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Por milenios o homem foi caeador. Durante inurneras perseguicoes, 
ele aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas 
invisiveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, 
tufos de pelos, plumas emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a 
farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como 
fios de barba. Aprendeu a fazer operacoes mentals complexas com 
rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou numa clareira 
cheia de ciladas. 

(GINZBURG, 1989, p. 151) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem por meta abordar e discutir a construcao imagetico-discursiva da 
historia da cidade de Santa Helena (Paraiba), a partir do episodio da passagem de Lampiao e 
seu bando e o assassinato do delegado Raimundo Luiz, no ano de 1927, quando este 
municipio ainda era o povoado "Canto de Feijao". O material em analise nao aponta de onde 
vinham e nem pra onde seguiam os cangaceiros, mas apresenta algumas "estripulias" 
cometidas por eles no povoado. A pretensao nao e abordar se o fato existiu ou nao, mas 
analisar a memoria social em que estas versoes e discursos sobre o episodio sao construidos e 
articulados e qual a relacao destes discursos com a trajetoria do poeta cordelista Raimundo 
Santa Helena, filho do delegado assassinado. Para tanto, recorremos a analise de folhetos de 
cordel do poeta Santa Helena, recortes de jornais e ao curta-metragem: "Santa Helena em os 
phastasmas da botija". 

Palavras-chave: Santa Helena (PB), Raimundo Santa Helena, Cangaco, Lampiao, Memoria. 
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Santa Helena, municipio do estado da Paraiba (Brasil), localiza-se na microrregiao de 

Cajazeiras. A pacata cidade, que abriga pouco mais de 5.369 habitantes, apresenta uma area 

territorial de 210 km2, resguardando uma historia sacralizada pela imagem do "bandido" mais 

temivel da decada de 20. Por meio do evento da invasao do "rei do eangaco" e seus 

cangaceiros a Santa Helena, no ano de 1927, se constroi para esse municipio uma narrativa 

historica que elege a familia do poeta Raimundo Santa Helena como aquela que conserva a 

sua memoria social local. Entender como se "fabrica" essa narrativa e o lugar social em que 

ela e arquitetada consiste no objetivo desta pesquisa. 

O interesse pelo tema surgiu a partir das historias que escutavamos ainda quando 

erianca sobre a passagem de Lampiao em Santa Helena, nas quais quando tive a oportunidade 

de realizar um trabalho acerca dessa historia da minha cidade natal, onde cresci e resido. A 

ocasiao colocou-nos diante das mais diversas fontes historicas sobre a cidade; tal trabalho 

desenvolveu-se na disciplina de Historia da Paraiba, ministrada pela professora Silvana 

Vieira, durante o segundo periodo do curso de Historia. 

A imagem da invasao de Lampiao e seu bando no povoado e os eventos relacionados a 

esta passagem estao presentes na memoria da cidade, uma vez que qualquer morador deste 

local, interrogado sobre a historia, e capaz de narrar o evento: a passagem de Lampiao em 

Santa Helena em 1927. Como varios outros municipios vizinhos, pouco se sabe sobre a 

origem da cidade de Santa Helena, no entanto diversas fontes apresentam o evento do ano de 

1927 como seu marco historico fundacional. Foi este repetido discurso supraregional que 

tambem motivou a pesquisa. 

Lampiao teria passado em Santa Helena em nove de junho de 1927, nao havendo 

indicios de onde vinha e pra onde ia. Ficou na memoria social desta cidade sua imagem de 

"bandido" "sanguinario" por cometer "atrocidades" na localidade. Entre seus atos de 

crueldade estao o assassinato do entao delegado do povoado: Raimundo Luiz. 

Esta pesquisa pretende contribuir de forma qualitativa com a producao historiografica 

local, levando-se em consideracao que nao ha sobre a historia de Lampiao em Santa Helena 

nenhum estudo academico que por meio de uma historia-problema discuta os elementos 

"construtores" da narrativa em foco. 

Para tal abordagem analisaremos as seguintes fontes: o curta-metragem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Helena 

em os phastasmas da botija (2004), os folhetos de cordel: Lampiao em Santa Helena (2004), 

de autoria do cordelista Valentim Martins Quaresma, Lampiao e o sangue de meu pai (1980) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lampiao e minha mae violentada (data nao identificada), ambos escritos pelo poeta 

Raimundo Santa Helena. 

