
CARAJAs E OS OU'l'ROS: HlPO'rESES

Cesare Giuseppe Galvan*

a presente texto procede como que "por hip6teses". Hip6

teses sao urn modo de expressar como nos imaginamosque seja a
realidade. Uma vez formuladas, servem elas de instrurnento para
atingir a realidade: em seu choque 'com a mesma, podem ser con
firmadas, rejeitadas, ou reformuladas.

o terreno escorregadio, objeto de nosso estudo , apresenta
mudancas ainda nao completamente definidas: sera portanto opor
tuno proceder em parte notavel do estudo em urn movimento analo

go ao real. A realidade, no caso, e 0 processo de transformacao
da regiao abrangida pelo Projeto Grande Carajas e suas reper
cussoes no restante do arranjo regional brasileiro.

Esta transformacao vern propondo cada vez mais algo novo,
quase uma violencia feita aquilo que ja existia, no qual intro
duz novas perspectivas: denomina-las-emos de "hipoteses reais",
ou seja, hipoteses que a propria realidade formula em seu movi
mento. Tais quais as hip6teses dos estudos, elas podem, natu

ralmente, ser confirmadas ou re jeitadas na seqUencia do movi
mento. au entao, podem ser reformuladas, sendo este ultimo nor
malmente 0 caso mais interessante e enriquecedor.

*Professor visitante do Mestrado em Geografia da UFSC.
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Neste processo de formaCao de "hipoteses reais", a reali

zacao de um teste nao e senao a chegada do "futuro": 0 futuro

dira se aquilo que hoje se esboca e se impoe como tendencia

transformadora vai constituir 0 formato real que prevalecera.

Proceder no estudo destas questoes ria maneira hipotetica
aqui proposta equivale a responder a uma pressao que a realida
de faz ,sobre quem pretender obter dela alguma compreensao. 0
projeto de investigacao da realidade regional brasileira, im
plicado nas formulac;oes a seguir, decorre da preocupac;ao com as
conseq~encias da alteracao regional sobre 0 futuro do pals como
um todo e sobre as relacoes entre todas as suas regioes.

As hip6teses comentadas a seguir sao: 1) 0 projeto Grande
Carajas introduz no pais uma mudanca em sua estrutura regio
nal, a qual modifica todas as relac;oes interregionais e ate a
geopolltica (cf. ALTVATER, que ordena os "espac;os funcionais"
Mercado mundial, naoao, regiao)I 2) uma novidade e introduz1da
no planejamento regional ao ser este confiado (ainda que nao
totalmentel a uma firma multinacional pUblical 31 as novas es
truturas vlnculam-se com interesses externos, 0 que "garante"
continuldade ao processo, mas 0 torna vulneravel a impactos do
mereado mundial (a pergunta, aqul, serial 0 que move os "espa
cos funcionais" mencionados?).

1. RefOr1l.Ulac;io Regional

A hipotese central que queremos considerar e a segulnte: 0
Projeto Grande Carajas introduzlu uma mudanc;a na estrutura re
gional brasilelra. Esta mudanca inclui transformacoes nao so
mente em determinadas areas no Norte e Nordeste (a regiao abran
glda pelo Programa), mas uma reformulaoao regional, que atinge
todas as reg10es do pais. Se uma regiao sofre modlficaooes da
profundidade que esta ocorrendo em Carajas, entao todas as re
g10es do paIs sao atingidas, modificadas.

Note-se porem que, no caso, 0 fenomeno regional ea-o re
gional e 0 principal dos acontecimentos: ele constitui somente
um aspecto secundar10 ou derivado de outro fenomeno maior, que
e a situaoao economica e politica do pais e a resposta dada a
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mesma pelas forcas dominantes: os "interesses" do estado e dos
grandes capitais. Dito de outra forma, 0 regional nao e senao
urna conseqUencia de urna serie de investimentos de grande por-
te, resposta a urna situacao de crise que vinha sendo gestada
e estourou, enfim, nesta ultima decada, sob a forma de crise

"da d!vida". Ocorreu que, no esforco exigido por esta situacao
no mercado mundial, urn dentre os recursos dispon!veis para dar
urna resposta se localizava exatamente na regiao de Carajas: os
minerios, cujas descobertas ocorreram (houve quem dissesse que
por pure acaso) bem na vespera do estouro daquela crise.

