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A ESISTE p A L ,A FORCA A 

D ,AL OD 
-

E CAMB 
- Pela Brigada de Historia do Curso de Letras, A.J.U. 1979, da Universidade Eduard Mondlane· 

o texlo desta analise a um dos muitos aspectos da exploratt�o do camponis mOffamblcano - 0 cOltivo 
forttado do algodao - resultOu do trabalho porflado de investigat;iio levado a bom lermo, em 1979, por uma brio 
gada dedicada ao estudo da Hist6ria do nosso Povo, no decurso das AJU's desse ano. Essa brig ada, do' Curso 
de Letras da Unlversldade Eduardo Mondlane, foi conslituida por: Allen Isaacman, Augostlnh Pllllao, Eugenio 
Macamo, Maria Joiio Homem, Mlchael'Stephen e Yussuf Adam • .  

INTRODUC;AO 

A I?roduc;ao tor<;ada eo algodao foi um dos aspecto mais !tallen
tes da' polltica portuguesa para explorar os recursos humanos e 
natUrais de Moyambique. Oesds 1958 ate 1961 alguns mllhares de 
camponesesmovamblcanos foram for<;ados anualmente pelo regime 
colonial portLJgues a cultivar algodao (1). ob a perspectiva do cam
pones moyamblcano, esta. poHtica foi desastrosa ch�ando a dllr 
origem a fame. tugas e mls�na rural (2). Para 0 capital portuguas. 
por oulro lado, a polfUea de produyao de algodao fon;:ado reduziu 
consideravelmente a bali1in<;a de pagamentos e facilitou 0 desenvol
vimento de uma industria texltl naclonal dominada pets burguesla 
portuguesa. Em 1960 as unidades textels portuguesas enlradas no 

Porto e em Braga empregavam malE> de 7 000 trabalhadoroo com 
uma produ<;ao avalJada em majs de 107 milhoss de d61ares por 
ana (�). , 

Ate agora multo pouco tem sldo e&<;rlto sobre 0 regime do 
algodao, um acont�eimento tao importMte na economia potltien oe 
Mocambiqlle. Questoes tao importantes como a articulac§o entre 0 

poder de Estado e 0 capital burgues; a posiyAo do algodQo no quadro 
da economl8 colonial; competir;il elo oontrole da forva de trabalho 
mocambicano par capltai$ dlferentes: as desloca�oes soclais moti-

. vadas 10 sistema de algodao e a reaC9!0 do campesinalo ainda 
astlio em grande parte nao respondidas. . 

Este estudo teh a analisar a resistencia dos camponeses a cultura 
forcada do algodao que representa uma dimansAo importante deste 
probleme. Nessa resisf&ncia levEl lugar 0 peso da expansao capita· 
IIst.a defend Ida oela Jnterven�a.o estatal na produ<;ao e comerciall
za<;ae, proc&ssos que sao resumidemenle examinados. 

I - 0 REGIME DO ALGODAO 

Ate a' ascensao do regime de Salazar em Portugal em 1928, 
a produc«1o de algodao m Mo�ambique era InsiQnificante. Ie ar. 
as Dlanta�6es europelas que tinham sldet estabefeclclas no Sui de 
Mo�ambiquB dapo!s de I �uerra Mundlal tinham fa/hado todas, 
redondamente (I). No entanto, apesar de tudo, 0 govemo d Salazar 
estava eterminado a el/minar u dependllncia de Portugal de Impor· 
ta<;Qes de algodEio, qu . em 1926. alingla as 17000 toneJadas (�) e promover a fncl(lsttia textll portuguesa que estava num 6slado em brIo
nArio. Oapols do insucesso de concessoes de algodao que utili- . 
zavam trabalho livre do camQeslnato (3), uma nova polftica, forte
mente inspirada na experiencla belga do Congo, fol implamentada 
em 1938. . 

Na base desse estrat�ja estava uma mtervenr,!o e contrOle 
. estatel da produ<;ao e da cornercializaqao. Uma instilulcao estatal. 
• a Junta de Exportltcilo do Algod€lo, 'ividia a col6nla em doze zonas 

de algod80 e distribuia concassoes monopotlstas (1) em cad a uma 
dessas areas. A Junta do Alnodao, trabslhando getreitamente tanto oom a Industria textll portuguesa bero como Oom as comp3Ohias concsssiona!ias locsis. estabelecia a area minima que cada fam/lla oamoonasa tlnha qlle cultlval. delinia as varlas qUslidades de algodiio 
e determlnava 0 prec;o do algodAo a pagar tanto des campoflsses pe�as comp\!n�las concesslonarias bem Gomo as propnas companhlas _conceS�lOnarl�s

. 
pela industria iextil portuguesa. A Junta do Algodeo tamb6m prolbla a exportacao de algod&o para palaes eetrangairos (81. 