Reportamo-nos ainda a uma brochura intitulada "Santa Helena do passado ao 

presente" (sem data) da professora de Geografia Sara Vitoriano, que encontra-se na biblioteca 

municipal da cidade, sendo concebida como a historia "oficial" do municipio. Analisaremos 

tambem outra brochura, escrita pelo poeta Raimundo Santa Helena, tambem sem datacao, 

intitulada: Cronicas da Vida Raimundo Santa Helena - Secas e Saques, que encontra-se na 

biblioteca municipal de Santa Helena. 

Neste estudo faz-se necessario tambem recorrermos e analisarmos alguns recortes de 

jornais do Rio de Janeiro, entre eles; "O DIA", "O DIARIO DA NOTICIA", "O GLOBO", 

"A NOTICIA, "JORNAL DO BRASIL", em diferentes epocas, e tambem a redacao do 

"JORNAL DO COMMERCIO" em 1993 de Recife, no qual apresenta-se direto ou 

indiretamente, por meio da vida do poeta Raimundo Santa Helena, o evento de 1927 em Santa 

Helena. 

A partir do contato com as fontes citadas, o presente trabalho propoe-se a investigar 

como e construida e reconstrulda a historia de Santa Helena a partir do suposto episodio da 

invasao de Lampiao e de seu bando no antigo povoado em 1927 e o assassinate do delegado 

Raimundo Luiz. Procuraremos entender como este evento sacraliza-se na memoria social de 

Santa Helena, tornando-se um fate tao presente e relatado por quase toda a comunidade. 

Para comprovacao desta pesquisa, foi levantada a hipotese de que a historia de Santa 

Helena e construida e articulada em meio as subjetividades, emocdes, lacunas, percas 

documentais, omissSes, selecoes e suposicoes. Uma trama fabricada a partir de um meio 

social, sendo, portanto produto de um lugar. 

Assim como toda producao historiografica, a historiografia acerca da passagem de 

Lampiao em Santa Helena e os acontecimentos a este fate 

Se articulam com um lugar de producao socio-economico, politico e cultural. 
(...) Ela esta, pois, submetida a imposicoes, ligada a privilegios, enraizada 
em uma particularidade. E em iuneao deste lugar que se instauram os 
metodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e 
as questoes, que Ihes serao propostas, se organizam. (CERTEAU, 2008, 
p.67) 
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No Capitulo 1, intitulado "OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canga90  e Lampiao - breves considerafoes", sao 

levantados de forma sucinta alguns aspectos historicos e sociais sobre o canga90  e o 

cangaceiro Lampiao. Ao longo do capitulo se discute conceitos de canga9o, suas 

peculiaridades e como se configuram imagens de Lampiao no espa9o do sertao nordestino, a 

partir da concep9ao de autores como; Rui Faco (1980), Eric Hobsbawm (1978), Maria Isaura 

Pereira de Queiroz (1997), Geralda Lima (2008), Jose Vieira Camelo Filho - Zuza (2008), 

Elise Gruspan-Jasmin (2006). 

Nossa pretensao e apresentar as percep95es que considerou o canga9o num movimento 

popular contra o sistema vigente. Em contrapartida, enfatizamos a perspectiva do canga90  

enquanto fenomeno que socializava-se com o sistema politico-economico e social da epoca 

No capitulo 2, que tern como titulo "As estripulias de Lampiao e seu bando e o 

assassinato do delegado Raimundo Luiz em Santa Helena no ano de 1927", partimos para a 

analise do curta metragem "Santa Helena em os phastasmas da botija" (2004), enfatizando e 

abordando os depoimentos do documentario onde os moradores de Santa Helena, narram a 

passagem de Lampiao no povoado em 1927. 

Analisaremos ainda, os folhetos de cordel: "Lampiao em Santa Helena"(2004), 

"Lampiao e o sangue de meu pai" (1980) e "Lampiao e minha mae violentada"(sem data). 

Discutiremos as possiveis versoes sobre a invasao do cangaceiro e seus "cabras" e o 

assassinato do delegado Raimundo Luiz em 1927 no antigo povoado "Canto de Feijao" (atual 

Santa Helena), no intuito de entendermos como os discursos se divergem, ao mesmo tempo 

que se completam. 

No capitulo 3, intitulado "De vitima a fundador: Raimundo Santa Helena, o poeta que 

tranformou Lampiao no 'inimigo numero 1 do povo brasileiro", proeuraremos entender quais 

elementos e aspectos sao determinantes ou construtores da historia de Santa Helena, a partir 

do evento da invasao de Lampiao e o assassinato do delegado Raimundo Luiz. 

