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Asaude estidoente!
E isso mesmo! Parece estranho, mas
6 verdade. H5 muitos anos que a

sa6de adoeceu e o governo n6o lhe
dispensou o tratamento adequado.
De mil criangas que nascem no
MaranhSo, 330 morrem antes de
completar um ano de idade. A cada
60 minutos surgem 43 novos casos
de maldria. A lista dos sintomas 6

, enormg. O pr6prio secret6rio de
"$atde do Estado', Jackson. l.ago, 

'
reconhece a situagSo. O Movimeff
Popular de Satide; organizado en
todo o MaranhSo, id apresentouli
receita para tratar a doenga que i
atinge o sistema de sa0de \

maranhense. Resta saber se vScl
aplic6-la.
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Companheiros
trabalhadores do
campo e da cidade,

Em todo o canto do Brasil, no 19 de maio, se
comemorou do Dia lnternacional do Trabalho. Os
trabalhadores fizeram manifestaq6es, atos e pas-
seatas. O governo fez festa. A gente n6o tinha o
que festeiar, a nio ser relembrar a mem6ria dos
nossos mdrtires. O governo, provavelmente, "ce-
lebrou" a entrada e salda de ministros.

Saiu e entrou ministro no Minist6rio da Re-
forma e Desenvolvimento Agr6rio e a coisa conti-
nuou ruim. O lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatfstica (1BGE) j6 avisou que, at6 o final do
ano, a inflagSo vai chegar na casa dos 400 por cen-
to.

Quem compra uma lata de 6leo por 20 cruza-
dos, hoje, vai comprar por 80. O aumento dos
produtos n6o afeta eles. EstSo montados nas ri-
quezas que nos produzimos. Mas n6s n5o pode-
mos ficar parados. N6o d5 para sustentar os nos-
sos filhos com este satSrio-minimo. N5o d5 nem
para comprar o feijSo-com-arroz.

E at que eu pergunto, meus companheiros:
Para onde vai o que nos produzimos? CadO os mi-
ndrios da Serra do Carai6s? CadE o attoz, o feijSo
e a mandioca? CadE o peixe e o boi gordo? CadE o

financiamento para ajudar o brasileiro a produzir
mais e encher a barriga de todo mundo, more na

cidade ou no campo?
Pois bem, os homens 16 de Brasflia, al6m de

n6o permitirem o financiamento da produgSo para

o pequeno, estSo vendendo bem barato a maior
parte do que nds produzimos para os paises es-
trangeiros. Com isso, eles esteo pagando a cha-
mada divida externa. Pelo que t6 sabendo cada
brasileiro j6 nasce devedor.

N6s precisamos deixar bem claro para esses
mogos Que n6o interessa a mudanga de pessoas.
lnteressa a mudanga na forma de governar s ad-
ministrar o pais. N6s queremos uma nova polltica
econ6mica, que atenda aos interesses da maioria
da populagEo, que este passando fome, sem casa,

sem terra, sem escola...
N6o esquegamos, companheiros, o exemplo

do Padre Josimo Moraes Tavares, m5rtir da terra
e da justiga. Somente n6s,trabalhadores, organi-
zados em nossos organismos de classe, seremos
capazes de modificar esta situagSo iniusta e con-
quistar, n6o somente uma nova polltica econ6mica
e agr|ria, mas uma sociedade igualit6ria.

Para encerrar, queria deixar para voc6s um
pensamento do poeta Bertoldo: "Existem homens
que lutam um dia e s5o bons. Existem outros que

lutam um ano e s6o melhores. Existem aqueles
que lutam muitos anos e s6o muito bons. Mas

existem aqueles que lutam toda a vida. Estes sao

imprescindlveis" !

Um forte e soliddrio abrago do seu compa-
nheiro de luta,

IIIIIIIII

Este espago 6 resrvado is
cartas dos leitores. TEMPOS NOVOS ir5

publicar somente as cartas
assinadas, A redaqio $ reserva o
direito de reduzir as cartas muito

comPridas.
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"Solicito uma assinatura. Eu a
fago como maneira de incentiv5-los
na propagag6o do Reino de Deus e
na denfncia constante e firme de
tudo aquilo que impede o seu cres-
cimento. Continuem firmes..."

Frei Eu16lio M. de O. Filho
Petr6polis - RJ

"Estou interessada em fazer
uma assinatura porque me aiuda
muito a trangmitir os acontecimen-
tos para as vltimas onde eu traba'
lho. Sou da Pastoral da Libertag6o
da Mulher (PLMI. Este ano a Gam'
panha da Fraternidade preocupa-se
Gom o menor abandonado. Todos
n6s sabemos guanto oste Problema
6 ligado I prostitui96o..."

Nozinha
Graia0-MA

"Aqui em Mangabeira estamos
organizando uma Assenlbl6ia de
Mulheres Rurais para os dias 10,
11, 12 de julho e convidamos todas
as mulheres do campo Para Parti-
cipar deste encontro. Pedimos s6 a
colaborag5o de 10 cruzados..."

Rita Nunes Costa
abeira-MA

"Coragem e firmeza nos proP6-
sitos de voc6s de servirem ao Povo
de Deus. Tenho duas sugest6es: 19
que n6o se limitasscm somente ern
dar notlcias Gomo fazem os outros
que n6o t6m nenhum compromisso
oom o povo. Era bom que fossem
feitas algumas anlllises crfticas...
29 que houvesse algum artigo so'
bre a lgreja e Sociedade, Econo'
mia, o Menor etc. lsso Porque o
povo n6o tem acosso aos livros e
porquo a linguagem destes 6 muito
diflcil..."

Juarsz Gomes Amorim
Teresina -Pl

"A respeito da nota Publicada
em TEMPOS NOVOS ne 29 na co-
luna Chumbo Grosso, queremos
esclarecer que o assassinato de An-
tonio Alves de Oliveira no Povoado
Yera Cruz, n6o tem nada a ver com
a luta pela terra. Otrem linchou o
assassino n6o foi a comunidadg
mas a pr6pria famllia".

Comunidade
Vera Cruz

Luiz Domingues'MA.

"Tomamos conhecimento da
exist6ncia deste informativo e de-
cidimos providenciar a assinatura,
visto que consideramos este um
instrumento muito imPortante na
divulgagEo e formagSo da organi-
zag5o do povo pobre e oPrimido
deste pals".

N0cleo de
DocumentagSo PoPular

S5o LeoPoldo-RS

n

1g
medi
para
policia'
"560',
a Lim
COIT'I C

CRA, O

/'e{" T\sr"nlnd"

I
bate papo bate papo

N6o 6 f5cil manter todo m6s um iornal como o Tempos Novos,
que n5o visa lucro, mas apoiar e reforgar a organizaqeo e luta
popular. Os preqos sobem todo santo dia. Hoje, o Gusto real de
um exemplar do Tempos Novos est6 na base de 10 cruzados. Por
m6s estamos gastando em gr6fica, sal5rios e correios cerca de 80

mil.
No final do m6s guem paga a conta? Conseguimos manter o

Tempos Novos gragas i contribuigSo e solidariedade de pessoas

de outros pafses. Na lt6lia, um grupo de jovens de Morbegno,
desde a fundagSo do iornal, realiza promog6es para nos ajudar.
Este ano, contamos com o apoio da lgreja da Atemanha, atrav6s
da MESEREOR.

Aqui, no MaranhSo, algumas entidades t6m aiudado. As assi-
naturas, que cada um faz e que j6 s5o seis mil, tamb6m sao de
grande valia. Primeiro, porque ajuda a cobrir os gastos e,segun-
do, porque demonstra que o nosso trabalho est6 sendo dtil- Co-

mo n5o aceitamos comerciais, esta colaborag6o 6 indispensdvel.
Tem mais uma coisa. N6s entendemos que o Tempos Novos 6

um patrim6nio das comunidades, pastorais sociais e leitores, por
isso, a exemplo dos jovens italianos, vamos nos engaiar efetiva-
mente na divulgagSo do Tempos Novos e na campanha de assina'
turas. Al6m disio, a opiniSo de cada um 6 muito valiosa para n6s'
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2 Romaria da Terra
De promessas ningu6m vive. E o

que estd acontecendo com a Re-
forma Agr6ria teo prometida. Se
for esperar por ela, o lavrador vai
morrer mesmo, pelo menos aqui
no MaranhSo.

E por esta razSo que o grito da
1l ROMARIA DA TERRA do Mara-
nhSo ser6 este: "Reforma Agr6ria:
OUEM PBECISA FAZ". Acontecer6
em Bacabal no dia 12 de setembro
pr6ximo.

DIZ DEUS AO POVO SEM TERRA:.,EU TE DAREI ESTA TERRA...
ru senAs o MEU povo
EU SEREI O TEU DEUS".

(Exodo6,6-7)

Animado por esta promessa o
povo do Exodo encontrou forgas
para caminhar at6 conseguir o que
queria: a terra prometida. Ao longo
do caminho uns casaram, outros
morreram e muitos chegaram. Foi
caminhando que este povo conhe-
ceu a import6ncia da uni6o e forga
de organizagSo. O povo caminhava
unido, por isso Deus estava com-
prometido com ele.

II ROMARIA DA TERRA

No pr6ximo dia 12 de setembro,
pela segunda vez, o [Vlaranh6o vai
realizar a Romaria da Terra como
expressSo da iaminhada de um
povo que, no dia-a.-dia, tenta con-
quistar e defender um pedago de

chSo que lhe 6 negado pela prepo-
t6ncia dos grandes. Como em Var-
gem Grande, no ano passado, tam-
b6m desta vez o acontecimento ir6
congregar, de ponta a ponta, mi-
lhares de sof ridos trabalhadores
maranhenses, de corajosas mulhe-
res e jovens do campo para gritar,
em nome da f6 no Deus dos.opri-
midos, que REFORMA AGRARIA,
OUEM PRECISA FAZ. Ali6s, a Ro-
maria da Terra ser5, mais uma vez,
a celebragSo de vit6rias fd ocorri-
das neste anos, de tanto chao con-
quistado com suor e sangue. E se-
r5, sobretudo, o compromisso de
continuar a conquistar e defender a
te r ra.

Como local da Romaria foi es-
colhida a cidade de Bacabal porque

ela representa, no momento, a re-
giSo onde a viol6ncia do latifdndio
vem sendo derrotada pela teimclsia
e coragem de tantas comunidades
cie f6 e de luta.

PREPARAEAO

Olhando a experidncia da Roma-
ria passada 6 de grande importdn-
cia que, quanto antes, as comuni-
dades reflitam, se preparem e se
organizem para este evento. O jor-
nal Tempos Novos sair5, em julho,
em edigSo especial, oferecendo As
comunidades pistas de reflexSo e
para informar sobre t'rdo que diz
respeito i organizagSo da Romaria.
A Rddio Educadora, tamb6m, esta-
rd dando sua valiosa colaborag5o.

Para qualquer sugestSo ou in-
formaqSo, 6 sd se comunicar com
Tempos Novos em S5o Luis ou
com a Par6quia de Santa Terezinha
em Bacabal
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Marfia e as Mufiheres NatSlia Soares

Estamos no m6s de Maiol
Maio lembra Maria, M5e, Mulher...
Ouantas mulheres-m6es-marias passam pela vida
e fazem dela uma renovag6o; uma nova geragSo.
Criam homens que as exaltam ou,ent5o, far6o as
Marias subrnergerem no esquecimento, na
margem da vida que os gerou. Vejamos:

t\
L?- A mulher na Histdria mais antiga,na Blblia.
tMulher do povo, siinples trabalhadora. Bela
Mulher! Esta 6 a Maria, a m6e de Jesus. Mas a
Biblia est6 cheia de Marias-m6es-mulheres que
lutaram pelo seu povo.
N5o nos pode passar desapercebida,j6 bem no
inicio da Escritura Sagrada, a atitude de partilha
que envolve Eva nessa hist6ria teo bonita que nos
passa a id6ia de fraternidade: o amor da mulher
ao seu companheiro oferecendo-lhe do fruto que
achou gostoso (Gn. 3,6 - 7).
Continuando a nossa rApida olhada na hist6ria
desse povo que acredita no Deus libertador,
encontramos o milagre realizado com a
esterelidade de Sarai tornando-a SARA - MEe de
muita gente (Gn. 7,15l., e a atitude realista do
homem amando a sua companheira (Gn.24, 67);
assim como em vida estiveram unidos os seus
corpos juntos repousarSo sob a terra {Gn. 25, 10).
Os dominadores daquele tempo, com medo dos
homens, privam as mulheres dos seus mais
sagrados direitos: criar os filhos
indiscriminadamente do sexo a que pertencem
(Ex. 1, 1 -221. Mas elas reagem, se organizam
para conseguirem o que querem e conseguem a
vida do libertador, Mois6s. A hist6ria de Rute
ultrapassa o tempo e vem encher de coragem o
povo pequeno. Ela era uma mulher pobre, vidva e
estrangeira. Juntamente com a sua sogra organiza
o plano de reconstituir a famllia de quem mais
tarde vai nascer Jesus. S5o duas mulheres fracas
frente a sociedadgmas tornam-se as verdadeiras
colunas para reconstruir o povo de Deus.
O livro do C6ntico dos Cinticos nos revela o tipo
de relaqSo que deve existir entre o homem e a
mulher (Ct. 1, 2,3...81, comparando-o com o
relacionamento de Deus com o seu povo. E Os6ias
compara o povo de Deus a uma mulher (Os.3).

