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0 Processo Educacional no Municipio de ChapecO:
1930 - 1945

	  Alexandre Sarda Vieira*

Resurno

0 artigo aborda a educacao formal no velbo municipio de ChapecO, entre 1930 e 1945,
percebendo sua utilizagto na construed° da cidade, em especial o use de seu discurso para
edificar tipos desejciveis de cidadaos a esta sociedade em construed°.
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Abs tract

This article discusses formal education in the ChapecO of earlier times, between
1930 and 1945, showing its utilization in building the city especially the utilization of its
discourse forming desirable types of citizens for this society in constrution
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Longe, da outra banda do Peperi-Guacu, estdo saindo criancas de uma escola!
- Como tem alunos aquela escola!

Sao quase todos brasileiros e moram do lado de ca - exclamou um cavalbeiro paraguaio
criado em Corrientes, atualmente residindo no Brasil e que me vem servindo de cicerone desde
meia-legua antes de Barracao.

E frequentam uma escola argentina?
Que fazer? Ndo temos escolas brasileiras '

Este relato de Othon D'Eca constitui-se em urn dos primeiros diagnOsticos da
educacao no Oeste de Santa Catarina. Esse fato diz respeito a frequencia de criancas
brasileiras de Dionisio Cerqueira em escolas argentinas. Integrante da comitiva do
Presidente do Estado de Santa Catarina Adolfo Konder ao Oeste do Estado em 1929,
D'Eca publica seu diario de viagem corn o nome de 	 "... Aos espanhOis confinantes",
onde apresenta diversos de seus estranhamentos quanto a esta regiao tan desconhecida
do restante do Estado.

0 povoamento do Oeste catarinense teve inicio no seculo XIX. ApOs a predominancia
indigena, at a metade do seculo passado, dois fatores fizeram com que iniciasse a
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reocupacdo do Oeste: a sua condicao de regiao da passagem dos tropeiros que se dirigiam ao
Rio Grande do Sul e a criacao da ColOnia Militar de ChapecO em 1859.0 Cap. Jose Bernardino
Bormann torna-se responsawl pela Col()ilia em 1880, sendo esta instalada em 1882.2

0 Oeste de Santa Catarina foi colonizado por teutos e italos entre 1920 e 1960, corn
o termino da chamada "Questao do Contestado". A questao de limites teve inicio em
1853, quando a Provincia do Parana, desmembrada de Sao Paulo, procurou tomar posse
das terras do Oeste Catarinense. SO em 1881, o govern() imperial despertou para a questao
em funcao de um novo reclamante: a Argentina. A questao entre Brasil e Argentina foi
resolvida em 1885 pela intervencao do presidente dos Estados Unidos. Agucou-se, entdo,
o litigio entre Parana e Santa Catarina. Urn terceiro e Ultimo pronunciamento foi dado
em 1910. Em razdo da intransigencia do Parana, a questao arrasta-se ate 20 de outubro de
1916, quando os governadores do Parana e Santa Catarina assinam urn acordo, mediados
pelo Presidente da Republica Wenceslau Braz.3

0 Govern() do Estado de Santa Catarina precisou, entao, reorganizar
administrativamente a regiao disputada corn o Parana. 0 acordo de limites foi homologado
em 1917, fazendo com que fossem restabelecidos juridicamente municipios ja existentes
e criados novos. Mafra substituiu Rio Negro e Porto Unido substituiu Uniao da VitOria.
Foram criados doffs novos municipios: ChapecO e Cruzeiro. 4 Quando da sua criacao,
em 25 de agosto de 1917, Chapec6 possuia uma area de aproximadamente 14 mil
quilOmetros quadrados. Com a excecao de alguns povoados, a area abrangida constituia-
se ern lugar de passagem.5

A responsabilidade de povoamento da regiao foi entregue a companhias colonizadoras,
em geral pertencentes a empresarios gauchos. Estes foram os responsaveis por atrair os
migrantes do Rio Grande do Sul, em sua maioria teutos e italos. Assim, a propaganda era
feita em colOnias onde predominavam estas etnias desejadas para o povoamento do
Oeste Catarinense. Constituiu-se, desta forma, uma colonizacao dirigida. Estes grupos
eram desejados, pois ndo representavam problemas nem para o governo estadual,
tampouco para as companhias colonizadoras. A visa) of icial do Estado, neste periodo,
pode ser percebida atraves da fala de Jose Arthur Boiteux:

Influenciados pela constante corrente emigrat6ria que procede
do Rio Grande do Sul - e os novos colonos para as glebas
catarinenses ja sao todos nascidos no vizinho Estado sulino,
descendentes de italianos e alemaes, toda uma gente forte e
decidida, disposta ao trabalbo levando aqueles rinccies, ate hci
pouco incultos por abandonados, a prosperidade e a riqueza.°

2 POLL, Jaci. Caboclo: pioneirismo e marginalizaca. o. In: Para uma histOria do oeste catarinense: 10 anos de
CEOM. ChapecO: UNOESC, 1995. p. 74-83.
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Entretanto, para a vinda destes migrantes se fazia necessdria a retirada dos brasileiros

ou "caboclos". Brasileiros é como se autodenominavam os antigos habitantes da regido e
"caboclos" e como eram estigmatizados pelos colonos descendentes de europeus.' Ndo
eram reconhecidos seus direitos de posse sobre as terras nem pelo governo estadual,
nem pelas companhias colonizadoras. Os caboclos nao tinham condiebes financeiras
de adquirir lotes nos pianos de colonizaedo, ficando, portanto, a margem do sistema.

Os problemas que possivelmente seriam enfrentados pelos colonos nao eram
comentados pelos agentes de colonizaedo quando da venda das terras. As promessas
eram muitas, entretanto seu cumprimento era incerto. Respeitando-se as especificidades,
todo o Oeste de Santa Catarina possuiu, de urn modo geral, o mesmo tipo de colonizaedo.
As terras compradas pelos colonos eram lotes de pequena e media propriedade.
Inicialmente toda a regiao passou por urn ciclo de extrativismo vegetal. ApOs este periodo,
os colonos voltaram-se para a agropecuaria, onde urn novo problema se apresentou: a
dificuldade do escoamento da producao. A falta de estradas e as pessimas condicbes
das existences eram assuntos frequentes na imprensa escrita do Oeste do periodo. 0
descaso do Governo do Estado foi urn dos grandes problemas do Oeste e envolve codas
as esferas, incluindo a educaedo. Esse foi urn dos fatores que fez corn que a populaedo
do Oeste Catarinense mantivesse um maior contato econamico e social corn o Rio
Grande do Sul, Estado de origem da maioria dos colonos.

Corn pouco apoio e falta de condieOes, o Oeste de Santa Catarina era uma regiao ern
que tudo estava para ser feito. Uma nova comunidade precisava ser construida ou
remodelada, a partir de criterios que os novos personagens trouxeram na bagagem. 0
Oeste Catarinense, a terra ern que os sonhos desses teutos e italos gauchos poderiam se
tornar possiveis, correspondeu em muito aos anseios dos novos habitantes. Isolados do
resto do estado e abandonados pelo governo estadual, a construed° da nova sociedade
dependia, dentre outras coisas, de urn fator essential: os parametros de comunidade
ideal dos teutos e italos provenientes do Rio Grande do Sul. Estavam incluidos, neste
sentido, os ideais de educaedo. 0 ensino formal em uma comunidade esta imbuido de
seus valores, sonhos, desejos e pardmetros. A educaedo formal foi muito importante para
a construed° daquilo que hoje chamamos de Oeste Catarinense.

Dez anos apOs a viagem de Adolfo Konder ao Oeste de Santa Catarina, em que este
percebeu por si proprio a situacao escolar da regiao, muita coisa nao parece ter mudado.
Sem a sutileza de Othon D'Eea, os jornais de Chapec6 eram diretos ao apresentarem a
situacdo do ensino. Ao referir-sea comunidade de Caxambu, "A Voz de Chapec6", o
mais importante jornal da cidade deste periodo, apresenta urn quadro nao muito diferente
daquele de 1929.

