·st<.':\. fot(;)~Jf~<3.fia. P\::-f~cebe:'-~;';;? CfUe: I.UIl v i s i t an t e P".f~ticfP:a da
aula, ao qUE pareCE dando um aviso ou simplesmente se
deixando fotografar. Os alunos, crianças, de sete anos.
aproximadamente, se mantim no muro do alpendre, que servia
de assento e mesa de estudo. (Foto do ~lbum de Maete).

Foto 5: ALPENDRE COMO SALA DE AULA - 3
Outra foto da escol inha quando funcionava no alpendre da
C<:l.sa·-Gf~:,;1.nd,:!·,V(~fIlOS· os al un os 12SCI~I:·?vendO::ide jo.;·Z'1,C'·:5 no P'~.!~<3.·-·

peito do alpendre.
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Foto 6: CRIANÇAS REUNIDAS NO ALPENDRE
1,,1 i '5 i::" P <:l.IHJI<J,m I C <" d ::':1,':;,

Grande, provavelmentE
v I ':~ I t ::":1,1"\ t en <3, Comun I d :a(] e I

(lado EsqUErdo) E
po~suisse autom6vel.

.: f~ i <'~,n.:;.::~,':: no <:l.'1FI cn d f~ ~~

no hor~rio da aula.
posto que h~ um Jeep

nac) h a v i a , no Lo c a l ,

d <'-, C::},",; a'·'
H.,"!\, i a um

12~:;'C ::'1.': r on a d o
<:1 "1 9 l.l é III q u G.'
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o COMPLEXO ARQUITET3NICO SEDE DO PROJETO
CARQUEIJA, ONTEM E HOJE

Foto 1: CASA-GRANDE E ESCOLA
F o t o p ,';\.1"1 01" {-~.mI c ,:\ d ,~. C':l.3a "-GI~ ::':\11 d ":: c em ~:;'I.J.<":\ C::':\.Pe "1,":\ e I::·:~c()"1 a.•
esta, cOIIstru(da ap6s o inicio do Projeto CarqUEIJa, como j~
I"IH:nc i on amos no C:,3.p (tl.l.loJ s ob r e ,:\ (:-:::.0::01,':1.. IJ':~·-·~.e, ,~.o Pun d o , 1.I.m,:;.
partE da SErra da CarquEija, no sop~ da qual Est~ Instalado
':2",:;I: 02 comp '1 c~<o <;I.I~ql.J. i t et '::'1'1 i co . O c al~I~o, FWova 'v"21111'2n + c um,;'.
caminhonEta Ford, ngo sabemos a procedência •

.~----------------------------------------------------~~
Foto 2: ESCOLA

Nesta pcqucn~ foto, v&-se
a Escol inha rEcim cons-
trurda pelo Projeto Car-'
qUElja. No fundo está a
~:; E 1'- Ir <~. d :,3. C :,;1.1" qU. e i ,i :,~.I ,',1.

qual Ja n05 rEferimos
anterio~mente nEste tra-
lho.O pridio era composto
de quatro salas, du.as de
cada lado, com um peque-
no c CW 1'" ed or: no c '2n t; I~ o , ti
construç5o que aparECE no
c '':l.nt: o d i Ir e i t o é ,j ,l C::,:\p '2 '1,:\ •
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FOTO 3: Casa +Gr-and e U pr-éd l o da anL iga eaoo 1a ho.Io , a
v l e La , quase ne nhurna d Lf err-e nç a . Apenas a au e ê nc La de
Janelas do pr-éu Lo da allLlga escola, ho.Jo r'8s1dêllcla
i'allJillêw.

primeIra
urna das
<.lu duas

FOTO 4: Ceea+Gre ncle ho.j e , ern OULI'U ârrgu Lo . Vê-se, nu fLne L, urna
c Le Ler-na c o ne Lr-u f du po Lo pr-o.j et.o .



1 '1 ~)

l'()'1'Ü (' • i i.. ( " di' "
d'l . ~M"·.' .. dd ~;J\l'I';I.. Illli'.':1 (·/'T1:;(.r'(lI.:.t(\ t'.',':~II'JlI"
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FOTO 6: Forno iniciado e não cOllcluído de uma padaria que
pr-e t.endí a+ae c onu t.r-u í r: 110 Lnt.er: iur da Casa-Grande.
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HOMENS E MULHERES DO PROJETO CARQUEIJA

Foto~H"'~.Fí,~. 3:<4 0::111,
C I" 1..1Z. q!..I(:: p I" E:~:;i d í u
I.Í"J i: i mos s.:.;'I ',5 ,3.1'\ O";:.

(1969 a 1975). Foto

d ,:\ ~:;I" ,'I.. H 1.1.t: e 1"1:::1.1'"t: i n s
o Cll.lbe de M~es nos

d '2 ';';1.1il ("':-::i ~:;t '2 n c I <~.
cedida pela mesma.

Foto i: A ULTIMA PRESIDENTE

Foto 2: PARTICIPANTES DO PROJETO
Esta foto r~gistra cinco parti-
cipantes do Projeto CarqeiJa,
IreCOI1I·,ec'"mo·s;3. sr a , 1<" i ,~.• 7:,' ·,:.IJ:i~.

I !'"ma Fr an c I ~iql.lí n h a t1e~,c"..I i ta.
11,.~.';: ~?:< t I" e m i (j ,':I. d e ~~ d :;~. f o t o 9 Ir ,:\ f I ::3.
CI~"I 1';:5 .711J(~:1" cf,:1 P ,,"lI" ê!'\ cI i I" e i t ,,'I, Ir e::·-
p ec t: I 'v"':I.IlH",n te" (j j ovcm 11f.~o fo i
i cIE:n t i f í C '~Id o •

Foto 3: DIRETORIA DA CAMICA
_______________ -- ...••.•.•••..•••.....• ..4

'v":::-Il'IO;5 na +o t o ::üi:,:l.i).;o, 0',5 ·':'(:':9I.1.in~:(::·;~compon·:;:-nte·;; d<3. d i re t or t a
d;.:\ C 001' E I" ,:, t í Vi:"I, '!iE!) '..11'1cI o d ,~.:po i 1H(;·:nt o cI E·: t (;:-Ir c: E: I Ir O!,;. 0<:1 e s '-I'.l e I" cI ,:\
p::':I.lr,!1. ,':I. d i r ei t a de Ql.l'21ll vii? <3. fc)x:o 1::f:?1ll0·;:': ·;;;Ir. IA!::3.1der:: ~;<:'.lr<·:l.IV::3.J
!,i Ir. L IJ ,,~; F i Ir 111I n C), ~iI". (~ln a s t á c: i o 1"1,:\ t E: u s I SI". Na I" c: i !:; C) cIE: L. i III<:\ ,
':=-Ir" Te t o , '::;1"•.. Jofio Filrmino .. O I.ilt Imo, de ch<:1.pél.1 n a C::Ü),"?Ç:,~"
n ;;1 o d E: u I~ a I" a i cIe n t i f i c: i:\ I" •
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Foto 4: HOMENS OBSERVAM ALGO
Tem o ,:, n \-::',5 t: ::!, -F'(J t O 1.1m,3, V i,::; ;';(o oJ C) 'I.::~,o;j o o FI o ':;:,i: o d :::1. C a'::, :::1, •••• G I" (';1, n d 12 J

lado leste. PerceDe-se um grande nJmero de homens e meninos.
()b·:;(:::I·-v::~.l'1do ,:~,'J.~jl.J.m<,. c o i '::,::':1. mu i to I nt'::"I~':::':5·:::'::'~.nt:,.::. •• P,:?'!.o ql.J.e PI.l(jE mE
informar tratava-se dE uma cacimba que tentaram cavar
n'~.ql.f,el(:;' l()c<~,IJ m::~.':~ <:1'.1.12 11~';(O hOI.l.'v'O:OZ' :;;I.!c·:,';:;so. (.1 O::I.I.I~i()',:,id::~.d(·,' fic::~.
P o Ir c::D n t <:\ d C) t i p O cI 0~ c: Ci n s ti" 11ç: G C) • I n é c! i t o n O 'i O c: ,;\ 1 ,
I d .:=.:'1'1t i f I C ,':unO',5 O s r , -, Jo~~o F' i I" m i 1'1C,, FI I" (';:'.,::. I d (':;1'1 t 12 d ::~. o:: o op \="1'-<~,t ! vs,
no canto direito da casa, todo dE branco,