O Novo Testamento apresenta Maria, a m6e de
Jgsus,e as outras mulheres sernpre como
exemplos de coragem e engajamento na
caminhada proposta por Deus no seu plano de
salvar toda a humanidade (Mt. 1, 1g;2, 13;2, 16i 2,
19; 9, 18; 12, 46- 50; 15, 21 - 32; 21,SS;28, 1 - 8...).

f Jesus aparece, pririreiro, As mutheres!

l*, as Marias-m5es-mulheres de hoje? Oncte
6st5o elas? Algumas vezes marginalizadas pela
sociedade de consumo que as usa como
manequins, bonecas de prazer; sustentadoras da
m6quina econ6mica usam, para a sua supdrflua '
beleza, cosm6ticos, alguns que foram fabricados
com os restos dos seus filhos que n6o deixaram
ver a luz do dia.
Outras, muitas outras, enga!adas no compromisso
com os direitos humanos, com a vida, aqual sem a
mulher 6 imposslvel acontecer. Assim
encontramos a mulher na rogarlutando por um
pedago de chSo para plantarrmelhorando as
condiq6es alimentares da sociedade. A mulher
est6 nos meios de comunjcagSo, nos lares,
silenciosamente, embelezando o espago familiar,
tornando a vida mais desej6vel. Elas estio nas
escolas onde se formam os cidadSos de amanh6,
mesmo e apesar do baixo sal6rio. Elas estdo nos
bancos dos r6us e nas mesas dos jurados,
separadas por leis que n5o elaboram. Em minoria,
estao hoie, no Brasil, representando a maioria
absoluta dos oprimidos, na elaboragdo de leis que,
oxa15, venham defender os direitos de quem nio
tem voz nem vez (homens e mulheres).
Uma dica quero deixar aqui para todos. Oue tal
lermos o livrinho de RUTE? Ele est6 da metade
para o comego da biblia. S5o s6 quatro capitulos e
conta uma hist6ria tao bonita que chega at6 hoje.
Ouem i6 leu comente com seus amigos e nos l

mande dizer o que achou dessas mulheres,
que, totalmente marginalizadas, conqu istarp
organizadamente o espago que se faz necessdrio i
descendEncia do Rei Davi da qual nasce o
Libertador Jesus de Nazar6,o Deus que nasceu de
uma mulher!

Natdlia Soares faz parte secretariado estadual
da CPT-MA.
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constituinte

Gomegam as articulag6es para fazer valer a participagSo
popular na Constituinte atrav6s da "Emenda do Cidadio". A

Campanha Nacional pela Reforma Agrdria i6 deu o primeiro passo,
que precisa ser imitado por todas as entidades, sindicatos e

associag6es de moradores. Embora o quadro na Constituinteseja
adverso aos interesses populares, a mobilizogio do povo pode

mudar essa situagSo.

A emenda dos cldadios
O Artigo 23 do Regimento lnter-

no assegura a aPresentaqao de
Propostas de Emenda ao Projeto
de ConstituiqSo por certo n[mero
de cidadSos, da mesma forma que
cada constituinte pode fazO-lo. O

papel da populag6o brasileira, ho-
je, 6 tazer valer este mecanismo de
participagSo popular presente no
Regimento lnterno. Para isso, 6

fundamental acompanhar os deba-
tes e apoiar as iniciativas popula-
res.

Em todo o Brasil, o movimento
sindical e entidades populares e de
apoio est6o articulando a apresen-
tagSo de vSrias emendas' A nivel

nacional jd est6o constituidas di-
versas comiss6es de luta por sa[-
de, educaESo, reforma agrdria, co-
municag6o etc. A Emenda de cida-
cl6os ser5 apresentada nos 30 dias
ap6s a publicag6rc do Projeto de
ConstituigSo, que deverd acontecer
entre junho e julho.

A Emenda deve ser aPoiada em
listas organizadas por tr6s entida-
des associativas, legalmente cons-
tituidas, e ccntar, pelo menos, com
30 mil assinaturas. A assinatura de
cada eleitor deve ser acompanhada
do nome completo, enderego e os
dados do titulo eleitoral. O Tempos
Novos manterd os seus leitores in-

formados de todas as iniciativas,
neste sentido, que forem tomadas
no Brasil.

Aceita a Emenda, eia Passard a

fazer parte do conjunto de emen-
das que tereo parecer favorSvel ou
contr6rio da Comiss6o de Sistema-
tizagSo e acompanharSo o Projeto
at6 a sua votagao em Plen6rio. Ca-
cla eleitor s6 poderd assinar at6
tr6s propostas de emendas. E cada
Emenda tem que abordar um finico
assunto, independentemente do
ndmero de artigos que a Proposta
contenha.

Constituintet
QuGm

/

B qucm?
' Mas, quem s5o os constituintes?

O professor Davis Fleischer reali-
zou uma pesquisa que nos Permite
perceber o verdadeiro "rosto" do
Congresso nacional Constituinte. A
pesquisa foi Publicada Pelo Bole-
tim do Centro de Estudos e Acom-
panhamentos da Constituinte
(CEAC), 6195o vinculado i Univer-
sidade de Brasllia.

Entre es 559 constituintes, 274

foram eleitos pela primeira vez pa-

ra o Senado e a Cdmara Federal.
A renovag5o do Congresso Nacio-
nal, assim, atinge 49% dos Parla-
mentares. Politicamente, dos 559

constituintes, 217 Passaram Pela
extinta ARENA, que aPoiou o re-
gime militar. Em seguida a AHENA
se transformou em PDS.

O perfil econ6mico dos Consti-
tuintes apresenta, Por estes dados,'
que 211 parlamentares recebem a

maior Parte de sua renda de inves-
timentos e ProPriedades. O setor
comercial 6 o mais bem rePresen-
tado, com 121 constituintes. Em

seguicla vem o setor ligado i agri-
cultura, com 9'l Parlamentares, to-
dos propriet5rios.

O capital, tanto agr5rio quanto
urbano, 6 reconhecidamente repre-
sentado em cerca de 45 Por cento
dos constituintes. Estes dados s5o
importantes para a gente ter clara
a nossa pr6pria caPacidade de ar-
rancar conquistas, que sd serSo
possiveis com muita luta e organi-
zagSo de todos os setores PoPula-
res e democrdticos.

Exemplo de pressSo sobre a

Constituinte estd sendo dado Pela
'iCampanha Nacional pela Reforma
Agr5ria", Dezoito entidades, entre
elas a CPT, ClMl e Fastoral OPerS-
ria, formam a coordenagdo. Essas
entidades reuniram-se no Bio de
Janeiro,20 de marqo, e aProvaram
uma "P:'oposta de Texto Constitu-
cional sobre a Retorma Ag16ria",

.. que avanga no tratamento consti-
tucional do Direito de Propriedade.

Essa proposta foi entregue a li-
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deres dos partidos, Parlamentares
e imprensa, em Brasilia, dia 19 de
abril, por tepresentantes das 18 en-
tidades, inclusive Dom Tomiis Bal-
duino. Foram feito contatos com os
lideres do PMDB, PDT, P'f e outros
partidos. Em todos os contatcls foi
un6nime o interesse Pelo docu-
mento. O 1e Secretdrio da Consti-
tuinte, Marcelo Cordeiro, assumiu
o compromisso de encaminhar a

propclsta para o presidente da As-
sembl6ia.fr

u\
\h

Lentidao. Esta tem sido a ca-
racteristica da maioria das sub-
comiss6es da Constituinte. Al-
gumas nem comegaram a reali-
zar as suas audiEncias P0blicas.
Ate o final do mds, os relatores
precisam apresentar um Ponto
de vista sobre os temas discuti'
dos. lsto estd fazendo com que
cresga a d0vida sobre a Possibi-
lidade da nova Constituig5o ficar
pronta ainda este ano. O com-
portamento do P16Prio dePutado
Ulysses Guimaries, presidente
da Constituinte, confirma esta
possibilidade.

DIRETAS JA

Este m6s, voltou ao debate
politico a convocagio Para o
pr6ximo ano das eleiq6es diretas
para Presidente da RePfblica.
Puxada inicialmente Pelo PT, a
campanha conta com o aPoio do
senador M6rio Covas, llder do
PMDB na Constituinte. O debate
sobre a guestao comegou a ga.'

nhar corpo logo aP6s a ihdica-
96o do novo ministro da Fazen-
da. Ficou claro, na ocasiSo, que
falta legitimidade Para Jos6
Sarney continuar governando o
Pais. Pelo menos foi o que afir-
mou o lider do PMDB.

INDiGENAS

As nag6es indlgenas estSo
tentando valer os seus direitos
na Constituinte. No dia 22 de
abril, lideranqas de v6rias na-
g6es indigenas e representantes
do Conselho Nacional dos Povos
lndfgenas na Constituinte entre-
garam um documento-Proposta
para o presidente da Assembl6ia
e lideres dos partidos. lmedia-
tamente houve um debate, na
comissSo respons6vel Pelo as-
sunto, sobre a quest5o. Foi un6-
nime.o apoio dos dePutados e

senadores i proposta das naq6es
indigenas.

REFORMA AGRARIA

Os latif undiSrios est5o, na
Constituinte, jogando Pesado
contra a Reforma Ag16ria. O se-
nador Edson Lob5o, que conse-
guiu ser eleito Presidente da
Sub-Comiss5o de Politica Agri-
cola e Reforma Ag16ria, est6
trabalhando no sentido de Pas-
sar as propostas dos fazendei-
ros,

CALENDARTO
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o Essa nio, seu Gafeteira. Se con_
tin-uar assim carapani vai entrarpelas ianelas do patdcio dos
Le6es e dar umas terroaaas. iicerto dizer que o governo ndovai mandar a pollcia 

"ln-.i."dos tavradores. E obrigagdo de-
le. Agora, essa de aiz--ei que apol[cia ndo pode defender i"l"_
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o Foi em SAo LUIS GoNZAGA
que urna viriva de lavrador faloucurto e grosso pro Ministro daReforma Agrdria: ,,S""f,"r- 

ff4'inistro, Reforma Agrdria piu nO.6 orfandade, 6 viuvez, e O.rrr_
mamento de sangue e dor. At6quando?,, Eita povo peitudo!

e Enquanto a polfcia ndo cria juf-
zo, catapan6 continua malhin_oo. E o caso da delegacia dePotfcia de NOVA OLI\IDA: i;
aqui com um montdo de queixas
pesadas. pris6es itegais, 

".p"n_camentos eoutras diabruras. Td
na hora de algu6m dar um i"it".-

e Sempre em NOVA OLINDA temcoisa de CAEMA e CEMAR ouen5o anda direito. 56 as 
""ntJr'jque nunca falham.

c 
!...Sinhozinho Matta de TURTA_
QU ainda td com dor de ;i;-velo, depois das elei96"., 

" 
_i-tinua metendo os 

- 
p6s p"i",

m6os. Se algo de errado aconte-
ceu naquela cidade, nessas 0lti_
mas semanas, 6 fruto da valen_tia e prepotOncia do prefeito.

o Ouero saber a quem cabe assi_
nar a carteira dos funciondrios daSanta Casa de CURURUpU. N;;adianta a administragao Uiieique td tudo bom. fa Lom umi
ova e carapand t5 por dentro.

o Tem prefeitos por ai tentando
oar uma de bonzinho. Ficaram
estocando merenda escolar doano passado a, na hora que co_
meQou a Campanha da Fraterni_
dade, comegaram a distribuir
pros menores encher a barriga ivontade. Carapani viu isso-em
muito lugar. Se ndo t6 engana_
do, isso se deu tamb6m u, CA_
RUTAPERA.

carapand dar umas picadinhas
na administragio municipal quera acabando com a cidade. Euma pena mesmo maltratar estecantinho do c6u t6o bonito. Olha,pes.soal: dizem por ai que a ci_'oade tem o prefeito que mere_
::1..-:"i ndot O que eu sei 6 queIao chegando de novo as elei_g6es. Vamos botar pra quebrar,

o Do jeito que as coisas andam,
carapan6 t6 mais liso que quia-
bo. Enquanto isso, entra minis-tro, sai ministro e o povo temque apertar o cinto cada diarnlls (rnesmo sem pisar em
aviio).

o Taf! Foi o que mais fattou nes-
ses anos todinhos e a gente tdpagando o pagando o pato.

