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o PROJET() DE COLONIZAl;AO PARTIClJIAR DA GLEBA. CELESTE,

NA FRONTElRA AGR!COLA

MarIlia L. Peluso de Oliveira*

1. Introduc;rao

o municIpio de Sinop, no norte do . Mato , Grosso, criado em

1979 , as margens da BR-163, .deve sua origem a urn projeto de co
lonizayao pazt LcuLar", .1. ns t a'iado na Gleba Celeste (mapa n9 1). 'A

colonia agrIcola aI implantada, nao e a unica e talveznao seja

o mais tIpico exemplo de coloniza~ao particular nasareas bra

sileiras de fronteira agrIcola, mas 0 estudo desse caso espe
cIfico ilustra, bastante bem, tres aspectos1

1) a maneira como a ba~eprodutiva implantada se

continuamente para faze~ frente aos varios

emitidos pelo governo federal, .or ga ni zando a

trabalho docolono e sua fam~~i~;
2) como se organiza uma administ~a~ao que abrange as mais

importantesfacetas. prodUt:ivas .da 'co l on i a , formando urn

sistema bastante eficiente de produyao e distribuiyao
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de mercadorias, voltado para a extraerao do trabalho ex

cedente do colono. A este sistema, que visa maximizar

os lucros, mantendo ocontrole do processo produtivo,

chamaremoS de gestao da base produtiva;

3) como uma massa rural, formada de camponeses, se articu

la aos processosacima, man tendo suas caracteristicas

de campesinatoou se incorporando a base urbana, mi

grande continuamente em busca das condiQoes de sua re

produerao.

Estes tres aspectos, evidentemente, nao podem ser vistos

em separado. Formam sistema de relaQoes sociais que engloba

produQaoe distribuiQao de mercadorias, propriedade da terra,

bens e servieros urbanos, organizado sobre as condieroes especi

ficas do trabalhocampones, que conjuga, dentro de sua proprie

dade, 0 binomio "trabalho para a obtenerao de valores de troca",

em produtocomercial, e "trabalho para a obtenerao de valores

de uso", nos proqutos para consumo proprio. A gestao se loca

liza dentro desse sistema de relaeroes sociais, como poder exer

cido sobre os colonos, que envolve decisoes partinentes a im

p Lant.acjio da base produtiva, na qual aquelas relacoes se"tornam

CQncretas.

2. Origem da Companhia Colonizadora e da Forera de Trabalho da

Gleba Celeste

o projeto agricola da Gleba Celeste nao e isolado dentro

do movimento geral de coloniza<;:ao de terras desocupadas brasi

leiras. 2 Desde 0 seculo passado extensas areas se tornavam

produtivas pelo trabalho do pequeno agricultor, de origem es

trangeira ou nacional, organizado em colonias agricolas. Mais

recentemente em meados desse seculo, a frente pioneira do norte

e noroeste do Parana tornou-se um fenomeno de proporeroes na

cionais pelo volume de migrantes que atraiu. Em 1950, de urn to

tal de 2.124.266 migrantes, 45% se dirigiram ao Estado do Para

na (Navarro Swain, 1988, 27) .

Monbeig (1984) estudou a frente pioneira no norte e nor

deste do Parana e 0 movimento colonizador, no qual 0 cafe foi 0

produto gerador da base produtiva e das rela<;:Oes de produ<;:ao.



Das terras paulistas, 0 cafe migrou em dire~ao ao suL, onde a

empresaCompanhiasde ~erras'Norte do Parana, decapitais in

gleses (e posteriormente chamada de Companhia·Melhoramento Nor

te do Parana), alem de outras empxes as s- lotearam .mai.s; de 500.000

alqueires3 para' pequenos lavradores, envolvendo-se ainda, na

constru~ao de cidades, tais como Londrina; Maringa,I'aranaval,

Apucarana, Umuarama, Campo Mourao e Formosa do Oeste.