A politics algodoeira articulava-se am dols oo/ectlvos int6Neiael0-nados - a . ma)(imizacao tanlo doe lueros como da produt;:ao. Uma grande v.anedade de taotlcas eram utillzadas para eE' consegulrem p.stes ob,ectlVQs. Des 0 0 infc!o. 0 poder do Estado era ulitizado para obrlgar os camponeses a cllltivar algodao. Policies african os-
'negros, co r uipftlOI'. chef�s a do Governo, admi. TlIs!rador&s Iccals, 0::. capatazes das Companhlas oonca lon{trills foram .Instlll/dos a usal metodoe. !lua/squat Que eles fossem. para garantlr a producao. 

A sua mera preseny8 era suflOlente 'para inUmldar a maloria dos camponeses como e evidenClado pelas mem6rias de um dos missio-arlos protootantes do Niassa ,,0 admlnistrador Cunhal" ete notou .. �Iranizava 0$ pretos, Ele fa�la-se sempre acompanhar por vario� sipalos arm ados com palmatorlas (paus) e ti"ha sampr uma palmsr6ria � um chlcote no seu carro .. (S). 
_ Os camponflses que se recusavam a cult/var 0 algodAo ou que nao consegulam produzlr a quantfdade mInima estabelecioa eram oetldos e le'lados presos para 0 trabalho forcado nas plal"ltacOes de sisal. cana de aouear ou coco, ou eram deportados para S. Tome dcm de

. 
muito poucos reg ressaram (19). Os homens e mulheroo q ue eram lulgados pregul90sos ou �niio produtivos.. pelos funcioneirios oa companhla, eram castlgados fisicamente enQuanto que os camponesee que clandestinamente conlinuavam a eultlvar rodutos ·ali. mentar� ou para () mercado, tlnham os seus campos destrurdos (11). 

Na regliio ds Nampula. par examplo. um decreta governamentaJ de 
1948 resultol! na Queima de todas as machambs6 de tabaco dos 
cemponeses nas zonas de algodl!o (13). 

�rava-ge um prO,dutor de algodl1o. Quando n6$ chegavamo$ ao mer
cado davlJm·nos 50$00 por urn saea com 50 quilos de algoda-o, que 
nos Unhamos de aceltar. Se nos no quelx4ssemos os sipaios batlam· 
-nos. Se 0 sac:o pe.sava mais do que 50 quilos nos s6 receblamos 
50$00 (U). 

Sa os camponeses Qrotestavam que os sacos do seu algodoo 
t inham mais peso e Que tIOham sid mal classificados e manipulados 
pelos policias colocados nos meroados. reprimlam-nos violentamente. 

Comprando 0 algodao a preQos m"ito batxos, as companhias 
concessionarias tlnham ent!io a possibilidade de processar a ravenda 
po produto as ftlbricas portuguesss a prelfos que estavam muito 
abaixo dos prec;os dos mercados mun diais (�). Estas fAbricas prado. 
ziam enta� lecidos de balxa qualidade que eram xportados para 
as col6nias ern condlr;;oes GlIase monopohstas - ou que multo se 
aproximavam des condlQOes monopoJistas - porque a legisla<;60 
prolbia impedia 0 desenvolvimenlo de ume industria textil local e 
os diraitos alfandegarios eram discrimlnatorios, pois impediam impoT
r;;6es n80 portuguesas. 

Os pre�os bahcos qus as camponeses recebiarn e os abllsos 
fisicos que $Otriam reprasenlavam somfilnte duas oonsequ6nclas nefas
tas da poHtica colonial de produc;ao lorc;:ada de algodao. No entento, 
talvez a dimensao mais desagregadora ra a redu<;eo substanclal em 
tempo e area das produo;:oes allmentares basicas (/W). 

Toda 8 rrdnha lam Ilia produzia algodao para a Companhla· Agrl. 
cola Algodoelra... Eles pagavarn-nos mUlto mal_ Era mllilo dlflcll 
ganhar a vida porque nos pagavam multo pouco, e nOs nilo linhamos 
tempo de tratar das nossas outras culturas... 0 tempo da produ.y8o de algOOiio era 0 tempo degrandes fornes, porque nos s6 podlamos produzir algodlio; nOs reeebiamos um pre�o multo baixo por ele e 
n6s nio .Inhamos tempo para produzlr Dulros produtos. N6s eramos 
forC;�dos a produzlr algodao. As pessoas nao queriam faze·lo. etes sablam que 0 algodiio era a mae da pobreza (::1). . 

