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The present paper is devoted to a smali community of Polish descent settled in Chapadao, located in the 
State of Santa Catarina, in the south of Brazil. The area of research involved personal encounters, talks 
and interviews conducted in Chapadao from 2008 to 2010. Additionally, surveys were carried out via 
electronic mailings with residents of that area. The surveys inąuired about the history of Brazil, the Polish 
immigration scattered throughout the country and the specific problems of the contemporary Brazilian 
society. The main part of the study focuses on issues currently dealt with by the people of Polish origin 
settled at this specific part of the Brazilian inland. The specific issues raised in this section comprise: the 
history of the community as it is held in its collective memory, the maintenance of ancestral traditions 
(folk style of clothes, musie and cooking, religious rites, etc.), the community’s economic expansion (ba- 
sed on some statistical data, as well) and some peculiar traits of the Polish language spoken in Chapadao. 
The study accounts for how such smali and seemingly forgotten Polish communities, living in peripheral 
areas, succeed in preserving spiritual links with their country of origin, even in the era of the world’s 
becoming a global village.
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1. PRÓLOGO -  “O MEU BRASIL”

Em junho de 2006 tive a honra e um enorme prazer de desempenhar o papel 
de tradutora-interprete durante a visita do Prof. Celso de 01iveira Souza, Reitor da 
universidade brasileira UNIBAVE -  Centro Universitario Barriga Verde de Orleans, 
Santa Catarina e da Dra. Marlene Zwierewicz, na altura Coordenadora de Pesąuisa 
e Relaęoes Intemacionais da mesma instituięao, a Universidade Adam Mickiewicz de 
Poznań. Os visitantes apresentaram a proposta de cooperaęao bilateral entre as duas 
universidades e o pedido de ajuda na construęao da Casa da Polonia no Chapadao -  
a povoaęao habitada pela populaęao de etnia polonesa. Durante o encontro, mostra- 
ram um curto documentario amador em formato DVD com o titulo intrigante “Cultura
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Polskie” . Ao longo de alguns minutos, podiamos observar na tela do notebook as 
paisagens exóticas e encantadoras que constituiam o pano de fundo para silhuetas de 
pessoas sorridentes, com feięoes bastante europeias, ate eslavas, que falavam para nós 
numa lingua encantadora, num Polones arcaico-dialetal. Eram nossos compatriotas do 
Brasil desconhecido. Todos os presentes ficaram profundamente emocionados.

Nas conversaęoes soubemos que a Universidade representada por nossas visitas 
esta situada numa regiao onde moram descendentes de emigrantes de etnias muito 
diversificadas, alemaes, italianos, letos, lituanos, portugueses, russos e, certamente, 
poloneses. As autoridades do UNIBAVE, inspiradas por este fato, decidiram in- 
cluir, no ambito de suas atividades sócio-ambientais, iniciativas com a finalidade de 
conhecer e valorizar as culturas e linguas dos pioneiros europeus que colonizaram 
estas terras e continuam a viver e trabalhar aqui. Uma parte deste projeto multidi- 
mensional visava a populaęao de descendencia polaca, especialmente a comunidade 
polonesa do Chapadao. As simpatias pró-Polónia da parte dos academicos brasi- 
leiros e seu empenho resultavam tambem de seus laęos familiares: a jovem  nora 
e a netinha do Sr. Reitor sao “polonesas”, o ja  falecido pai da Sra. Zwierewicz era 
natural de Łódź.

O protocolo entre o UNIBAVE e a UAM foi assinado em 2007. Alem das finalida- 
des tipicamente academicas previa “empenhar esforęos a fim de criar o Centro de Lin
gua e Cultura Polonesa no campus do Centro Universitario Barriga Verde -  UNIBA- 
VE com o objetivo de difundir, qualificar e valorizar o imigrante polones na formaęao 
do povo brasileiro”1. Graęas a este convenio e a generosidade das duas Universidades 
tive a oportunidade, ou, mais exatamente, uma grandę felicidade, de visitar tres vezes 
o Chapadao. Todas as viagens foram incriveis, cada uma unica e excecional.

A primeira ocorreu em novembro de 2008. A convite do UNIBAVE, participei 
no “III Congresso Intemacional de Educaęao UNIBAVE: Educar na e para a diversi- 
dade”, quando proferi uma comunicaęao sobre a cooperaęao intemacional da UAM, 
o ensino das linguas estrangeiras nesta Universidade e a situaęao da lingua portuguesa 
na Polonia e em Poznań. Durante aquela viagem, pela primeira vez encontrei os po
loneses do Chapadao. O encontro teve lugar na praęa central do Chapadao, onde se 
avizinham o cemiterio local, a Igreja Santo Adalberto (Wojciech, em Polones) e o sa- 
lao da Igreja -  espaęo das reunioes e festas comunitarias. Fui a primeira “polonesa da 
Polonia” no Chapadao. No domingo de manha participei numa Santa Missa, muito 
solene, precedida pela parte oficial das celebraęoes composta pela execuęao dos hinos 
nacionais, polones e brasileiro, alguns discursos e troca de presentes. A Missa foi 
celebrada em Polones pelo Padre Ivan Macieski -  convidado especialmente para esta 
ocasiao -  tambem ele descendente de colonos poloneses e ex-aluno do Seminario da 
Sociedade de Cristo de Poznań. Logo depois, confratemizamo-nos, ja  no ambiente 
de festa brasileira, deliciando-nos com a riqueza da comida extremamente gostosa,

1 Termo de Cooperaęao entre a Universidade Adam Mickiewicz de Poznan e o Centro Univer- 
sitario Barriga Yerde -  UNIBAYE, art. 3, ponto 7.
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com conversas altas e animadas e com a musica regional. Varias visitas e encontros 
preencheram meus tres dias seguintes -  aąuela altura cheguei a conhecer muitas fa- 
milias em suas casas, fazendas e locais de trabalho. Em todos os lugares, fiai recebi- 
da com cordialidade e benevolencia cativantes, bem como com traęos tfpicos destes 
brasileiros-poloneses: simplicidade, tato e modestia. Foi um tempo de enorme alegria 
e de muita comoęao.