Ressalte-se, entretanto, que nao foi somente a pequena

propriedade a responsavel pela produ~ao de cafe, mas tambem a

grande. Assim, em 1960, decada em que a pequena propriedade

maiscresceu no Parana, apenas 6,5% das propriedades possuiam

mais de 100 ha, entretanto ocupavam 53,9% da superficie do Es

tado (Navarro Swain, 1988, 29). .os sitiantes, 4 que cultiva

vam a terra com \ a forQa de trabalho familiar, freqtlentemente

empregavam-se nas fazendas, completando seus rendimentos. Em

outra modalidadede trabalho, os colonos e suas familias resi

diam na propria fazenda.

o estancamento da frente pioneira do Parana e 0 declinio

do ciclo do cafe resultavaffi de decisoes tomadas anivel fede

ral, apes a ascensao dos governos militares, em 1964. Houve

toda uma serie de incentivos para a erradicaQao dos cafezais,

como maneira de evitar a queda dos preQos. Dessa maneira, ate

1975, os planosde eliminaQao reduziram em 47% as plantaQoes

de cafe (Navarro Swain, '1988, 30).

Entretanto, areproduQao do capital continuou, introduzin

do-se cultivos temporarios menos eXigentes emmao-de-obra, com

melhor cotaQaono mercado externo ou vOltados para 0' consUmo

interno. Essa mUdanQa nabase produtiva acarretbunovas' rela

Qoes de produQao, com reduQaodo trabalho assalarfado e enfaSe

no trabalho familiar, com intensa mecanizaQao. Durante 0 perIo

do de mudanQas, cerca de 100.000 trabalhadores rurais perderam

o emprego (Navarro Swain, 1988, Ji). A soja. dominou, por lar-

ga margem, os cultivos temporarios do Parana.' Bm 1960, eram

plantados 5 ..643 ha, superfide que saltou para 3.007.841 ha,

em 1980 (Navarro Swain, 1988, 31J.

Este processo originou tanto uma forQa de trabalho deso

cupada quanto um capital comercial especializado em coloniia-
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9ao (comprae venda de terras e contru9ao de cidades), que nao

mais encontrava oportunidadede ser reinvestido na area.

Formava-se, por.tantoo binOmio capital/trabalho Lndfsperr

savel para projetos decoloniza9ao parbicular em outras regioes

do pals. 0 projeto de cOlonizacao da Gleba Celeste resulta da

conjugacao desses dois elementos, em consonancia com 0 grande

projeto do governo central em Colonizar a Amazonia, consubstan

ciado no PIN.

Lan9ado na decada de 70, 0 Plano de Integra9ao da Amazo

nia foi 0 grande incentivador da coloniza9ao da Amazonia, com

amplos financiamentos da SUDAM CSuperintendencia da Amazonia),

Banco do Brasil, PrO-Terra,S etc.

Como pano de fundo do movimento colonizador gerado pelo

PIN, encontra-se 0 problema agrario brasileiro de aces so a ter

ra. Em 1964, 0 primeiro governo militar empenhou-se em iniciar

uma reforma agraria' capaz de transformar emproprietarios a

grande massade pequenos agricultores pobres, uma constante no

cenario nacional, mas tornados mais numerosos com a moderniza~

9ao agrIcola, na qual asantigas rela90es de trabalho, do tipo

meagem e parceria, dissolvem-se, dando lugar ao trabalho assa

lariado. As dificuldades polIticas encontradas para implantar

a Reforma Agraria fizeram com que os sucessivos governos mili

tares deslocassem a enfase da reforrna agraria em areas conside

radas de tensao,social para a coIond aacjio em aJ;"eas despovoadas,

como formas de integra-las a economia nacional. Igualmente, de

projetos que deveriam dar, para as popula90es pobres, acesso a
terra, as Ln cerrsoes governamentai.s se deslocaram para privile

giar projetos particulares de coloniza9ao.

No bojo desse conjunto de variaveis, iniciaram-se, em 1972,

as atividades ao Grupo Sinop S.A. (Sociedade Imobiliaria do Nbr

deste do Parana) responsavel pela colonizacao de Gleba Celeste

e que ja havia trabalhado na fronteira agrIcola cafeeira do Pa

rana. Era, portanto, urn daqueles capitais comerciaisque espe

ravam ser reinvestidos, aos quais ja fizemos referencias.