A sua populacao [de Caxambu] e calculada em ties mil almas,
havendo 550 criancas em idade escolar, conforme dados
estatisticos aproximados. No entanto parece incrivel, existe
apenas uma escola na sede do distrito e nada mais. Dito isto,

RENK, Arlene. A Colonizacdo do Oeste Catarinense: As representaciies dos brasileiros. In: Para uma histOria
do oeste catarinense: 10 anos de CEOM. Chapec6: UNOESC, 1995. p. 223.
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esta dito tudo, qualquer comenOrio e ocioso. Os paises civilizados
adotaram leis, tornando o ensino primario obrigatOrio. Os nossos
doutores da cidade acbaram que o sistema era born e tambem
fizeram lei nesse sentido, mas sO para produzir efeito la, onde
os tais doutores moram, nas cidades, corn luz eletrica, teatros,
cigua encanada e as demais comodidades da civilizadao. 0
sena() que pague imposto e se faca, doutor, a pr6pria custa, se
quiser ou se puder.8

Essa situacdo calamitosa das escolas era motivo de muitas preocupaeOes. 8 importante
sempre relacionar o ensino ao tipo de sociedade em que ele esta inserido. No Oeste
colonizado por teutos e italo-brasileiros, a educacao possuia uma conotacdo especial. A
escola era muito importante para essas etnias, em especial para os teutos.

Sua importancia nao fazia referencia sO a instrucao. Nas comunidades teutas, em
todo o Estado, a escola possuia urn papel de centro de referencia da comunidade. Ela
constituia-se no espaco de armazenamento etnico e cultural.

O discurso escolar constrOi representacbes e e usado de maneira diversa pelas
comunidades em que e produzido. 0 interesse deste trabalho é a percepedo da construed()
de cidadaos, a idealizacao de moradores ideais e os proprios ideais de construed° do
Oeste Catarinense por meio do discurso escolar. A andlise do discurso adquire uma
importancia especial no estudo das instituiebes escolares. Segundo Eni Pulcinelli Orlandi:

(...) a AD [andlise de discurso] problematiza a atribuicdo de
sentido(s) ao texto, procurando mostrar tan to a materialidade do
sentido como os processos de constituicdo do sujeito, que instituem
o funcionamento discursivo de qualquer texto.9

A andlise do discurso ajuda a clarear questOes e perceber as diversas utilizacOes da
educacao formal. 8 dentro da sala de aula que a tradicao e mantida. Sentados em seus
bancos estavam os filhos daqueles que sonhavam em construir uma sociedade. Junto
com nOmeros e letras, essas crianeas aprendiam a ser moradoras do Oeste. Tudo leva a
crer que esta era a representaedo da educacao nesse momenta e para esta comunidade.

Os interesses de grupos estdo envolvidos nesta trama. Neste caso, sdo interesses
forjados como interesses da regiao que levam a utilizacao da educacao formal para a
construcao de sujeitos. Deve-se atentar para como este discurso era proferido. Emitido
pela voz da tradiedo dos moradores mais velhos, o discurso era recebido pelas criancas,
responsaveis em parte pela construcao da comunidade dos sonhos dos migrantes e pela
manutenedo da tradied.o. Conforme nos mostra Roger Chartier:

As representacOes do mundo social assim construidas, embora
aspirem a universalidade de um diagnOstico fundado na razdo,

'UMA ESCOLA. A Voz de ChapecO, ChapecO, 12 nov. 1939. p. 2-4.
4ORLANDI, Eni P. A Linguagem e Seu Funcionamento: As Formas do Discurso. 2 ed. Campinas: Pontes,

1987. p. 13
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seio sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjarn.
Dal, para cada caso, o necesscirio relacionamento dos discursos
proferidos corn a posicao de quern os utiliza. As percepcoes do
social ndo set° de forma alguma discursos neutros: produzem
estrategias e piciticas (sociais, escolares, politicas) que tendem a
impor uma autoridade a custa de outros, por elan menosprezados,
a legitimar urn projeto reformador ou a justificar, para os pitiprios
individuos, as suas escolbas e condutas.'°

Os discursos da imprensa escrita ajudam, assim, a criar representacOes da educacar.o.
O descaso do governo era algo inadmissivel. ChapecO, em 1938, foi o quinto municipio
na arrecadacdo estadual, nada mais justo ser retribuido pelo governo." Este tipo de
observacao e percebido durante anos. ChapecO, como afirmavam os jornais, urn municipio
promissor, crescendo cada vez mais, subindo patamares na arrecadacao estadual, nao
era lembrado pelo governo estadual. Muitos predios escolares em ruinas eram reformados
subsidiados pela Prefeitura Municipal e pelo apoio da comunidade.