. No decorrer de uma grande parte do cicio agricola elea eram obngados a ga�tar a pane mais produtiva do dia nos seus campos de algodi!"o, delxando $Omente os fins de larde e as madrugadas para Irabalhar na produ9ao alimentar. Nao era anormal para os camponeses come<;ar a trabalhar nas suas machambas de milho as qualro da msnhA e, quand possfv I, IIrar partido da Lua para traba. Ihor ate multo mais tarde durante 8 nolte. Quando n� e�am obriga-

Mlgra�oes clandestinas ocorriam geralmente quando hevia um 
endurecimento geral do sistema de algodao ou entao para evltar 
abusos fislcos especflicos. Urn antgo produtor de algodao, que vive 
em Gaza, lernbrava-se Que a chegada dos capatazes ora sufjcjente 
para alerr orlzar as pessoas e manter os que nao tinham produzldo 
os minlmos necessarios numa fuga para 0 interIor. Muitos- conti· 
nuou - 'oram para tao longe como Durban, donde nunca mals yol· 
laram (3'.!). . 

Oa masma maneira as camponeses de Cabo Delgado fugiram 
para 0 Tanganica em vez de rabalharem nas duras condi¢bes das 
plantacoes de siaal- um castlgo Ir&quante para a baixa j:!roduU· 
\lldade (all). 

Em 1949. um funeionatio a Junta do Algodliio notava numa vlsita 
a Area do Chaj, Cabo Delgado, que havia grandes dlflculdadas em 
manter produc;eo de algodao Po[ causa das granaes mJgrao;oes dos 
Macondes, Macues e Vaos para territ6rlos eslrangelros (�). 

Dol anos mais tarde 0 Bispo da Beira, Sebastiao Re$ende, 
observava que uma grande perte da 'Sua diocese. estava sem popula
cao (despovoada). (35). 

Migrar;oes ciandestlnas eram sempre arduas e diflcals. Os cam
poneses tinham sempre que sndar varias c.;!ntenas de quil6melros 
com crlancas 8 costas, acompanhados dos seus velhos. Eles Unham 
que fazer face a um grande numero de dificuldades ineluindo a falla 
de alimentacao e de abrigo, ataques de bandldos e 0 perigo cons
tante de captura representac(o pel os ipaios. Para fazer face a estas 
dificuldades, os indivlduos fugitivos sempre se juntavam para formar 
bandos temporiirios, que repartlam entre si os eonheelmentos sobre 
como fuglr, alimentaQ80 e possibllitavam uma proteccii colectiva (81)). 

Mlgral;;Oes bem planeadas numa escala mais vasta, ocorriam 
menos frequentemente POl' causa de um medo generallzado produ
zido pels vigl11lncia constante e pela violElncia Irequente. No entanto, 
elas exist/am. Em certas ocasioes stas eram organlzadas por chefes 
que na tin ham skio absorvidos pela estrutura colonial. Outros chefes, 
apesar do mede de retalia<;Oes por parte das estruturas do Estado, 
acabavam por concordar em participar. Os do is factores operavam 
no distrito de Balama, Cabo Delgado. onde grandes mjgra�oes para 
o Tanganica foram organizadas pelos chafes Nemele, Mephitchi e 

Blwemwe ne Cuecuetho (31). Como a malor parte dos rligulas bene
ficiavam flnanceiramenle do regime algodoelro, era natural que a 

inioiatlva ara a fuga viesse dos camponeses insalisfeltos. 
Um produtor de algodao em acomia lembrou a forma como ele 

e a sua familia. acompsnhados por mal res outras famllias de cam· 
poneses. planesra cuidadosamente fugir para 0 Tanganica. Na noU,e 
prevlamente marcada nOs trouxemos as nossas catanas e zagalas para 
proteger as nossas mulheres e crlanc;as que estavam a carregar a 

com Ida. CamlnhAmos cButelosamante na escurldiio das picadas, dcntro 
das florestas, para nao lermos locatlzados pelos slpaios que estavam 

Para aumentar a produQao. a area minima obrigalorla de meio 
hectaTe por cultivador (11). que davia ser utlllZada para 0 algodao, er 
rigorosamonte respeltada. Por cada mulher mals um melo hectare de 
algodiio tinha de ser cultfvado. Na malor parte das reg;o6s 0 trabalho 
forcado era Introduzjdo obrig3Odo os camponeses a 06starem sete 
ou oito horas nos campos e seis vezes pen semana. Es<a acyso tinha 
como e1elto a extnesao do dia de trabelho, pois s6 depois de salis
fazer esla obriga�ao e que sa podia utillzar 0 tempo para produzir 
a culWras de alimentacl10 (If). Durante este perfodo a area total de 
algodao cultlvado passou de 191 000 ha para 260 000 ha (III). 