Neste ultimo capitulo um personagem desta excitante narrativa torna-se objeto de 

analise. Apresentaremos a trajetoria do reconhecido poeta Raimundo Santa Helena, homem 

cuja historia relaciona-se a historia dessa cidade, afinidade que, por sua vez, evidencia-se 

pelo seu apelido. Entenderemos quais foram suas con t r ibu i9oes para a edifica9§o da historia 

do referido municipio. 

O poeta Raimundo Santa Helena e filho do delegado Raimundo Luiz, supostamente 

assassinado por Lampiao em "Canto de Feijao" (Santa Helena) no ano de 1927. O cordelista 

tern um notado curriculo intelectual relacionado a literatura de cordel, portanto e interesse 

nosso entendermos a rela9ao da sua erudita vida poetica com a historia de Santa Helena. Para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanto analisaremos as (re) leituras dos reeortes de jomais acima citados que evidenciam 

relacao do poeta com a cidade de Santa Helena. 
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O CANGACO E LAMPIAO - BREVES CONSIDERACOES 

O cangaco tern instigado muitos autores nas mais diversas areas das Ciencias Sociais. 

Entendendo a complexidade e abrangencia de obras que discutem o tema e suas 

peculiaridades, a pretensao deste capitulo nao e construir uma abordagem exaustiva, mas 

breve, passear pelas perspectivas historiograficas acerca de Lampiao e do cangaco. 

O fenomeno foi considerado por alguns como uma simples forma de criminalidade e 

banditismo, em outras perspectivas como coniventes com o sistema economico-politico e 

social da epoca, e na visao marxista como uma manifestacao social e economica de pobres do 

interior nordestino, insatisfeitos com as suas condieoes de vida. 

Para a sociologa e escritora de "Historia do Cangaco" (1997), Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, o termo "cangaco" e antigo e surgiu ainda em 1834, quando "se dizia que certos 

individuos 'andavam debaixo do cangaco". (QUEIROZ, 1997, p. 15) A principio o termo se 

referia a homens que andavam de ehapeu-de-couro, exageradamente armados, com longas 

facas e cartucheiras de pele de bicho. No entanto, no seeulo XX, mediante as primeiras 

praticas de roubos e saques no sertao nordestino o termo ganhou outro sentido: surgiu o 

cangaceirismo e o termo cangaceiro que eram apenas homens "enfeitados", nao errantes, 

passou a significar bandido. 

Na visao da autora, por causa desta caraeterizacao (o uso de chapeu-de-couro, as 

cartucheiras e os armamentos) na regiao das caatingas sertanejas, o bandido ganhou o titulo de 

cangaceiro. Na mesma epoca havia banditismo em todo o Brasil, no entanto apenas no interior 

do Nordeste cangaceiro e bandido tornaram-se sinonimos. 

O marxista Rui Faco, em seu livro "Cangaceiros e Fanaticos" (1980), defende que o 

cangaco e fruto de um atraso economico, do monopolio de terra, de uma imobilidade social, 

enfim, seria conseqiiencia de alguns processos que marcaram o Nordeste ainda no final do 

seeulo XIX. 

Faco muitas vezes e anacronico quando classifica a conjuntura nordestina do periodo 

como medieval e o sistema economico e politico como semi-feudal. Para ele, o cangaceirismo 

nao deve ser um fenomeno entendido a parte da historia. Pois trata-se do resultado de um 

processo que inicia ainda no periodo colonial, quando as sesmarias privilegiam apenas uma 

pequena minoria da populacao brasileira, submetendo milhares de brasileiros a um trabalho 

que ele chama de semi-servil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo ele, 

O monopolio da terra, abrigando em seu seio uma economia monocultora 
voltada essencialmente para a exportacao de alguns produtos, entravou 
brutalrnente o crescimento das forcas produtivas. Por mais de tres seculos, 
baseou-se no regime de trabalho escravo, que se levantou como uma barreira 
a propagacao do trabalho livre. (FACO, 1980, p. 8). 

O autor acredita que o monopolio de terra e o trabalho escravo foram um entrave para 

o pais e em especial para a regiao Nordeste, mas que a situacao do nordestino agravou-se 

quando o poder passou na segunda metade do seeulo XIX a centralizar-se na regiao Sul, e que 

passou a atrair a mao-de-obra nordestina, tanto de escravos como de trabalhadores livres, 

criando uma desigualdade regional sentida pelos nordestinos ate os dias de hoje. 