Quando foi Laneado 0 PIN, a empresa engajou-se na "con-

quista daAmazonia", procurando repetir, no norte do Mato Gros

so, 0 mesmO esquema de comercializa9ao para pequenos proprieta

rios, como ja 0 fizera no estado sulino.
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No inlcio'da decada de 70, a expansao do espa90 brasileiro

fazia-se num momento em que a terra tornou-se mercadoria renta

vel, utilizada como "reserva de valor" e possibilidades de in

vestimentos de grupos nacionais e estrangeiros. A fronteira

agrIcola tornou-se cada vez mais mercantilizada e e neste es

quema que se fez a articula9ao dos territoriosda Amazonia Le

gal, incluindo aI 0 norte do Mato Grosso. Neste caso, 0 colona

que pretendesse tornar-se proprietario devia integrar 0 cir-

cuito de dois mercados: 0 de terra e 0 de produtos rentaveis

para pagar a propriedade adquirida. Dessa maneira, 0 proprio

campones ja devia ter algum capital para fazer parte desse tipo

de coloniza9ao, ou seja, ja fazer parte, em seus locais de ori

gem, de urna economia mercantilizada. Estas condi90es eram pre

enchidas pelos agricultores da antiga frente pioneira do cafe,

no Parana, principal for9ade trabalho a migrar para a Gleba

Celeste, assim como ·colonos dos outros estados doSul do Pals

e de Sao Paulo, .subme.cLdos , tambem, estes, a minifundiza9ao e

esgotamentodaterra e a novas relagoes sociais advindas de mo

derniza9ao da agricultura.

Foi com estes colonos,. basicamente, que se iniciou a co

lonizagaoda Gleba Celeste, que terminou por envolver 600.000

ha no norte de Mato Grosso.

3. FOrJlla~o e Mementos da Base Produtiva da Gleba celeste

-0 Grupo Sinop, responsavel pelo projeto, e urn grupo capi

talista moderno, que encara produtos agricolas e industriais a

serem desenvolv1dos como formas efetivas de se inserir na div1

sao territorial nacional e internacional do trabalho. 0 comer

c10 fundiario e a vinda dos colonos sao operacoes mercantis que

viabilizar1am este objetiv~, apoiado, incentivado e, principal

mente dir1gido pelas varias empresas do Grupo Sinop. 0 conglo

merado e composto de Sinop Terras S.A., Sinop Agroquimica S.A.,

Imobiliaria e Construtora Mar1nga Ltda., Agropastoril Celeste

Ltda., Becker Consultoria de Empreendimentos Industriais Ltda.

Este conjunto monopo11za a compra e venda de terras, a propa

ganda rea11zada nos locais de recrutamentos dos colonos, a ins-

_ tala9ao dos lavradores, a agroindustria, a cooperativa, e, por

fim, a vida polItica na area da colonia. 6

26 '



Para tornar factI vel a proposta de coloniza9ao, a Gleba

Celeste foi dividida em cinco partes de areas rurais articula

das por centros de convergencia de servi90s e quatro niicleos

urbanos: Vera, Santa cazmem , Claudia e Si.nop (mapa n9 2). As

dimensoes iniciais dos lotes variavam entre 12 e 100 ha, mas

devido as varias transa90es imobiliarias ja ocorridas, elas se

aglutinaram ou repartiram semrestri90es. 0 esquema de vendas

de terras e simples: a vista ou a prazo, diretamente na Imobi

liari.a (Sinop Terras, S.A.). No caso das vendas a prazo, os

colonos pagam 50% de entrada, 25% no segundo ana e 25% 'no ter

ceiro ano, com 60% de acrescimo aos pre90s iniciais. Ao adqui

rir a terra, 0 comprador passa a ser titular de uma cota de

Cooperativa Mista Celeste Ltda., pagando uma taxa extra de 1%

da aquisi9ao efetuada.

Como os emprestimos bancarios para produ9ao so sao feitos

depois de quLtado 0 lote e adqui.rido 0 tItulo de propriedade,

percebe-se bem a importancia de capitaliza9ao previa do campo

nes, Este, alem, de ser 0 pequeno produtor direto das mercado

rias que entram no circuito comercial, deve, tambem, prover os

proprios meios de subsistencia, assim como a forma9ao do seu

capital fixo, ou seja, trabalhar a terra a ponto de torna-la

produtiva. Na regiao de matas do norte do Mato Grosso, este

conjunto das atividades camponesas e altamente mercantilizado,

pois e necessario adquirir urn estoque alimentar antes que a

terra produza, providenciar 0 desmatamento, compra de insumos,

maquinas agrIcolas, etc.

Para isso, 0 agricultor precisa de dinheiro acumulado que,

de qualquer maneira, sempre e pouco. Para autofinanciar-se,ven

de a parte da mata a ser desbravada para serrarias ou vende

parte de sua propria terra.