Ate 1947 multas areas margmals foram acrescentadas as zonas 
de algodiio, peser das conelusoes dgs funclonarlos do Estado, de 
que a sua prodUl;ao era insufici'ente para produzir pelo menos um 
r,endimento' tal que garantisse a 8ubsis�ncia do camponea (Ie). 

A imagt!m mostm-nosuma Cal�p()/l.eSa dDS IIOSS(JS dtas a colher 0 algodlio del machamba coleCll,tI(J. para atimentar as 

Jdbncas de tece/age 11/, instCllada no Pll{� 

Entre 1940 e 1943 0 rendlmen10 medio anual por c..-ampones pro. 
utor de algooao er de' 165 escudos e em algumas areas era tao 

baixo. que rondava s6 os 25 escudos (.17). 
Na mesma altura, a produ<;ao tOi aumentada das 16000 tonela. 

das em 1936 para mals de 118000 toneladas. em media, entre 1957 
• 1960, atimentando 0 "bocm» texlll portugu&s (18). 

Ano 

1936 (a) 
"1938 (a) 
1941 (b) 
1942 (b) 
1943 (b) 
1944 (b) 
1945 (b) 
1946 (b) 
1947 (b) 
1948 (b) 
1949 (b) 
1950 (b) 

Fontes: 

QUADRO I 

Promu;lo (t) Ano Proclu�lo (t) 

16200 1951 ( b ) 
21300 1952 (b) 9 721 
51007 1953 (b) 125 353 
63815 1954 (b) 102935 
69344 1955 (b) 86551 

63815 1956 (b) 65188 
54466 1957 (b) 108233 
62757 1958 (b) 91510 
75 056 1959 (b) 134900 
64920 1960 (b) 139840 
86307 1961 (b) 110651 
56162 

(a) A.IA, J.E,A.C., compras de algodtlo. 
(b) Estatlstica AgriCOla, Provlnc;a de Mor;am-

. blque. 1941-61. . 

Atra\l8S de Uma grande variedaCle de poUtrcas legals altemente 
exploradoras, os capltalistas portugueses ganhavam grandes lueros em 
Inves1imenlos relativamenle balxos consistlndo. basicamente, em cons. 
tru<;6es das fftbricas e instalaQoes das "..aquinarlas. Trabalhantlo con
Juntamente com a Junta do Algodiio, as companhlas conoessionarias 
eram capazes de manter os prevos pagos a0S camponeses mocam
blcenos, artificialmente baixos. Em 1938, por examplo. cada qullo· 
grama de algodAo de prirnaira Qualldade era vendldo no· Sui do Save 
por 1$50 e 0 de segunda qualidade por 1$10 (Ie). Isto de facto repre
sentava uma redu�il.o no pre90 quando se com para com 0 arrodo 
antes da Imposi<;ao do regime de algodao (ill). Em 1936. por exemplo, 
o pre<;o qU& os oamponeses recebiam na mesma regiiio pelo algodlio 
da moo", Qualldade era de 1$tlO e ISSO, respectivamente (�1). 

Durante os 25 anos eguinte.s 0 preQo pago pelo algodao 
aumentou numa escala. consfderavelmeme mals balxa do que qual. 
quer outra produ<;ao agrIcola mo!(amblcana, com a ex:cepc;:iio do 
arroz que era tambem uma cultura 'orcada ('.1::). Por volta de 1958 
o algodio de primelra e vef1dldo por cerca de 3 escudos a quito 
o que equivalia a menos d metade do que era pago na vizin,ha 
col6nla da Rodl§sla do Sui e a um pouco mais QO que do Is teroos 
do que' era pago no Uganda e no Quenlll (llS). 

No entanto, nos mercados locais os funcionarlos das comp3Ohias 
balxavam uniformemente qualldade do algodao e usavam balan�as 
vlciadas para, reduzjr 0 peS9. N6$ nunca aablamos 0 prec;o, lem-

dos a trabalhar nas machambas de algodiio do chefe nos domlngos. 
eles eram quase sam pre enconirados a trabalhar nos fieus talhoes 
femlliares { ... 

Apesar destes eslor<;os .. ascassez de comtda ocorria com 
grande regularidade e qllase que nM hauve epoca durante este 
periodo de 25 anos durante a Qual as fomes nile toram ralatadas 
pelss autoridades coloniais e observadores contemporAneoG. Em 1951, 
na regiao algodaeira de Mogevolas. morreram de fome mllhares de 
peSSDa6... os factos Indicam que nesta regriio morreram 3000 ou 
4000 pessoas C-'l. 