Faco nos diz que em 1877 a 1879 o sertao nordestino conheceu uma grande seca que 

contribuiu para a emigracao em massa de sertanejos que saiam em busca de trabalho para a 

sua sobrevivencia e de sua familia. Muitos foram para o Sul do pais e outros para a Amazonia, 

trabalhar nos seringais. A emigracao contribuiu para a conscientizacao dos trabalhadores, uma 

vez que, 

Ao contato com outras gentes, com outras formas de vida social, a 
concorrencia desenfreada entre os donos de seringais, uma luta pela 
existencia muito mais afanosa do que pasmaceira do Nordeste, sua 
mentalidade se modificara. (FACO, 1980, p. 27). 

Para ele, a emigracao, mesmo que indiretamente, influenciou as manifestacoes dos 

sertanejos que aconteciam, principalmente, atraves do cangaco. 

Com a miseria que assolava o interior nordestino, em consequencia da seca, e a 

economia latifundiaria estagnada por causa do acentuado desenvolvimento da regiao Sul do 

Brasil, "cria-se no Nordeste uma especie de nomadismo permanente" (FACO, 1980, p. 28). 

Vao eclodindo e formando-se grupos de cangaceiros, rebeldes, que de armas nas maos passam 

a roubar, assaltar fazendas e pessoas por todo o sertao nordestino. O autor ve os cangaceiros 

como pobres interioranos, vitimas de um sistema que alem de atrasado era opressor. As lutas 

assumiam carater social, uma vez que se relacionavam em oposicao ao dominio do 
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latifondiario e do sistema. Ha, portanto uma perspectiva de que o cangaceirismo foi de carater 

social. 

Eles subvertem a pasmaceira imposta pelo latifundio durante seculos, 
provocam choques de classes, lutas armadas, preparam os combates do 
futuro. Nao sao ainda a revolucao social, mas sao o seu prologo. Sao os 
elementos regeneradores daquela sociedade estagnada, em processo de 
putrefacao. Revivem-na, dao-lhe sangue novo, poem-na em movimento, 
preparam-na para o advento de uma nova epoca. (FACO, 1980, p. 37). 

Assim como Rui Faco, Eric Hobsbawm, em seu livro "Rebeldes primitivos: estudos de 

formas arcaicas de movimentos sociais nos seculos XIX e XX" (1978), defende a existencia 

de um bandido-social. Para ele o bandido que nao e culpado pela populacao, ou que e 

protegido em determinados momentos pela populacao/povo, corresponde a um criminoso que 

imp5e, atraves de praticas do banditismo resistencia a uma sociedade opressora. 

Na perspectiva do autor do livro "Lampiao o sertao e sua gente" (2008), o Prof. Dr. 

Jose Vieira Camelo Filho (Zuza), o cangaco "trata-se de um fenomeno social, onde sao 

classificados varios grupos de pessoas agindo em conjunto" (VIEIRA, 2007, p.48). O autor ve 

no cangaceirismo, assim como Faco, um movimento social cujas raizes estao fincadas no 

atraso economico, politico e social decorrente da eolonizacao portuguesa, ou seja, para a ele a 

genese do cangaco esta diretamente relacionada com os processos historicos do periodo 

colonial e do periodo que o sucede. 

O professor entende que o sertao e sua gente foram "prejudicados" pelo processo de 

eolonizacao. Ainda nos seculos XVI e XVII vieram para o Brasil Portugueses despossuidos 

em busca de melhores condicoes, no entanto nao havia terra para todos e muitos ficaram 

submetidos aos senhores de engenho que ja tinham delimitado suas propriedades. 

No sertao o quadro era mais agravante pelas condicoes geograficas e pelo o que o 

autor chamou de isolamento economico e politico. As atividades economicas que geravam 

renda estavam concentradas na zona da Mata (producao de acucar), e no Agreste (producao de 

alimentos destinados ao literal), enquanto o sertao, situado no interior do Nordeste, estava 

subjugado as pessimas condicoes climaticas, como por exemplo, a irregularidade de chuvas, a 

pecuaria extensiva que "sobrevivia" as estiagens e a agricultura de subsistencia (producao de 

mandioca, milho, feijao, arroz) que servia apenas para consumo. 
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Para Vieira era uma estrutura exeludente e carente em todos os ambitos. Na politica o 

sertao foi abraeado pelo coronelismo, pratica intensificada durante o periodo pos-colonial, 

onde um latifundiario detinha todo poder economico, politico e social. 