,

Foto 5: CRIANCAS BRINCANDO DE RODA
E>,t ,l f C)t: o mos ti" ::l "!. ',S 1)1(.:; 11 i n a 'O:' !:lI'" i 11 C a n d o d I:::' I~o d ::,,1. n o FI ,3, t: j o
externo da escola. ~ no intErvalo da aula. no ~ecreio I

o:: OIrJO ',se d I :2: i ::';1." No i:: :::~,"·se n (',':5 t ::'1. ''2 1'1::~,'::' r o t 0',5 an t (::I~ i or 12',5 qu.I:=':' ':::.~~ü
crianças Simples, a maioria de eandál ia 'japonesa como
e I~ ::~,m c h". m,~,d <!, ':5 ,:, ':; p I~ i m.::::i 1'-<:1. S ':;; ::~.1'1d ::i, 'I. i :::1. ':~ (j I,,' h o I~ I~ a c h ::!I, '.: '.jm
c a b 'I" G~~:~t o 11
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P r o f E !;; ,,;o {r a L.C) IJ {r cIe n i !:; c P i n h e i r C)

(.1i \I e<;, p rr i /lH::' I rr <~. p rr ~~,::; i d '2n t: I,:::, d o
Clube de M~es e Drretora das
Reun idas de Carqueija, desde
5ua funaaçiC) at~ 1970, quando
t rr ::,./'1 ':~ f e/r 11.1."·'3 e p arr a Cap r ,~t/r .,.11 \1 "

Foto 6:

Foto 7:
Dr. Ralmul1do Holanda
c OOlr d en ,,,,dor .]1,::1'-".1 d o
dE 1965 at~ 1969.

Fi:\I" i a s ,
FI I" o ,j e t: I) ,
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Foto n :

r!)1 9 IJ n s cIos P(" i n c: i p a i s p a Ir r: i c ( P ,H) t 83 clo P I" o j 8 t: o C a I" ;:lI.! E: i j <:\
ne st a fC)tO~)lr<3,'~'i:~ de i\l'!:~~, em C;ap 1'::.t:I'-:~,no, 11'-1111::3, I'("-,IUII::'!.O '::011'1

r E~P I" <;:' ~::. 8 n t ,':\li t E: ~:; d I~~Du t Ir c\s ~:f:; c:o '1;.:\~; 8 C C)mIj n i d ,,\CI (,: s.. 'lê,-!::' E: :

d::3, d i r e i x: ::;1, FI ::'~,Ir a :::\ e'::; qU,elr d ,:~,I 'F' i '1,~, d (~' o: i 11l<':I,:

,~ .,. i:: s t e '1 <:\ 1< i IJ E,' I I" o. i 0 '" • ,~u {: h ri,:\I" t i n s C I" u Z (p I" E S i (I e n i: 8 clo
Cl1.l,n';"'.:ie fYir.f,:::'~;). 1'1'''. Lv an (-filho c!("-, mo r a d o r 10cê."\1)

f' I 1 ,~, d ,':I. fi" ('2 nte:
2'" P i'\ ;;:: 11<:\ tos I :l"'. Gc\ '1 b ê."\ C Ir Ij Z ( cIO C lu b E ,4!3 E: <:\ 'I u n <:\ ri C\

e.::.i: o '1 ", ) I f:...,'. I:' ;i t i IH a M;:\ t E' 1J, ~i ( P r o f e <,;; ~; C) r <:\ d ,,\ e :;c:D '1 ,,\ ). 7·1\. 11<:\ Ir i <."\

1...1.1 I z '~. D ,3T \:J o '::,::3, ( n)(~mb Ir O d ::!. (J I (r 12 ,; :i I,) d O C 'i I.J.I:J e (j 12 h !'ú-:-~;) , t;C)

To i n n o «(lntcHlio I~I'J.V(~·:;CIJ,'::;t':ldIO), (;.,,, CleidE,' G<:\nto<,;; Cu s t o d l o
(111\:'1\11:11"0 (la d il"I:;,'tcn" ,,'!, do CÚLl:Je di:::' fY(::':l.(,::,;:; v,':Ü" i::'1.-3 'v'2ze'::,), 1,02'''''.

1"1::'\ I" ~l<:',Ir I (j ,':I. (j ::':1, ("I a l:: ::", i 1•..•• c!)u r i s t <;:' '1 i li a t i '1 h <:\ d o r:':l. 1 c: i dE:S
( I) ,3, Ir b e i ,~o 1 o c ,,:\'1 )

,--------------------- ---- ---
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FOTO 9: D. José de t1edelro~ Velgéldu, Arc eb í.apo de f'or1.é11ez.é.l. Sol>
seu b í upado lnlclou--oe o Pr-o.j e Lu Cer-que I ...JéI.



1!.J2

F'OTO 10: Ca eu I P'I cr-r-e e Ernilla Ao n , pro pr-Le Leir-Loe d a fa z e nd a

uoada ti Igreja um 1930, que foI seue úo }>roJeto Cé1rquelJu.
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1(3 (f~ U P ID - su:[ it~I!.JC:IU!L-rIUlf.~.;~

Foto 1: PORCA PARIDA
'vIemo,:: 1.l.1\1::~.FIO," c a. P ::'~I··i ..·
da r e c eu t e ruen t e , em
SI.J.<:\ o(:::'pendi:~rlO:: i ::~.' 11<':'.

porcllga. Os filhotes
e',; t ~3:() j I.l.I'I l: os 1'1c. C :::1.11 to
dirEito da foto no
·F·,.1n ()o. U I:l ',~ ,;::Ir 'v' :J ", e qu':.~.
as instalaçSes jJ co-
11100:::';;::::1.m<.~. ',:.0;:: d'2t:el'·IOlr:,;I.lr

no momento dE-:";tc"\ foto,
q 1.1>:?n ~{() l: l'? mo ',; ::':\ d ::d: <~.

Foto 2: VISaO PARCIAL DE UMA COUXEIRA

VEmos na foto um grupo
oe porcos BprOXlmada-
I11EntE da mEsma Idade,
em ~:·'.1<). ç Ol.l.>~';:: i Ir B, I ri I,Lm<~,
das dEPendincias da
p or C i 19:::\. ( F~o t o do :,-;.'/.....
Dum de Maria Suzete).

________ .J



!EJ: :[ B IL I OGR d:~F I It~



155

A t ftulo de reflexJo final gostaria de chamar atençio

para tris aspectos que entendemos ser da maior importância

serem reiteraüos

R~9;stro de aspectos que contribu(ram para a descont inuidade

deste relatdrio, em
,

fi: I::> d a. \.P.h~1 <:<_

c omu n i da cI e • per{odo especifico.