Na generalidade, os camponeses raramente lfnham os 1undos 
necesMrios para comprar cemida que nao tinham a posslbilidede 
de prQduzir, para nao falar de comodidades baslcas, tais como a 

roupa. que eles conseguiam comprar anles da Introducao do regime 
de algodao. Esle empobrecimento rural re:ilectis a producao campu
nesa ai xa. algumas areas era tao baixa como 30 a 50 quilogramas 
de algod!'io por heclarE!. agravada pelos baixos precos pagos ao pro
duter. Ate cerea de 1956 0 rendlmenlo anual medio obUdo do algo
d!o estava estlmado em um BOUCO mais do que onze d6lares. dos 
Quais os impostos consumiam 40 por cento (� ). 

11- AS FORMAS, DE RESJST£NC1A CAMPONESA 

Dadas estas dlficuldades, nao e surpreendente Que a resist�n· 
oia a cultura forlfada do algoda.o amergisse quase que imedia:a· 
mente, apesar do quase monop61io do poder nas mao-, do Estado 
e das companhias concession arias. Os camponeses millllfestavam a 

sua ooosI980 a todos os nlvels do processo cJe producao e de comer· 
cio. Para eteHos de analise esta resistencia foi dividida ern Ir6s 
categorias distintas mas, interligadas entre si: recusa de mfu;)-de
-obra; s�botagam de produci!o e boicole: e crlacao de dilicllldllde� 
no comerclo. Geralrnente. os Ir.divi luos engajavam-l':l pm 1111'ls dp. 
limB fOlma de "eSistllncla no dec .rrel do 1\110. Par ioso. aptitar d'l 
serem formas distinlas. de facto, elas II!;lo'Wam·se rnlitua e recipro
camente. 

o nao forhecimento de miio·de-ob(a era talvez a forma de 
expressao . de desconten amenIa que lomava uma malor vjlriecJade de 
formas: Munos oamponeses emigravam para os paises vlzfnhos para 
evitar a tirania do regime de algodao. A fuga para areas relativamente 
nao conlrolada.s situadas em zonas afastadas da colonia, represen
t�\la' ump. varledade desta estratl!gia. Oulros camponas8S que eram 
reluta,ntes em deixar as suas terras natais, simplesmonte, recusavam
·se .a coopersr. Atfaves dos 25 anos de producao de algo<lllo howe 
nolicias de fugas mecl�as de mao-de-obra de todas as zonas elgo
doelres da col6nia. Devido a natureza clandestina deste movimento 
de . resisl�ncla nao existem estatislicas governamentals preclsas, mas 
observadores contemporaneo..'1 notaram a sua grande escsla e efeito 
debilltanta. Ja em 1940 um funelonario ds Junta dava a conhecer 
que as tugas jil S9 tlnham tornado um problema �rlo: Este caso das 
fugas dos Indigenes na Provincia do Sui por cause do algoclio nao 
e nova. Se verlncou em 1938 na IIrea: os Indfgenas chegsral1'l a aban· 
donar as terras depols de lerem lanc;ado fogo as suas palhotas (al)_ 

em Machldore con forme nos tlnhamos sldo (nfonnados. N6e resol
vemos lutar ate ill ultJma gola de �3.ngue para evltar sermos captu
rados. Depo.is d uma longa e dfflclI via!Jem eles chegaram ao no 
Rovama e entraram no Tangenica (.;>oj. Um conlemporaneo sau for
receu-nos fnformalfoes sabre- muitss p&,.ssoas que fugiram do Chlbuto. 
para a Suazilandia e para a Africa do ,sUi para nao terem da cultlvar 
algodao (�'). 

Apesar dos sofnmentos, muilos produtores de algooao estava(TI 
Illlcialmenta relulantes em cortar todas as Iiga<;oes com as suas 
faml!ias e SlIa terra natal. Em vez de fuglre para os palses vjzinh08 
multos fugiam para 0 mato. Gerslmente. islo era uma sOIUQiio tempo
rorla para um perigo imediato criado pel a chegada Imprevists os 
sipaios e capatazes Homens, e nalguns casos as s.uas famllias" 
escondlam·s& no mato ou nas mont an has em cabanas ou abrigos 
lemponiIios. Viviam d calta e da recolec�ao e. em certas ocasioes, 
consumlam aomide trazida clandestinamente palas sUas 12m I l1as. 
A vida no rnato era dlt/cll e perigo sa. e muitos, acabevam por tugir 
para os palses \llzinhos. apesar de alguns regressar m sem grande 
vomada para as suas aldeias. Os que nilo tinham sorte eram apa· 
nhades e barbaramente castigados (10) . 