. Yyd:l1o de pau pra cacete, aI.V Globo agora s6 vive denun-
ciando mordomias, maraj6s eum bocado de outras coisas.
Ouem te viu, quem te v6, donatv... A dita cuja passou vinte
anos puxando saco e mamando
que nem bezerro e agora t6 que_
rendo moralizar o ambiente.'Ca_
rapani acha que neste mato tem
coelho.

o Pior que AIDS 6 a UDR.

o Por via das d0vidas 6 bom tomarnota. At6 agora, terra de Re-
forma Agrdria pra lavrador, aqui
no Maranh6o: nem debaixo das
unhas.

o Ainda ndo t6 sabendo se 6 pra
andar mais ligeiro ou pra emba-
nanar mais. 56 sei que agora no
Maranh6o foi criada ,.-, now
s_ecretaria s.6 pra cuidar da ques_
tao rural. E a Secretaria de De_
senvolvimento Rural. CarapanE
t6 de olho.

vradores contra os pistoteiros,
essa n6o! Desse jeito 6 pra todo
Irldg pegar em armas pra ma_tar? E se for por aI, ql"rn tacorn armas mais pesadasl Con-
selho de carapand, seu Gover-
nador: cuidado com essas e ou-tras coisas.

o Outra noite sonhei que 16 em
Brasitia a Nova Consiituigao iJtava prontinha. Sonhei qle os
constituintes decidiram jogar nolixo a papelada todinh, ". iu.r"_
taram: "Artigo primeiro e tjnico
da Constituigdo Brasileira; TODO
PRESIDENTE, MINISTRO, PO-
_Llrlco, ADMtNtSTRADOi P0_
qL!CO ETCETERA E TAL TEM
QUE TER VERGONHA NA C;-
RA".

o O constituinte Davi Alves (cruz
credo!) anda por af 

"ont"nJovantagens e dizendo ser ,,o pri-
meiro homem a lazer 

" n"foi.,Agrdria Urbana no grasit,;,lL;I
brando que j6 deu muita terra acentenas de famflias em lMpE_
RATRIZ. Agora, ninguem saUl
onde_ ele conseguiu tint" te.ra
em t6o pouco tempo.

o Bem que carapand falou quc anova rodovidria de SEo Luls nEoia dar certo. Os coletivo, ,ottu_ram pra velha estag6o e jd.se
fala que v6o construit. ortr" ,o_va, 

. 
Parece que nem isso Luizrtocha acertou.

. Na Secretaria de Seguranga doEstado ainda tem muito'gaio
escondido com o rabo de foi. Eo caso do coronel Xavier, essaflor que n6o se cheira, q;; ;;;:tinua sendo o Superintindente
de Polfcia do tnterior. tg ainAa
chamam isso de ruor" ir"p.r-iiil
ca).

o As eleig6es vem a[, seu Nand,vossa senhoria ainda vai ,"icom quantos paus se faz umacanoa. No grito mais ningu6m
ganha coisa nenhuma.

o O cio td solto de novo nesse
Maranh6o que virou, po, .uip"
de um punhado Oe caUras saia_
dos, terra de bang bang.

o Mataram um.delegado de pollcia
em sAo r-ufs collzAcA ; ;l:guns pistoleiros em TURIAQU e
ARAME e foi aquete bafafd.'Nin_
guem e pra matar ningu6m, viu!Mr9, perai: nesse tempo todo
andaram matando lavrador, torlturando, prendendo, queimando
povoados inteirinhos e,.. nem
um piu.

. 1". Josimo, Zizi, Nonatinho,
Ferreirinha, Manoel, F*;;;ii;;
26 Machado e voc6s t.ar" qlJforam assassinados por af! Ondeesteo seus assassinos? S;rt;;;
algu6m t6 preso por issoT

. Carapani td avisando as autori-
dades competentes de MAN-
GABETRAS gue a poputag6o
n6o td gostando um pingo "do
que t6 acontecendo com i rne-
renda escolar. Merenda 6 pra
gurizada e mais ningudm. tim-
b6m essa hist6ria dJnomear pa_
rentes 6 pra acabar mesmo, viu!

o Por falar nele, cada dia que pas-sa os esc6ndalos do gorerno
passado espocam mals to -ou.
sarampo. Esse 6 o 0ltimo:No dia l0 de margo passado(cinco dias antes A, .ra!"i" iIgoverno) foram compradoi ali-m:llos pela import6ncia ae ummtthao e 400 mil cruzados. Na-quele dia, no patdcio ao" 1"0",entraram tr€s mil CgO quiloi Jep-resunto, 

.um mil 430 de quei-
,o, nove mil 990 quitos de fran_go abatido, duzentas caixas de
ll_:_t, Ti, e 65 quilos de ceuora ,

11s mit...ee0 quitos de batata,
cln-co milheiros de bananas, 33mjl 984 quitos de carne de boi,49 mit quilos de camardo fresco
e um bocado de outras coisas.

tlA
o As empresas de 6nibus que an-

dam pelos interiores 6 Uorn que
se cuidem. O povo nio td mais
aguentando tanta falta de res-peito. Minha nossa! E ae tazer
raiva e d6. Nio tem hora, neotem conforto, p6ta onde quer,
chega quando pode; 6 r, j"r-
respeito total. Um dia desse al-gu6m vai tocar fogo nesses ca_
lhambeques. Depois nao vao Ai-
zer que o povo s6 quer baderna.
Esse..recado 6 pra i"gr"tri qr;faz linha pra Barreirinhas, iraTransbrasiliana rumo Baliai epra tantas outras empresas.
Ouem avisa amigo 6.

e Carapand achou graga quando
leu a nota do preieitb assinadi
por um punhado de puxa_saco.
Tem gente que assino, aontru o
padre Ant6nio s6 pra n6o perdero emprego e outros que n6o
passam de quitandeiros, assi-
nando como criadores.

o Em dois dias, toda essa fartura,que daria para alimentu, o. itu_gelados da seca de g3, ,r.iu OlPal6cio. Serd que pode.

o Sabe-se quem assinou os reci-bos. Sio conhecidos o"-;;;;de quem mandou comprar. Ocamjn-hdo que entrou e saiu doPaldcio do Governo tamb6m 6conhecido. S6 guero saberquando 6 que essa laia a" 
"oi_ry.pt9, ladrdo e canatha vai proxilindr6. Oh! Vontaae ae man-dar essa nova rep[bli.r-pr""j"-

oa_rxo da .:. CALA A -BOCA,

CARAPANA.

. 5. que p6 ficaram as denfncias
da diocese de COROAiA ;;;i;;os policiais que andara- iuAi"n-oo aqueles lavradores Je CA_JAZE|RAS (Cod6). irr"* iI"no Maranhio continua ficanall
dito pelo nio dito.

o A comunidade de
continua mandando

SAMBAfBA
recados pro

o
(!\)€ vEM.

PESSOAL I'
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Gomo o Governo do Maranh6o est6 aparelhado para tratar da

sa6de da populagSo maranhense? Quem responde a pergunta 6

Jackson Lago, secretdrio de Safde do Estado, que reconhece
a inexist6ncia de condig6es pera que os hospitais,

materrridades e postos funcionem bem. Para ele 6 "uma
vergonha que a grande maioria dos recursos ptblicos se

destine I iniciativa privada, aos hospitais particulares".

A SAIIDE ESTA DOE}|TE

TN - lnicialmente, o sr. Poderia
fazer um balango da situagSo
da Secretaria de Saride do
Estado?

JL- N5o 6 muito f6cil, assim, de
um momento Para outro, se

fazer um balango geral da
Secretaria de Saride.
Primeiro, as coordenadorias,
com algumas exceQ6es, e as

diretorias, tamb6m com
poucas exceg6es, s5o aPenas
estruturas nominais, quer
dizer, n5o existem, n5o tdm
estrutura real. O que h5 6

'rrna estrutura flsica, grande
conforto no gabinete do
secret6rio, l6 no t6rreo uma
sala de reuniSo tamb6m
confort6vel e, no entanto, as

unidades (centros e Postos de
satide, hospitais etc.) n6o tdm
condig6es minimas Para um
f u ncionarnento desejado.
Para se ter uma id6ia, a
maternidade da Cohab, em
56o Luis,tem 120leitos, duas
mesas operat6rias e aPenas
uma mega de Parto. As
unidader do Estado mais da
metade n5o funciona. O

hospital de Lago da Pedra
estd pregtes a cair. Eu

acredito que da rede do
Estado e das que esteo em

funcionamento no interior
muitas ('elas nao aPresentam
mais do que 30 a 40"/" de
prestagSp de servigo em
relag5o a sua caPacidade
total.

TN - Como ostd o funcionamento
das Ag6es lntegradas de
Saride (AlS) no Estado?

JL - Parece que a Secretaria de

Saride do Estado do

Maranh6o se contentou em
implantar formalmente o
projeto. Criou 11 comiss6es
regionais interinstitucionais
de saride (CRIS), criou 128
municipais (CIMS) e acha que
com isso cumpriu sua tarefa.
N5o h6 um acompanhamento
dessas comiss6es regionais,
muito menos das comissdes
municipais. As CIMS n5o t6m
participag6o popular, atrav6s
das entidades. Na grande
maioria os sindicatos e as
outras entidades n5o sabem o
que acontece, n5o sabem
quanto chega, n5o discutem a

aplicagSo dos recusos, n5o
sabem como empregar. Por
outro lado, tamb6m h5 muito
tempo o Governo do Estado
nio vem investindo recursos,
dinheiro pr6prio do Estado
na sa0de e a Secretaria de
Sa0de enteo se contentou a

viver com os recursos das
Ag6es lntegradas, do
Governo Federal, lNAMPS...
e, a coisa chegou a tal Ponto
que deixaram pra nds este
ano um orgamento t5o
pequeno que representa 1,69
do orEamento do Estado, n5o
d6 2%.

TN - Ouanto isto representa em
dinheiro?

JL - Representa, tirada a parte do
pessoal, para as despesas da
Secretaria de Saride
mensalmente um milh6o e

500 mil cruzados, de janeiro a
julho, em agosto tr6s milh6es
de cruzados, de setembro a

dezembro baixa de novo Para
dois milh6es. E mais ou
menos o necess6rio para

funcionar a Maternidade
Benedito Leite e o HosPital
lnfantil.

TN - O que aconteceu com o
dinheiro das AIS que foi
desviado?

JL - Teoricamente eles diziam que
a metade dos recursos eram
encaminhados Para as CRIS
que, por sua vez, repassavam
para as CIMS e a outra
metade ficava aqui Para'
suprir a falta de recursos do
Estado e, tamb6m, Para
comPrar equiPamentos Para
as unidades de sa6de. Foi
feito um levantamento e n6s
observamos que eles n5o
encaminharam Para as CRIS

nem os 50% e tamb6m nSol

deixaram claro a aPlicag6o
dos que ficaram retidos aqui.

TN - O senhor Pretende investigar
o paradeiro dessas verbas?

JL - N6s achamos que dePois de
mudada a estrutura
administrativa, n6s tenhamos
que pedir que Pessoas
especializadas em auditagem
procedem um exame do
quadro administrativo da

secretaria Pra n6s sabermos
realmente como tem sido
aplicado o dinheiro que 6 do
povo.

TN - No dia 11 de abril, o
Movimento PoPular de
Sa0de e rePresentantes de
35 municfPios lhe
entregaram v6rias ProPostas
para methorar o sistema de
sa0de do Estado. Hd
possibilidade de algumas -
delas serem aPlicadas logo?

JL - N6s achamos que sim em

algumas quest6es. H6

quest6es ali muito
imPorta ntes, aParentemente
simPles, mas de execugSo
problem6tica. Por exemPlo,
agente de saride, n6s
achamos uma Peqa
fundamental, 6 treinado,
Prgparado, alguns deles v6m
hd muito tempo servindo a

comunidade com carinho,
com amor, com dedicagSo'
Ent5o, n5o deveria ter
concurso, deveria haver uma

indicagSo das comunidades e,

ali5s, tem acontecido

sugest6es das comunidades
nesse sentido. Mas nds
estamos impedidos de
resolver isso no momento
porque acaba de ser anulado
um concurso que foi
realizado pela pr6pria
secretaria de satide.

TN - E quanto aos Postos de
satde? Mais de 70% deles
n6o funcionam.

JL - O que tem havido 6 uma crise
administrativa que leva ao

empreguismo, leva d

construgSo que tem dois
obietivos: um 6 o
demag6gico, de dizer Pra
populagSo que construiu um
posto, sem Pensar nos
mecanismos de
funcionamento daquele
posto; e, ao mesmo tempo
que engana Parte da

comunidade, enriquece
algumas emPresas. N6s

achamos que temos que fazer
um esforgo Para que
possamos, ent5o, colocar em

funcionamento alguns desses
postos.