C :::\1' <3. t 121'- d (-" III1POI,t::,~ção d o mod e lo ad o t ad o ern C<3.1'ql.1.:::.-i,}a.G: ·;':)IJ.as

con5equ~ncias. 3) Ao aspecto educat ivo do projeto Carqueija.

e n CI'.k<"nt () experi2ncia hlst6rica,

poss,bil idade vlvenciaaa pela comunidade. d en t r o d a que l a

mú.:·{i m::~.do" ap I' '21'1 dei' f<:\:.-:en(J (J ••

1 - ASPECTOS DA DECAD@NCIA DO PROJETO CARQUEIJA

v i v i d a no

rea~lrmarmos alguns pontos que entendemos terem contribuído

caso da SAPEL, da CAMICA e o consequente fim do Projeto
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No caso da SAPEL ~ evidente que um projeto do porte do

i ns t al a c o em Ca r que i ,j a, n c\ <,!; c o n d i G: ;::es já d e s c r i t as

d r r l c íLmen t e o~.;wia c er t o • +av i am algl.J.l1s i n c on veu í cn t es C0l110

já c o l o c amo s : n t s t ân c i a e transporte PErmanentE

qual Idade na mio-de-obra local

um p I~ o ,j E,'t o d c\q u &: 'I ,,\ n <:\ t 111" !:' Z a ,

haja v i s t a ql,le o a9 1'"':,1"1 amo Raimllndo Holanda, CJu e n;~o E!' a

<;I, '1sun s d i as

nem Com a slla sarda do Ceará. as

d t F t c u l dad es ':;,,;; 'liJI~<','v'al~",m. T:;'.oI,ll1hém a, qlJt!2,;;tào d::3. A::JI,la: s'~'i3J,llldo

o c,dm i n i s t I"",elOI' d ,;\ S(~P EL., Neli' c í <:;, i o L i ma , c/ G,'

no

plc,ntel. Tinha

qlJ'2 a I n d a

PI~<:Üi C'",da n e m no mEIO 1..1.1'b a no, cllla li t o III a i s n o I" 1,11'" i:\ 1. O -f c\t o

c al,lSC)IJ. desEst {mulo, falta de intereSSE, P os problemas iam

Mas o mais grave. no caso da SAPEL, foi o

c ar a , Ds scicios Entrevistados, hOjE PErCEbEm CJUe SE fOSSE
I:Jo V I n o t: e 1'- i ,3, ',:; I dom ,~,I '5 FI I' O 'v' '2 I t o s o e m::3,I ':~ f <:\ c i 1 o t I~ ", t ::,:1. me n i:o "

ambim a caprlllocultllra tEria s i do Illenos E mais

relaç~o ao bovino, sent illlos qlle o agricultor dEste

c
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Entretanto n~o aprofunoamos esta

isso teria contribuído para o descontrole 00 programa,

aoministrat iva e financeira, que nâo

'Fo i jJ E'Ill or' i en t ",d ,3" <''\0: omp an h ",(]::3., '2 f", 1 t ou qu",.l i d :a,d c: t: ác n I c ,':I."

Quanto à Cooperat iva, o que mais contribuiu para o seu

f() i <:\ f:::\lt", 0'':: 1~I:::CI.l,I~'::;O";. Evidentem\.z-n'Cf2

local idade dG: pessoas de baixa renda,

um projeto dentro da realidade econ8mica daquele

momento, na local idade.

Os grupos Quatro S e Clube de M~es, perduraram enquanto

C~rltas Diocesana, respect ivamente, deram ~•.poic). No

momento que estes grupos

Vida dos grupos. A comunidade nao conseguiu absorver ",
f i 1CI'SOf I <I, dentro do modelo e aa disciplina

organizadcres externos. AI iás, 50 aaeriu

,r e c e b e I~ encaminhados pelo ~;ina i c a t os,

c o m 1:; I n c i c a t o pois dizia respeito aos

t: I~<3,1:> ,3.1h ,3,1:1 Olr ':.'~; I~UI~,;. I ';; de t 00 o o mun i c í p i o. M<:I.sme-smo ';::',5 t E se

manteve no início oevido ao seu caráter assistencial ista. A

fi1 iar-se ao sindicato e pagar a mensal idade era um ato

previdenciário. Por POf,;S i b I 1 i dacl~:
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ar O~:;I:;;-1'1t '3.d Ç)I~ i '~J ql.l(·Z· I~I~ <3. +ac i "1 i t ad a p í!!"1o ':5 i n d j c a to u E;:.:;;tI::: FI 01'- (:::11"I

nao é um caso ESPECífico dE CaPlstrano.
n ,~.ci 01'1 <~.1. •.

[scola foi uma Exigência aa comunidade

perante a Prefeitura, que deu as costas para o Projeto

c\ mE'C)i o c r I d a d e

I~

nao tinha proJeto algum,

seus funcIonários em dia, m0:;:;'~',;

ficava nas mios dos apadrinhaoos dos

c: Oli t i n 9 ên c i <:1 mas o nen h um t ipC) dE
i n c e n t i '..I o , o (·Z· mel h o ,.-a me n t o n <3..:.~ i n ',5 t: <3. 1. <:t c ~::;e ~~ e t c (:l)

.f"t~ac <"3.S0 OIJ.

i n s t i t u í d ()S P I" o J e t o

d cs <'1.t: I 'v':,;!.,:) 0',5, ~.S n a +or am

CarqueiJa. Quanto as festividades elas eram uma decorrêncIa

programas. Na hora Em

10e".1.

igyalmentE dEixando de Exist ir, passando a ocorrer somEnte a

Entretanto o espírito l~dico do povo c o n t i li u ou C""m ou t r a!!>

d j 11.J. ído Com

elEtrificacao da rEgiao, () problema da diyersao mElhorou

slgniflcatlvament:e, POIS proporcionou a '..lindada televlsâo e

(1) Estamos nos referindo ao períOdO em Estudo, 1965 a 1975.
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facil itou a ~eallzaçio de

atividades l~dicas na comunidade.

2 - A IMPORTAC~O DE UM MODELO

A id~ia cent~al gue norteou o Projeto Carqueija foi a

do desenvolvimento comunitário, uma

anteriormente. Entretanto,

centrais, dos países do Primeiro Mundo, onde o capital ismo

est~ em sua fase avançada. Para os te6ricos deste modelo:

'Os processos econ3micos sio concebidos como se fossem

p ar t e de um sistema natural. Descoberto um princ{pio

exp I àcat ivo , ele teria valor para todos os sistemas

e conôm i c os. que, se tais principios 5 o

válidos 'economias centrais·, entende-se que eles

deveriam aplicar-se igualmente às economias perifciricas, que

absorvem os padr3es, as instituiç3es e as tcicnicas das

economias centrais. Contudo há uma dit'el~ença óbvia en t re as

economias centrais e hegem3nicas e as economias perifciricas

e het e r omôn icas. Essa diferença consiste em que as segundas

sio caudatJrias das primeiras e se organizam para beneficiar

de uma forma ou de outra o seu desenvolvimento· (Fernandes,

HH) •
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Con I: 11.1. I '-'5';;:' q1.1.I.: O mo d 1:;:,1 o d"2 d í2';~(,:'11vol V i men t o I mp or t a d 1])

origem dEste mOdElo,

daqyeles qUE o conceberam.

caso, sa 1 do o a c omun i d a d e beneficiada com o Projeto

Cal~ql.leiji~. fOI C) ()i·!. cWi.j=i:l.l1iza.I;;·;Í,o \"'.:cOI1·;:;cif;~'ntiz,~.ç:i~(j d". mf2·;~m,·!.,.

o que querEmos dizer ~ qUE para desenvolver o intErior,

ou seja, mudar o padr~o de vida sub humano do homem do campo

(qUE ~ O que estamos EstYdando) e da periferIa das grandES

de pol it icas globais qYE modifiqUEm radicalmEnte a Estrytyra

concentradora, o modelo edycacional,

alnoa ViVE o homEm do campo, qYE sem altErnat iva migra,
c 01"1 t I n l.J.all)(~n t: e I FI:::W '·i. <:1.';:;c "I.p i t ,;\i,;:; ..

3 -- APRENDER FAZENDO: A CONSTRUÇ~O DE UM SABER POPULAR

Estamos 5egyrOS de qye ym importante m~todo para a
.

i:?

o ap I~ cn CI (7~I" fazendo'. Na caminhada do homem do campo, no

dos camponeses de Carqueija, o que de mais
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PO';';' iti\'o PO(lemo',:;

acertar. Significa d e novos caminhos.

gUiados ou orientadoS por pessoas e Inst Itulç3es externas ao

su a C on d i c ~\o 0
'
.1 com

d i -rí2lr ';:'1'1 t e:';:l. Num IJ::3.1 :::\/'1ç o fi n <3,1• pooemo'::, I n felr I Ir qlll2 O

PrOjeto CarquEija dEIXOU um legaoo de Experi&ncia pol {t ica E

c omun i t <~f i <1 ::':\(:)5 POlr

c: o n SE' 9 1.1 I n t 0:: '1 • produzido na luta do cot idlana. na
P Ir O C '.LI'- :::~, d '::,'

dE:' vicia, digna e compat {vEI com o gênEro humano. Os erros e
N

';;::3.0 inerentes ao seu aprendizado ~ue

é d i f í c i 1 (j e S E I" a v ,,\1 i a do.