Na segunda vez, visitei o Chapadao em outubro de 2009. Desta vez, o Sr. Prof. 
Doutor Jacek Witkoś, Pró-reitor da Universidade Adam Mickiewicz, na ąualidade 
de representante da U AM, realizou a visita oficial ao UNIBAVE e ao Chapadao. 
A Universidade de Orleans e toda a comunidade polonesa daąuela regiao esperaram 
impacientemente por este acontecimento um ano inteiro. Durante o “IV Congres- 
so Intemacional de Educaęao UNIBAVE: Cultura e sustentabilidade -  do local ao 
universal”, “O Reitor polaco” desenhou um retrato multifacetado da Alma Mater 
posnaniense e durante o encontro com a comunidade local e, junto com o Reitor do 
UNIBAVE, inaugurou o monumento em homenagem aos pioneiros poloneses nos 
territórios de Orleans e Grao Para. Nessa ocasiao, visitei novamente os que ja  eram 
meus amigos e, no ambito dos workshops que constituiam parte do IV Congresso 
UNIBAVE, tive a oportunidade de dar uma aula de Polones destinada aos membros 
da comunidade polaca e todos os interessados. Na sala de aula reuniram-se alunos 
com idades bem variadas -  de ąuatro a algumas dezenas de anos. Um evento muito 
especial e imensamente agradavel foi o lanęamento da primeira monografia dedica- 
da a comunidade polonesa do Chapadao intitulada: Da ‘P olska’a terraprometida.
O legado polones em Santa Catarina e um tributo a comunidade do Chapadao/ 
Orleans.

Pela terceira vez, voltei em setembro de 2010 e passei um mes no meio de nossos 
compatriotas: morava com eles, visitava varias familias e a tardinha ensinava a volun- 
tarios a lingua e (teoricamente) a cozinha polonesas. Nessa altura dos acontecimentos, 
a Sra. Consulesa da Republica da Polonia, Dorota Barys, antes aluna da Filologia 
Espanhola da UAM de Poznań, recebeu representantes do UNIBAVE, da Associaęao 
Cultural dos Descendentes de Poloneses da Encosta da Serra Catarinense -  APOLS- 
CA e a mim no Consulado da Polonia em Curitiba, Parana. Um ano depois, a Sra. 
Consulesa visitou o Chapadao causando uma enorme alegria e orgulho patriótico jun
to da comunidade.

2. CHAPADAO -  MAS ONDE E ISTO?

Apergunta, apesar de ser tao basica, e muito bem fundamentada, porąue, ate a “re- 
velaęao” da comunidade do Chapadao iniciada pelo UNIBAVE, nem o Consulado da 
Polonia de Curitiba sabia da existencia dela. Aąuele grupo, como se empurrado para 
um canto topografico e histórico, vivia, ha ąuase 150 anos, em conformidade com seu
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próprio ritmo -  autossuficientemente. Embora ha cerca de 10 anos tenha comeęado 
a sair gradualmente da sombra existencial e social, o Chapadao continua a manter sua 
especificidade, que tanto determina sua identidade como, simultaneamente, molda sua 
mentalidade coletiva especifica.

A palavra portuguesa chapadao e aumentativo (a forma de expressao verbal pre- 
dileta dos brasileiros que exprime, nao somente, o tamanho significante, mas tambem 
a vivacidade, entusiasmo, foręa ou multiplicaęao) do substantivo chapada que, por 
sua vez, significa “planalto, esplanada no alto de um monte, de uma serra”2. A pe- 
quena patria desse grupo modesto de imigrantes instalado nas vales e encostas da 
belissima Serra Geral, situada na parte sudeste do Estado de Santa Catarina, e real- 
mente um lugar encantador, um terraęo pitoresco rodeado pelas montanhas misterio- 
sas. Encontra-se a distancia, respetivamente, de 22 e 25 quilómetros das sedes de dois 
municipios, as cidades de Grao Para e Orleans, aos quais pertence o território deste in
terior3. Tradicionalmente, o nome “Chapadao” aplica-se a duas comunidades vizinhas 
muito espaęosas, nomeadamente ao próprio Chapadao e ao Morro da Palha. O nome 
desse ultimo local tambem descreve sua beleza natural -  as casas pousaram em cima 
duma colina, o tal morro, antigamente coberta pela palha, como tradicionalmente se 
apelida um tipo de vegetaęao que faz lembrar junco, altos fetos e ervas. Atualmente, 
estas plantas continuam a crescer ali mas e provavel que nao sejam tao vięosas como 
dantes. Nenhum meio de transporte chega ali. A próxima paragem de ónibus e em 
Brusque do Sul, a uns oito quilómetros de distancia, que se pode percorrer exclusi- 
vamente dispondo de um meio de transporte próprio -  a pe (para os resistentes e bem 
treinados), a cavalo (cultivando a tradięao dos caubóis sudbrasileiros chamados gau- 
chos), de motocicleta (o meio de transporte preferido da juventude escolar), de trator 
(ao volante destes veiculos podem-se ver inclusive crianęas de poucos anitos... porque 
a Policia nao anda por ali) ou de carro (por causa do estado das estradas -  de chao 
batido e esburacadas -  aconselha-se um automóvel com o motor potente e a propulsao 
em quatro rodas). Quase ninguem se arrisca andar por ali de bicicleta, mesmo que as 
vistas lindissimas e bicicletas encantadoras, de produęao nacional com o quadro de 
barra circular, convidem para a aventura. Contudo, a configuraęao colinosa de terreno 
conseguiu afugentar eficazmente os aventureiros mais ousados (a bicicleta seria, cer- 
tamente, um meio de transporte perfeito para os turistas curiosos de tudo, mas esses 
nao aparecem pelo Chapadao e arredores). Ao querer atravessar os espaęos gigantes- 
cos que separam o Chapadao de outros locais no Brasil ou no largo mundo, o mais 
confortavel e mais seguro e viajar de aviao, partindo dos aeroportos da Capital do 
Estado de Santa Catarina, Florianópolis (a 220 km, aproximadamente) ou de Curitiba, 
a capital de Parana, o Estado vizinho (a 420 km, idem).