TN - Gomo o Senhor analisa o
fato da maioria dos hosPitais
existentes no Estado selem
da rede Privada - 91 contra
33 da rede Piblica?

JL - E uma vergonha que a grande
maioria dos recursos
(p0blicos) se destine d
iniciativa Privada, aos

hospitais particulares. Hoje o
que se chama de iniciativa
privada s5o hospitais
particulares de Pessoas que
funcionam como entidades
privadas, mas enriquecendo
com dinheiro pfblico, com
dinheiro que n6o chega ao
Hospital Geral, b CtuS. ttlOs

gostarlamos que o secret6rio
da sarjde tivesse mais Poder
de decisdo para reverter esse
quadro. Eu acho que a coisa
deve ser vista no sentido de
que o maior nfmero de
entidades particiPem das CIS
(Comiss6es
lnterinstitucionais de Saride),
mas isso tem que ser uma
conquista nacional, que diz
respeito ao mecanismo das
Ag6es lntegradas de Sa0de.
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tares aproximadamente) vai de Ro-
sil6ndia ao Rio Turiag0. A sub-6reall (cerca de 246 mil hectares) fica
entre os rios Turiaqti (Turi) e pa-
ru5. Finalmente, a sub-6rea lll vai
do Rio Pindar6 ao Rio Gurupi.

A sub-5rea lll, com 449 mil hec_
tares, estava destinada, inicial-
mente, ) expans6o do projeto. Ho-
je, tamb6m, estd sendo, sem o con-
trole da companhia, colonizada. As
tr6s 6reas eram territ6rio indlgena.
Em 1981, as aldeias existentes nas
proximidades da BR-316 foram
transferidas para a reserva indige-
na Urubu-Kaapor, que faz divisa
com as "terras" da COLONE, que
chegou na regiio somente em
1912.
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No MaranhSo, existem trds pro-
jetos de colonizagSo em andamen-
to: Projeto de Alto Turi, Projeto ln-
tegrado de Barra do Corda e Proje-
to Pioneiro em Buriticupu. O PhO-
JETO DE COLONTZAQAO DO AL-
TO TURI estS implantado ao longo
da BR-316, que liga as cidades de
Bei6m (PA) e Teresina (Pl). S5o
aproximadamente 939 mil hectares,
na Pr6-Amaz6nia maranhense,
subdivididos em tr6s 5reas.

A 6rea, que pertence d COLONE,
abrange nove municipios: Cdndido
Mendes, Carutapera, Godofredo
Viana, Luis Domingues, Mongio,
Penalva, Pinheiro, Santa Helena e
Turiagri. A sub-5rea I (245 mil hec-

-A colontzagao: lsanos depois
Nos riltimos 30 anos, desenvol-

veu-se no Maranh6o um Processo
espont6neo de ocupagSo das terras
virgens e devolutas nas bacias dos
rios Mearim, Pindar6, Tocantins e
Turiagti. A maioria das pessoas
veio tangida pela seca do Piauf e

Cear5. Para organizar e regularizar
esta ocupagSo foram tomadas v5-
rias medidas, como a criagSo do
Projeto de ColonizagSo do Alto Tu-
ri, em 1962, pela SUDENE.

A SUDENE n5o consegue im-
plementar o projeto. Para tocS-lo
para frente formaram, em 1972, a

Companhia de ColonizagSo do
Nordeste (COLONE), com o apoio
do Banco lnternacional de Recons-
trugeo e Desenvolvimento (BIRD).
A empressa foi organizada como
uma sociedade de economia mista,
da qual o Governo do Estado, a

SUDENE e o Banco do Nordeste
S.A. participam como acion5rios
(propriet6 rios).

Na d6caoa de 70, o projeto de
colonizagSo se transformou numa
importante f rente de atragSo de
milhares de familias nordestinas. A
6rea foi ocupada pclr grandes e
m6dios posseiros. Ao longo da BR-
3'l 6 nasceram e cresceram povoa-

dos, muitas vezes maiores que as
sedes dos municipios localizadas
no litoral e na baixada maranhen-
se. A meta era assentar, em 10
anos, 14 mil familias em lotes de
50 hectares.

Em 1973, a COLONE iniciou o
projeto pela sub-6rea l, onde estSo
instalados os seus escrit6rios. A
sub-5rea lll ficaria como Srea de
reserva, a ser utilizada no futuro.
No entanto, a partir dos anos 70,
centenas de famllias comegaram a

ocupar a sub-6rea. A colonizagSo
comegou a acontecer de forma de-
sordenada. At6 hoje, a COLONE
n5o conseguiu assentar os possei-

, ros nem retirar os fazendeiros.
Logo no inlcio do projeto, a CO-

LONE assumiu os seguintes com-
promissos: a) corte e entrega dos
lotes aos colonos; b) abertura de
estradas vicinais, ligando os n6-
cleos e quadras i BR-316; c) assis-
t6ncia t6cnica, escolar e m6dico-
odonto169ica; d) cr6dito bancSrio e
financiamento da produqSo; e) ins-
talaqSo de infra-estrutura adequa-
da para o atendimento de todas es-
tas metas.

Jd foram aplicados na regiSo um
total superior a 43 milhoes de d6-
lares, ou seja, um bilhSo e 290 mi-
lhoes de cruzados. Este ano, o go-

verno deve investir no projeto mais
200 milhoes. Para atender os colo-
nos, a Companhia disp6e, em seu
quadro funcional, de oito agr6no-
mos, tr6s engenheiros civis, tr6s
m6dicos veterinSrios e cerca de 50
t6cnicos agricolas. lsto s6 a CO-
LONE.

Apesar dos recursos e da equi-
pe, a COLONE n5o conseguiu
cumprir com as suas metas no pra-
zo estipulado - 1983. O projeto foi,
ent6o, renovado por mais cinco
anos. Segundo o Pe. Al6ssio
Moiola, coordenador da CPT da
Diocese de C8ndido Mendes, "en-
quanto a sub-5rea I recebeu o ml-
nimo de infra-estrutura (estradas,
escolas, postos de satide), a sub-
6rea ll s6 foi beneficiada na mar-
gem direita da BR".

Agora, depois de 15 anos, can-
sados de tantas promessas, os co-
lonos, organizados independente-
mente da empresa, estSo exigindo
da SUDENE, Governo do Estado
do Maranh6o e do Banc,o do Nor_
deste que cumpram com as rRetas
e objetivos da colonizag6o, que a
COLONE explique onde foram
aplicados os recursos destinados
ao projeto e que se investigue as
den0ncias de corrupgdo feitis nos
dltimos anos.

O sonho acabou?
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coLoNlzAqAo li isso af. Os cotonos se cansaram de tanta c

lazer a COLONE cumprir com as suas metas
da Companhia, Jonas Morelli, dizer que a

atendimento do meio rural e que o trabalho €

situagSo. Sofrem na pele a falta de estrada
t6cnica e financiamento. A pesguisa feita p
comprova isso. Tanto, que os colonos id e

reivindicando os

a

As poucas estradas abertas na

Srea de colonizaE6o encontram-se,
hoje, em p6ssimas condiEoes. A
COLONE deveria ter aberto 762

quil6metros de PenetraESo e 1.524

de rodovias secundSrias. Foram
feitos apenas 92 quil6metros de

penetrag6o e 88 de rodovias se-

cund6rias. A diretoria da emPresa
alega falta de recursos e espera a

liberagSo de verba Por Parte do

BIRD para abrir mais 470 quil6me-
tros.

O diretor t6cnico da COLONE,
Jonas Morelli, justifica a Postura
da empresa: "O BIRD recebeu nos-

sa pesquisa de mercado e todo o

conjunto de provid6ncias necess6-
rias ir construg5o de estradas tra-
feg5veis o ano todo, inclusive o

projeto de engenharia. S6 que n5o
aprovou nada at6 agora. Pagamos
um alto tributo Por isso e, como se

v6, nossos problemas atualmente
s5o de natureza econdmica".

H5 quatro anos, a COLONE de-
veria ter entregue o titulo da terra
a 14.325 colonos. Nao aconteceu. A
maiorra ainda hoje nao conta com
o titulo. Milhares de familias t6m
ainda os seus lotes indefinidos e
quem paga o a,..1rimensor, rra
maioria das vezes, 6 o prdprro co-
lono, que faz tamb6m todos os
serviqos auxiliares. lsto, por exem-
plo, impede o acesso do colono ao
cr6dito banc5rio.

Promessa 6 que nao falta. Se-
gundo Jonas Morelli, a titulaaeo
agora 6 "priorit5ria". Foram en-
tregues 874 titulos em Mongao,
Penalva e Pinheiro. Dentro de um
mes deverao ser entregues mais
510, Ern Turiaqd e Santa Helena se-
rdo distribuldos 1.208 agora e at6 o
f inal do ano mais 1 .170. Para Can-
dido Mendes, Luis Domingues,
Gcdofredo Viana e Carutapera es-
tao previstas 1.200 at6 dezembro.

Em 1986, os colonos, em Recife
(PE), entregaram um documento a

SUDENE onde alertam: " A 6rea
precisa ser demarcada em lotes
familiares, para evitar a viol6ncia e

os interesses de grileiros e politi-
cos que tomaram conta do proje-
to". A empresa deiende-se, adver-
tindo que "trabalha sem interesses
politicos". O Prefeito de Mon95o,
no entanto, abertamente, Promove
a concentrag6o de lotes.

A empresa admite a irregulari-
dade, conforme Jonas Morelli, Pa-
ra quem "o mercado de terras avi-
va-se a cada dia e, infelizmente, ao

inv6s de consolidar o Pequeno,
propicia uma situaqSo em que

amanhE s6 terao vez m6dios e

grandes propriet6rios, os que t6m

dinheiro para financiar suas lavou-
ras". Ainda segundo Jonas,30 por
cento do projeto est6 ocupado por
sem terra e fazendeiros.

At6 o final do ano passado, CO-
LONE e INCRA chocavam-se na
soiugao dos problemas do Alto Tu-
ri. Das 14 ag6es ajr"rizadas (11.040
hectares), oito aq6es nao tiveram
suas posses arrecadadas nem foi
tomada qualquer providOncia vi-
sando a superar as dificuldades.
Outras 70 aqoes referentes a g0
processos, num total de 49.448
hectares, nao tinham emissSo de
posse, ou seja, corrtinuam na mes-
ma.

Enr toda a 6rea da COLONE, de

acordo com a Pesquisa feita Pela
CPT da Diocese de C6ndido Men-
des, conr a colaboragao do Profes-
sor Jos6 Carlos Sab6ia, hoje dePu-
tado constituinte, existem mais de

oito mil trabalhadores sem terra,
muitos, inclusive, vivem como
agregados. O processo de agrega-
qao comegou entre 1972 e 1976,
com o assentamento de 3.300 fa-
milias. Hoje, esta situagSo 6 muito
comum.

Centenas de colonos, sem condi-
qoes de trabalhar os seus lotes,
comeqaram a ocupar as fazendas
na Gleba Maracaqum6, que faz di-
visa com as terras da COLCNE.
O levantamento da CPT - Cdndido
Mendes d6 o seguinte quadro: Bom
Pastor (mil familias), Mesbla (630
familias estao ocupando), Entre
Rios e sua f ilial (700 familias), Fa-
zenda dos Gatlchos (centenas de
familias) e C.R. Almeida (mais de
duas mil familias ameaqam ocu-
pa r).

PRO]vIESSA ]{AO
ESTRADAS

Coube ao suPervisor de estradas
clo Banco Mundial, Ant6nio Ciatati,
estudar a Proposta da COLONE' As

estradas teriam sistema de drena-
gem, grade elevado, Pontes, buei-
ios. Cada quil6metro custaria em

1986 Cz$ 700 mil. O banco conside-
rou o prego muito alto e Pediu no-

vas explicagoes. O mesmo servigo,
em Ronddnia, nas Piores condi-

Edes, est6 custando, Por quil6me-
iros, -enos de Cz$ 300 mil.

No ano passado, os colonos de-
nunciaram a SUDENE que nas sub-
6reas ll e lll mais de 90 Por cento
das povoag6es n5o dibP6em de es-

tradas. Muitas comunidades. du-
rante o inverno, ficam isoladas, Na

faixa 86, sub-5rea ll, margem direi-
ta da BR, rumo i baixada, ndo exis-
tem estradas, apenas trllhas feitas
pelos madeireiros. No lado oposto,
as 0nicas existentes foram feitas
por particulares.