No caso Estudado, entEndEmos qUE a mElhor contrlbui~go

peSSCie\S ct,,\ local idade se organizassem, procuraSSEm resolver
0';5 'seU,':5 FI Ir 01:> '1em::l';3e m COllll.Ln i (h~d\'!', I.lt i 1 j z an d o O método d'I,

Ir e un i ;i'Í o c on s t an t e , cio d eb ,,'\t (7: (d c: . l~peSalr do ('~'::, +' C) Ir ç: C) da

I~JIr e ,J <3., '::,'n qlJ,<:I.I'! t o I n s t i tUI ••:Ho h ';:~~Jr:?m'::.n J ca, (-?11l c 01'1 du z i Ir os

c 01111.1n I CI<:\ d 0.', c: C)n t r o '1;;'\Ir C)s ~JIr 1.1p o S p i O n <:: i Ir C)s , c: h e 9 ou

~;"2 (.;~s v <3.z i (J '.I. ...~~!\ C o m'.1.n i d :t:\ o e

m<ft<:>clode

c omun i d ,ld ''2, r:: omp 0';5 t: ::':1, n <l ':5
'
,l<l 9 Ir ~3,ild e ma i or' I a. d>'2 t Ir ab <~,1h ::,~d(W E"i~

atuar sobrE diversos ângulos,
posto

QI.1e i n v i <:\vEl os
.

continuar na condiç~o ae moradores da fazenda, sem titulo de

PFoprledade, pois isto lhes impEdia, na pr~t iea, adquirir
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qualquer empristimo agrícola, por exemplo. De outra parte,

confi~VEl, dEixar

problema destes, mesmo p 01' \:II,l'?:" n o m.:;:i o .:;:c1('?f:> i <3,,::, t i c o h <?, \I t <:1, 1.111)

,
02 um

desejo. uma aspiraçio do homem do campo a posse da terra,

PI"O/) 1e 111C'\S , -f ,:\ V C) t" (;~C e U m o I" <rI(IC)I" e l:, ,

i n t 121" e s ~;e : luta ela

,
v e mo ':~ <'~,I um I 11~~t r UIlH'ol'lI: o d e lu t ,'~,

c o n v é m r e s s c\ 1t <r\I" o papel do s i n o r c a t o n e s t a Lu t a.

n a s c I do no c o mu n I d a d e '1o c: ''i\ 'I c C)n t: I' ib u i I' P ~iI" .:\ i:\ !:; IJ,,\

i n s t I tu i ç~io ql.l€' o CI'i 01.1"

l-!)pE'Sal"cio Trabalhadores Rurais de Capistrano

tradicionais nas lutas camponesas locais,

n e s t e emb a t e tE.'VE OIJtlrO c am i nho r,

s e n s o

qUE.' forta'1ec:E' nossa convlccâo de que foi

S"':~Il,:;íVG'l ,!I, c on t r r b u i c âo do Plrojeto C<?,lrqu,eiJ,,, ",!I,lra <1 {ol'm<.-\''';,~~o

1'01 ít i c a E' E.'ducacional ele sua 9E'ntl';:, E,' com

(;:,U (j ':: q 1.1(,; (~/,. :"-l. m c CII1 t Ir <·~.Ir i os á Ir ':0p <3,1' t i di O d <~, t e r r<.~.
dificultavam (E ainda dific:ultam) Q desE'nrolar destE
FI ,r O.:: 1.";",;',:'0n F i ~Fur a. C OIllO mcmb '" C) d es I: e 9 ,,. UP o o FI'2. G I ()\I,Hl i
Sab~ia, ex-vig~rio dE' Capistrand, membro do ProJE'to
C::!l.lrql.l'2i,!<l,como Ir'2Plr"2S(·?nt,,,nt'2 do Minif:i.té,'io (Í::3, 1'0~JlriO:llll:I.11'<'.
n a ép o c a I E' d e P o i s d o I NCR,~ , o n d e ~\1 c ali c o IJ a d i ,r e <;: Eí C)
~eglonal no ~overllo.
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relativo sucesso de
'j i n h;:\ n e s t e

ger~nc lado pelo grupo de moradores da comunidade, que s50,

que participaram do Projeto

e a

tem ::; i do o

c on t v i/:)IJ I '.\ P<:\I""\ sucesso. Neste grupo as decis3es s50

sua instalaç50 e uso c~)

relaçJo às pequenas técnicas agrícolas incent ivadas pelos

diversos programas do ProjEto Carqu~ija. A d;vErsificaçâo da

agricultura local, p 1 ,,:\11 t ;.1.11 d 0'·"::·1",' p j men t ~~.I::>1 'c \J1l1:i~ ti::; , 'l.l~ 1.1.C I,LIl\,

milho, al ho , ~t c , (1'..1 ,,'i n cI o n C) P E I" í Cici o d o P I" o j E t C), 01..1 me 1 h c I" ,

i n í c 10, milho. ~ ,. ,..,
T i:.: I ,}ao

concorreram para isso outros fatores,

IIIe I" c .,\cl o c: o n ~>IJI\l ; d c ,~ ; P 01" (JI..Iti" ('J '1 cldo I c on t Ir i b 1..\ i 1.1 f:: amb é m o

,7\ PI"I:'!, I" 1,:\ s ob I" (" c:ouio

(~:~) j'\!O'::, I:l <':1.'::;I?~::'.ll1o;:.':~em c on V\~I~ ~:;,aç;::"7:.'::' ql.J.~? t i '.1'21))0'::, c 01\\ 1l101~ :::l.lj 01" e ':5 J

;:\jJ':'s <:\191..\n~:; cn c on t r o s qUE: Illc\nt
1
ivl:;':-1lI0S com E:IG:~'; E: n a s

en t I" ev i s t: '~.':;} e'::.p e c i ,,,1 men t'2 no d (;:,po i IlH?í1t: c\ d ü t ,r ab :';\.1h <:~(j01" LI.1. {'::'

~:;a Ir ê\ i '/ <:1 N(~:to.
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produzir e os cUIdados que se deve tomar. etc.(~) Entretanto

estes dois aspectos tiveram solo ql.J.e

pa<':,5':\I'·""\I'()I~ uma experiÊncia rica em extensio rural. Est a

,,\t I] a n t e s n e s t í:\ a Si~PEL.. o CLUBE QUATRO S, e a

PI~':'PI~ 1,1 COOP EI~ I':l)T I I.,II~II mesmo c 011"I :::\ e feI1H::-I'·i dali,;;: (.)1.18 1 h '?S m:::\I~o:: ou

as p e c t o O:Jll e queremos realçar neste final ,
l:.' o

Pun d :::\I11~:n1 t ,•.I I

No t I.J.I'· 11<:\~; (7~ pelas Escolas Reunidas. A esc01a 12111

d::":\ l oc a I idade hO.J.;? • o: on t ,~i b 1.1 i n d ü p al~ ::1. .~<••

CIOS mOI' <~\CI01'·e s locais, i n s t I~ I] i n d o I·''=1 I.J.e s ao

P <·~.I·-a. c o n I;: l u ! I~ faculdade 12111 outras
c: lciad("~'s.e atuando na vIda p~bl ica e privaaa do

nosso Estado e fora dele.

·Fü i 1.1111,3. 9/·- ,:\1"1 d e

podemos asse0urar que, do ponto de vista da

exper IÊncia educat iva P <'\I~ <,\ O''·.!)

t (-2C n i c 0·5.