Na visao do autor, 

A ganancia deste grupo era lirnitada e para manter seu privilegio fazia 
qualquer coisa. A situaeao foi se agravando na regiao porque o crescimento 
populacional era cada vez maior e o meio de subsistencia, que se dava 
atraves do acesso a terra, tornava-se cada vez mais dificil, com isso, 
aumentava-se a dependencia do trabalhador sertanejo em relacao ao coronel 
todo poderoso. Dai a ocorrencia dos conflitos sociais foram inevitaveis. 
(VIEIRA, 2008, p. 37). 

O sertanejo que perdia a esperanea de uma ascendencia social e nao tinha para onde ir 

tornava-se jagunco ("capangas", "pau mandado" dos coroneis - homens que matavam os 

inimigos do seu senhor). Os que nao aceitavam essas condicoes saiam mundo afora em busca 

de sobrevivencia, entregues a sorte e acabavam entrando para o cangaco. As crises 

economicas e sociais, somadas as castigantes estiagens e ao coronelismo contribuiram para o 

surgimento do cangaco, fenomeno este visto pelo autor como uma resposta as injustieas, uma 

resistencia social, uma reacao agressiva inconsciente. 

A estrutura socio-economica marcada pela dicotomia produz, na perspectiva do autor, 

uma revolta. "Os sertanejos comecam a fazer justica com as proprias maos. (...) a falta de 

justiea naquela regiao fazia com que o sangue da vinganea intrigasse de odio e terror as terras 

do interior nordestino". (VIEIRA, 2008, p. 43). 

A autora paulista Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que de fato o cangaco foi 

uma resposta a miseria que assolava o sertao nordestino, mas nao concorda que o fenomeno 

possa ser configurado como um movimento social. A autora parte da premissa que todo 

movimento social e consciente, ou seja, e uma acao pensante, racionalizada a partir da analise 

de problemas economicos, sociais e politicos. 

Para ela o cangaco foi um fenomeno que socializava-se com o sistema, e dele se 

beneficiava, muito embora o cangaco e resultado de toda estrutura exeludente, que tratou de 

acabar com o desejo dos menos favorecidos de ascender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lampiao: para que surgisse, foi neeessario que se modificasse o cenario 
economico, em fins do seeulo XIX, estreitando as possibilidades de emprego 
para muitos e as possibilidades de ascensao socio-economica para outros. 
Um caminho facil para superar estes problemas foi o cangaco independente. 
Lampiao nao exprimiu nenhum espirito de revolta. Sua atitude foi de 
acomodacao, aliando-se, tranquilamente, com alguns coroneis do sertao para 
sobreviver. (QUEEROZ, 1997, pp. 13-14). 

Enquanto Rui Faco configura ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canga90  como o prologo de uma revolueao social, isto 

e, um fenomeno que se configurava como "revolucionario" ja que os sertanejos se 

manifestavam contra o sistema, Hobsbawm o entende como uma 

Forma primitiva de protesto social, onde os cangaceiros oprimidos e 
mobilizadores: sao considerados por sua gente como herois, como campeoes, 
vingadores, paladinos da Justi9a, talvez ate mesmo como lideres da 
liberta9ao e, sempre, como homens a serem admirados, ajudados e 
sustentados. (HOBSBAWM, 1975, p. 11). 

Por sua vez, Jose Vieira Camelo Filho (Zuza) (2008) afirma ser o canga90  um 

fenomeno social, cujo fatores de cunho politico, economico e social, atrelados ao espa90  

geografico, contribuiram para o seu surgimento e de seus personagens. O canga90  seria, 

portanto, direcionado as in just i9as economicas e politicas. 

Maria Isaura Pereira de Queiroz entende este objeto como uma resposta a miseria, 

afirmando que os cangaceiros de fins do seeulo XIX a 1940 interagiam com o sistema e dele 

se aproveitava a fim de ascender economicamente e socialmente. 