Safide
A regiSo, na oPiniao de Jonas

Morel li, importou esquistossomose
e 16 exporta mal5ria. H5 grandes
riscos cle enfermidades, devido aos

garimpos e i imigraEao constante'
A diretoria da COLONE considera
o seu sistema de sat-ide e a atuaqao
da FundagSo SESP exemPlos a se-

rem seguidos. Os colonos discor-

dam. E j6 articularam Para os dias

6 e 7 de junho a ida do secret5rio
de sat'rde do Estado, Jackson Lago,

i 5rea, para conhecer a "sa0de" da

popu lag5o.

Jonas cita como exemplo de
bom atendimento o Hospital de Zb
Doca e o trabalho preventivo feito
pela FundaqSo SESP. De acordo
com o Padre Al6ssio Moiola, coor-

denador da CPT tja Diocese de

C6nclido Mendes, h6 de fato um

hospital bonito que n5o tem rem6-
clio. A FundaqSo SESP n5o corres-
ponde ds necessiclades locais' H6

nrais de dois anos n5o aParece ne-

nhum m6dico nos Postos de sarlde'
E para comPletar Pararam a cons-

trug6o das unidades L2 em Santa

Luzia. Santa f ereza e Maranhiozi-
nho. N5o existe assist6ncia m6dica
na Sub-5rea lll e na margem es-

querda da Sub-5rea ll'

Ouando as Pessoas adoecem n5o

hd como transPortdr-las, embora a

COLONE disPonha de veiculos
pr6prios. Na faixa 86, os doentes
sao' carregados em redes. AP6s
percorrer 30, 40 quil6metros, irs

vezes o doente chega morto na BR'

Sem rem6dio e assistOncia m6dica
gratuita e de qualidade, os colonos
procuram as clinicas Particulares,
que "cobram os olhos da cara" '

Em margo, Por exemPlo, o lavrador
Ant6nio Teixeira Moreira, de Ama-
p5, pagou mais de 30 mil cruzados,
para o m6dico Luis Carlos (Clinica

banto And16), em Zb Doca, extrair
algumas balas do seu corpo.
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coLONt ZAQ o

A propost a
dos Golonos

i+
O que os colonos estdo queren.

do? Ouerem apenas o atendimento
dos seus direitos. No ano passado,
no m6s de setembro, representan_
tes das quadras e liderangas sindi_
cais das sub-5reas ll e lll entrega-
ram, em Recife (pE), ao superin_
tendente da SUDE NE um docu_
mento, contendo as reivindicag6es
dos colonos que,em resumo,sio as
seguintes:

sue-ARea oors

o Oue a demarcagio dos lotes seja
regularizada e completada, res.
peitando o md,dulo de 50 ha para
cada colono.

r Distribuiqdo dos tltulos de pro_
priedade para que se possa ga_
rantir a posse da terra e ter
acesso ao cr6dito bancdrio. lsto
possibilitarS a melhoria dos ins-
trumentos de trabalho, hoje re_
duzidos quase que exclusiva-
mente d enxada e ao facio.

c ConstrugSo das estradas vicinais
e a manutengSo regular das pou-
cas existentes, jd que sem isso a
sobreviv6ncia na regi6o 6 quase
impossivel.

o ConstrugSo de pr6dios escolares,
manutenqSo das professoras
distribuiQao de merenda escolar
em todas as quadras e introdu-
c5o do primeiro grau completo.

,l{
-1
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Sem t6cnicas, a farinha 6 um dos poucos produtos da 6rea,

o Que a COLONE e a FSESp cons_
truammaispostosde safde e ga_
rantam o atendimento m6dico
em todas as quadras.

c A assist6ncia t6cnica, at6 agora
ineficaz, deve ser reavaliadalpa_
ra .que possa contribuir com ametnona oa produqEo e introdu_
g5o de novas t6cnicas de cultivo.c Tudo isto aqui deve ser realiza_
do com a participag6o das co_

No lugar da estrada, a trilha

munidades e das liderangas sin-
dicais e comunit5rias.

SUB-AREA TRES

o VerificagSo no prdprio local
(quadras e matas) da real situa-
95o do pequeno agricultor, con-
siderando as condig6es de vida,
sadde, trabalho, moradia, ali-
mentagSo, transporte, educagdo,
bem-estar social e econ6mico.

o Divulgag6o, por todos os meios
possiveis, dos recursos postos i
disposig6o da COI_ONE nos til-
timos anos e meses, bem como o
destino que foi dado a este di-
nhei ro.

o Os recursos utilizados pela CO_
LONE para fins politicos-eleito_
rais, apadrinhamento, viagens
dos dirigentes, altos funciond_
rios e terceiros devem ser inves_

tigados pela SUDENE, que deve
divulgar as irregularidades.

. A execugSo plena do Projeto de
Colonizag6o ou a colocagao dos
seus recursos diretamente nas
mSos dos agricultores, atrav6s
de pequenos projetos, tipo SEo
Vicente, ou de retiradas men-
sais. Os 43.700.000 d6lares des-
tinados ao Projeto Alto Turi da-
riam para tornar cada agricultor
um aquinhoado membro da clas-
se m6dia.

o ExecugSo do Projeto SEo Vicen-
te, com a aplicagSo dos seus re-
cursos na sub-6rea lll, elabora-
dos pelos agricultores.

o ElaboraqSo de um esquema de
atendimento e apoio urgente aos
SEM TERRA, bem conro a solu-
96o dos conflitos gerados pela
morosidade no atendimento des-
tes trabalhadores,

o O que vocds acharam de tudo
isso? Por qu6 a COLONE n5o
cumpriu com os obletivos do
Projeto de ColonizagSo Alto
Turi? lsto acontece em outras
partes de nosso Estado? Onde?

. Como os colonos devem se
organizar para defender os seus
direitos? O que os
colonos estSo querendo? Voc6s
participam das CEB's, do
SINDICATO, Clube de M6es,
MutirSo? Por qu67

c Como os outros trabalhadore
podem aiudar os colonos na sua
luta por estradas,
financiamento, titula96o,
escolas, postos, assist6ncia
t6cnica, melhoria da produgio?

I \

0rganiz,aqeo e luta I
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Para forgar o atendimento das
suas reivindicagoes, os delegados e
os sindicatos das sub-5reas ll e lll
estao articulando um encontro de
avaliag5o do Projeto de Coloniza-
g5o com a participagSo da SUDE-
NE, INCRA, Projeto Nordeste, Mi-
nist6rio do lnterior, FETAEMA, a
p16pria COLONE e outros drgios.
A COLONE, que se comprometeu
com a articulag6o deste encontro,
est6 tentando controlar os delega-
dos e esvaziar a pauta dos assun-
tos mais importantes.

Os delegados jd marcaram a su.
posig6o. V5o segurar a ,,bola,, e o
encontro vai ser para avaliar o
projeto tim-por-tim, queira ou nEo
a COLONE. Segundo Miguel Alves
Fernandes, delegado sindical de
Nova Olinda, a empresa, desde o
inicio do projeto, tenta controlar a
vontade dos colonos. lnicialmente
para imped;r o avango das lutas, a
Companhia criou as equipes de re-
presentantes de quadras, sob a sua
vontade e controle. Nio deu certo.

Muitos representantes, confor-

me Jc5o Fonseca, membro da CpTda Diocese de C6ndido Mendes,
n5o se entregaram e defenderam
firmemente os direitos Oo, coio_nos. Tanto 6 que de uns t"rnoo,para c5, a COLONE andou tunt"n_do mudar os representantes dequadra. Para punir os representan_
tes que ndo venderam, a COLONE,
como por exemplo, nas faixas 86 e83, n5o fazia nada para beneficiar
os moradores. lsto, acredita Jodo,"sd serviu para mostrar a cara do
bicho".

"Os problemas e as lutas foram
nos ensinando a caminhar com os
nossos prdprios p6s,,, observou
Miguel.Para isso muito ,"ru,ro- aservem as uni6es de moradores,
CEB's, .participageo no sindicato,
os mutir6es e as lutas. ,,Agora _
JoSo chama a atenglo _ esla-o,
nos reunindo por quadras, com apresenga dos sindicatos, organi_
zando e articulando os colonos de
todas as Sreas para que, juntos, agente possa garantir os nossos dl_
rejtos, mesmo contra a vontade da
COLONF"
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Ossintomas da doenqa
0 sistema de sa0de do Maranhio

6 o mais deliciente do Pais. lsto'

somado a outros fatores, fu com

que a maioria dos maranhenses viva

somente at6, no mdximo, 51 anos,

enquanto em outros Palses, onde os

direitos sociais fundamentais sio
respeitados, as Pessoas conseguem

viver atd os 70 anos. Tambdm 6

muito alto o fndice de mortalidade

infantil no Estado: de cada mil crian-

gas qqe nascem vivas, 330 monem

intes de comPletar um ano de itlade,

de acordo com dados da Secretaria

de Safde.

Cada vez mais aumenta o nfmero
de doentes vftimas de endemias co-

mo Maldria, Esquitossomose, Tuber-

culose, Leishmaniose e Lepra, doen-

gas que i{ se tomaram permanentes

no Estado. Atualmente, acontecem

um caso novo de Tuberculose a ca-

da seis minutos, um caso de Lepra

de 30 em 30 minutos e 43 casos de

Maldria pr hora. Sd para se ter uma

il6ia, em fevereiro deste ano, dos22
leitos existentes em Monos, 15 ti-
nham doentes de Maldda e, de Ja-
neiro a margo, houve 7.359 casos

em todo o Maranhio.
Outro dado assustaoor 6 o nf-

mero de leitos hospitalares: 6.081,

sendo 4.150 da rede privada e 1 .931

da rede p0blica, segundo um levan-
tamento do Ministdrio da Sa0de feito
em 1984. A taxa de leitos por mil
habitantes 6 de 1 ,37 - um leito para

mil pessoas. 0 Maranhio 6 o estado
que possui menos leitos hospitala-
res, comparado a Pernambuco (onde

a taxa de leitos por mil habitantes 6
3,13), Rio de Janeiro (3,74), Sio
Paulo (4,1) e mesmo ao Amazonas
(2,0). A situagio pbra ainda mais
com a distribuigio desses leitos, que

obedece exclusivamente a interes-
ses polfticos. Dos 80 municlpios

maranhenses que possuem leitos
hospitalares, 56o Luls concentra o
maior nUmero - 2.111 - para uma
populagio de 729.494 habitantes,
enquanto Cod6, com 272.144 habir
tantes, tem apenas 96 leitos. lsto
sem contar os municlpios que nio
possuem um leito sequer...

Tio pequeno quanto o n0mero de
leitos 6 o nfmero de estabeleci-
mentos que tratam da sa0de. Ainda
segundo o Minist6rio da Sa[de, em
1984 havia, em todo o Estado, 266
postos de safde p0blicos, 158 cen-
tros de sa[de p[blicos e trOs priva-

dos, dois pronto socorros priblicos,

36 unidades mistas p0blicas e seis
privadas, 33 lpspftais p0blhos e 91

privados. Al6m desse ntmero ser in-
significante para um Estado com
mais de quatro milh6es de habitan-

tes, mais de 70% dessas unidades

de safde nflo funcionam ou funcio-
nam de forma muito prec{ria, sem
infra-estrutura.

Em Pogio de Pedras, por exem-
plo, hd seis postos de safde, mas
apenas oda sede funciona. Para os

42 mil habitantes do municipio,

existem tr0s m6dicos e um hospital
municipal com trOs quartos e dois

consult6rios, que ainda atendem o
pessoal de Esperantin6polis, lgarapl
Grande e Lago dos Rodrigues. De

1986 a margo deste ano, ocorreram
412 casos de Maldria e oito de lei-
shmaniose sd na sede do municipio,

onde nio hd sequer um laboratdrio

t6rio para fuer exames. Nos outros
municfpbs a situagio nio 6 diferen-
te. Em alguns casos o doente preci-

sa ser carregado na rede at6 90 Km
para chegar a algum servigo de sa0-
de e muitas vezes ainda acha esse

servigo sem condig6es de atendi-
mento, por falta de equipamentos,

m6dicos, remddios, etc. Muita gente

morre nesse Estado por falta de as-
sist0ncia mddica.

-l

Ng DE CASOS DE
ESOUTTOSSOMOSE

NO ESTADO*

1982 - {4.165
1983 - 12.219
1984 - 8.91 1

198s - 13.286
1986 - 9.523
1987 - 87 (Ue janeiro a margo)
* Casos rggistrados pela SUCAM

N9 DE CASOS DE
MALARIA NO ESTADO*

1982 - 17.906
1983 - 21.973
1984 - 24.467
1985 - 37.889
1986 - 54.668
1987 - 7.359 (de janeiro a margo)

t Gasos rcgistrados pela SUCAM
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Tratamento: verbas e
democracia

O Movimento Popular de Satide
do MaranhSo (MOPS), acompa-
nhado de representantes de 35
municfpios, se reuniu com o secre-
t6rio de Sadde do Estado, Jackson
Lago, no dia l1 de abril, em S5o
Lufs, para mostrar a real situag6o
da sa0de e apresentar propostas
para a sua melhoria. Na reuniSo fi-
cou claro que a sa0de vai muito
mal e que os servigos de saride s5o
prec6rios ou totalmente ausentes.
Mas tamb6m foi visto que os gru-
pos organizados como as parteiras
leigas, os agentes de sa0de, a
lgreja etc. prestam um grande
servigo d populagSo.