Se 0 pequeno produtor trabalha, principalmente, com capi

tal proprio, 0 mesmo nao ocorre com a colonizadora. 0 grupo em

presarial e amplamente financiado pela SUDAM, Banco do Brasil

e Pro-Terra. Os financiamentos abrangem todas as etapas do pro

jeto: demarca9ao dos lotesrurais e urbanos, mapeamento, levan

tamento topograficos e infra-estrutura, como estradas rurais e

predios administrativos. A venda dos lotes, tambem, e finan

ciada, pois 0 Banco do Brasil adianta a empresa 0 pre90 dos 10-
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tes a ser posteriormente amortizado pelos agricultores. Em

1984, cerca de 80% dos lotes (4.000 lotesl estavam comerciali

zados, mas apenas 20% ocupados e produzindo.

Neste primeiro momento da vida da colonia agricola, a base

produtiva regional era muito tenue e os lucros da empresa pro

vieram, basicamente, da venda das terras. Mas, vendidos os 10

tes, tornou-se importante 0 dominio sobre a destina~ao do

produto, para evitar lacunas no fluxo de lucr6s e prejuizos pa

ra a empresa. Dessa maneira, esta voltou-se para implantar um

sistema que retira ~o produtor a possibilidade de decidir sobre

a comercializac;:ao do seu produto, como a cooperativa e a agro

indUstria, que monopolizam este setor, articulados a empresas

governamentais como a CIBRAZEN. 1

Assim, 0 grupo colonizador procurou introduzir um produto

rentavel, no qual aplicar 0 trabalho do campones para a criac;:ao

de valores de troca, seja em lavouras permanentes, como cafe,

pimenta-do-reino, seringueira ou guarana, seja em lavouras tem

porarias, como arroz, mandioca ou soja.

Como as lavouras permanentes exigem longo tempo de matura

c;:ao desde 0 plantio ate a entrada em produc;:ao (a seringueira,

por exemplo, demanda 7 anosl tornaram-se inviaveis para peque

nos agricultores, que necessitavam de dinheiro com urgencia

para fazer frente a seus compromissos. Acrescente-se que encon

traram, tambem, problemas demercados facilmente saturaveis(pi

menta do reinol e ma qualidade doproduto (cafe).

As lavouras temporarias mostram-se asmais rentaveis. 0 ar

roz se expandiu, pois e a primeira lavoura depois da abertura

do campo. Para 0 pequeno produtor, nao e exatamente uma fonte

de lucro, pois a CIBRAZEM detem 0 monopoliode comercializac;:ao

e compra 0 arroz a urn prec;:o minimo fixado muito abaixo do prec;:o

minimo capaz de fazer frente aos compromissos de financiamento.

A soja era, em 1984, 0 produto que mais esperanc;:as desper

tava. 0 suces.so de lavoura em municipios vizinhos, a alta taxa

de mecanizac;:ao e os terrenos pIanos indicavam a soja como muito

promissora. Em 1983, esse cultivo ocupava 3.800 ha e estimava

se, para 1984, cerca de 5.000 ha. A soja apresenta a vantagem

de permitir urna inserc;:ao garantida da colonia na divisao inter

nacional do trabalho, ao contrario dos outros produtos.
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Porem, e no cultivo da mandioca que se pode perceber me

lhor a gestao das rela~oes sociais do campesinato, associadaas

condi~oes tecnicas de cultivo, na tentativa de criar urna base

regional num estagio mais elevado das for~as produtivas, e a

articula~ao da empresa a urn projeto nacional de sUbstitui9ao de

combustIvel fossil por bioenergia, e atraves do pro-Alcool. 8

A usina dealcool amide proveniente da mandioca - Sinop

Agro-QuImica (S.A.) - foi pensada inicialmente como urna produ

~ao pequena, cerca de 20.000litros/dia, para atender as neces

sidades locais. Com 0 Pro-Alcool, a capacidade foi fixada em

150.000 litros/dia, durante 320 dias por ano. A us ina foi cons

truIda pela empresa alema Becker, de cuja filial 0 grupo Sinop

det.em 51% das a~oes. Em 1982, a usina produziu 4,9 milhoes de

litros/dia, cerca de 10% de sua capacidade. Para produzir os

150.000 litros propostos serao necessarios 175.000 toneladas de

mandioca por ana e urna area plantadade 33.000 ha.