2 Novo dicionario Aurelio da lingua portuguesa (2009). Curitiba: Editora Positivo, p. 449.
3 „Interior [...] 6. Em pais litoraneo, a regiao situada costa adentro. 7. Toda a regiao de um 

estado, com exclusao da sua capital”. Ibidem, p. 1120.
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3. MEMÓRIA -  A HISTORIA DO CHAPADAO

No Memoriał, que a partir do dia 15 de outubro de 2009 homenageia os pio- 
neiros polacos que se estabeleceram nos terrenos dos municipios de Orleans e Grao 
Para, encontra-se a seguinte lista de sobrenomes notados com a ortografia vacilante 
da tradięao ja  imigratória: Slachta, Stawiarski, Ruzanski, Vargascki, Klima, Kupinski, 
Siminski, Hereck, Wroński, Kazmierczak, Tyburski, Selinger, Dembiński, Strzałko
wski, Siepierski, Pietrzak, Danielski, Anczyc, Wasilewski, Kawka, Wojciechowski, 
Bonk, Petroski, Antkiewicz, Novalski, Woichoskoski, Angulski, Lisieski, Pahohek, 
Gaidizinski, Stepaniacki, Rzatki, Macieski, Fabisiak, Chyliński, Zawaski, Jabłoński, 
Wrzeszcz, Martinkoski, Badziaki, Radwański, Spancerski, Barzenski, Sufinski, De- 
may, Putrikus, Krajewski, Wasniewski, Laipelt, Novadeziki, Schafrasnski, Matu- 
chaki, Lubawy O grau e a forma de deformaęao da figura primaria do sobrenome 
poderiam constituir uma das pistas a seguir nas pesąuisas dedicadas a genese das 
familias e a suas peripecias na nova terra.

As familias dos poloneses do Chapadao emigraram da Polonia no periodo da 
decada 60 ate 90, no seculo XIX. Pelo menos tal narrativa funciona na memória co- 
letiva dos descendentes contemporaneos dos pioneiros que chegaram a America na 
onda da chamada “febre brasileira” (Kula, 1987 : 91-106). O primeiro historiador da 
regiao, o Padre Joao Leonir DalLAlba (2003 : 149), fomece a informaęao, repetida 
depois por outro investigador, Mauricio da Silva Selau (2009 : 119-133), segundo 
a qual a colonizaęao do Chapadao por poloneses comeęou nos anos 90 do seculo 
XIX. A maioria das familias dos habitantes atuais nao chegou ali diretamente, mas 
depois de peregrinaęoes anteriores pelo sul brasileiro. Mudaram para la nas decadas 
de 20, 30 e 40 do seculo XX, entre outros, de Acciola de Vasconcellos (atualmente 
Cocal do Sul), Braęo Esquerdo, Rio Minador, Linha Batista ou Tres Barras. Os do- 
cumentos do pais de origem e dos primeiros anos de emigraęao quase nao sobrevive- 
ram -  perderam-se durante a viagem longa e fatigante da Europa ou ja  no periodo das 
migraęoes no território brasileiro. A procura das raizes genealógicas e uma tendencia 
bastante jovem, despertada pela moda e ilusao da onipotencia da Internet. Os efeitos 
das tentativas de contatar com a familia na Polonia por enquanto sao bastante pobres 
e a pergunta “Vivem ainda na Polonia...?, A senhora conhece na Polonia...?” -  aqui 
se segue o sobrenome do autor da pergunta -  continua a ser o meio popular, infeliz- 
mente tao ineficaz quanto comovente, de se completar a genealogia familiar ou ate 
de descobrir os eventuais parentes e afins. Esta tarefa complica-se ainda pelo fato de 
que os sobrenomes poloneses tradicionais usados atualmente no Chapadao situam-se 
bem longe tanto dos protótipos originais, bem como das formas concordantes com 
as normas do Polones- padrao. As distoręoes sao numerosas e muito diversificadas 
e assim tambem os graus de deformaęao sao multiplos. Geralmente, acontece o uso 
da forma popular ou dialetal de plural de substantivo com sentido da forma basi- 
ca, singular, como e no caso dos sobrenomes Badziaki ou Matuchaki. Outras for-
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mas testemunham o esforęo audaz, nem sempre totalmente feliz, de algum escrivao 
brasileiro a tentar registrar, de ouvido, em conformidade com a lógica da Ortogra
fia Portuguesa, os sons dos nomes polacos -  assim Nowacki chama-se Novadeziki 
e Pachołek, Pahohek. Freąuentemente, o mesmo sobrenome evolui em diferentes di- 
reęoes e, como resultado, funcionam paralelamente varias versoes do mesmo (p.ex.: 
o sobrenome Radwański assume formas Radvanski, Radovanski e Raduvinski). Ha 
tambem sobrenomes tao profundamente alterados que a operaęao de adivinhar a for
ma primaria seria um grandę desafio.

A memória dos habitantes contemporaneos do Chapadao, mesmo desses que ja 
viveram os seus 70, 80 ou 90 anos, guarda poucas lembranęas do pais dos avós ou 
bisavós. A explicaęao dessa situaęao parece ser simples e confirma-a a maioria dos en- 
trevistados -  antigamente a crianęada4 nao participava nas conversas dos adultos -  era 
mandada embora ou ela própria fugia, por timidez ou medo dos desconhecidos, pu- 
lando para fora pela janela. Por isso, os adultos de hoje lembram-se somente de tanto 
ąuanto, por acaso, ouviram ou escutaram espertamente as escondidas. Os progenitores 
sobrecarregados de trabalho, sobretudo o pai, habitualmente conversavam pouco com 
os filhos (algumas pessoas lembram que ouviam seu pai só de madrugada, quando este 
distribuia entre os membros da familia as tarefas para executar durante o dia inteiro). 
Alguem se lembra de que a avó dizia que havia muita pobreza na Polonia; outro recor- 
da que tambem a avó, durante toda a vida, sonhava com o regresso para o pais natal 
onde se sentia melhor. Ninguem sabe de onde exatamente os antecessores chegaram, 
citam tais nomes como Varsóvia ou Cracóvia, mas e dificil avaliar a veracidade dessas 
informaęoes e afirmar se e o conhecimento real de seu próprio passado ou o efeito do 
conhecimento bem modesto acerca da Polonia e se os nomes citados sao somente os 
unicos topónimos polacos conhecidos. Talvez a analise da lingua polonesa cultivada 
em cada uma das familias possa servir de uma pista interessante e prometedora na 
busca das origens dos poloneses do Chapadao. Ainda hoje e possivel pescar destas 
linguagens alguns traęos dialetais, como “io” proveniente da Silesia, na fala da familia 
Slachta, ou o sotaque cantante do leste.