As principais reivindicag6es s6o:
funcionamento dos postos e cen-
tros de saUde; cLrsos de primeiros
socorros e para parteiras leigas;

formag6o de agentes; que a ali-
mentagSo do INAM chegue is pes-
soas realmente necessitadas e seja
controlada pelas organizag6es po-
pulares; participageo efetiva das
organizag6es populares nas CIMS
(Comiss6es Municipais de Sadde);
fiscalizagSo rigorosa das verbas
para a satide, combate d Mal6ria; e
fiscalizagdo das verbas das AIS (A-
g6es lntegradas de Sadde).

Segundo Luiza Huber, do Movi-
mento Popular de SaUde, essas
solug6es s5o simples e podem ser
aplicadas a curto prazo. Ela acredi-
ta que o secretdrio de Sa0de estd
preocupado em moralizar os servi-
gos de saride do Estado e disposto
a trabalhar em conlunto com a po-

pulagSo. Entretanto, tanto o MOPS
como os representantes dos muni-
clpios est5o conscientes de que es-
sa mudanqa depende, acima de tu-
do, da organizag6o e forqa dos mo-
vimentos popular e sindical.

O Movimento Popular de Sarjde
do MaranhSo est6 nessa luta desde
1980, articulando as experi6ncias
de saride popular e comunitdria,
e jd atinge mais de 60 municipios
em todo o Estado. Nos dias 02 a 05
de julho vai ser realizado o 1e En-
contro Estadual de Sa0de do Mo-
vimento Popular de Sa0de do Ma-
ranhSo. Os contatos devem ser fei-
tos com Mara Augusta Almeida, na
Rua da Assembl6ia, em lmperatriz,
ou pelo telefone 221-4098.
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tempos novos
entrevista

Apresentamos o resultado de um bate-papo da equipe do Tempos Novos
com Padre M6rio Atdighieri, membro do secretariado nacional da CPT. Ele esteve no

Maranhdo, no m6s de abril, para rever os amigos e discutir com as
pastorais sociais a nossa realidade. Entre 1973 e 1980, trabalhou em Santa Luzia clo

Pindar6 e Boa Vista do Gurupi. O assunto n6o poderia ser outro, senSo os

caminhos da Iuta pela Reforma Agr5ria no Brasil e no MaranhSo.,A lian aDemocratica nao estd)-,A
interessada na Reform aAgrana
O OUE TEM MARCADO, NOS
ULTTMOS MESES, A LUTA PELA
REFORMA AGRARIA?

Nestas Ultimas semanas
aconteceram vdrios fatos no
Maranh5o que d6o a perceber a

n6o realizag5o da "minima"
Reforma Agrdria da Nova
Rep0blica: o despejo violento das
familias de Lima Campos; o eterno
problema dos campos de Turiagrl e

o estardalhago do prefeito daquela
cidade contra o padre Antdnio di
Foggia, esvaziando o conflito,
como se fosse um conflito entre
autoridade civil e autoridade
religiosa; a morte do delegado
regional em 56o Luis Gonzaga; e a
morte de pistoleiros em Arame. A
tensSo no campo, no MaranhSo,
estd longe de diminuir.

Os motivos s5o os de todo o Brasil.
A Nova Reptiblica do Governo
Sarney e, aqui, o "democrStico"
governo Cafeteira n5o est5o
interessados na Reforma Agr5ria,
n6o obstante as Palavras bonitas a

favor dos trabalhadores rurais e

das reformas sociais.
O interesse 6 a indristria, o

capitalismo, os Projetos que
permitam investimentos e a
agricultura a servigo da indristria.
A postura dos "liberais
iluminados" contra os
"conservadores ret16gados" n5o
deixa muito espago ds reformas
sociais para o Povo.

O segundo motivo 6
eminentemente politico. Nenhum
governo (sobretudo o governo
Sarney t5o enfraquecido e, em
consequEncia, o governo Cafeteira
no MaranhSo)vai se colocar contra
os latifundiSrios, a UDR, o poder
dos donos de terra. At6 o mais
timido plano governamental de
Reforma Ag16ria vai ficar
congelado. A afirmag6o de
Cafeteira de n5o colocar a polfcia
para resolver problemas de terra,
que poderia parecer correta, 6, pelo
contr6rio, um aval ao massacre.
Massacre de quem tem armas e

ex6rcitos particulares, o apoio da
polfcia e dos delegados locais
contra lavradores desarmados que
s6 conseguem se defender ao
limite do desespero, dependendo
s6 de si mesmose sem nenhuma
defesa das autoridades e da lei.

E A CONSTITUINTE POR Ai
NAO EXISTE UM CAMINHO DE
LUTA?
Mesmo a Constituinte 6 terreno
proibido is forgas poPulares. E

uma Constituinte de not5veis, de
interesses de gruPos. Poderia uma
visSo desta nos levar ao desesPero
ou ao anarquismo se n6o
soub6ssemos que a politica 6 a arte
do possivel. E 6 em cima disso que
se precisa organizar'as forqas
populares para pressionar os
constituintes. A arma das 30 mil
assinaturas 6 fundamental para
que passe na Constituinte uma
proposta razoSvel de Reforma
Agrdria.
Para isto ocorre somar forgas: a
das centrais sindicais, a dos
parlamentares de v6rios partidos
que querem reformas s6rias a

favor do povo, das lgrejas, dos
movimentos populares. N5o 6 hora
de particularismos frente d massa
dos pollticos anti-populares. Plinio
de Arruda Sampaio, deputado
constituinte pelo PT, escrevendo
na Folha de S5o Paulo, faz
algumas semdnas, e fazendo a

conta dos constituintes que
poderiam apoiar as reformas
sociais, dd ndmeros de clara
derrota para as forgas a favor do
povo. Para ganhar algo ser6
preciso, ent5o, que a sociedade
pressione os constituintes com
manifestag6es e propostas.

COMO ESTAO SE
coMPoRTANDO AS FORgAS
POPULARES?
lnfelizmente, me parece que n5o
s6 no MaranhSo, mas em boa parte
do pais, estamos dormindo.
Grupos partid6rios levam as forgas
populares a sair pela tangente, a

esvaziar o primeiro de maio, a

assumir como bandeiras de lutas
problemas s6rios, mas longe de
n6s, como pode ser a guerra na
Am6rica Central, deixando assim
de lado a Constituinte, os
problemas econOmicos e a dlvida
externa.
Outros por uma alianga e uma
vit6ria no partido, hoje
hegemdnico no MaranhSo e no
pais, esvaziam as lutas PoPulares
entregando aos politicos e, Pior, ao
governo do PMDB a obrigaqSo de
fazer o que ele n5o pode e/ou n5o
quer fazer, como a Reforma
AgrSria, educacional, sindical e de
sarlde.

OUAL TEM SIDO O PAPEL DA
TGREJA NESTA SITUAQAO
CONCRETA?
Atualmente a CNBB est5 em clima
eleitoral. Ouando este ndmero do
Tempos Novos estiver nas mSos
dos leitores, j5 teremos a nova
presid6ncia da CNBB. Continuidade
ou ruptura? Oualquer que seja a
solug6o, me parece que estamos
como lgreja perdendo uma chance
importantissima. Estamos num
periodo de vazio de valores. A

/r

lgreja est6 se ausentando de sua
obrigagSo eminentemente politica
e evang6lica, de ser o esPirito
prof6tico, a voz critica, e ao mesmo
tempo a educadora Para que novas
liderangas, preparadas teologica e

politicamente entrem na luta. No
MaranhSo eu vi ainda s6 as velhas
liderangas! At6 quando?
E digo isso n5o Para que a lgreja
se fortalega em si p16pria (defeito
que acho presente hoje, quase Para
se defender do caos, Para se

embrenhar no esPecifico, no
religioso), mas para que a lgreja
sirva ao Reino de Cristo, no qual

acredita e do qual 6 mensageira.

HOJE, OUAIS SAO AS
PERSPECTIVAS?
€ oittcit dizer. A curto Prazo
termos outros Pacotes, outras
dificuldades para os trabalhadores
e outras medidas Para que a

insatisfag6o social n5o estoure'
A Alianga Democrdtica j6 tocou o
seu sino de morte. Todo mundo
espera a Constituinte e dela novos
elementos Para se reestruturar
polltica e economicamente.
lnfelizmente, n6o saimos da

ditadura com Partidos fortes,
coesos, com linhas e ProPostas
claras. Continuamos nos jogos das

frentes ou das aliangas esP0rias.

O futuro se16 de verdadeira
democracia se consegu irmos
fortalecer os Partidos menores,
fortalecer os grupos intermedi5rios
dos movimentos PoPulares e dar
autonomia ao movimento sitrdical
que encontra a unidade ao redor
dos problemas bisicos do
operariado e do camPesittato,
mesmo no pluralismo das centrais
sindicais.

,,

dre Josimo
86 Mdrtir da Tena

e da JustiCa
Tua oresenca fica viva
Nos'aclaraddo a menr6ria
Profetizando que a luta
E o caminho da vit6ria
Pois nio hd bala ou agoite
Oue cale a boca da hist6ria
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Governo recebe
sindicalistas

O ENCONTRO ESTADUAL DE

TRABALHADORES RURAIS, reali-
zado nos dias 12 a 15 de fevereiro
deste ano, contando com a Partici-
pag6o da FETAEMA, CPT, CUT,
CGT e 285 delegados do movimen-
to sindical dos trabalhadores rurais
do Maranh6o, decidiu levar ao Go'
verno do Estado sua pauta de rei-
vindicag6es e sugest6es sobre os
problemas agrdrios, agrlcolas,
educag6o e sa0de.

Somente no dia 13 de abril 6 que

uma comissSo dessas entidades e

de llderes sindicais de v6rias re-
gi6es do Estado 6 que foram rece-
bidos em audi6ncia no Pal6cio dos
Le6es. Apresentaram os resultados
e as propostas do encontro e ouvi-
ram a posigdo do Governo sobre os
conflitos de terra e a reforma agr6-
ria. As entidades e os sindicalistas
exigiam do Governo emPenho e

press6o junto ao Governo Federal
e ao MIRAD para efetivagSo da re-
forma agr5ria e a assinatura dos
decretos desapropriat6rios. Al6m
disso, alertavam o Governo Para os
efeitos desastrosos e a prdpria in'

'viabitieaeso da reforma agr6'ria na

regiSo da ferrovia do Carajds, com
a instalag5o de usinas de ferro gu-
sa e de mangan6s e a fabricagSo de
carvSo. Reivindicavam tamb6m a

mediagSo do conflitos de terra,
atrav6s do ITERMA, juntamente
com o INCRA, a fim de evitar des-
pejos e viol6ncias contra os Iavra-
dores, podendo at6 requisitar poli-
cia para garantir a ordem e o res-
peito aos direitos dos posseiros.

O Governo reafirmou sua Posi-
g5o de que a policia n5o vai rePri-
mir as lutas dos lavradores e n6o
se intrometerd nos conflitos de ter-
ra, oor6m descartou a PossibiliCa-
Ae do ITERMA mediar os conflitos
e at6 de requisitar a Policia Para
assegurar posseiros na terra. Aler-
tou que isso serA atribuig6o da

Justiga. Enfim, "lavou as mdos",
deixando a briga entre lavradores e.

latifundiSrios. Ouanto aos efe!tos
das usinas sider0rgicas e da fabri-
ca95o de carvSo vegetal, Cafetei'
ra limitou-se a dizer que o desen-
volvimento do Estado Passa Pela
industrializag6o, n6o podendo ficar
apenas com agricultura, n6o en-

tendend<i ou n6o querendo enten-

der o que tinha sido colocado.
Ouanto b reforma agrSria, para
surpresa tie todos, porque tinha si-
do compromisso de campanha,
alegou que isso era da competdn-
cia do Governo Federal e do lN-
CRA e que qualqr:er pressSo deve-
ria passar pelos deputados federais
e senadores.