o que nos interessa sublinhar e que, 0 que muda, no fundo,
nao muda por motivos regionais, e sim pela situacao do pais no
mercado mundial. Em seu decurso, porem, as conseq~encias tipi
camente regionais sao profundas e (aqui ocorre nossa hip5tese)
determinam urn novo padrao de relacionaaento interregional no
Brasil inteiro. Somente que, neste caso, 0 interrelacionamento
em questio nie se limita a abranger as diferentes regioes do
pals (quase em urn paralelo com 0 classico "Nordeste versus Cen
tro-Sul"): dentro desta tranformacao, reformula-se a propria
geopol!tica nacional. De fato, 0 mesmo fenomeno, que leva as
regioes a relacionar-se diferentemente, leva 0 pais a outro pa
tamar em seu posicionamento no mercado mundial e em sua poli

tica.

Para exemplificar somente em parte a revolucao regional
do ponto de vista interno, mencionemos algumas tendencias, su
pondo que se realize a discutida ferrovia Norte-Sul. Nao se
precisa de muita imaginacao, para perceber a diferenca que vai
ocorrer nas relacoes do Norete e do Nordeste com 0 Centro-Sul,
se comparadas com aquilo que podera vir a se consolidar, caso
parte substancial dos produtos das minas e dos novos empreendi
mentos minerais e agroindustriais do PGC venham a se escoar di
retamente para 0 Centro do pais, deixando "de lado" os estados
nordestinos (com excecao do Maranhao, naturalmente).

Quanto a seus aspectos internacionais, preferimos limitar
nos ao que sera comentado nos pontos seguintes, embora desde ja
sublinhando que, qUando tais mudancas ocorrem, entao modifica
se a propria situacao do pais no mundo. E, com isso, sua geo

pol!tica.
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2. A Firma Planejadora

A segunda hip6tese (ou segundo aspecto da transformacao)

e a seguinte: a Vale do Rio Dace, no processo em curso na re
giao, vem assumindo tarefas que, normalmente, pertencem a or
gaos governamentais, de planejamento regional. Assim formulada,

mal pode denominar-se de hipotese: e mais um dado, uma consta
tacao, ate uma informac;ao periodistica. Digamos, uma "hipotese
real", um presente que aponta para um certo desenvolvimento fu
turo. 0 que ocorre, sobretudo a partir da implantac;ao do Proje
to Ferro Carajas e da ferrovia CarajaS-Itaqui, e que a Vale
veio se tornando concesssionaria quase exclusiva de vasto ter

ritorio, onde as funcoes pUblicas dos governos federal, esta
dual e municipal se reduzem: aquelas que ainda sao exercidas
diretamente (nao "delegadas" a Vale) subordinam-se em grande
parte aos interesses da empresa, via execucao do Programa Gran
de Carajas.

Em nosso esquema, entra porem como hipotese esta tendencia
a entregar funcoes "normalmente" exercidas pelos poderes gover
namentais (nos varios nIveis), a entrega-las auma firma, mesmo
que seja uma firma pUblica. Este dado torna-se quase que uma
proposta dealteracao estrutural, uma revisao da distincao en
tre "publico" e "privado".

Em princIpio, pareceria que tais funcoes coubessem ao PGC
(programa Grande Carajas), com seu proprio corpo tecnico e suas
attibuic;oes jurIdicas. No entanto, 0 caminho percorrido na
aplicac;ao do PGC passa pela concessao a Vale, ou seja, pela au
torizacao a fim de que ela cuide daqueles assuntos. Em outros
termos, podemos, dentro desta proposta, resumir as novas fun
c;oes da empresa nos dois aspectos: 1) sistematizacao da gestao
do territorio nas maos e em func;ao da empresa; 2) a partir daI,
consolidacao de tais func3es para 0 futuro.

Antes de tudo, cabe comentar q~l 0 sujeito que opera: e
uma empresa multinacional pUblica. Como empresa, participa da
quilo que e comum a qualquer empresa capitalista, tendo suas
finalidades definidas (e a definir) dentro do mundo dos nego
cios, em que realiza 0 capital investido. Que para tal dispo
nha de incentivos muito especiais (ligados ao fate de ser es-
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tatal) so vern facilitar-Ihe as tarefas. Sua estrutura esta

constitu!da de orgaos destinados a seu fim como empresa . Tra

ta-se, entao, de estrutura definida em funCao do processo de

valorizac;ao.