V Ivên c ia <=~Illc:a d c·\ 9 I~I.J.P o , O·C..) comet Idos

(4) Oe'v'';·::-I\\o·;:.r e s s al t s.r QU02 ;'OI.1'v'';-2 um l:wobll·~l\\a. mu i c o ·;;)(21'10 na
econOlllla cearense a part ir de 1983 que foi a praga do
bicudo, que forçou o agricultor a tomar outras
provid~ncias, buscar alternat ivas etc. Apesar de nio termos
(~st lJ.d í~.do 12-;; t \~ P I~I~ í 0.;1 o , ·;;;JlP OIllO·;:;C)ue '21,?P,~OF>oJl' o: i 01"1ou ::";\1~)uma
mudança de hábito na ag~icultu~a e, em part icular, em
CarqueiJa, tendo aquelas iniciativas, da época do projeto
contribu(do para essa nova fase. Mas isso SErá mot ivo de uma
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c on t r i b u í r am c 011 t: I~ i b IJ. i I~

c: l..l 1 t u r <:\ '1 d o s do

o registro desta experi&ncia. (,.

no mEIO comunitário. com as novas geraçoES,

aprendizado edlJ.catlvo das

pessoas da local idadE.



COi/'-.l!CLU~3AO



lê?

REFER~NCIAS aIBLIOGR~FICAS

í ,.' FI" ",n c i ':~c o (II~!:ur' P i n h e I ,~o, S I'n t es e d a H i s t ':'Ir i a

Política de Capistrano,

2 - AMMAN, Safira Bezerra, Ideologia do Desenvolvimento de

Comunidade no Brasil. Sâo Paulo, Cortez, 1981.

l - ARGUMEDO, Manuel Alberto. Relaçâo Educaçâo e Trabalho -

o Caso das T~cnicas Agicolas no Estado do CearJ. Fortaleza,

1985, Diss8rta~âo de Mestrado.

4 - 8ITTENCOURT, CircE,

5 - 8URSZTYN, MareeI; o Poder dos Donos, planejamento \~

c l ien t e l ismo no nor des t e , Petl"o::'pcdi s , Editora Vozes, 1985,

6 - CARDOSO, Ciro Flamarion S.i Uma Introducio ~ Hist':'ria.

7 - CUNHA, luiz Antonio e GGES, Moacir, Os Movimentos de



168
8 - COSTA, 8eatriz. Para Anal isar Uma Prit ica de Educaçi6

Petr6pol i5, Vozes & Nova, 1984.

9 - DEMO, Pedro, Metodologia Científica em Ciincias Sociais.

10 - DOMINGUES, Joelza Ester e LEITE, Lo~ola Paranhos.

Brasil uma Perspectiva Histdrica Segundo Reinado e
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Pesquisa Educacional. Sio Paulo, Cortez, 1989.
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Educaçio de Base, 1961-1971. Sio Paulo, pue, 1982 - Tese DE

Dou t 01'· ame nto.

13 - Organizaçio Cultura P op u I ar e Educaçio
Graal , i 983.

:1.4 FERNANDES, Sociedade de Classes

Popular, Mem6ria dos anos 60, Rio de Janeiro:

Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, 1975. Zahar Editores.

15 - FIRTHi Ra~mondi Elementos de Organizaçio Social

Antropologia Social (Traduçio de Dora Flaksman e Sirgio

Flaksman). Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974.
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16 - FREIRE, Paulo; A Alfabet izaçio de Adultos: é um Que

setembro de 1978.

17·- G(~lDI)DTTI, t1oc\c:il'·.Pensallento Pedag':'gico Brasileiro. Sâo

PalJ.10, I~t: ICd., 1978.

18 - HELLER, AgnEs;

CarIos Nelson Cout inho e Leandro Konde. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1989, terceira edi,~o.

19 - MAlA. Isaura e Amé1 ia de Sousa Rosado. Engenheiro
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no Contexto do Desenvolvimento Rural. Fortaleza. i9B4

Dlssertaçio de Mestrado.
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P<·~I.l.Io,
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1~ltI c <.~.,

:'21 .., LI:. GOFF I Jacques. A Hist':'ria Nova (Traduçio: Eduardo

UrandJo). Sio Paul0, Martins Fontesl 1990.

da Educacio. Sio Paulo, Atica, 1989, segunda ediçJo, 5~rie

P I~ i n c í FI I os ..
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1989. Sdrie Principios.

25 - PAIVA, Vanilda Per~ira. Educaçio Popular e Educaçio de
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FortalEza, EditSes UFC e Fundaç~o Dem6erito Rocha, 1989.
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30 - SADER, ~der e GARCIA. M. Aurdl io. Do Populismo ao

Militarismo. 10 ~der Sader. Um Rumo~ de Botas.

1'70



171
31 - VIEIRA, M~ri~ do Pilar Ara~jo e Outros; A Pesquisa em
História. Sirie PrinciPias. S~o Paulo, ~tica, 1989.

32 - WANDERLEY, Lurs Eduardo ( or' 9 ,,\11 i Z cl cl o I" ) e ou t r os : A
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I:"ONTES DIVEI~SAS:

1- ANCAR-CE. Plano Integrado entre a Secretaria de Educaçio

do Ceari e o Serviço de Extensio Rural do Ceari - ANCAR-

Sugest3es Para o Trabalho com a Juventude
Rural, Fortaleza: ANCAR-CE. 1969. mimeo.

Projeto de Treinamento e Uso de L{deres

Rurais. Fortaleza: ANCAR-CE. 1.9 6 7. cl í'Ü i 1 o 9 (,.c\ t' a cI o •

c omp ,r OV<~.11 do:

4.1 Aquisiçio dO S{t io Sio Pedro. Lagoa Seca e Pau de Sebo,

por parte da Arquidiocese de Fortaleza em 1930.
4.2 Aquisiçio por parte da Cooperat iva Agr(cola Mista de

Carqueija de uma FI '" ()P r: i e d <3.d 1'2 15000 ma com as

t:lenfeitcw':::\5.

4.3 Aquisiç~o por parte da Sociedade Agropecu~ria SAPEl. da

5 - livro de Atas do Clube de Mies D. Francisca Delgado. de

6 - Jornal O POVO - ano de 1965 - p~g. "Interior".
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7 - Jornal ·Correio da Semana', Arquidiocese de Sobra1, 1965

- microfilmado pelo N~cleo de Microfillnagem da Spcretaria de

Cultyra do Ceará.

8 - I8GE - Inst ituto Brasileiro de Geografia e Estat rst ica -

CENSOS de 1960, 1970, 1980 (Ceará).

9 ALVES, Francisco Artur Pinheiro. Uma Hist6ria de

Carqueija, Guixadi. Edi~io do Autor, Literatura de Cordel,

1990.
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pessoas entrevistadas, em relacâo ao Projeto Carqueija,

registramos o tipo de participacâo que teve direta ou

indiretamente no mesmo.

1. ManlJel Tavares do Nascimento conhecido como MANEL RUFINO.

Foi um dO~5 p<3,/rt i c ip;,~,nt(~':;:;~t:i vos do P/rojí:;:to C;,~,/rql.l,eij:::~, fí'!:;<::

J. Ls a l d e

conhecido como Manim Anjo, tambim part iei JOU da

da fazenda da Arquidiocese.

5. Jos~ Nilton, conhecido como Zci Nilton, filho de moradores

da comunidade, viu tudo como criança, chegou a part icipar do

t l~/~ ,,- <3, C amo o s d ellW, i s ,

6. Helena Uchoa, caseira do fazendeiro Pierre Aon desde

crIança, conta, com muita lucidez, como era o seu patrio.
I

Apesar dE ser da casa da fazenda, nâo ficou com um pedaço de
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fase de decadincia do Projeto.

cio MC"Ul i m , part icipou co projeto com seu pai

l oc al i d ad e , L. 1.1 í ~; dos coordenadores CIO

'1. i. M c\ n IH-: '1 conhecido na comunloade como
Sinoc;'1., foi participante do Projeto Carqueija desde o
IníCIO, foi membro da SAPEL e um dos benefiCIados com a

12. Domingos S~vio Pinheiro AlvEs conhecido como Sassd.

part icipoy do projeto como professor da Escola Radiof8nica

do MEB, al~m das fest ividades lJdicas como membro at ivo.

foi um dos fundadores do sindicato.

memb r o at i vo do PI~ojeto C(i\l~qYeijê'\.ê'\tIJOY COIIIO gel~entE da

primeiro presidente.