As rela~oes sociais do campesianto sao parte importante da

produ~ao de alcool da usina. Primeiro, porque a mandioca e urna

lavoura de difIcil mecaniza~ao, pois sendo urna raiz, a colhei

ta e manual, exigindo grande quantidade de mao-de-obra, obti

da corn 0 trabalho do colono e de sua famIlia. Segundo, durante

a epoca das chuvas9 a colheita da mandioca torna-se extremamen

te difIcil e os prejuIzos sao assurnidos pelo agricuitor, que

imobiliza seu campo ern urna lavoura que nada the rende parte do

ano. Terceiro, a mandioca e urna especie muito fragil e 0 trans

porte emestradas de terra arruina boa parte do produto; como

o pre~o e "na porta da usina", os danos havidos correm por con

ta do campones. Quarto, faz-se a colheita da mandioca uma vez

ern cada dois anos, ern media, e a terra precisa de descan~o ou

rotatividade de cultivo.

A empresa pretendeu transferir essas condi~oes adversas

do cultivo da mandioca para 0 grande numerode agricultores da

colonia, fazendo-os assumir os riscos e man tendo 0 controle do

esquema de comercializa~ao.

Entretanto, a explora~ao do campones foi demasiada dentro

do esquema de SAQ e houve recusa, por parte dos colonos, de

manter 0 cultivo da mandioca nas propor~Oes desejadas. Esta &i-
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tude torna bastante claros os conflitos entre a empresa e a

for~a-de-trabalho e tarnbem 0 fate de que a gestao nao significa

necessariarnente sucesso no .empreendimento, mas urna pratica oons

tante de dominio. Este, se falha momentanearnente ern algurn pon

to, mostra-se eficaz ern outros, como nas estrategias da coope~

rativa agricola, a COMICEL.

De acordo corn a legisla~ao, a adesao ao cooperativismo e

voluntario, mas no caso da Gleba Celeste, torna-se obrigatoria.

A empresa justifica sua atitude como maneira de ressarcir-se

dos custos corn a implanta~ao de infra-estruturas, vinda de

agronomose outros tecnicos agricolas, alem da montagem do sis

tema de presta~ao de servigos aos lavradores, tais como trans

porte e venda dos produtos nos mercados e adiantarnento ern di

nheiro sobre 0 valor dos produtos recebidos dos associados(Oli

veira, 1983). A cooperativa ainda intermedia 0 financiarnento

dos colonos junto aos bancos e cobra 2% do valor dos financia

mentos. Quando recebe 0 financiarnento, a colona se compromete

a vender sua produ~ao na cooperativa (Oliveira, 1983).

Como a cooperativa nao dispoe de silos e armazens para es

tocagem dos cereais, utiliza os armazens da CIBRAZEM, cobrando

do agricultor 0 aluguel pelo espago, pelo tempo de produ~ao ar

mazenada e pela sacaria utilizada (Oliveira, 1983).

Finalmente, 0 sistema montado na Gleba Celeste se comple

ta corn os fi.nanciamentos bancarios, cujos juros elevados, uni

dos a pre~os minimos baixos,estabelecidos pelo governo fede

ral, tira dos colonosas possibili.dades de acumula~ao.

o resultado desse sistema de gestao, se e lucrativo para

a empresa, mostrou-se extremarnente desvantajoso para os colonos,

ocorrendo inclusive perdas de propriedades por atrazo nos paga

mentos dos financiarnentos ou retenqao do pagarnento do produto

pela cooperativa.

Dentro desse sistema, montado sem fissuras, que abrange

todas as fases do processo produtivo, desde a compra das ter

ras, passando pelo plantio ate a comercializagao, 0 colona tern

poucas op~oes: ou migra para outras areas de fronteira; ou per

manece dentro do esquema expropriatario, a espera de melhores

dias; ou se articula a cidade, ern empregos permanentes ou tem-

30



porarlos deixando a agricultura como atividade secundaria. Esta

ultima foi a encontrada pelos colonos considerados "bern suce

didos" •

Desta maneira, organiza-se na c idade sede da colonia e

posteriormente do municIpio, Sinop, a economia urbana, com pres

tayao de serviyos, comercio, concentrayao dos aparelhos urba

nos de controle rural (COMICEL, SAQ bancos, orgaos governamen

tais de apoio a agricultural, as industrias (predominantemente

madeireiras), 0 ensinoe os serviyos medico-hospitalares.