A própria viagem ganhou ja  caracteristicas nitidas de mito: sabe-se que era longa 
e dura, que demorava de 3 a 6 meses e que o navio era sujeito a caprichos do vento, as 
vezes favoraveis, outras vezes desvantajosos. Conta-se que muitas pessoas nao sobre- 
viveram a dureza da viagem, que as crianęas morriam em massa e que o mais tragico 
era “enterrar” os corpos no oceano.

Os poloneses chegaram ao Chapadao como a ultima naęao. Antes deles essas 
terras eram colonizadas por italianos, alemaes ou portugueses. Os descendentes de 
todos esses pioneiros sao hoje vizinhos, vivem em paz uns com os outros e criam fa
milias “mistas”. Todos eles sao e se sentem brasileiros. Nas histórias contadas, porem, 
continua a soar uma nota de complexo de inferioridade, como se fossem “os piores”,

4 Na lingua do povo polaco „dziecioki”.
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“os ultimos”, “os empurrados para o canto”. Surge tambem o motivo do “polaco sem 
bandeira” -  este que nao tem a patria alem do oceano e que nao recebe apoio do go- 
vemo de seu pais3.

Os poloneses, ao chegarem ao Chapadao, encontraram ali, alem dos ex-europeus, 
os indigenas6 -  os indios a quem chamavam coloquialmente “bugry” ou, por causa da 
cor de pele, “szarki”7. Ninguem se lembra de nenhuma manifestaęao de agressividade 
da parte deles. Na memória das geraęoes modemas os indios sao lembrados como 
pessoas calmas e pacificas, mas tambem, dum certo modo, “selvagens” -  costumavam 
aparecer inesperadamente saindo a noite da escuridao da floresta -  e desconhecidos 
(pode surpreender quao pouco se sabe sobre eles -  ouvi dizer ate umas afirmaęoes 
seguintes cheias de hesitaęao: “nao se sabe por certo se esses bugry realmente exis- 
tiam” ou “nao se sabe se esses bugry realmente eram gente”). Ate hoje, por ocasiao 
dos trabalhos no campo, os agricultores eventualmente encontram no solo farpas de 
setas indigenas.

4. AS ESTATISTICAS DEMOGRAFICAS DERRETENTES8

Atualmente, no Chapadao e no Morro da Palha vivem 55 familias, nas quais pelo 
menos uma pessoa tem a proveniencia polaca9. No total, sao aproximadamente 150 
pessoas. Ao longo das ultimas decadas, sairam dali cerca de 60 familias que se ins- 
talaram em Orleans, Grao Para, Invemada, Rio do Meio, Linha Antunes e no Estado 
Parana. A razao principal dessas migraęoes foi obviamente a busca de melhores con- 
dięoes de vida -  o desejo de uma vida mais facil na cidade, a vontade de assegurar aos 
filhos uma arrancada mais vantajosa para a vida adulta e, ainda, a fuga aos famosos 
e fortissimos ventos minuanos que, depois das chuvas de invemo, sopram da serra in-

5 Na vers&o brasileira da lingua portuguesa existem duas formas que definem o cidadao da Po
lonia: “polaco” e “polones”. A primeira forma, tipica da variante europeia, chegou a America ainda 
da Metrópole. Contudo, por razoes históricas, adąuiriu no Brasil conotaęoes pejorativas e, por isso, 
seguindo o exemplo do frances polonaise, foi criada a forma neutra de “polones” (Veja: Miodunka, 
Władysław T. (2003), Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii, Kraków: Universitas, pp. 47-53). 
Os habitantes do Chapadao usam mais freąuentemente a forma “polones”, mas a consciencia da 
diferenęa entre as duas formas e de sua genese e aqui bastante fraca.

6 A forma apolonesada e popular da palavra “brasileiros” usada no Chapadao e “Brazylianie” 
em vez da forma-padrao polonesa “Brazylijczycy".

1 “Szary” em Polones significa “pardo, cinzento”.
8 Recebi as informaęoes demograficas do Sr. Luiz Gaiginski Slachta, Presidente da associaęao 

APOLSCA e do Sr. Estevao Badziaki.
9 Essas estatisticas abrangem tambem as familias que, apesar de terem saido do Chapadao 

e se terem instalado em Orleans, continuam ligadas “organicamente” a comunidade, participando 
ativamente em sua vida comunitaria. Bem assim, a maioria das informaęoes, especialmente as dos 
capitulos dedicados a memória, tradięao, religiao e lingua, refere-se igualmente a esta “parte exter- 
na” do Chapadao.
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cessantemente por ąuase uma semana e arrastam de cima troncos pesados de arvores, 
partidas ou arrancadas. Somente em 15 destas “familias polacas” os dois cónjuges sao 
ambos de origem polaca.

Apopulaęao do Chapadao esta envelhecendo. Ha somente 28 familias de geraęao 
mais nova -  onde os esposos tem 40 ou menos anos e, dentre elas, 10 sao “totalmente” 
polacas. A mais jovem e a de Moiseis Ruzanski Selinger e Rosiani Matuchaki que tem 
dois filhos, Lucas e Ana Paula. O processo de envelhecimento agrava-se tambem por 
causa da mudanęa da estrutura de uma familia tipica: as familias com prole numerosa, 
tipicas da geraęao dos avós ou ainda ate dos pais, desaparecem e cedem lugar as que 
tem dois ou um filho.