Em algumas instancias houve tentativas para criar comunidades 
permanentes de fuga em areas m81S remotas. Estas comunidades 
estavam localizadas em zonas fora do contrOle efeotivo do regime 
colonial. Um grande numero eSlava situado nas zonas momanhosas 
de dificll pcnetraqao' OtJ nos pantanos costeiros. onde a topografia 
dlffoil serv i a como uma barrelra contra a penetarar;ao portuguesa. 
As condicOes dificGis do meio-ambiente reduziam 0 potenCial pro
dutjvo. 6 os refugiados eram ton;:ados a viver de arzes, lubllrculos 
e animais �elv<lgens. ' 

Comunidades atrt6nomas deste tlpO toram delecladas nos dlstrl
tcs de h lonapo . Mon icuel, fl/ampula-, Quelimane e no vale do Gua
�zi. <10 longo da rronlelf'l entra a Rod�j e Mo�ambique (1I). 

Em ce ... 3 "C(1J�ue! estas comunidades de rerugiados enJm capa
zes de mantet a su. Illdependencla por um grande numero de enos, 
sohrevivenoo lanto as difloel� condiyoes ambienlais e as incursoes 
armadas porluguesas. pruan Hassan con lava a sua experienci nas 
montanhas perlo Oe Meloco. Monlepuez: 

N6s eonsegulmos defender·nos. alraves de uma vigilincia mullo 
grande. Como nos esfav6mos no eimo de montanha, quando os por
lugueses chegavam nos deixavamos que etes sublssem ate metade 
antes de Ihe-s a!lrarmos com grande$ pedras, matando alguns. Algu
mas pessoas escondlam-se nas Caves. Quando os portugueses chega. 
yam punham it entrada mate e made/ras e chegallam-Ihe fogo. pen. 
stllldo que todos os que estsvam hi denlro (na cave) jam morrer 
sufocados pelo fumo. Mas como 0 fumo nao chegava 14 ninguem 
morreu. Af nos contlnuamos a viver hi (<I). 

Uma forma mais explicita de nao fornecer miio-de-obra era 
recusar a sceilar ou a plantar semente de algodao. Apesar .dos peri
gos 6bvlos. es e tipo de ao<;lio parece ter ocorrldo regularmante, 
especialmen e nos af)os imediatamente a segulr a introduyao forcada 
do algodao. Relat6nos do Govern indicam Que proleslos deste tipo 
tiveram lugar em lugares llio diversos de Mo<;amblque. lais como: 

, 

, 1938-1961 
Guill! em 19 38, MaganJa em 1940, Metangula em 1945, Inhamlnga e 

Maconde em 1946 e Montepuez em 1948 (1.$). 
o mais espeotacular dos eKemplos documentados ocorreu no 

Buzl, em 1947. Ai 7000 mulheres recusaram-se II aceltar sementes 
que 0 administrador tinha mandado distribuir. Elas argumentaram que 
com os seus homens ausentes a trabalharem nas plantat;:6es da Sen a 
Sugar, nlio havla nem tempo nem mao·de-obra suticlente para pro· 
duzir algodao e comlda em quantidades suficienles. Num compro
mieso simb61ieo com a militancia das mulheres, 0 administrador 
ofereceu-se Rafa isenta( as mulheres gravidas e maes de �ais de 
quatro Iilhos. da �rodu<;ao de algodao. As oulras toram obngadas, 
como antes (M). -

Como estes camponeses estavam tanto a retirar 0 seu trabalho 
imedlato a a servirem de simbolo de resistencia, funcionarios da com· 
panhi • all ados as autoridades coloniais. tentaram elimlnar este duplo 
perigo tao rapidamente quanto era possivet 

Se nos r.cusamos a cultlvar algaelio, eles prendern-nos, p6em· 
.nos correntes, batem·nos e mandarn-nos para um lugar donde n6s 
nlo voltamos. Quando eu era pequenO eu conh.cl um chefe Hatavla, 

• ... prenderam-no •• Ie nunca mals voltou (LI). 
Em casos 6xtremos os camponeses que nao cooperavam eram leva

dos para as planta�oes de cacau de Sao Tome, onde trabalhavam 
em condiyOes multo perto da escravatura e donde multo poucos 
retornaram ('6). 

Outros. menos afortunados eram presos e for9ad08 a tr�balhar 
no Sisal, cha, a<;lIcar e tabaeo, bem como em obras do Governo, em 
perrodos compreendidos entre os 8 e 24 meses. No fim deste perrodo 
reeebiam uma remunera<;8o muito pequena ou nada ganhavam ('7). 
Camponeses que nAo consegulam alcan<;ar os nrveis de produlfao 
requeridos sofflam um Iratamento similar (18). Como acontecia nas 
planla<;oes de escravos do Sui da America, a baixa produ<;ao era 
interpretad como resultado da praguioa inata dos produtores, em 
vez de oomo Qualquer outra forma de reslstancia (�). 

Apesar de uma constante repressao. hA um mimero de casos 
documentados de varlas partes da col6nla que se recusavam dell be
radaments a semear 0 algooao. 