Em algumas raras noticias dos jornais da regiao, percebe-se uma preocupacao sutil
corn a educacdo dos caboclos. 0 ensino nas localidades mais afastadas deveria ser
incentivado, o argumento era a civilizacdo. Segundo "A Voz de Chapec6" de nove de
julho de 1939, a educacäo deveria desenvolver-se nos povoados "onde paira o
desconhecimento completo das nocOes de civilizacdo"' Novamente esta inserido neste
pensamento os ideais de construcao da comunidade. Na pratica, tudo indica que estas
iddias ficaram nestes raros discursos. Na maioria dos casos e na opiniao geral dos colonos,
o element° caboclo nao deveria fazer parte da nova sociedade. Para isto, o "caboclo" foi
posto a margem do sistema :id no inicio da colonizacao. Os filhos dos "caboclos" possuiam
dificuldades para freqUentar as escolas. Sua posicao social é a principal razdo para este
fato. A escola traduz a hierarquia social em hierarquia escolar. As relacOes sociais se ciao
da mesma forma dentro e fora das escolas. A ordem social é perpetuada desta forma.'

Ha ern relagio a escola, uma selecao que decide, de antem0o,
quern faz parte dela e quern nao faz, quern estj ern condicóes de
se apropriar desse discurso e quern nao estä. Ha, entretanto, urn
outro processo, interno, que nao e o da simples selecao mas o do
esmagamento do outro."

Neste momento da Histbria da Educacao, a prioridade sào as escolas primarias. Os
filhos das classes corn maior poder aquisitivo completavam seus estudos fora do Oeste.
Nao era raro encontrar nos jornais convites de formatura de colëgios do Rio Grande do
Sul, em especial de Passo Fundo. As criancas pertencentes a elite tamb6rn estudavam
em FlorianOpolis.

'° CHARTIER, Roger. A HistOria Cultural: Entre Praticas e Representaciies. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1990. p. 17.

" DAS ESCOLAS. A Voz de Chapee6, Chance& 24 dez. 1939. p. I
12 EDUCACAO INTELECTUAL INFANTIL. A Voz de Chapee6, ChapecO, 09 jul. 1939. p. 1-2.

ORLAND1, Eni P. op.cit. p. 22.
ORLANDI, Eni P. op.cit. p. 34.
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Um dos grandes motivos de preocupacdo neste periodo eram os predios escolares. 0

estado de muitos impediu por diversas vezes o inicio do ano letivo em algumas escolas.
Em muitos casos, as escolas funcionavam na casa dos professores. A falta de professores
era preocupante. Muitas vezes, algumas turmas ficavam sem aulas durante todo o ano
letivo. Em outras escolas agrupavam-se mais de cem alunos para uma ou duas professoras.
Os professores das escolas isoladas nem sempre possuiam as habilitacbes necessarias
para o exercicio da funcao. Apesar de ser uma pessoa de referencia na comunidade, o
professor recebia muito pouco. "Eles pagavam um professor menos que urn soldado de

Além de receber urn safari() muito baixo durante todo o ano, os professores
provisOrios, como eram conhecidos os nao efetivados, eram exonerados em dezembro para
nao receberem seus vencimentos durante as ferias. Eram recontratados em fevereiro ou
marco. A maioria dos professores possuia outra atividade alem de lecionar. Nos meios rurais,
alunos e professores abandonavam a escola em epocas de plantio e colheita. Alguns professores
trabalhavam pela manha, nas escolas e, a tarde, junto corn suas familias, na roca.''