Feita uma rdpida avaliagSo, as
entidades e os sindicalistas acham
que nesses primeiros momentos do
Governo Cafeteira foram conse-
guidas algumas conquistas, como a

retirada da Polfcia como forga au-
xiliar do latifilndio. Porr6m,tiveram
algumas grandes f rustraEries, es-
pecialmente quanto b reforma
agri,ria, que o Governo n6o de-
monstrou grande empenho, nem
mesmo para conseguir a assinatura
dos decretos desapropriatdrios de
6reas de conflitos que j6 se encon-
tram em Brasilia.
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DRTe pelego
sao farinha do mesnro saco

A Delegacia Regional do Trabalho
(DnT) tirou, de uma vez por todas,
a m5scara. O delegado Vicente
Fdrrer Monteiro est6 apoiando
abertamente os pelegos e se

contrapondo i vontade dos
trabalhadores rurais de Gongalves
Dias e lmperatriz de construtrem
um sindicato democrdtico,
combativo, comprometido com as

suas lutas.
Nos dois municfpios, o Processo
eleitoral, com o pleno
conhecimento da DRT, estava se

desenvolvendo de forma

-
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traudulenta. lsto levou as chapas
de oposiqSo a tomarem uma
posigSo firme contra as manobras"
Foi preciso a oposigSo sindical
garantir a eleigSo e posse das duas
juntas governativa em lmperatriz e

Gongalves Dias.
As juntas foram eleitas, de acordo
com a legislaqSo, para organizar e
coordenar o processo eleitoral. A
DRT, com receio da derrota dos
pelegos Nilson Alves de Almeida
{lmperatriz) e Jos6 Praxedes
(Gongalves Dias) se negou a

reconhecer esta deciseo. Enr

Gonqalves dias, o delegado
nomeou uma outra junta com as
duas partes, sendo que o grupo de
Praxedes ficcru com duas das tr0s
vagas.
J5 em lmperatriz, a situagSo estd
mais complicada. Nilson aposta na
divisic da categoria. A DRT vive
ameagarrdo a chapa de oposigSo.
Vicente afirma que s6 resolverd o
problema quando a lunta eleita
pelos lavradores abdicar dos seus
direitos. lsto tudo refoqa a luta por
um iindicalisrrro aut6nomo do
governo e dos latifundiSrios.

19 DE MAIO UNIFICADO

Reforma Agrdria com a parti-
cipaEso e sob o controle dos
trabalhadores, fim imediato da
sang ria provocada pela divida
externa, salSrio-m[nimo real e

liberdade e autonomia sindical.
Estas foram algumas das Pro-
postas defendidas unitariamente
pela Central Unica dos Traba-
lhadores (CUT)e a Central Geral
dos Trabalhadores (CGT) no dia
19 de Maio, Dia lnternacional de
Luta dos Trabalhadores dd
Campo e da Cidade.

DEMISSAO INJUSTA

O prefeito do munic[pio de
Santa Rita, Ant6nio Muniz de
Carvalho, demitiu do cargo de
professor de 2e grau do Col69io
Professor Urbano Pinheiro, o
companheiro Osmar Ruf ino,
agente de pastoral na Par6quia
de Santa Rita de Cdssia e cola-
borador do SinCicato dos Tra-
balhadores Rurais. O objetivo do
prefeito era o de intimidar Os-
mar a n6o continuar apoiandg e
pqrticipando da luta dos traba-
lhadores. Osmar n5o se deixou
intimidar e avisa: "Ouem fica
caiado 6 sapo debaixo do p6 do
boi".

DELEGADO DO TRABALHO

Em S5o Lu[s, o delegado re-
gional do trabalho, Vicente Feir-
rer Monteiro, estd simplesmente
advogando as causas dos pa-
tr5es. A denrjncia 6 do presiden-
te do Sindicato dos Trabalhado-
res nas lndIstrias Urbanas, Fer-
nando MagalhSes. liecentemen-
te, os funcionSrios da CAEMA,
CEMAR e ELETRONORTE esta-
vam exigindo que as empresas
cumprissem com os acordos sa-
lariais firmados em 1986. O de-
legado, em vez de fazer cumprir
a lei, apoiou as empresas, que
estavam desrespeitando os
acordos.

CONFERENCIA SINDICAL

As centrais sindicais da Am6-
rica Latina e do Caribe v5o ado-
tar uma posigao contra a divida
externa. Acontece este mes, em
S5o Paulo, a Confer6ncia Sindi-
cal Latino-Americana e Caribe-
nha sobre a Dfvida Externa. Esta
Confer0ncia foi convocada pelas
centrais sindicais do Brasil, Uru-
guai e Bolivia, Para os organiza-
dores, os trabalhadores de todo
o continente precisam empreen-
der uma luta conjunta contra os
efeitos da divida.
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Francisco Ferreira Lima estd se
considerando o verdadeiro "dono
do mundo". No sdbado de Aleluia
colocou para correr 17 familias do
povoado S5o Jos6 dos Mouras, em
Lima Campos, e ameagou de morte
o advogado Francisco Domingos
Dutra. Mais recentemente, se con-
trapds is decis6es tomadas pelo
INCBA e ITERMA. N5o satisfeito,
passou a desferir ameagas contra
os diretores dos dois drgaos.

O conflito em S5o Jos6 dos
Mouras 6 bastante antigo. Desde
'1985, existe um processo de desa-
propriagSo da 5rea. Atrav6s do
processo, o INCRA plop6e a desa-
propriag6o de 2.253 hectares. Chico
Messias, como 6 mais conhecido,
ficaria ainda com 1.347 hectares. 58

famllias serSo beneficiadas. O de-
creto de desapropriagSo encontra-
se na mesa do Presidente Sarney e
depende apenas de sua assinatura.

Para impedir que isto acontega,
Chico Messias, segundo relat6rio
do INCRA e ITERMA, "iniciou a
implantag6o de investimentos em
massa na parte do imdvel ocupado
pelos moradores, que t6m contrato
verbal de pagamento de renda".
Al6m disso, o fazendeiro passou
a intimidar as famflias e a expul-
s5-las gradativamente, atrav6s de
ameagas de morte, destruig6o das
casas e lavouras.

Desta tiltima vez, as 17 familias
expulsas conseguiram que o go-
verno do Estado lhes garantisse

seguranga e que os 6rg6os de terra
fossem ao local fazer uma vistoria
do imdvel. Depois do levantamen-
to, o INCRA e o ITERMA defende-
tam "a efetivagSo do processo ex-
propriat6rio em carAter de urg6n-
cia" e a "realizaglo de um acordo
entre as partes". lsto 6 o que Chico
Messias nio aceita.

Como o fazendeiro se limitou a
proferir ameagas e n6o aceitar nem
a mediagSo dos 6rg5os de terra
num posslvel acordo, o INCRA e o
ITERMA estao ultimando todas as
providEncias legais para garantir
os direitos das familias. Para isso
foi preciso, logo ap6s a expulsio,
que os trabalhadores rurqis tives-
sem vindo a 56o Luis, pressionado
e acampado na porta do INCRA.

Lima Campos

Esta terra6 nossa!

a

I

Em Grajat e Barra do Gorda,
um fazendeiro conhecido como
Vanderley est6 tentando grilar
100 mil hectares. Mais de 200
famflias moram na 6rea, nas fa-
zendas S5o Jos6, lmburana, Bu-
ritirana, Vargem Bonita, Olho
d'Agua, Descanso, Flor do Tem-
po, lrajar, Livramento e Nova. A
maioria das familias possui o tl-
tulo de propriedade e mora na
regiSo hd 50 anos.

DESAPROPRUT9AO

Ap6s 14 anos de luta, os tra-
balhadores rurais de Palmeral,
Remango, Santa Filomena e ou-
tros povoados do municfpio de
Esperantin6polis conseguiram
pressionar o INCRA a iniciar o
processo de desapropriagSo.
Desde 1973, os lavradores lu-
tam com o grileiro Miguel Ben-
to, do Cear6.

POLiGUI TIUTAR

Sem ter a quem reeorrer,
Raimundo Janudrio da Silva, la.
vrador de Coelho Neto, est6 so-
licitando ao Gomandante da Po-
llcia Militar do Estado que im-
pega a agSo policial contra os
moradores do povoado Cip6. Hd
um ano, Raimundo e seus filhos
sofrem a perseguigSo de "um
homem muito rico". Toda a agSo
estd sendo comandada por Ofi-
cial de Justiga.

PERSEGUTCAO

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Coroatd, JoSo Batista de Car-
valho, com o apoio da CPT, exi-
ge que o INGRA, atravds dos
meios legais, ponha um fim nas
perseguig5es que o grileiro
Francisco Carneiro move contra
o lavrador Andr6 Faustino Alves
dos Reis, no Centro do Chico,
na Gleba Maraj6. O ITERMA
tamb6m jC foi avisado.

No municlpio de Santa Rita,
14 famflias, no povoado Santa
Filomena, estSo resistindo com
muita dificuldade i grilagem. O
grileiro, vindo do Ceard, quer
expulsar as famflias que vivem
na drea hd mais de 40 anos. O
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais comunicou ao INCRA a
situagSo e estd exigindo uma
solugSo para o conflito, j6 que
as famflias precisam trabalhar
em paz.

GRILAGETI

RESISTENCIA

unificar as lutas
Cansados de esperar o cumpri-

mento das metas do Plano Nacio-
nal de Reforma AgrSria, os traba-
lhadores rurais decidiram tomar a
dianteira. Com o apoio da CPT, es-
t5 sendo articulada para os dias 3,
4 e 5 de iulho, em Santa Luzia do
Pindar6, uma reuni5o com repre-
sentantes de todas as Sreas de
ocupagSo existentes no Estado.

Esta decisdo foi tomada no dia 5

de abril, durante um encontro que
reuniu os representantes das dreas
de ocupagSo localizadas em Agai-

l6ndia, Caxias, Grajati, Coroatd e
Santa Luzia. Para os participantes,
6 preciso que todas as Sreas de
ocupagSo se unam e lutem juntas
pela desapropriagSo das terras em
conf lito.

Atualmente, o maior ndmero de
ocupaq6es se concentra no Gu-
rupi, Vale do Pinda16, Tocantins,
Coroat6 e Grajad. Existem outras
espalhadas pelo Maranh6o. Esta foi
a dnica forma encontrada pelos la-
vradores para terem acesso A terra
e impulsionarem a Reforma Agr5-
ria, que at6 agora n6o saiu do pa-
pel e das palavras.

Para participar da reuniEo de
julho, cada drea de ocupagdo pode_
rA, em assembl6ia, eleger tr6s re_
presentantes. No encontro, preten_

de-se, segundo padre Gianluigi
Zuffellato, organizar uma comissdo
de luta pela desapropriagdo das
Sreas a nivel de Estado. Esta foi
uma das formas encontradas para
superar o isolamento das lutas.

ENCONTRO DE LAVRADORES

Outros municlpios tamb6m es-
t5o tentando superar este isola-
mento. Nos dias 28 e 29 de margo
houve um encontro dos trabalha-
dores rurais de Fortuna, Colinas,
Governador EugOnio de Barros,
Gongalves Dias, S5o Domingos e
Buriti Bravo. Participaram do en-
contro 350 pessoas, entre elas mui-
tas mulheres.

As principais decis6es foram:
fortalecer a organizagSo sindical;
cobrar maior atuagao das direto-
rias dos sindicatos; integrar os po-
voados nas lutas dos lavradores;
ocupar as terras; persistir na luta;
incentivar e respeitar a participa-
g5o da mulher; mudar as direto-
rias, quando elas n5o estiverem as-
sumindo a luta.

\l-
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pistolagem e a repress5o no campo. A on-
da de intimidagSo 6 geral. Fazendeiros li-
gados a UDR, em Bacabal, ameagaram de
morte o constituinte Jos6 Carlos Sabdia e
os deputados estaduais Juarez Medeiros e
ConceigSo Andrade, por estarem apoiando
a luta pela Reforma Agr6ria. Em lmpera-
triz, tamb6m foram ameagados de morte o
bispo da Diocese de Carolina, Dom Alci-
mar Magalh6es, e o Padre Raimundo No-
nato. A dentincia foi feita pelo presidente
do STR de JoSo Lisboa, Cosme, recente-
mente preso por apoiar uma ocupaESo de
terra em seu munici o

o 1C^iERNADoR AINM Es-rA
EM Clrv\A Do t{tURO.

A posigSo do governador, aparentemen-
te firme, na pr6tica tem se mostrado uma
"faca de dois gumes". Afirma, por exem-
plo, que "a policia n5o baterd no. povo,,,
mas mant6m no cargo de superintendente
de Pollcia do lnterior a mesma pessoa -
Coronel Francisco Xavier - que comandou,
nos tiltimos quatro anos, a repress6o poli-
cial no Estado. Se compromete a fazer',a
Reforma Ag16ria do Presidente Sarney',,
que ainda n5o saiu do papel, e avisa a UDR
que os conflitos cabem d "Justiga" resol-
ver. Procurado no dia 21 de abril, por 17
familias de Lima Campos, expulsos de
suas terras, prometeu seguranga, mas ob-
servou logo que nada poderia fazer com os
pistoleiros.
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Em todo o MaranhSo, circulam livre-

mente grupos de pistoleiros, verdadeiros
ex6rcitos, a serviqo do latifrindio. Protegi-
dos pela impunidade e a omissSo ou mes-
mo cumplicidade das autoridades, os pis-
toleiros tem cometido toda sorte de abu-
sos. Em Graja[, na Fazenda ViamSo, dois
pistoleiros violentaram uma mulher, que
em consequ6ncia veio a falecer. Fatos co-
mo este sio comuns. Os jagungos os fa-
zem no sentido de provocar e intimidar os
lavradores. Em Graja0, um grupo de tra-
balhadores reagiu, o que resultou na mor-
te dos dois pistoleiros. Se o Governo n6o
oferece seguranga, s6 resta os lavradores
se defenderem.