Um grande numero de camponeses, apesar do sau numero ser 
lndeterminavel. sabotou a produ<;ao clandestinamente. Muitas comu
nldades rurals aproveitavam-se ds uma possibilldade de fuga existente 
na leglsla<;80 sobre 0 algodao que isentava, de produ<;eo futura, areas 
qua tinham produ«oes nao economicas i.e. mehOs de 200 quilos por 
hectare num perrodo de 2·3 3oos. Para consegulrem esta isent;:!io, os 
aamponeses cozinhavam cl30destinamente todes ou uma parte das 
sementes, antes de as semearem. Geral",ente. esta subterlugl era 
levado a cabo colectivamente depois de reunloes nocturnas secretas. 
Informadores au colaboradores eram elimlnados destas discussoas 
ou intimidados a nao derem conhecimento del as. 

Uma muJher que participou em reunilio clandsstina na serra 
Chenavane (Xlnavane?) dlsse que 0 regulo Mailene reuniu tode e 

. gente uma noile ond� se chegou ill conclusiio de que nlnguem querl. 
culllvar algodio porque nio t1nham tempo para as suas cultures 
allmentares (;Q). 

LOgo depois desta decisiio ter sldo tomada, todos procederam 
11 reaUza<;ao das opera<;oes agrlcolas normals: !impeza, sementeira, 
saoha €I colhella. Os funclonarios do algodao bem como as autorida
des administralivas 6stavam surpreendldas pela baixa produ9ao que 
eles. atribufam 11 pobreza do solo ou a outras deflciencias naturais, 
Repetlndo 0 subterfugio por um perlodo de dols ou tr�s enos multos 
camponeses consegulam IIvrar·se da tirania do regime e algodao_ 

Os camponeses implementavam com sucesso esta estrategla em 
localidades tao dlstant� como Magude, Manjacaze e Chibuto ns 

provincia de Gaza. e Monte.puez,. Pemba e Muede. no Norte (Iil). 
Testemunhos dos oficlais coloniais contirmam a generallzacao dasta 
pratica (iIlI). 

Apesar des dificuldades em identiflear ou detectar esta pratica. 
s camponases eram as 'lazes apanhados. Os que 0 eram. sofriam 

uma dura destrui9ao de produtos aliments res. castfgos frslcos e prisao 
demorada ($1). 

Os aeonteeitnentos na Serra da Gorongosa sao um caso em 
eVldOncia. AI os cemponeses, que fectivamen1e sabotaram a prG
du.;:ao de algodiio, foram intormados de que nao tin ham que eultl'(ar 
mais algodao. Ironicamente, no ana seguinte. recebersm ol'dens para 
cultlvar 8fTO:Z, uma tarefa que era ainda mais Ir, balll0sa e dava 
un' rendimento alnda mais baixo (�I). 

Semeand meno do que 0 srtp lado melo hectare representav& 
uma forma de resistencia (SO). 0 chafe da delega<;ao do Sui, do Save, 
num relatorlo do Instituto do Algodao datado de 1941, ootava que 
Ii malor parte. dos Indlgenas neo cultlva a machamba na totaRdad. 
da area mercade •.. (lIO). Da masma forma para 0 perlodo 1940-43 � 
estatlstlcas oficlais Indicam que nas Provrneias do NGrte>: Zambezl8. 
Mo<;ambique, Niassa e Cabo Delgado. indicam que 630000 tamma:; 
s6 cultivaram 21 I 000 hectares Oil "/3 ha por cada familia. Em 
resumo, tr6s famllias cultivavam a area que 0 Estado definlra como 
obngatoria para duas famllia$ (57). Dezassete an06 mals tarde ur'!' 
fUnoionilrio da Agricultura escro\lia para' 0 Qovernador de Tete quel
xando-se que nas areas algodoeiras da SociedaQe A�odoeiLa de Tete. 
sao em grande ma orta machambas ujas medldas nao satlsfazlam 
os mlnimos lndicados (C�). Mesnio com estas areas de algo080 radu-
7idas. muitos camp\lneses ciandestinamente semeavsm rodutos all
mentares (.�). 0 chefe da sUbdelogaQao do Sui do ,ave inlormou: 
Tenho recebido muitas In'ormaQOes de que os indigenas do Conce
Iho de Gaza estavam semeancto mllho e plantando msndloca nos 
terrenos que havlam 'sldo marcados. ou preparados para a cultura 
do algodlo (6Il). . 