176r

do ME8 e da Escola alim dE ser uma das coordenadoras do

"1.5. Rute Mart ins de Lima Cruz, p a r t i c i p O I I d O P Ir O j 0: t O

:1.969 .:d:<é 1975, C(IJando O mesmo de i :-:OIJ de

16. LourdEnisE Pinheiro AlvES,

FI Ir () J \~t C), FW i 111\7: i ,r <" P Ir '::? -;; i d en t e d O C lu IJ.;!' d e M~le 's e d í Ir i 9 en t J::? d :::1.

[scolc\ até 1969.

19. Raimundo Holanda Farias, foi o grandE art iculador do

1 7. Ih'\ i m IJn clo N~'\I" C i ~>C) cIe L. i ma , f o i um dos coordenadores da

SAPEL. chegando a ser o gerente da porcilga.

i8. 01avo Rodrigues, e:-:--P ,,\d I" e • foi

Projeto Carqueija, a quem o arceoispo confiou a coordenacio

do mesmo, cargo que ocupou ati 1969.

;,:,~1. Dul c e
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ABI~EVIATUI~AS

D. S. P ..I~" ---f)omin s os S::,ivio P Il1h'2 iI~O I~ 1ves

L.r.A. - loy~denise Pinhei~o AlvES
M.I~MC •. -. 1"l<:\nl.ll2'l 1~1ve~; Cus t ó d 10

M • S.~';. .- Mal" I <:i Bu z e t <:: Se'\n t os

M..T ..N. .... i""'Hl ue '1 Ia V::'W ':.·S d o N::,~.:5C i mcn t o

R.H.F. - Raimyndc Hclanda Farias
H .. /'11 " L.. ._, H <:1. i mu.n d o N<:I.Ir c: i ',;;0 d.::; L i m<~.
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Ata de Fundaçio do Clube (de Mies) D. Francisca Delgado do
Cent(ro Comunitário) de Carqueija em Capistrano -

1"\0::, t;;? d i as do m\:~'5 de .iunn o d,'2 i'?,f;,(!,"j) ••• no PI,".;.i'diode,
C E'n t I" o C o muni t ,~I" i o d E:~ C a I" q I).c;~i j ,,\I I~12.'u 11 i I).'-'~:;e u m <] I" Ij P o d E::'

'::,enI'lO"-::'~ .::;;, com o ..•.• (],:::: fl.J,nd:::w ':::: in',:;l::"I,L'H~l,lIH Cll.J,IH~ d,:::: /"i3e',:. ..
Inicialmente ioi apresentado um estatuto ao ••• para SEr
di'::.;cui::ido i t em nor i t em , o que p'21,'~, le i t ur a (J<':l

extenslonlsta da ANCAR-Baturiti, senhorita Jdia Monteiro.
1:;'\:'1' o (',S oj (-?: '1 i d o o (:?~;t::::\. t IJ,1;: o (,~',':\F' ,,- ()'V:;~,do p \~"'1 Ç.) 91~ I,LP o , O.;:::p o is 1,1~:;()IJ,

(da) palavra o Dr. Raimundo Holanda Farias, presidente do
centro, que elogiou a iniciativa daquelas senhoras, ao mesmo
tempo que ••• a ajuda ao Clube. Terminou suas palavras
,'I,~,~'" ::':\(j 8 C (" n d o :;,~,o ~JI~I,LP o P '2 '1;'1 .':\ ", j I.Ld a, q I,H', ::':1.q '.1,'::' '1 ,~.:s se n li O," ,1:::;
prestando ao Centro E a Fundaçâo Joâo XXIII. Em sE9ui~a
procedeu-se a eleiçâo da diretoria do Clube. tendo sioo
eleita por aclamaçâo e formada pelas SEgUintes sdcias:
Pl"~?,,; i d en t c : D. LOI,LI~dell i Sl2 P i nh e i I~() 1~I\112S j v i C(:?'-'PI'-"2':~ i oen t e :
D. 13E:~ '1 is a I:' ( i I" m i no) i Se c I~ e t <fI I~ i,,!\D. C 1e id E:~ ~) a n t o s CI.J.!:; t .:.d io i

T'E'~;OI,L,~('!.'i,~,':\ D. M<'~,I~i:::., 'l.l~ll<i P'2'~I'~'i'~::'~,i/.:r:::l<3,dOl'-'l'-Flr:,:l.I1C;":;C'';\ 1~llve~;
')ian,'!\;Con s e l Ivo Fif~,ca1 D. TE~I"E:2inh<!1 13,:'\ti~:;t<:\R •••• Mal"i,;.;
1...u i ;;:,'1, El ,3,I~l:l O'S.'~" I~ 1.1,t h jYi,~,,"t i n ',5 CI~ I.lZ. Em ':;I:Z'~JI,L i d ::':\ fo i ":~"::,O:: Ç) 1h i d ()
um nome para o Clube por indicaç~o (do dr.) Raiml.J.nao. tendo
';:,i do ,':\CIE' i to POI'- I,Hl<~,1l i m I d ad e , F~i COIJ, ll1<':1.r~c,~,da 1,1/1),3. '~I2IJni f:(o d;.:'l,

diretoria para estudo .•• dia da posse. Nada mais havendo a
t: 1'-::,d: arr 1211c enr ,ld ::":\::';1. '5e~:;;:dIoe .".. • •• 'SIZ:'C'~ i!.":t ;::í,,~ i a :';'l,d h De

lavrei assinada por toda a diretoria
t.our d en j,,:;I:;:' P i nhe i r o l~lve',:..,iial"i;'3, /3.:::1 i s a Fil~mjno Cl(:~jde
Santos Custddlo, Maria Zená Pereira Francisca Oliveira
~), ::'HI"!."

FI 1"';:''',:; i d 12/'\ t: 1'2: 1..,01,11" d 1:':'/'1 i ',512 FI i n h e i ,"o I~ 'J. VI",~;
Vice-presidente- Maria Sel isa Santos
Secret:ária- Cle~de Santos Cust6dio
Tesoureira- Maria Zená PEreira
leladora- Francisql.J.inha Oliveira Viana
1=' i r:;c a '1 ,- 1< I). t: E:: i1<:1,"t i li ~:; C I~ I). ;?
F' i~;C ::11.... M,,:\Ir i ::';1, 1...1.1 i~;<l B :,,:\r" b os ::3, I~ '1 v o:~',5
F i s c a 1 ,-, T E:~I" E::fc' i n h a 13 c\ t i ~;;t a I~o d I" i 9 u 0:' ~:; •

A presente ata foi retirada do livro de Atas do Clube de
Mies. o qual se encontra em poder do pesquisador. As
reticências e os nomes entre parênteses foram recursos
utilizados pelo pesquisador para preencher as palavras dos
espaços estragados da folha do livro, que teve sua margem
direita danificada.
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CERTIFICADO DE REGISTRO ,

CERTIFICO ter sido registrada sob o n."....].lJ em~de
OUT\lDilO _de 19.6!) .........• a Sociedade Cooperativa de respcneabili-

dadei.LU.. J..'LL12 L __._, denominada: COOPi,R"T DU
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VISTO: CONFER :

~

~.~~~ .....I....•...~ ..•t..-.~~
Dlrttor( ~~ .. Dlrtt- .



CIRIOIIID "IE LS 01 L1U" 2.· DFICIO
Av. 09m Bosco, 653 - Fone: 347·0306

CEP - 62.760 - CX. POSTAL 005 •
BATURlTt - CEARA

ESTADODO CEARÁ
COMARCADE BATURITÉ

A N T O N' O N E L S O N D E L I 11{ A. Titular e Oliclal de Imóveis, Tltulos e
Documentos, Protestos de Títulos, Tabelião de Notas e Anexos. do Cartório rlo Segundo alicio
da sede da Comarca de Bnturité· Ceará. por nomeação legal. na forma da lei. etc .•

P A I O C,:; S.\ Jt C..\ \' A L C A N T E L I MA. Escrevente Substituto, por
nomeação legal. I.... da lei. ete ..