Geralda de Oliveira Santos de Lima (2008), em sua tese de doutorado, parte de uma 

concep9ao proxima a de Queiroz. Baseada principalmente nos discursos de autores como 

Julio Jose Chiavenato (1990), Maria Isaura de Queiroz (1987), Alcino Alves Costa (1994), 

Frederico Pernambucano de Mello (2005), Billy Jaynes Chandler (1980) e diversos outros, a 

autora apresenta o canga90  como uma m an ifesta9ao de praticas de poder. Para ela, "o 

Canga90  e um fenomeno derivado dos interesses de poder". (Lima, 2008, p. 48). Esta autora 

entende que existiu uma dinamica ou uma sistematica rede de trocas de interesses entre os 

cangaceiros nordestinos e os representantes oficiais do poder politico e economico do 

Nordeste. 
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Os estreitos vinculos e aliancas que bandos de cangaceiros realizavam, em especial o 

bando de Lampiao, traduzem o que Chiavenato (1900) chamou de banditismo de controle 

social, fenomeno que usufrula-se das praticas de mando e poder de politicos e coroneis para 

sobreviver. As protecoes e estadias em grandes fazendas, assim como o fornecimento de 

municoes e armas feito por poderosos locais denunciavam a ligacao, que existia do fenomeno 

cangaco com o sistema politico, economico, juridico e social do sertao nordestino no final do 

seeulo XIX. 

Estas acolhidas e protecoes feitas pelos coroneis nao existiam por pertencerem a uma 

elite politica preocupada com as mazelas da regiao e, muito menos, com a finalidade 

simplesmente de ajudar ao bando. O que havia era uma troca de favores, ou de interesses, pois 

com estas "ajudas" os latifundiarios protegiam seus latifundios e posses de invasoes, saques e 

tiroteios. 

Ao contrario, conforme se esboca na historia dos bandidos populares, os 
cangaceiros foram estimulados e mantidos por grupo de latifundiarios, para 
assegurar o dominio no campo e controlar a populacao sertaneja 
(Chiavenato, 1990,p. 48). 

Discordando de ideias como a de Rui Faco, de que o cangaco seria um fenomeno de 

insatisfacao social, ou um movimento social, e concordando com Lima (2008), Chiavenato 

(1990) e Queiroz (1997), entendemos que os cangaceiros, especialmente no periodo de 

Lampiao (final do seeulo XIX a 1940), nao estavam preocupados por uma mudanca social. 

Como parte integrante da sociedade sertaneja, eles possuiam uma intencao politica 

impulsionada pela estrutura social em que viviam e, portanto, estavam preocupados em 

ganhar visibilidade e um lugar social de destaque. 

A pretensao nao era desarticular esse sistema que a historiografia chamou de 

exeludente, mas dele participar vantajosamente, tirando proveito de algum lugar de poder: 

sejam das aliancas com poderosos locais ou por atos paternalistas. Os cangaceiros ganhavam 

espaco interagindo com a dinamica "exeludente", e por meio dela eles legitimavam-se nas 

relacoes de poder locais. 

A distribuieao de bens entre os pobres, que alias se fazia muito raramente, 
orientava-se por uma perspectiva que nada tinha de igualitaria.(...) Nao 
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havia, assim, uma partilha que denotasse algum ideal de igualdade de bens, 
mas uma eoncepcao paternalista (os cangaceiros) para com os inferiores (os 
necessitados). (QUEIROZ, 1997, p. 65). 

Estes cangaceiros nao objetivaram tomar a terra dos latifundiarios e causar uma 

revolucao social, distribuindo-a entre os menos favorecidos. Esta seria, na visao de 

Chiavenato (1990), uma construcao historiografica mitologica, falida e ultrapassada, mas que 

de alguma forma ainda sobrevive ate os dias de hoje. 

Fica evidente para estes autores que os cangaceiros nao se rebelaram contra o sistema. 

Pelo contrario, eles alimentaram, interagiram com esse sistema, estavam ligados por lacos de 

apadrinhamento, num auxilio mutuo, no qual o jogo de praticas de poder e de interesses 

individuals prevaleciam e sustentavam as redoes. 

A criminalidade foi uma nova possibilidade de existencia e que os cangaceiros, ou 

homens pobres, encontraram para "construir" suas ascensoes, para melhorar de vida, para 

obter poder e prestigio social. Vale reafirmar que, no entanto, nao havia a intencao de uma 

mudanca social consciente, mas um interesse individual de crescer economicamente, 

politicamente e socialmente. Por isso o cangaco, a nosso ver, nao pode ser visto como um 

prologo de uma revolucao social. 

Na eoncepcao da sociologa Queiroz, o termo cangaco pode ser representado por dois 

crivos: o cangaco "subordinado aos fazendeiros" e o cangaco "independente". Essas 

classificacoes que o cangaco recebe apontam como a historiografia criou imagens de cangaco 

na tentativa de compreender e simplificar seu complexo significado. 