Ainda a geraęao dos atuais “velhinhos” recorda que o componente de naciona- 
lidade era muito importante no momento da escolha do futuro cónjuge: um polones 
procurava uma polonesa e vice versa. As pessoas hoje na faixa etaria de 50 anos ja 
nao se incomodaram com a questao das raizes do futuro parceiro; para as geraęoes 
mais jovens isso tambem nao tem muita importancia. Os casais italo-poloneses, teuto- 
poloneses, luso-poloneses ou polono-brasileiros sao frequentes e, em sua maioria, 
felizes10.

Nessa ocasiao vale a pena mencionar as atitudes do povo do Chapadao em relaęao 
aos mulatos, mestięos ou negros. E necessario nao se esquecer de que o interior do sul 
do Brasil esta povoado quase completamente por descendentes de colonos brancos, 
de origem europeia. Por isso, os (as) namorados(as) de cor, se ha, sao recebidos(as) 
por futuros sogros e pela franja mais idosa da comunidade com um certo tipo de 
constrangimento e chamados(as), com uma certa dose de eufemismo carinhoso como 
“escurinhos(as)”. Esse comportamento nao tem nada a ver com racismo e nem e uma 
atitude racista: antes, e tao somente mais uma reaęao espontanea causada por uma 
situaęao nova e desconhecida.

5. ECONOMIA -  LABOR E (BOA) VIDA

Os habitantes do Chapadao sao agricultores. Sua fonte de subsistencia e prin- 
cipalmente a cultura de tabaco chamada popularmente “fumo” ou ate “fuma”. Essa 
especializaęao surgiu nos anos 70 e, graęas a ela, as pessoas pela primeira vez conse- 
guiram uma fonte de rendimento estavel, seguro e bom. O trabalho, contudo, e duro, 
habitualmente muito penoso, e envolve em geral toda a familia. Todavia, nem todos 
aguentam tanta dureza -  durante a colheita e preciso trabalhar da madrugada ao pór do

10 Neste contexto, vale a pena ver os sobrenomes dos habitantes do Chapadao e Morro da Palha 
de hoje, p. ex. Guizoni Selinger, Slachta Dorregao, Galvani Matuchaki, Sacom Pahohek, Kraieski 
Matuchaki, Badziaki Sacom, Gaiginski Slachta, Kestering Radvanski etc.
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sol, com um intervalo de almoęo. O próprio trabalho exige muita resistencia e muita 
foręa fisica, indispensavel para carregar ao colo os pesadissimos molhos de folhas de 
tabaco. Porem, o pior de tudo sao as substancias ąuimicas — fertilizantes e produtos 
defensores agricolas -  aplicados na lavoura, que, ao cair do orvalho, ao chuviscar ou 
chover, se colam no corpo e se infiltram atraves da pele para organismo, causando 
vómitos, dores de cabeęa, vertigens e desmaios. Em boa parte do ano, o calor incri- 
velmente doloroso completa o dramatismo da situaęao.

Apesar de este ramo de agricultura continuar a manter sua importancia, na pai- 
sagem do Chapadao aparecem cada vez mais granjas. Associadas a uma cooperativa 
maior, as granjas bem modemas ocupam-se da produęao de massa, mas altamente 
especializada, de frangos -  desde ovos ate aves prontas para o abate. Outra novidade 
na area de criaęao, que ganha cada vez mais seguidores, sao granjas de porcos. Isso 
porąue o Estado de Santa Catarina e sede de respeitadas empresas de grandę porte 
(Sadia, Perdigao, Chapecó etc.) no ramo de industrializaęao de produtos de origem 
avicola e suina e seus respectivos derivados, nao só para o mercado interno brasileiro 
como tambem para exportaęao. O terceiro ramo da criaęao lucrativa e a criaęao do 
gado para produęao do leite.

No Chapadao cultivam-se tambem mandioca, milho, arroz, cana de aęucar, feijao, 
cafe, vegetais e frutas (p.ex. laranjas, bananas ou limoes). Contudo, essas culturas 
tem um carater secundario, suplementar para as ąuatro fontes de subsistencia basicas, 
e as colheitas servem, em grandę parte, para satisfazer as necessidades próprias da 
familia.

Alguns habitantes do Chapadao trabalham na area de silvicultura -  tratam do 
manejo florestal e da exploraęao madeireira.

Ha uma atividade polonesa tradicional relacionada profundamente com a agricul
tura: e a produęao da cachaęa, aguardente a base de cana-de-aęucar, e, para aproveitar 
a ocasiao, do melado. A marca mais conhecida do Chapadao e a cachaęa do Sr. Fran
ciszek/Francisco Slachta com nome de “Rzatki” -  sobrenome de solteira da mae do 
Sr. Francisco.

As propriedades rurais sao espaęosas, tem 20, 30 ou mais hectares de campos, 
florestas e prados. Objetivamente, a avaliaęao da prosperidade da populaęao do Cha
padao e positiva, mas a dureza do trabalho e a dependencia dos caprichos da natureza 
caracteristica desse oficio fazem com que tambem o brasileiro agricultor de origem 
polaca, em plena conformidade com a tradięao, gosta de se queixar um pouco da vida 
dura e da pobreza11.