~\" ..

CERTIFICO, para fina e efeito. l.gaia, que .'
dend~ busca e•• eu Cartório, Setor I.obiliario, encotrai no Livro'
3-J, fls. 27ev, o registro •• guintas- N' DE ORDEM:- 11.066. DATAs-
18.2 •.66. C1RCUSCRIÇlO:- B8turit:8. DENOI'\INAÇAOOU RUA.t: Nl1r~EROt-
"são Padr'O", situado no lugar ·Carquaija", do lIunicipio d•. Capis-'
trana, desta Colllarca. CARAC.TER1STICOSE CONFRONTAÇOE:S·s-A c.sa, de
tijolo e,tâlh&$(aede), do sitie denollinado "São Pedro", situado no
lugat "Carquelja·, do P'lunicipio de C:apistrano, desta Co•• rca, •. o'
terr.no onde" a 1II •.•• a se acha encravada, ludindo ias'. terreno quin-
~•. ~il Metros qu.dredoa(15.000~2) ou e.ja UII hectare. •. meio, a as-
aia eJCtra.edos- ao Nascente, poente, norte a sul t COII tarJ:.as res-'
tanta. do raferido .1tio qve assi_ se extrema e~ uma totalidade:-'
ao na.cebtl4 coe terra. de trancisco firaino dos Santos, ao poenta
COII terra. de, tranch~ Araujo SObrinho? Angelo fureira, Antonio'
B'1lt:iat·. a. herdeiros de l'1anod dos Rei. de Araujo, digo de Andrede;
ao sul, com tarr •• da ~ano81 de Araujo 8 Joãe Morbrto; a ao norta,
COIIIter~u de Marcos l'Iatheus, hardeiros de A.ntonio Sareiva, herde.!.,'
ros de 6ntonio José dos Santos e o R1acha doa Boi, cuja sitio mede'
•• sue totalidade~ aprociaadalllente, cento _ a.ssenta e: oi to ha.e.ta-
r •• (168ha), adquirida por compra na conforQidad. da transcrição n~
.ero •• is ••11, setecentos. e quarenta a oito(6.748), do C.rtória 1-
~obili.rio dest. COMarca. NOME,DOMICILIO, PROFISsAo ESTADOE RES1D
OENCIAOU ADQUIRENTEs-A Cooperativa Agricula ~ista de Carqueija,'
coa sede.no lugar do ~es.o no.a, do Municipio de C.pistrano, desta
COIIUCa. NOME.,OOI'lIC1LIO, ESTAGOE. PROnssto 0.0 TRANSI'HTENTú- A '
~rqpidioc.e.~etropolitana de fortale~, rapres.otada por. seu Are!
bispo O'omJosé· da Madeiros ~elgado. TITULO DE.TRANSMISS.Os- Doaçãa
pur. a. siaples. rORI'lADO TnULO, DATA(" SERVE.NTIlARIO:-Escritura •
~úbl1ca lavrllda e. notas deste Cartório, l'JII\data de l:Iaje(18.2.1.9-
66), pelo E.ser.vanta. S'ubstituto- Luiz Castelo B.ranco dos Santos. '
VIlOR 00 CONTRAf.Us-Cr$ lO.OOO.OO(Oez Milhões de Cruz.lros). CONDI
e-OES.00 CONTRACTOs-não há. O Sub-Oficial José F"arnira Lim•• SUbi
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~r.vo. c:\l.aJ..-""""t:l-.....t.~crev.nte Substi tut •• Luia Caste.lo
consta." Est. confo~a. Dou'

J:

C'\fnu~l,) O~ 2° OFICIO
.!!ICNIO fI:~S;>1jCA't'AlCLtm LIMA

'r itu h., Ffeliv"
\. CéP 62760 • BATtlRllt • C~.
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ClftlORIO .•• El S O. LI U" 2.· OFICIO
Av. Dom Bosco, 653 - Fone: 347-0306

CEP - 62.760 - CX. POSTAL 005
BATURITE - C ARA

ESTADO DO CEARA
COM ARCA DE BATURllt

fi N T O N I O N I,; J, S O N J) E L I M A. Titular (' Oficial do Imóvvls. 'I'lllllo~ e
Documentos. Protestos de Tttulos, Tnbcllüo de Notas c Anexos, do Cart ór!o do Se~undo 0I!010
ela Rede da Comurcn d e Hlllllrit(,· (\·lIn'!. por nomuaçüo )\!~II). na Iurrnu <111)('1. ('te"

P A 11L O C I:;S ,\ I( C:\ v :\ L C A N T E L I ~1 x . 1';serev('nLe Substituto. por
nomeação legal, na r ma da lel, ctc.,

CERTIFICO, par fins a GfGito~ 1 gci5, que d~
d:o busca CII msu Cartório, Setor 1 obilia.r1e, encontrei no Li'vro '
3-J, f13. 42, O rcgistro seguinte:- N' ~c Ordem:- 11.120. DATA:.'
20.5.66. CIRCUSCRIÇ~:- BATURITt. DCNDMINAÇ~ ou RU~ ( N~MERO:- •
"Sio Podre", situado no lU9~ • C=rqueij~", do Municipio da C p1~
trano, de,ta Co=arc • CARACTERlSTlCOS E CONFRONTAÇtS:- Urn(l) ta.-
reno dano~in do "S- P dro·, co~ b af itcri=~, e!tucdo no 1U9 r '
"C.rq~eij~", do ~un1cipio de C=pi,tr no, deste Co~arc., m dindo '
c~nto e do~(llO) hectares, e ~56i. extra ndo: a Norto, con ter-
ras, de sitio "s;iio Podro", da II.rquiGliocesol'\etropolit4ne do f ort e«
lO~t 12 corc&~ de mre~o \li ~~rcos do padre; ao Sul. co~ torr _ de
João f1r~ino dou S~ntos o herdeiros dos Sar~iv; o N ~cento, COD

terra~ do aludido Sitio ·S-o Pedro· te r~ d Jo- rir_1n doa'
Santo~ em corea. dar.. • ~.rCOD d P dra; e, ao Poent , ce~ '
terras do Raiaundo lv.~, e= cere a de Pcdr • digo, cercas de cr~
mo· a marcos do pedro, do sitie denoDin d "S-~ Pedro", outro.
C.rq~lj ., 81tu~do no lugar • Carquoij ", d~ Municipio de Ccpict_
no, daat CD=arç~ .dq~iri~g na confor~ided\ll da tr nlcriç~o n~
6.(48, deuto Cartório. NOMt, OOMICILIO, PEOFISS~ ESTADO C RESIDE~
eIA.!ilOp,QOUIRE.NT'El- Seciodede p.gropocl:U\lcLimit<:ldc "SAPEL", COIII '

sodo no lug= " Carqu ij&". do Municipio d Capi$trenç, d 9t ~-
mare_, sociedade por quot I d. ra8~onc.bilid.de 1i~it.~. NC~(,vQ
MICILlO, ESTACO E PROfIS.sÇ~ DO TRANSMIH:.NTCl- 11 Arquldiocoso 1'1 ~

tropolitana do rort.l.~~ roprec.nt do por do. Jo~é de Madoiro$ •
O 19ado, ~c.b1apo Metropolitano. TITULO Dt rRANSMIÇ~U;- Inco~po-
ração. rORMA 00 TITULO, DAT~ t S~RV~TUARIO:- ~criture públic
de' conot.ituiçã. de .oc1.dada por c;otas do rl,,~ponlJ.bilidde lillllt_.

d•• levrade e. noto dOltel Cartório pelo acrevent Subatltuto - •
Lu! C••tolo Branco do. S ntoa,oa data do hoja (~ .5.1.966). VA-'
lar DO CONTRACTO~- Cr$ lO.OCQ.OVO(Oa~ Milhoõ. de Cru4.i~ca). CON-
OIÇOES DO CONTRACTO,- não h&. diga, CONOIÇOES O CCNTRACTO:- A 'I
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qua~t1 d. Cr~ ln.OOG.OOO(d % Milhõos da Cruzoiro ) cc~ justa de
cap cided ,trannit~ nQ cdQuircnta • Q~jotg d~ lncorpor~~o de i-