Superando os limites normais de atuacao do capital, agora

esta empresa passa a assumir funcoes, que normalmente caberiam

ao estado, atraves dos orgaos governamentais. Nem podemos, pro

priamente, recorrer ao fato de que esta empresa e "pUblica": de

fate, aquelas limitacoes nas finalidades costumam incidir tam

bern sobre as empFesas publicas, reservando aos orgaos da admi

nistracao "centralizada" pelo menos algumas dessas tarefas, as

mais basicas em garantir que 0 gove~no e quem se auto-responsa

biliza pela gestao do territorio. No no~so caso, no entanto,

e exatamente a gestao do territ6rio que vem sendo "concedida"
a empresa juntamente.com 0 direito a exploracao dos minerios

e sua exportacao.

Com isso, tocamos no ponto: e devido aquela exploracao,

que a administracao publica se confia a firma. Ou seja: 0 prin

cipal permanece aquilo para 0 qual a firma foi criada (alias:

para 0 qual 0 estado criou a firma), a exploracao mineral.ouan

to a administracao territorial, esta passa a representar papel
secundario, dependente da propria exploracao.

Com isso, 0 capital (do estado, no casal assume

de estado. Algo que, em o?tros contextos, e confiado
instancia diferente, fica aqui englobado na pauta de

na agenda da empresa.

funcOes
a uma
atuacao,

Fica assim sem objeto, como que esvaziada, a pergunta fun
damental, a "interrogaCao essencial a compreensao do Estado",l
como e colocada por Pashukanis: "por que a dominacao de classe

nao fica sendo 0 que e, sujeic;ao de uma parte da populacao a

urna outra? Por que ela reveste a forma de uma dominacao esta
tal oficia~ou, 0 que vern a ser 0 mesmo, por que 0 aparelho
de coercao estatal nao se constitui como 0 aparelho particular

da classe dominante, por que ele se separa desta ultima e re

veste a forma de urn aparelho pUblico impessoal, separado da
sociedade?,,2
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Estas perguntas ja nao mais necessitam de resposta, no

caso do territorio da Vale: ai a dominaCao ja esta nas maos de

urn aparelho particular, nas maos imediatas de quem domina, ou

seja da forma que explora a forca de trabalho. 0 "aparelho pu
blico impessoaI, separado da sociedade" renunciou a suas tare

fas (a estas tarefas, de dominacao) em favor daquele corpo so

cial (a firma) diretamente envolvido na exploracao das rique
zas minerais.

Como se tais implicacoes da dominacao direta nao bastas

sem, duas complicacoes adicionam-se neste caso. uma primeira

refere-se as estruturas com as quais este Estado (0 Brasil) vem

providenciando seu planejamento regional e a administracao do

mesmo, Nisto, 0 Brasil tem tradicao: desde os orgilos federais
do planejamento regional (no caso a SUDAM e a SUDENE), ate as
varias atribuicoes dos estados e munlctplos. No entanto, 0 que
ocorre com Carajas e que exatamente ·no momenta de gerar urn im
pacta maior, mais profundo, em sua estrutura regional, estes

orgios sao como que colocados de lado. Mais ainda, a tarefa re

qional e conflada a orgao (sera que podemos usar este termo pa
ra indicar a Vale?) dedicado a outra ordern de tarefas.

Uma segunda complicaQao do panorama provem do tipo deste

organismo. Ele e urna empresa estatal multinacional. Que seja
estatal, por urn lado, vern facilitar a operacao, pois bem mais
diftcil seria "legitimar" a concessao feita se a empresa fosse
privada. 3 No entanto, permanece ela urna empresa. 0 adjetivo

"multinacional" acrescenta algo importante ao caso: os inte
resses envolvidos na propria finalidade desta transformaCao sao
muito mais multinacionais que locais . Por assim dizer, eles via
localizar-se nesta regiao, onde encontram a materia prima para
sua valorizacao e para onde deslocam mao-de-obra, dando forma
assim a nova regiao. Mas a definicao do instrurnento (a firma)
e do objetivo (a exploracao) e operada "alhures" e com parame
tros e ritmos que nada tem a ver com problemas que comurnentE
denominamos de "locals".