4 . Sinop , a Cidade da Fronteira

As quatro c idades criadas pelo projetoagrlcola de Gleba

Celeste tiveram desenvolvimento desigual. Sinop desenvolveu-se

muito, enquanto as outras, Vera, Santa Carmem e Claudia pouco

cresceram . A situayao privilegiada de Sinop, unica no norte do

Estado as margens de Cuiaba-Santarem, foi fator importante de

sua transformayaoem centro comercial, inserida dentro do pro

cessode desenvolvimentoregional e nao apenas local. Em 1980,

a popuLacjio urbana era de 8.570 habitantes, e em 1985, de40 .000,

ou seja, a populayao aumentou 5 vezes ern c inco anos, eviden

ciando urna tendencia explosiva a urbanizayao.

Entretanto, e difIcil classificar teoricamente a cidade

de Sinop. Cidade de camponeses. Certamente nao, apesar de 19,8%

de seus habitantes denominaram-se agricultores (tabela nQ 1) e

os outros, de alguma maneira, estarem ligadas as atividades

agricolas.

Por outro lado, se forem verificadas as receitas arreca

dadas em impostos, como 0 ICM, percebe-se uma contradiyao a nI

v e l da rentabilidade das atividades do municIpio, que criado em

conseqUencia de urn projeto de colonizayao agrIcola, nao arre

cada mais de 14% da receita de rCM e m atividades rurais (tabela

nQ 2).

Propoe-se que Sinop seja abordada dentro de urn processo de

acumulayao, que, como acentua Slater (1988, 101), engloba 0

u r b a n o e 0 rural e que 's e torna fonte de concen~rayao da tota

lidade dos meios de consumo coletivo e do modo particular de
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TABELA 1- Atividade de moradores urbanos -Cidade de Sinop

Mato Crosso.

Total da amostra: 106 cadastros socio-economicos

ATIVIDADES

1. Agricultura e pecuaria

2. Industria madeireira

3. Industria da constru~ao civil

4. Comercio

5. Servic;:os, administrac;:aoe profissio
nais liberais

6. Atividades nao qualificadas oll' mal
definidas

7. Aposentados

%

19,8

5,7

14,6

10,3

16,7

31,0

1,9

100,0

FONTE: Prefeitura de Sinop-amostra do cadastro. socio-economi

co - 1984.

TABELA 2 - Origem das receitas do ICM (1983) - MunicIpio de

Sinop - Mato Grosso.

ATIVIDADES

Comercio

Industria de extra9ao vegetal

Industria

Agricultura

Pecuaria

FONTE: Coordenadoria de Tecnica Fiscal.

%

34

33,5

16,5

14,5

1,5

100,0

capital

divisao

concentrac;:ao da totalidade dos meios de reprodu9ao do

e da forc;:a de trabalho (Lojkine, 1981), dentro de uma

social do·trabalho que 'coloca a regiao como agricola.

Neste enfoque, Sinop e a propria modernidade espacial, que

~esponde pela reprodu9ao do ciclo da fronteira, exercendo a
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grande

paula

ja

para

iitm6

fun9ao de gestao, pois, neste caso, nao migraram so agriclllto

res, mas toda uma estrutura social que se reproduz na frontei

ra agricola. Inclusive a.Igreja C.atolica fundou urna sede de

bispado em Sinop e se envolve ativamente nos conflitos sociais

da area. A cidade gere a forya de trabalho que produz 0 exce

dente agricola, pois nao deve ser dado a que~ produz 0 poder de

decisao sobre 0 destino do .excedente. Isto e feito pelas clas

ses urbanas concentradas nos aparelhos de Estado ou nas empre

sas privadas, que admini~tram a cidade e a area rural.

Aburguesia quese formouao mesmotempo que a forya de

trabalho njio e agricola, mas essen:cialmente urbana e se afLrma

como executora de suas fungoese daquelas proprias dos apare

Lhos de Estado. E por meio des s a classe s.ocial que 0 urbano e 0

rural se articulam profundamep.te entre si e atotalidade do es-

pago capitalista, formando 0 sistema de relayoes sociais que

engloba produyao, distribuiyao, propriedade da terra, bens e

servigos urbanos e a gestao do espayo de fronteira. Dotada do

"saber" sobre 0 mercado, produ9ao, tecnicas, etc, que falta a
forga de trabalh.o e a grande intermediaria entre 0 capital1smo

total e a regiao. Apesar de proprietaria de terras rurais, a

burguesia mora na cfdade , que procura valorizar e modernizar

como "locus" de sua reprodugao.

Vista dessa maneira, 0 projeto urbano de Sinop e a

perspectiva de lucros para 0 futuro, com 0 esgotamento

tine das terras rurais. Estima-se que, mesmo com a terra

ocupada por 40.000 habitantes, hajauma reserva de lotes

venda durante os proximos vinte anos, continuando 0 mesmo
de crescimento.