Na perspectiva do autor de "Nas Trilhas do "Rei do Cangaco" e de suas representacoes 

(1922-1927)", Wescley Rodrigues Dutra (2011), 

A propria tentativa de conceituar pretende enquadrar um determinado objeto 
ou fenomeno social dentro de uma complexa colcha narrativa/ explicativa. 
Essa conceituacao por si so ja e uma maneira de fomentar representacoes, 
pois, os conceitos sao passiveis de multiplas interpretacoes e entendimentos. 
(DUTRA, 2011, p. 19). 

O cangaco local, que Maria Isaura Pereira de Queiroz chamou de "subordinado aos 

fazendeiros", surgiu a partir de disputas coronelistas e intrigas familiares. Existiam enquanto 

houvesse a "arenga" e acabava parcialmente quando a questao era resolvida. 
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Queiroz entende que durante o Imperio brasileiro os partidos politicos: conservadores 

e liberals foram pretexto para as disputas entre os potentados. Se um fosse conservador o seu 

rival era liberal, e vice-versa. Os coroneis possuiam seus agregados, homens que moravam em 

suas terras e delas tiravam seu sustento e em troca colocavam-se de prontidao para "proteger" 

a todo preco o seu senhor. 

Entao, para resolver as intrigas, estes poderosos juntavam seu bando de cangaceiros, 

que eram compostos por seus moradores, vaqueiros e jaguncos, e iniciavam os confiitos "em 

que os bandos de cangaceiros de uma ou de outra familia fechavam caminhos, saqueavam 

viaj antes, entupiam cacimbas, esvaziavam acudes, incendiavam casas de fazenda, atacavam 

povoacoes". (QUEIROZ, 1997, p. 24) "O cangaceirismo local nao ultrapassava as fronteiras 

municipais" (VIEIRA, 2008, p. 45), o que principalmente o diferencia dos demais. 

O cangaco que Queiroz (1997) chamou de independente surgiu na Primeira Republica, 

no ano de 1900, onde o bando nao se prendia a um local, a um coronel ou a uma questao 

familiar. Seus integrantes se destacavam como autonomos porque seu inimigo era o governo, 

o sistema, os administradores publicos, a policia, muitas vezes o proprio coronel. Porem, para 

que toda estrutura cangaceiristica existisse eram mantidas aliancas. Entre seus aliados 

estavam: padres, policiais, juizes, prefeitos, coroneis e alguns membros da comunidade, 

muitas vezes chamados de coiteiros. 

Os cangaceiros eram convidados a se aliarem e que, a nosso considerar, aponta a 

existencia de uma troca de interesses. Seus aliados nao hesitavam em convida-los, pois 

firmada as aliancas estariarn protegidos contra saques, assassinatos, sequestros, etc. Seus 

aliados lhes forneciam municao, abrigo e ate mesmo dinheiro. 

De acordo com Queiroz (1997) o primeiro grupo independente foi o de Antonio 

Silvino, atuante no sertao da Paraiba, Pernambuco e Ceara. Silvino tambem foi o primeiro 

cangaceiro a aceitar uma plubicizacao do seu nome em jornais, dando inicio a construcoes de 

representacoes da imagem de um cangaceiro. Mas foi com o grupo de Virgulino Ferreira da 

Silva, vulgo Lampiao, que o cangaco tido por independente atingiu o seu apice. O fim do 

cangaco independente foi marcado com a morte de Coriseo, sucessor de Lampiao. E a este 

cangaco, de fins do seeulo XIX a 1940, nomeado pela historiografia por independente, 

configurado na imagem de Lampiao, que os proximos capitulos se reportarao. 

Antes e importante questionarmos: quern foi aquele que Billy Chandler (1980) 

chamou de "Rei do Cangaco"? Quern foi o cangaceiro cuja imagem ganhou ao longo dos anos 

varias faces? Quern foi o homem que Elise Grunspan-Jasmim nomeou de "Senhor do sertao"? 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porque varios outros titulos consagram o conhecido Lampiao ora como heroi, ora como 

bandido? Como Lampiao entrou para o cangaco e se tornou o modelo do ser "cangaceiro"? 