Aterrissamos, com isso, no terreno de nossa terceira hipO.

tese.
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3. Os Interesses "Regionais"

Em resumo, 0 que se pode dizer e que as novas estruturas

se v inculam com interesses externos a regiao. lsto ngarante" 0

novo processo perante a dinamica das forcas internas, que even

tualmente possam coloca-Io em questao. Garante-o ao vincuIa

10, inclusive institucionalmente, com a operacao dos principais

atores no mercado mundial: daI a importancia de se tratar de

firma multinacional.

Peia mesma razao, 0 processo torna-se porem vulneravel a

impactos provenientes de desenvolvimento extraterritoriais, nao

sujeitos a mesma dinamica que caracteriza imediatamente a re

giao . Sobretudo, a realizacao dos investimentos regionais sera

susceptIve1 as repercussoes de crises no mercado mundial. Com

isso, nao somente a origem da regiao, mas seu ulterior desen
volvimento lou estagnacao) ocorrera em estreita dependencia da

quilo que acontece "fora" da mesma.

De um lado, coloca-se a regiao, com aquilo que eia tern de

tradicional, mas sobretudo com a enorme massa humana, que vem

agora a redefinir sua estrutura, dar-Ihe novas caracterIsticas

e, sobretudo, criar novas eXigencias. Do outro, temos 0 mercado

mundial 10 de minerios, e claro, mas com suas Iigacoes sobre
tudo com 0 setor financeiro), a estrutura das multinacionais,

na qual a Vale esta bern enredada e da qual ela deve extrair a

resultado de s uas atividades. Estas duas estruturas, estes dois

funcionamentos, ficam um subordinado ao outro, contrastando~

logicas freq~entemente opostas.,.~.,
P~demos explorar brevemente este aspecto ao perguntarmos

a que ~ai acontecer se a Programa Grande Carajas lcomo pode pa

recer nos dias de hoje) sofrer um processo de esvaziamento. E

qual sera a ulterior definicao do problema regional brasilei

ro e de sua planificacao, que decorrera de uma perda de altu

ra da Vale no mercado mundial? Depois de ter imprimido no pano

rama regional brasileiro tracos tao marcantes, tao redefinido

res, exigentes portanto de tantas providencias pUblicas, a Vale
podera ficar, na hora da crise, tao somente com a tarefa de de

volver aos orgaos tradicionais (que ela substituia) aquele aba

caxi, que vai resultar de sua propria crise. Perdao, nao: da
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crise do mercado mundial, a cujas conseqftencias a Vale, em que

pese a seu peso, nao se podera subtrair.

Os interesses, neste contexto, nao sao propriamente "re

gionais", e sim "regionalizados". Regionalizam-se, primeira
mente e sobretudo, interesses (dlguns, nao todos naturalmente)
pertencentes ao grande capital. E a palavra "grande" nao esta

ai par acaso. Regionalizam-se tambem, aqueles outros interes

ses, que expressam as necessidades das grandes massas humanas,

que para la se deslocaram, alias, que foram deslocadas.

Tal situacao nao impede que se identifi9uem alguns dentre

esses muitos interesses como "regionais". Mas estes serao pre

dominantemente vinculados a quem na regiao se encontra, vive
e tern perspectiva de permanecer. Tais interesses, no caso, sao
(como decorre do que vimos acima) secundarios, dependentes da

queles maiores, cujos tracos chegam aqui, a regiao, ja bem de
finidos dentro do sistema de dominacao, que eufemisticamente

denominamos de mercado mundial.

Em resumo, com Carajas mudam as regioes brasileiras e as

relacoes entre as regioes. Esta alteracao nao se opera dentro
nem como parte dos mecanismos estatais tradicionais (orgaos re
gionais, estados, munic!pios): novos protagonistas aparecem,
dentre as quais 0 principal e uma empresa estatal multinacio
nal. As vinculacoesassim geradas tornam todo 0 processo de pen
dente de determinacoes estranhas a regiao e ate mesmo ao pano
rama das regioes brasileiras.

Notas

1. Pierre SALAMA, "Estado e capital: 0 Estado cap1talista co

mo abstracao real", Estudos CEBRAP 26, 1980, p.12l.

2. Evgeny B. PASUKANIS, La theorie generale du "droit et le
marxisme. Trad. Paris, EDI, 1976, p.128.

3. Pensemos nas implicacoes daquilo que se afirma no texto, ca

so ~ empresa estatal planejadora (a Vale) venha a ser pri

vatizada total ou parcialmente, conforme intencao mani

festa do Governo.
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