A ocupagao do espayo urbano foi resultado de urna politica

voluntaria desenvolvida pela empresa colonizadora a partir urn

plano em tabuleiro .de xadzez (mapa n9 3), imposto a urn terreno

praticamente sem acidentes, desmatado impiedosamente.

No inicio da colonizagao, cada agricultor que comprasse urn

lote rural, recebia urn lote urbano com a condigao de construir

residencla dentro de noventa dias. Dessa maneira, dirigiu~se a

ocupagao para 0 centro da cidade, mantendo-se vazias as areas

perifericas. De urn modo geral, facilitava-se a compra de terra,

ao mesmo tempo que se mantinha urn grande estoque.fora do merca-
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do. Devido a esta estrategia, foi posslvel urna prematura espe

cUla~ao coma terra urbana. Ha falta de imoveis residenciais,

"grande quantidade de casas alugadas e os pre~os cobrados sao

muito elevados.

As praticas da empresa procuraram manter uma seletivida

de territorial programada, evitando que os lotes das areas con

sideradas nobres (Setor Comercial, Setor Residencial SuI, Setor

Residencial Norte, Setor Industrial) sejam invadidas ou mesmo

adquiridas por trabalhadores bra~ais. Para tanto, foi criado

o Bairro Operario (zona 02) eseus terrenos vendidos abaixo do

pre~o de mercado. A seletividade e obtida, tambem, com as pos

turas municipals, que exigem em toda a cidade, area mInima de

46 m2 para cada residencia, pe direito de 3 m e afastamento da

rua, excetuando-se no Bairro Operario, no qual estas posturas

nao vigoram.

Preserva-se a cidade para 0 futuro: as avenidas sao lar

gas e arborizadas, apesar das ruas nao cal~adas ainda; evita

se, a tOdocusto, a entrada de migrantes sem urn mInimo de renda

e segrega-se ostrabalhadores dos quais a cidade necessita.

Ao mesmo tempo, como modo de concentra~ao dos meios de re

produ~ao do capital e dos meios de consumo coletivos, a cidade

de Sinop, apesar de muito nova, e um exemplo de sucesso (tabela

n9 3).

Apesar detodo este desenvolvimento e das expectativas

criadas com a migra~ao, verifica-se que a ideologia da frontei

ra como possibilidade de eleva~ao de "status social" e, em

grande parte, frustante. Cada migrante permanece no mesmo ponto

da escala social em que partiu de seu lugar de origem. A tabela

n9 1 e bastante clara: 31% da for9a de trabalho urbana exerce

atividades sem especifica~ao: motoristas, domesticas, vigias,

zeladores, etc, repetindo 0 modelo das cidades brasileiras,

de ocupa~oes no baixo terciario.

--~
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TABELA 3 - Atividades urbanas

ATIVIDADES

Comercio por atacado

Comercio a varejo

Presta~ao de servi~os

Industrias

Bancos

Hospitais e centros de saude

Escolas

- Cidade de Sinop - Mato Grosso.

N9 DE ESTABELEClMENTOS

24

298

267

217

5

7

5

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop - 1983.

uma Breve Conclusao: Avaliac;ao do Futuro da Forc;a de Trabalho

A maioria dos migrantes urbanos de Sinop e originario do

Parana, ou teve ali sua ultima residencia, como seria de espe

rar, visto que a coloniza~ao se destinava a eles e a Coloniza

dora e 1mbbiliaria Sinop exerceu, durante longos anos, suas

atividades neste estado. Encontramos ainda contingentes signi

ficativos oriundos de Sao Paulo, Mato Grosso do SuI e do pro

prio Mato Grosso. Os estados do Norte e Nordeste sao muito pou

co representados.

o historico desses migrantes demonstra urn passado de mui

tos deslocamentos, a maioria seguindo a frente pioneira do ca

fe. Vieram de Pereira Barreto, Birigui, Ahdradina, Julio de

Mesquita, Coroa e Santa Cruz do Rio Pardo, antigas frentes pio

neiras de Sao Paulo; ou de Londrina, Maringa, ParanavaI, Apu

carana, Umuarama e Campo Mourao, da frente pioneira do Parana.