Provenientes de diversas localidades, alguns alunos andavam quilOmetros at chegarem
as suas escolas. No meio rural era ainda mais dificil para que o aluno chegasse a escola.
"As criancas vinham as vezes de garupa, tres, quatro, cinco meninas num cavalo para a
aula." 7 Alunos de codas as idades freqtientavam a mesma sala de aula. Retardatdrios,
criancas repetentes, criancas em idade escolar, todos estudavam juntos.

Esse quadro da educacao em ChapecO permaneceu inalterado durante muito tempo.
Entretanto, neste periodo, uma tentativa de mudancas na educacao national e regional
se apresentava. 0 Governo Federal intensificava a politica de nacionalizacao do ensino.
As caracteristicas regionais da educacao deveriam ser subordinadas as nacionais.
Mudancas comecavam a aparecer na educacao catarinense.

Em 1938, urn decreto federal criou a Comissao Nacional do Ensino Primario, que,
dentre outras responsabilidades, deveria organizar urn piano de nacionalizacao do ensino
primario. Nos tres estados do Sul, o ensino passou a ser ministrado exclusivamente em
portugues, as escolas nao podiam receber subvencOes de governos ou de instituicOes
estrangeiras, as escolas particulares deveriam ser registradas nos Orgaos of iciais
competentes e era necessdrio que seus professores fossem de nacionalidade brasileira.

O Municipio de ChapecO possuia varias escolas nas quais o ensino era ministrado em
lingua estrangeira. Construidas pelas empresas colonizadoras, essas escolas recebiam, as
vezes, subvencao estrangeira ou da Igreja e estavam concentradas principalmente em
Itapiranga, Mondai, Sao Carlos, Xaxim e Xanxelt. Essas localidades sofreram a acao da
nacionalizacao do ensino. Professores foram exonerados, escolas fechadas e novos
professores substituiram os antigos. Mas isso nao foi facil e nem rapid°. Em razdo da falta
de fiscalizacao, alguns professores continuavam a lecionar em lingua estrangeira.

No ano de 1938, as escolas mantidas pela empresa
colonizadora, corn professores estrangeiros, ministrando o

FREITAS, TimOteo Paz de. Entrevista concedida a Antonio Chiarello e Hilda L. Krieger. ChapecO, s.d. p. 19.
MULLER, Almiro T. Entrevista concedida a Dime Terezinha Drebel Schnem. Itapiranga, 15 dez. 1986. p.16.

17 id. ibidem. p. 8.
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ensino em lingua estrangeira, subvencionadas por governo
estrangeiro, foram fechadas. por ordem do Governo do Estado.
Houve troca de telegramas inamistosos, entre as autoridades,
eclesicistica e escolar. Depois, os sinos da igreja local dobravam
a finados, diariamente, em sinal de protesto contra o ato da
autoridade brasileira. Meses passaram e os doze professores
dispensados voltaram ao exerctcio do ensino, prometendo
ministry-lo em lingua portuguesa. (...) Esta solucionado o
problema. A nacionalizacao estä feita. Que se ha de fazer? 18

Caracteristicas gerais eram comuns entre a escola do Oeste Catarinense e outras
escolas do Estado. Mesmo em zonas de lingua estrangeira, valorizava-se o national,
como o ensino de HistOria e Geografia do Brasil. Essas zonas sofreram os reflexos da
acdo nacionalizadora. Mesmo que os antigos professores que lecionavam em alemao
tivessem retornado as salas de aula, o discurso nacionalizador alcancou o Oeste. Os
prOprios jornais do periodo reconheceram que a nacionalizacao do ensino em ChapecO
centralizou-se no discurso, dificultada pelo abandono do governo estadual e pela
dificuldade de fiscalizacao.

Tudo leva a crer que o ensino formal era de extrema importancia para os habitantes
do Oeste. Sua funcdo rido parava na instrucao. Mc, era apenas "o futuro das criancas"
que estava em jogo. Os moradores da regido estavam preocupados com seu proprio
futuro, a construcdo e a reconstrucao de uma comunidade. A educacao era um dos
sustentaculos dessas reconstrucdo. Era uma das bases da construcao do novo far: o
Oeste de Santa Catarina.

ITAPIRANGA. A Voz de Chapecii, ChapecO, 07 jan. 1940. p. 1.
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