Os camponeses manifestavam tambem a sua hostilldade atrav�s 
de .. balxas de produ<;lio� (greves silencioses). Em 1947, 0 regente 
agrlcolft de Quellmane chamava afen<;1io que 8 prep,arac;io das 
machambas alnds se encontra bastante atrasada em algumas areas, 
em especial na area do posto de Mocubela . . . (n). Noticias 'prove
nlentes de funcionarios das companhlas algodoelras e de autondades 
colonials em Maconde, Marrupa. Macoroia e Maganja durant a 

segunda melade da decada de 1940. 6 testemunham a perslst�ncia 
dos camponeses em semear ufde e em nao sachar propriamento 
os campo (tl). D mesm forma os (Jamponeses em Chlbuto - era 
relatado' perlodicamente - recusaram-se a apanhar 0 algodao para 
protestar conlra os pre90s balxos recebidos no ana anterIor (1Ol). Estas 
ac<;oes nao foram l1a maior parte dos easos detacta;,as ou foram 
6xplicadas como mals ums Indlca�60 da natureza nao economic. 
do camQonils mo<;amb[cano. A falha dos funcionarlos do Estado em 
reconhecer �stes actos como esforcos conscienles para prejudicar. 
a produyao torna ditlcll oncllljr a exten8ao desta pratlca. Sataiva 
Bravo, que esoreveu 0 estudo mals completo ate a data sobre. 0 
sistema algodoeira alirma Que estas act;6es oconiam frequeD ... 
temente (64). 

En{!uanlo Que eata aCyoes baixavam as produt;:Oes, a recusa 
de multos produlores em quai mar as plantas do algodao ap6s a 

colhaita, preludlcava a produ<;ao futura (�). A I;llanta nil queimada 
era um hospedeiro Ideal para. doenlfas e

. 
parss!tas que combinados 

com a falta de produtos quimlcos (pestlcldas) Importados,.:ntsultava 
em serias per\!as de producao ('f). . '-, A resist4ncia dos camponeses na.o parav com a cOlhena. mas 
contlnueva com os abusos nos merced os da companhia. Para' com
bater os prer;;os artificial mente conservados baixos e a manipula<;A 
de pre<;os II qualldades, muttos rodutores adulteravam 0 algodao 
que vendjam. A tactica mais comum era colocar pequenas padras 
no cenlro dOSI saco de algodao. Uma vasta variedade de obfectos 
utilizados para aumenlar os pesos Inclufam pedacos de tilolos e ab6· 
boras (�'). 0 algodao er depois plsado, aumen!ando 0 volu�e em 
propoc<;iio 'com 0 peso e escondenoo mals propnamente os obJeetos 
-estranhos (r.l). Apesar da inspec<;ao dos sacos de algod«1o no mer
cado e da severidade dos castigos inllfgidos aos que eram deseober
tos, nem 0 regime colonial nem os funcionari08 das com pan hi as foram 
capazes de parar esia pratica. 

Outros mo<;ambicanos espalharsm clandesttnamente 0 seu algq· 
dao ao longo des estradas em Vez de 0 transportarem em sacos de 
80 quilos a cOOeea em distlinclas mUlto grqndes com pagamentos 
mUito balxos. Um funclonario colonial ao escrever em 1947 notou que 
os camponeses recusavarn-se a vender, preferlndo quelm6.Jo ou deltA· 
-10 10ra (!I'l). 0 mesmo tipo de aC90es for.am notades em Porto Amelia 
(Pemba) e Bal!1ma (7U). Alguns produtores escapavam·se da prlsAo 
queimando 0 algodAo abandonado por.que 0 camlnho para Monle2Uez, 
para um Indivlduo peroorrer, demora tres dlas de viagem e as pes
soas tlnham que dormlr no malo. E quando IIi chegavam, os pollclas 
ficavam a sua espera com novas cangarras para carregar de novo 
o slgodiio, sem delxar as pessoas comer alguma colaa. Por iSIO, 
quando 0 poll cia se ausentava, 0 pal, que era 0 chefe da familia, 
ia· deltar ao mato U outras cangarras c.rregadas de algodiio. Em 
todo 0 caso ele nao ficava descansado porque 16 se llberlays ou 

auspirava quando 0 algodilo fosse destruldo pelas queimadas. 0 algo
dao de segunda nem se chegava a vender, porque as pessoas delta· 
vam·no fora logo no mato, para nilo terem de carregar para multo 
longe (11). 

Apesar do monop6Jio do poder estar coneenlrado nas ml!.os do . 
Estado, exlstem e-xemplos de varlos boicotes mlnuciosamente orga
nlzados contra a Companhia Algodoeirs do SuI do Save. Em 1958 
na area de Guila, um grande "umero de eamponeses reuniu-se �m 
Mazimechopes. Nesta reunleo, organizllda por Gabriel Mucave, Paulo 
Chongo e Simone Sithol, muitas pessoas levantaram-se e faiaram 
contra os abuses e dos sofrimentos que solreram. Eles resolveram 
nao vender 0 algOOlo ate que as autoridades concordassem em 

( Contimul na pdgina seguinte) 