Avaliam as circunstancias de sua vida atual como satis-

fatorias e a maioria pretende estabelecer-se definitivamente em

Sinop, 0 que representa talvez mais urn desejo do que urna possi

bilidade concreta, haja vista as migra~oes anteriores de cada

urn. A expectativa de melhores condiqoes de vida parece, tambem,

nao se efetivar, pois, para todo 0 municIpio de Sinop, as fai

xas de rendimento medio mensal de ate 5 salarios mlnimos englo

bam 87,68% da popula~ao e entre 1 a 3 SM, encontramos 56,7%.
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Enquanto isso, na faixa de mais de 20 salarios minimos

apenas 1,8% da popula~ao do municipio.

esta

migrantes,

base eco-

A realizaQaoda estabilidade esta, para esses

diretamente relacionada ao sucesso de implanta¥ao de

nomica regional, 0 que merece algumas considera¥oes.

A avalia¥ao dos produtos cultivados em Sinop indicam 0

pouco sucesso obtido com um empreendimento que se diz agricola.

As lavouras permanentes, que permitiriam dentro da propriedade

camponesa 0 binomio "trabalho para a obten¥ao de valores de

troca", no produto comercial, e "trabalho para a obten¥ao de

valores de uso" nos produtos para consumo proprio, e nestes,

ainda um excedente comercializavel para 0 consumo urbano, nao

se efetivou. As possibilidades futuras residem na soja e, por

meio desse produto, empresa, cidade e campo inserirem-se esta

velmente na divisao territorial dotrabalho. Os estimulos~ como

financiamento, por exemplo, apontam nesse sentido .• Em 1981, a

soja recebia apenas 0,5%do.total dos creditos para a lavoura;

em 1982, 3% e em 1983, 8% e os hectares, plantados, tambem au-

mentam.

Ao mesmo tempo, a enfase do governo central nas exporta

¥oes com 0 objetivo de pagamento da divida externa, a alta ta-

xa de mecaniza¥ao do municipio e os terrenos planos, como ja

mencionamos, indicam a soja como a cultura de dinamiza¥ao do

empreendimento capitalista de Sinop. A questao que se coloca e:

serao os atuais migrantesque permanecerao ou nova leva mais

capitalizada os substituira';l

Entretanto, 0 sucessoou nao da base produtiva de

nao significa, para os migrantes, voltar ao lugar de

Todos tern nitida percep¥ao de que nao podem voltar,mas

"seguir para diante". A expressao usada por urn deles e

cativa: "daqui nao se volta, so se vai para a frente".

Sinop

origem.

apenas

signifi-

1. 0 trabalho de camporaentro do Convenio CNPq!ORSTOM!Departa

mento de Geografia - UnB foi r~alizado em 1984. Fizeram

se, portanto, dentro de urn momenta da colonia agricola, da

qual se procurou t.racar um perfil historico-espacial.
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2. As terras sao desocupadas e nao "livres", visto que a legis

laerao brasileira distingue terras particulares, objeto de

propriedade privada, e terras pUblicas denominadas de"ter

ras devolutas", objeto de propriedade publica. A legisla

erao estabelece a compra como forma de aquisierao das ter

ras devolutas. Dessa maneira, 0 territorio nacional e sem

pre propriedade, seja privada, seja pUblica.

3. 1 alqueire corresponde a 2,5 ha.

4. Sitiante e usado como sinonimo de pequeno agricultor que

cultiva sua propriedade, tambem chamada de "sItio".

5. Pro-Terra - Programa de Redistribuierao de Terras, criado em

1971, para suplementar as aeroes do PIN, voltado para obras

de infra-estrutura social.

6. 0 municIpio de Sinop e maior que a area ocupada pela colonia

agricola. Entretanto, sendo de certamaneira urn enclave

na regiao, as fazendas ao redor pouca relaerao tern com os

orgaos da Prefeitura Municipal. As vias de transporte pre

carias tambem contribuem para a falta de integraerao das

fazendas com os centros decisorios locais.

7. CIBRAZEM - Companhia.Brasileira de Armazenagem.

8. Pro-AIcool - Programa Nacional do Alcool, criado em 1974,com

o objetivo de financiar projetos que pe'r1llitissem a utili

zaerao doalcool como .combustlvel, apos a crise do petro

leo, de 1973. Posteriormente, foi ampliado para outros

projetos.

9. As chuvas sao bastante intensas na regiao, concentradas nos

meses de novembro a abril. No ano de 1979, por exemplo,

para a area da Gleba Celeste, ocorreram 789 rom de preci

piraerao (Boletim Agroclimatologico. INEMET, Ministerio da

Agricultura, 1979).
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