11 Como ja mencionei, houve quem abandonou a colónia para viver na cidade esquivando-se 
do suor da labuta. Mas muitas das tentativas de se mudar para a cidade falharam -  as maiores incon- 
veniencias da nova vida citadina foram: falta de espaęo e liberdade, obrigaęao de trabalho nas horas 
definidas e impostas e necessidade de se sujeitar aos mandamentos do chefe.
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6. TRADięÓES

6.1. CULINARIA

O tema das tradięoes polacas cultivadas no Brasil leva-nos diretamente para a co- 
zinha. A casa polonesa do Chapadao oferece os pierogi, mas esses pasteis em terras 
brasileiras tem o aspeto e o sabor um tanto diferentes dos comidos na Polonia de hoje. 
Costumam ser maiores, cozidos ou fritos, recheados com o reąueijao caseiro, tempe- 
rados com sal, as vezes adicionalmente com cebola ou cebolinha, servidos ąuentes 
ou frios. Continuam a ser produzidas linguięas, morcelas e ąueijos de porco. Alguns 
recordam com gratidao delicias da casa da mae ou da avó -  geleias de pes suinos 
condimentadas com vinagre ou limao e chamadas coloquialmente “pezinhos frios”, 
pepinos de conserva, chucrute, banha ou torresmos. Servem-se tambem canja com 
macarrao caseiro e sopa de sangue de pato chamada “czomina”12. Mantem-se tambem 
a tradięao de comer cogumelos que, nesse caso, sao realmente palmitos. Nao se per- 
deu o costume de preparar e consumir a massa caseira chamada lane kluski aqui apeli- 
dada de zaciórkP. Entre as delicias doces predominam biscoitos chamados chruściki 
(conhecidos no Brasil como “cuecas viradas”).

Uma das marcas inconfundiveis da cozinha polonesa e o uso da pimenta pręta 
como um dos condimentos fundamentais, ao lado do sal. Os polono-brasileiros sao 
provavelmente os unicos brasileiros que conhecem, cultivam e consomem raiz forte.

Em conformidade com o etos culinario polaco, o pao desempenha o papel imen- 
samente importante -  e o pao chamado “pao polaco”, apesar de os descendentes de 
imigrantes alemaes cozerem e comerem um pao semelhante. “O pao polaco” -  de mi- 
lho, adocicado, massudo e humido -  e feito com o fermento de padeiro, batata-doce, 
batata-cara, farinha de milho e melado de cana de aęucar. E cozinhado em fomos de 
lenha tradicionais na larga folha de bananeira. Esse costume, embora funcione na 
consciencia coletiva da comunidade polaca como importaęao da patria europeia, mais 
provavelmente nasceu como reaęao de defesa contra a ma colheita do trigo cultivado 
nos solos e no clima do sul brasileiro. O pao branco, especialmente de trigo, foi sem- 
pre a marca de luxo e aparecia na mesa por ocasiao de grandes festas, tais como Natal 
ou Pascoa. Mesmo hoje pertence aos produtos mais exclusivos.

O habito polaco de beber cha sempre e a qualquer ocasiao nao existe nas casas 
dos polono-brasileiros. No Chapadao, como no Brasil todo, bebe-se cafe, majoritaria- 
mente muito doce14; tornado tanto por adultos como por crianęas, independentemente 
da hora. O cha chines e praticamente desconhecido e o “cha” que se bebe ocasio- 
nalmente sao infusoes de ervas e frutas, confecionadas frequentemente de folhas de

12 O nome da sopa vem de sua cor -  em Polones dialetal czorny significa „preto”.
13 Lane kluski e zacierki sao dois tipos de massa caseira. No Chapadao, atualmente, atribui-se 

o segundo nome a massa do tipo lane kluski.
14 Contudo, diz-se que e sobretudo nas casas dos poloneses que e ainda possivel beber tambem 

o cafe sem aęucar.
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diferentes plantas acabadas de apanhar nos ąuintais, e consideradas mais como uma 
especie de medicamento natural do que um prazer.

O “chimarrao” -  a erva-mate tambem nao obteve sucesso no Chapadao -  real- 
mente e uma delicia tradicional do Rio Grandę do Sul. O unico consumidor fiel dessa 
infusao a base de erva-mate e o Sr. Jose Slachta, que a bebe ao abrigo de sua dieta 
pró-saude, adicionando ainda folhas amargas de boldo -  um fitoterapico excecional 
contra todas as indisposięoes de barriga e estómago.

O papel da bebida “masculina” que acompanha diferentes ocasioes sociais e de- 
sempenhado pela cachaęa. Nas festas, a cerveja tambem tem muito exito.

6. 2. MUSICA

Outro costume polaco, embora nascido ja  nas terras brasileiras, e a tradięao de 
tocar um instrumento chamado “gaita”, quer dizer acordeao. Tradicionalmente, as 
comunidades polonesas eram consideradas muito amigas de festas, aficionadas de 
danęas e alegres. Ainda vivem memórias de tardes e noites domingueiras passadas 
nos bailaricos organizados em casas particulares. A sabedoria popular afirma que 
“nao ha casa polaca sem a gaita” . Ate hoje os sons da gaita animam todas as festas do 
Chapadao. A familia de musicos mais famosa e a de Radvanski. Dayane Radvanski 
representa a terceira geraęao de tocadores de gaita e atualmente tenta marcar sua 
presenęa no mundo da musica sertaneja ou “caipira”, o country brasileiro. Em 2010, 
Dayane gravou, por conta própria, seu primeiro CD.

O violao e o companheiro mais fiel da gaita -  anima tanto eventos leigos como 
celebraęoes religiosas.

6.3. INDUMENTARIA

Durante dezenas de anos as senhoras polonesas eram identificadas como mulheres 
com o “lencinho”15 na cabeęa. A origem desse costume infelizmente e desconhecida. 
Sabe-se que a moęa no dia de casamento punha o lenęo na cabeęa, que usava constan- 
temente ate o fim da vida -  andava e dormia com ele, tirando-o exclusivamente no mo- 
mento de lavar o cabelo. Fazia assim por vontade própria, mas o marido nitidamente 
simpatizava com este habito. “O lencinho” acabou por ser manifestaęao da identidade 
nacional, do estado civil e tambem de uma certa elegancia. As ultimas “mulheres com 
o lencinho” eram as irmas Ruzanski. A Sra. Verónica Ruzanski Pahohek, a ultima das 
fieis, tirou-o em 2009 durante uma estadia no hospital. Convenceram-na para este 
gęsto a nora, as netas e o conforto de manter higiene na altura de doenęa. Naquele 
momento, todos descobriram que a Sra. Yerónica tinha cabelo lindo!