Sem ReformaAgriri a,
aumenta a uiol0nci ar

"Casa de ferreiro espeto de pau", diz o
ditado popular. Na terra do Presidente da
Rep0blica a situagSo est6 bastante grave.
O pr6prio governador EpitScio Cafeteira
reconhece que "se .o INCRA n6o interce-
der, este Estado se transformar6 num mar
de sangue". O conflito no campo piorou
no 0ltimo m6s com a morte do delegado
regional de Pollcia de Bacabal, Paulo Au-
gusto Melo, no dia 19 de abril, em Lago do
Boi, municlpio de S5o Lufs Gonzaga, e
com as mortes de dois iagungos do prefei-
to de Turiag0, Narciso Ant6nio Nan6 Fon-
seca, no lugar conhecido como Capoeira
do Gado, no dia 12.

Os dois fatos est5o sendo utilizados
pelos latifundi6rios para exigir do gover-
nador uma posigSo firme contra a luta dos
trabathadores rurais. os policiais aprovei-
tam o momento para cobrar dos governan-
tgs "armas" e "verbas". Tentam caracteri-
zar a lgreja e o movimento sindical como
os grandes "vil6es" da hist6ria, embora os
fatos sejam bem diferentes do que est6
sendo dito. A UniSo Democr6tica Ruralista
(UDR), junto com o deputado Davi Alves
Silva, procurou o governador e solicitou a
pollcia para expulsar das fazendas da re-
giSo tocantina todos os posseiros e sem
terra.

AOEM MATO.)
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Em Lago do Boi, dezenas de familias h6
mais de tr6s anos sofrem a perseguigSo de
Chico Galalau. Tem sido constante, na re-
giao, a agSo dos pistoleiros. Tudo leva a

crer que a morte do delegado Paulo Au-
gusto Melo ocorreu em consequOncia de
um arranjo, montado para provocar um
confronto entre a pollcia e os lavradores.
No dia 1e de abril, os posseiros foram in-
formados, por duas pessoas desconheci-
das, que "um bando de pistoleiros" iria
atacar e tocar fogo no povoado. No mesmo
momento, o delegado era informado, em
Bacabal, gue os lavradores haviam fechado
as estradas da localidade.

lmediatamente, o delegado partiu para
o local. Desce do carro disparando para
cima. Os lavradores correm para o mato. Q
delegado e os policiais seguem atr6s. (
feito um disparo. O delegado cai morto. A
surpresa 6 geral. As investigag6es,condu-
zidas com "eficiOncia" e "rapidez", resul-
tam na pris6o de dezenas de lavradores,
dentre os quais tr6s sio barbaramente tor-

turados - Solon Miranda da Silva, JoSo
Batista de Almeida e Jos6 Pereira da Silva.
O delegado responsdvel pelas investiga-
g6es, Raimundo Nonato Paixao, estava a
par das arbitrariedades da polfcia, embora
tenha negado os fatos.
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Doze dias depois aconteceu as mortes
de Rosivaldo Carneiro Castro e Raimundo
Salviano Rodrigues. Na tentativa de con-
fundir a opiniSo p0blica, "o prefeito muni-
cipal armou um verdadeiro festival de ca-
l0nias", segundo o bispo da Diocese de
CSndido Mendes, Dom Walmir Alberto
Valle. Desde 1978, Narciso Nan5, junto
com outros pecuaristas, vem tentando se
apropriar e apossar de terras e campos
comunais, secularmente ocupados por pe-
quenos agricultores e criadores descen-
dentes de escravos. O seu intento encon-
tra forte resist6ncia nos lavradores e na
agSo pastoral da lgreja local.

No m,Os de margo, embora a Srea esti-
vesse "sub judice", o prefeito voltou a in-
sistir no seu p16posito. Pistoleiros, cha-
mados de "vaqueiros" por Nan6, passa-
ram a provocar ostensivamente os traba-
lhadores rurais. No dia 12 de abril, na qui-
tanda de dona Francisca, em Capoeira do
Gado, os dois pistoleiros se encontraram
com um grupo de lavradores. Ap6s bebe.
rem algumas doses, Rosivaldo comegou a

disparar contra Rosildo Roxo Teixeira,
Raimundo Roxo, JoSo Jos6 dos Santos
Rocha e Jos6 Roberto Ribeiro, todos me-
nores de idade. O fato desencandeou uma
reagSo imediata nos demais lavradores e
os dois foram mortos. Para tentar encobrir
os fatos, o prefeito passou a acusar o Pa-
dre Ant6nio di Foggia de "agitador" e
"pertubador da ordem p0blica".
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Agora, os dois acontecimentos estSo
sendo explorados no sentido de intimidar
a agSo pastoral da lgreja e do movimento
sindical. Esperam, com isso, justificar a
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O Governo Cafeteira enfrentou,
em seu 1>rimeiro m6s de mandato,
alguns fatos de viol6ncia agrAria e

policial, ao mesmo tempo em que
.'recebeu v6rias press6es dos lati-

fundi6rios, da UDR, dos trabalha-
deres rurais, da lgreja e de polfti-
cos.' lsso tudo levou o Governo a

deixar bem clara sua posigSo e

seus limites.
Foi no primeiro m6s de governo

que ocorreu a prisSo ilegal e o es-
pancamento do Presidente do sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de
JoSo Lisboa pelo Delegado Regio-
nal de Bacabal, Dr. Paulo Augusto
de'Melo, por lavradores, em S6o
Luiz Gonzaga; a morte de dois va-
queiros e a tentativa de morte e le-
sfu co rporal de quatro lavradores

i6o de conflito fundi5rio dos
em Turiaqri; o despejo de

delavradoreseaamea-
do advogado Dutra e

s da Sociedade de
itos Humanos; de-

ndncias de "invas6es de terra" na
regiSo tocantina pela UDR.

O Dr. SebastiSo Cabral foi afas-
taoo imediatamente Pelo Governa-
dor Cafeteira da DiregSo Regional
da Policia em lmperatriz. Em S5o
Luiz Gonzaga, apesar das Promes-

ntr5rio do Governo e do
da Seguranga Pdblica,
.ern Bacabal, vSrios la-

m presos, espancados
s, sem que nenhuma

medidd, Ou punigdo fosse tomada
para r€pUrar os abusos e viol6ncias
policiais. As familias despeiadas de
"S5o Jos6 dos Mouras"retornaram
a Lima Campos e ds suas terras,
com o apoio do ITERMA e do lN-
CRA, embora o Governo Cafeteira

tempoq novos
ica fundiaria

n6o quisesse colocar policiamento
para garantir esse retorno. Ouanto
as "invas6es" na regi6o tocantina,
o Governo apurou que n6o Passa
de tentativa dos latifundiSrios para
reprimir a luta dos lavradores da-
quela regiSo. Em Turiag0, diferente
dos anos anteriores, onde ocorria
pris6es indiscriminadas e torturas,
o inqu6rito transcorreu sem gran-
des incidentes.

Nesse periodo de governo, Cafe-
teira recebeu em audi6ncia um
grupo de latifundiSrios da UDR da
regi6o tocantina, acompanhados
dos deputados Davi Alves Silva e
Raimundo Cabeludo. Denunciavam
"invas6es de terra" e pediam b
policia para garantir suas proprie-
dades. O Governador disse que a

Justiga 6que julgaria se era ou n6o '

invasSo de propriedade e.que a
policia n5o entraria em conflitos de
terra. A UDR saiu descontente.

terras de propriedade Particular,
caberd ao INCRA o encaminhamen-
to de solug6es, como a desaPro-
priagSo;

g) A Reforma Agr6ria s6r6 tarefa
do Governo Federal e do I

afirmando que a

ela se efetive deve
Governo, mas dos de
rais e senadores.

cupados com alguns posicionamen-
tos:

a) A policia n6o deve mais re-
primir os lavradores, inclusive as
ocupag6es de terra;

b) A polfcia n5o vai mais se in-
trometer em conflitos de terra, ca-
bendo d Justiga a decis5o de quem
tem direito i terra nesses casos e

n5o ao Governo Estadual, suas Se-
cretarias e o ITERMA;

c) O Governo do Estado n6o
colocard a Policia a servigo dos la-
tifundi6rios nem na defesa dos
lavradores quando ameagados de
despejos ou expulsos da terra. 56 a

justiga poderS garantir esses direi-
tos;

d) A Policia s6 entrard nos con-
flitos de terra quando requisitada
pela Justiga para garantir o cum-
primento das decisoes judiciais;

e) O ITERMA s6 entrar6 nos
conflitos fundi6rios, quando a terra
for devoluta, para garantir os
posseiros na terra e regularizar
suas posses;

f) Os conflitos fundiSrios, em

O que podemos esperar
do govgrno Caf gtgira 
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Recebeu em audiBncia uma co-
miss6o composta da FETAEMA,
CPT, CUT, CGT e lideres sindicais
das vdrias regi6es do Estado,
quando estes entregaram os resul-
tados do "Encontro Estadual de
Trabalhadores Rurais", realizado
entre os dias 12 e 15 de fevereiro
do corrente ano. AProveitaram a

oportunidade para debater e saber
do posicionamento do Governo em
relaqSo i Reforma Agrdria e b vio-
lEncia no campo.

Depois de tudo, ficou clara a po-
si95o do Governo Cafeteira errr rt-
iagao aos conflitos fundi6rios e b
Reforma Ag16ria, deixando o mo-
vimento sindical dos trabalhadores
rurais e a lgreja ainda muito preo-

h) A Pol[cia, na ,Prrrgao' d"
quaisquer crimes no camP0,.,Fve
fazer os inqudritos na f<irme di lei,
sem abusos, pris6es ilegals'g',gs-
pancamentos.

Em uma rdpida avaliagSo desss
posicionamento, tem muita coisa
que s5o compromissos de camPa-
nha e que o Governo est6 cum-
prindo. Por6m, alguns desses Posi-
cionamentos do Governo Preocu-
pam por demais e desresPeitam as

pr6prias promessas de camPanha,
principalmente quanto A reforma
agrSria e de n5o colocar a Pollcia
coritra os grileiros que tentam ex-
pulsar lavradores da terra.

Jos6 dos Santos Costa d assessor iu rldico da CPT-MA.
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O Governador Cafeteira recebeu
no Pal6cio dos Le6es, no dia 13 de
abril, uma comissSo de latifundid-
rios e membros da UniSo Democr6-
tica Ruralista da regiSo tocantina,
liderada pelo Pecuarista Moacir
Resende, e acompanhada dos de-
putados Davi Alves Silva (PDS) e

Raimundo Cabeludo (PFL). Pediam
a participa96o da policia do Estado
na expuls6o de trabalhadores de 15

fazendas que dizem ter sido inva-
didas na regi6o. Pediam tamb6m
protegao da policia na defesa de

suas propriedades e o aPoio e a in-
terveng6o do Governo Para a con-
tinuag6o do GETAT naquela re-
gi5o.

Cafeteira se recusou a aceitar
esses pedidos dos latifundi6rios e

da UDR, dizendo que a sua polfcia
n6o ir6 atirar e reprimir os lavra-
dores e at6 mesmo impedir as in-
vas6es de terra. Afirmou o Gover-
nador: "Se estd havendo invas6es,
s6 a justiga pode determinar o que
deve ser feito. O que eu n5o vou
permitir 6 que propriet5rios cha-
mem a pollcia e fagam com que o

delegado saia por ai distribuindo
justiga a seu modo". Advertiu, po-

r6m, que a ag6o policial.contra la-

vradores s6 serd possfvel por de-

terminag6o da JtJstiga. Mesmo as-

sim, preferiria "conseguir recursos
e desaproPriar a terra, Porque
meus princlpios nio v6o Permitir
jamais que eu acione a Pollcia con-
tra pessoas do povo. Prefiro deixar
o cargo a ter que autorizar a poll-
cia a atirar contra lavradores".

Nesse primeiro enfrentamento,
os latifundi6rios e a UDR da regi6o
tocantina, que vem inventando
"invas6es de terra" Para justificar
repressSo e expulsSo contra lavra-
dores, sofreram uma amarga der-
rota politica. Para os lavradores do
MaranhSo essa foi uma importante
vit6ria.
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