ÓV 1 o-~ tr erita. O Sub Oficial- Jo:é r rreira Li a. Subae~v '
No ir.p. ccclon~ do Ofiei 1- O Eser v nte Substituto Luis C ate-
Io Bz co d Santos. AVERB çO[S,. C rtlfico a dou ra que, nos t~!
mo d, escritur públic do tr~~formcçio d sociedade por Quotas'
da' re ponlZa!M.lid\1lldQ limitada a:l ocioc'~ •• no ba, lavrada 11 llaot 1,1

d .t 'Cartório m d t do quinzc(1S) do corrant , fir ado p 108 "
QU t_ ~as qu coopanh ~ Soei d:d. gre-PeeuáD1a Limitada SAPEL ,

co ~ de no lug~r MC4z~~ij ", do ~unicipio do C pi5tr.n. dc:t~ "
co ~c , aQ~ir nt do imDv 1 objeto dosta transcriçio(ll.120) pa_
s e for um oci.d~d. ananimo, rocebando dono~inação do CO!
p nhi Agro.Pecuérl de Carqulj , co~ s.do no ma~mo lugar, rC3pOn
d nd~ Bt~ p 1 tive c parciv da sociedade tr.nsfor~.da. O r~f~
ria. ,verd de. O ~ Baturit', 23 de junho do 1.967. O Sub-Ofi-
c1 1:- Maria,Jo &li~ fe ra, bscrav. Rasp. pslo cargo da Ofi·
cl 1 O E~cr.v nta Suba tutos- lu t lo Br~nco doa Santo~.~ E~
té.

d~ O l~:.

c",nOI{.o c. :" OFI'::IO \
.fIlOMO fl!LSOrl L~\ L(:·r.l: LIMA

'rltulitr I r"."".
ctP 62no • BAw,~"E • Cf,



CIRTOftlO "I[ l S O" LI W." 2.· OFIcIO
Av. Dom Bosco, 653 - Fone: 347·0306

CEP - 62.760 - CX: POSTAL 005
BATURITE - CEARA

ESTADO DO
COMARCA DE

CEARA
BATURIlt:

A~TONIO NELSON Dr~ LIMA. Tttular e Oücial dI.' fllll,\ •.i~. Títutcs e
Doeumeutos, Pr ot estus (Il' Tttulos, 'I'abullü o de Notns e Anexos. do CnrLór!o do S('~undo Ollclo
da sede du Cornar cu de Bllturlté>, Cearü, 1'01' ncmencão I('gal. nll formll üa lei. ctc.,

r A II L o c I::S.\ It C ..\ v ,\ L C A x T E L I .\1A. Escr everue Substituto. por
nomenc Ul' rui. na torrna dh lei. ctc..

l""" I'

u r i a Tc.

'l'.'.n'10 bu';,;'). em "'0U C':lI'1;Ól'io 3"'\,lr Iv ob i Li ~" •.', p~' ·l,,";t'.;i p" t.Lvro I"
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~J I"Hl~r;L: Seio 3~o P(-~·.lruJ ou t r o.r a C -r ~I -. :. J J '.,ITt ~ f' "1 7'~,
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l" I" ".' i .j , •. ~ i.: .~l~ ~ ( •

Atl,:clo .';·I'l'eLr''\, ,'v,(,(':l'!() B-',l"Ll,t-1 (' j,";"l"ll"'~; •.•••li' ""1':'." \' :.:

A!1:..\r:l.i("l;~jo SLU ,cc- )(:....•.:'!{ nl (,1·: .\ ..~dÚjO ('? Ju~o [!''''{'''~!..'·IJrl ,'-:C N'J~·t.. ....~,"!(l.- •• ~.

COS \f3(!1P.U.:;,}v-'d.eiro Ú'.:' -i t.cn i o ..j~,;.r':.ivé..·'J ~~(··'·Áf·':"f'í....~ jr, /~t1t..(~ .t o .~r( ~ 'J'

]~:!1t03 (? o J,i,.·.erlC d c s ;1r3.S; Lnr or S'~C:l,n:.;t.,,:,),-.I_d·l :~·'I.r)(:":.(J'Jf~V~l '1,(-•. (/1:'

\fat.~'1S l"I'~~l'H;:'~U Norlc,CI..."" P':: _I~~sev n' Zt)l'!"l ;l'll"'lP.!.O,~\~U IJt P'l'; J ,'jorf,

Ü :,1 r·str,~~l;.l d o pr:.'J,,:, é1'·'..J;ftt.. P(,".!L'.!)J(,::~ P ..,.'iC,-{,~!'"": ....11... P·,j:l" !'t·; _ t
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'JO ~i:'bo (Js"'t.,l'e",::]. ~~O N~l!:l..:'J~':tr'!,t!c"" o dio PP'3 .. I t ro j :«: PU": ~ ',,-,"o J.'p't.lf : (

Ri be í r-o o e Maria;'!\) Nc.r·!.t?,co..., ~·rH'·\.!i;l!(' lU"J"~:";; .o '>.l1 ir;'," .,h ';~ F'''r',' .

'f_~S. !!("J~.J:~)C\'TGrli2-')~_A,L.:'l~~:~Tr.,: A s.i': ~):(~'(""o" \{íJLt'('~ r ! 11,',n" .1ul

Ft'~L'\lpz;', ['r·~J'(l:;(.Jnt'l'l ••..;,or ···..'\1 hr:rl)i:-;u( u. 1"" ""'1 ~. ~jl Ij , I';~,..,I ',,"l_

"t, c JO"IC{~ C Jl' :,\.,:"'::.,'~"::::-": Pl1:nrrt fio" "~i - 11" r : .•{! J :':'n~_

L'~ Acn , ti!' s í l v t r c-s , r : ; !p·,··~it n' ;1.1""'1 r.""~mt l,t •• !~'1:.~;r.;(.,"O'r">~' t=:..... '

.:\ {'.(A DC I'f;üL_~: !':;lopli'!.o -,\.J~_Uj..2:.' '~ ;c: r i,"'" 1['~1 Pl:{J 1" 1,1 ':S ,r ~ 1:
LO 1'3 19'V\, :"l;)(lU1.ü lr.LJQ ttUU"'IS rhé'\.l-'lt"l·~l', ,lr, L" "V"(. ,~:\:,.,l.. _!..",
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NQ 11 •.~')(.• C rt l I'Lc c '"," c cn r r-«: C:-'I~lic "'( f"·it(',.." l : (!'jr,j',l rll~'

;{ê-:;isLro r(:l'lico tio r('r-~(, p ,TudicL'~rio ')'" ";""i. r,r:»,o, o 1,.....,':"." L"La,,;o:l

Licca" oLipt
, , I) (1 '. l:.l'CtlISCI' i.'.;'i\o ;10 1',1 () I' .' ,

, 0'.1. V(.r,'; irt o , l,J"IIIl:1'1 t c rl'l'!')':!1" \ \



Cartório sou ~JQ 23, ~~!)ns.o~, do Livre 2-A, de \:["j'lcri:;(""'!), r'''',:ltç:,

de 31 de j ul hc i o 80r'r'('ntc ano , li ,tucitt, 1(: dt> t)l' LulJl'l, lJr' l:i'/4. Ü ~'

ficL::l.(R) Antonio I~,h!,;on.lr> Li"lu," :!;Lf: '~onf'o!'m".:)_L: r:.'-\\ '\ O~\lO DO 2Y OF/C!,
'VI. o

ANTONIO N,\ SON CI,VAl,rMI!; LIMA ~

~. T.bclllo f'liIcrtvao OIlCI'~dO Reg,
de IInovol5 • An('(os

-,e4 ~I\I>-
". TUn/TÊ C~

" --,-

, ,

(;;.; :.,••• , - I ' i3 '·"'YY1'1.-\O dOI I) 3 1.
,,-_._._~--,

--------··'r····· ..-------
Ano Mario Gome. Ollv.'ra
ele,.v.nto Compromlllado
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