15 Em Polones chusteczka.
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7. RELIGIAO E RELIGIOSIDADE

Quanto a religiao, o Chapadao e quase homogeneo, quer dizer, Católico Romano. 
O centro da vida religiosa e comunitaria situa-se na Igreja, cujo padroeiro e um martir 
polaco, Santo Adalberto (em Polones: Święty Wojciech). Aos domingos o culto e ce- 
lebrado nela por um diacono e uma vez por mes os fieis tem a alegria da presenęa do 
Padre e da Santa Missa. Os habitantes mais idosos do Chapadao afirmam com pena 
que a fe nas pessoas ja  nao e a mesma que antigamente: na Igreja ha cada vez menos 
fieis; que aos católicos, falta-lhes o zelo de observar as praticas religiosas; que nao se 
abstem do trabalho nos dias santos nem praticam os jejuns. Missas e cultos sao cele- 
brados em Portugues, a nao ser que, por ocasiao de uma festividade, venha ao Chapa
dao de outro canto do gigantesco Brasil algum sacerdote de origem polaca. Durante as 
celebraęoes cantam-se canęoes religiosas, tambem polacas (p.ex. Serdeczna Matko ou 
canticos de Natal). Outro traęo polaco na igreja materializa-se nas imagens da Nossa 
Senhora de Częstochowa e do Papa Joao Paulo II (as imagens parecidas encontram-se 
nas paredes das casas particulares). No catolicismo dos poloneses do Chapadao evi- 
dencia-se o culto mariano forte e nitido, e os mais devotos encontram-se uma vez por 
semana para juntamente rezar o teręo. O Papa Joao Paulo II nao e só o Papa-polaco 
querido, o mais amado e mais ilustre compatriota, razao maior para o orgulho. Sua 
primeira visita ao Brasil, a Curitiba -  Capital da comunidade polonesa no Brasil -  em 
julho de 1980, e geralmente considerada o acontecimento que mudou a atitude dos 
brasileiros perante seus compatricios de origem polaca. Foi o momento de redesco- 
berta e de revalorizaęao desse grupo etnico e de sua nacionalidade ancestral.

As oraęoes na Igreja Santo Adalberto constituem, ate certo ponto, encontros de 
carater tambem social. Regem-se com regras próprias, nem sempre exclusivamente 
confessionais e liturgicas. O que surpreende o visitante da Polonia e o fato de que 
todos os participantes da Missa comungam. Parece que a pratica deste Sacramento 
e vista tambem em dimensao comunitaria. Os oficios, especialmente as partes canta- 
das, costumam ser mais vivos e mais alegres que na Polonia. O momento de troca do 
sinal da paz do Cristo esta cheio de abraęos espontaneos e joviais, palmadas amistosas 
nas costas e beijinhos.

Antes na Igreja reinava a regra nao escrita de separaęao dos sexos -  as mulheres 
com crianęas de colo sentavam do lado esquerdo, os homens, do direito e os jovens 
ocupavam um lugar separado. Mesmo que ainda hoje se possa reparar numa leve ten- 
dencia de distribuięao das pessoas na Igreja, esse costume ja  nao vigora. Porem, depois 
das cerimónias religiosas, quando chega o momento de encontros pessoais e de troca de 
novidades, o conjunto dos fieis reparte-se nitidamente: as mulheres, de praxe, conver- 
sam na igreja ou na praęa e os homens reunem-se ao pe do guiche de uma lojinha, onde 
se podem deliciar com bebidas mais fortes; enquanto alguns aproveitam a ocasiao para 
jogar cartas em boa companhia. Ajuventude, de costume, gosta de se divertir a parte16.

16 Vi uma separaęao semelhante durante encontros com outros grupos de poloneses organiza- 
dos tambem nas Igrejas.
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8. LINGUA

Os habitantes mais idosos do Chapadao, os que tem ja  90, 80 ou 70 anos, consi- 
deram a lingua polonesa como sua “primeira lingua”. Usavam-na em casa e, com seus 
cónjuges, tambem de origem polaca, continuam a falar somente em Polones. Tiveram 
de aprender “o Brasileiro” -  como popularmente denominam a lingua portuguesa -  
na escola, na idade de 10 ou 12 anos. A experiencia escolar foi por isso duplamente 
dificil: a aprendizagem de ler, escrever e contar juntava-se a necessidade de estudar 
uma lingua plenamente desconhecida e numa lingua desconhecida. Quando constitui- 
ram suas familias e depois do nascimento dos filhos, o Polones continuava a ser sua 
lingua de casa. Entretanto, as crianęas cresciam e pela influencia da escola e do meio 
lusofalantes, afastavam-se gradualmente da lingua dos pais. Assim foi a historia dos 
que hoje tem 50, 40 ou 30 anos. Esses, depois de terem contraido o matrimónio, fre- 
quentemente com uma pessoa de origem diferente, deixavam de se comunicar em Po
lones. Acontecia assim porque nao encontravam em casa um parceiro para conversas 
em lingua materna. Ate mesmo seus filhos, que usavam principalmente o Portugues, 
manifestavam um certo desdem em relaęao a fala polonesa (“riam de mim”, queixam- 
se as maes). Por isso, o mais frequentemente, desistiam de utilizar o Polones no lar. 
Hoje, percebem a lingua mas normalmente nao a usam com o a vontade. Conversam 
em Polones, sobretudo com amigos, colegas ou entre os parentes. Porem, ha entre eles 
pessoas cujo Polones encanta verdadeiramente, como e o caso dos senhores Jan/Joao 
Radvanski ou Szczepan/Estevao Badziaki de Orleans.

Jovens e crianęas conhecem do Polones só palavras soltas ou alguma oraęao que 
aprenderam dum dos avós.

E preciso nao se esquecer de que, para o estado atual da lingua contribuiram, de 
modo altamente negativo, a politica de nacionalizaęao do Presidente Getólio Vargas 
(1930-1954) (Kula, 1987 : 206-211), bem como a posięao fraca do idioma no meio 
dos restantes colonos: falar Polones era considerado vergonhoso.

O Polones usado pelos habitantes do Chapadao reflete toda a historia de sua emi- 
graęao para o Brasil. E uma lingua nitidamente arcaica e dialetal -  interessantissi- 
mo e o fato de que ainda hoje se pode verificar nela elementos foneticos ou lexicais 
tipicos de diversas regioes da Polonia oitocentista. Observamos nela tambem uma 
forte influencia do Portugues — no lexico, nos cliches, nas expressoes portuguesas 
e ‘brasileirismos’ encaixados nas regras da gramatica da lingua polonesa. Nao faltam 
emprestimos, especialmente os lexicais, das etnias vizinhas, sobretudo dos italianos 
e alemaes. E uma lingua majoritariamente falada -  somente poucos, como o Sr. Józef/ 
Jose Slachta ou, ja  mencionado, o Sr. Szczepan Badziaki, sabem ler ou/e escrever em 
Polones.

As conversas entre “um polones da Polonia” e os habitantes “polonofalantes” 
do Chapadao as vezes enfrentam alguns obstaculos. Mesmo as pessoas que, com 
o marido ou com a mulher, falam exclusivamente e sobre todos os tópicos no idioma,
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podem, esta claro, desconhecer alguns elementos do Polones-padrao contempora- 
neo. Problematico e principalmente o vocabulario -  o ambito de palavras da “lin
gua polonesa do Chapadao” permite a comunicaęao cotidiana com outros membros 
da comunidade e a participaęao nas praticas religiosas (representantes da geraęao 
mais velha salientam, com muito orgulho, que rezam exclusivamente nessa lingua), 
mas muitas palavras fundamentais do Polones coloąuial contemporaneo (como p.ex. 
a palavra rodzice -  “os pais” ou kuzynka -  “a prima”) nao existem na sua “versao 
abrasileirada” .

9. “URGE AMAR AS PESSOAS”17

Depois de ąuase 150 anos da vida alem do oceano, os descendentes dos colo- 
nos europeus, apesar de possuirem a consciencia de pertencerem ao povo brasileiro 
e usarem uma lingua comum -  o Portugues, continuam a ver-se a si mesmos e a vizin- 
hos pelo prisma da nacionalidade dos antepassados, pois Badziaki e polones, Vieira 
e portugues, Sacom e italiano e Kestering, alemao. No Museu ao Ar Livre em Orleans 
podemos conhecer sua historia comum. O Museu, que abriu por iniciativa da FEBA- 
VE -  Fundaęao Educacional Barriga Verde, abriga peęas originais e extremamente 
interessantes, que ilustram a historia dos colonizadores nessas terras. Ha ali casas 
de colonos, estabelecimentos agricolas, moinho, capela, balsa, oficinas de trabalho, 
ferramentas, objetos de casa etc. Ainda no terreno do Museu, na Casa de Pedra, foi or- 
ganizado o Museu da Imigraęao Conde D 'E eu18, cujo acervo contem objetos de valor 
histórico impar, testemunhas dos tempos da colonizaęao: instrumentos de trabalho, 
utensilios domesticos, objetos de culto religioso, objetos de uso pessoal, indumen- 
taria, mobilia, peęas de decoro de casas, artefatos numismaticos e arqueológicos etc. 
Na Biblioteca Histórica Ethienne Stawiarski, componente do Museu ao Ar Livre, en- 
contram-se raridades bibliograficas dos mais variados campos do conhecimento e da 
cultura, tais como Biologia, Religiao, Medicina, Matematica, Mecanica, Astrologia, 
Psicologia, Geometria etc. Ja no Centro de Documentaęao Histórica Plinio Benicio 
ha documentos referentes ao processo de colonizaęao da regiao, as autoridades locais, 
a jurisprudencia e ao funcionamento da paróquia de Orleans.

Como ja  foi mencionado, em setembro de 2009 os polono-brasileiros de Orleans, 
Chapadao e Morro da Palha registraram oficialmente sua organizaęao APOLSCA -

17 Twardowski, Jan, „Śpieszmy się kochać ludzi”. In : Jan Twardowski (1979), Poezje wybra
ne, Warszawa : LSW.

18 “O museu da Imigraęao Conde D ’Eu inaugurado em 30 de agosto de 1970, e formado de um 
acervo com um valor histórico grandioso. (...) Este acervo comeęou a ser formado em 1967, atraves 
de um trabalho realizado pelo Seminario Sao Jose e coordenado pelo Padre Joao Leonir Dali Alba. 
No ano de 2002, o museu foi reaberto para visitaęao na Casa de Pedra, no Museu ao Ar Livre”. 
(http://www.unibave.net/index.php70p =conteudo_art&a=4967).

http://www.unibave.net/index.php70p


Chapadao -  um pedacinho da Polonia no Brasil 141

Associaęao Cultural dos Descendentes de Poloneses da Encosta da Serra Catarinense, 
cujo presidente ficou sendo o Sr. Luiz Gaiginski Slachta. Em setembro de 2010, os 
representantes do UNIBAVE, APOLSCA e UAM fizeram uma visita ao Consulado da 
Polonia em Curitiba e em 4 de abril de 2011 a Sra. Consulesa da Republica da Polonia, 
Dorota Barys, visitou o Chapadao.

Nas informaęoes que recebo atraves de e-mails, posso constatar que o encontro 
com uma visita da Polonia encheu a comunidade polaca do Chapadao, Morro da Palha 
e Orleans com o espirito novo -  as pessoas conversam mais em Polones, encontram- 
se regularmente para sessoes de filmes polacos e para ler livros polacos, mais jovens 
estudam a lingua com o apoio da Internet e dos livros a que tem acesso, procuram 
contactos com os poloneses na Internet etc. Nasceu a ideia, infelizmente ate agora 
nao realizada, de organizar uma excursao para a Polonia. Parece que eles novamente 
se sentem (tambem) “poloneses”. Infelizmente, venho recebendo tambem novidades 
tristes sobre falecimentos de membros da comunidade polaca do Chapadao/Morro da 
Palha/Orleans.
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