A biografia de Lampiao e um tanto complexa, pois a historiografia detem um grande 

acervo de versoes sobre o tema. Nao ha uma historia do "rei do cangaerj", mas uma gama de 

versoes que ora se contradizem, ora se assemelham, espalhadas pelas mais diversas fontes: 

documentos escritos, depoimentos de ex-cangaceiros e de ex-policiais, relatos de coroneis, 

autoridades e "anonimos", folhetos de cordeis; enfim, fontes que de alguma forma falam de 

um Lampiao. Nao ha um consenso em relacao a sua origem, o que intensifica a criatividade 

de um mito, e recheia de curiosidades as diversas pesquisas. 

Deixando explicito que nao ha acordo na documentacao acerca da data precisa do 

nascimento de Lampiao, Lima (2006) compreende que aproximadamente em 1898 nasce em 

uma fazenda em Inganzeira as margens do riacho Sao Domingos, no Municipio de Vila Bela, 

atualmente Serra Talhada, o terceiro filho de Ferreira da Silva, e Maria Lopes, Virgulino 

Ferreira da Silva, vulgo, Lampiao. 

Elise Gruspan-Jasmin relata que existem divergencias historiograficas quanto ao local 

de nascimento de Lampiao. Para a autora os testemunhos orais, os poemas de cordeis e os 

mais diversos documentos procuram "anexar a personagem ao seu proprio territorio - pois a 

proximidade de um grande homem e uma vantagem consideravel" (GRUSPAN, 2006, p. 46). 

Porem, "sobre o local de nascimento de Lampiao, Serra Talhada parece, desde entao, ter 

adquirido certa legitimidade". (GRUSPAN, 2006, p. 47). 

Na verdade Lampiao se configura na medida em que se exploram as mais diversas 

fontes. Ele e, portanto, um corpo em varias imagens, e um rosto de faces multiplas, 

construidos a partir dos discursos e das peculiaridades de suas fontes. E uma imagem nascida 

da subjetividade de quern a fala. "E possivel criar representac5es multiplas em torno de um 

sujeito" porque "a imagem social e passivel de mutacao e apropriacao". (DUTRA, 2011, p. 

16) E esta multiplicidade de vers5es, de concepcoes, e as divergencias conceituais, a sua 

diversidade de fontes, que criam e recriam o mito Lampiao. 

O proprio Lampiao, quando posa para uma foto, quando concede entrevistas ou recita 

sua trajetoria por meio de repentes, participa dessa construeao historica, imagetica e multipla. 

Seja ato consciente ou nao, o fato do proprio Lampiao ter "registrado" seus feitos e sua 

trajetoria, demonstra uma tentativa de configurar-se na historia e de constituir-se como uma 

figura politica, de grande visibilidade. O proprio cangaceiro constroi discursos de si, seja pelo 

angulo escolhido na hora da foto, ou pela quantidade de adjetivos inseridos nos repentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O fato e que ele e produtor de sua propria historia, e que isto signifiea que os 

cangaceiros eram conscientes e articuladores de suas acoes, eles agiam e ostentavam 

prazerosamente suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atua9oes ao publico. Esses homens que a historiografxa tradicional ve 

como "ignorantes" ou "bandidos sanguinarios", sao agentes historicos que se constroem e sao 

construidos, que se apresentam e sao representados por discursos, elaborados a partir de 

fotografias, filmagens, jornais, repentes, relates, por meio da roupa, do chapeu de couro, da 

caatinga, etc. 

A historiografia remonta diversas versoes, acontecimentos que antecedem o 

nascimento de Virgulino Ferreira da Silva e que supostamente o liga ao cangaco. Entre esses 

acontecimentos se destacam as querelas familiares, brigas e "arengas". Antes de ligeiramente 

apresenta-las, e necessario esclarecermos que nao ha aqui uma tentativa de mostrar a versao 

mais eloquente (ate porque ela nao existe), e reafirmar que as contradifoes destas versoes 

construidas e o que fomenta a riqueza de nossa pesquisa. 

Em torno destas questoes ligadas as "arengas", brigas e violencia que a historiografia 

tradicional pontua como atividades rotineiras no sertao nordestino, surge a necessidade de 

discutirmos de forma breve o problema dos discursos estereotipados do Nordeste e seus 

habitantes. 

Quern reflete sobre esse pensamento de forma coesa e interessante e o paraibano Dr. 

Durval Muniz de Albuquerque Jr, atualmente professor na UFRN, do Programa de Pos-

Graduâ ao em Historia. Na visao do autor, em "A Inven9ao do Nordeste e Outras Artes" 

(2006), palavras e adjetivos que sairam das musicas, dos romances, do teatro, da midia 

construiram ao longo do tempo argumenta9oes e imagens do que seria o Nordeste e o 

nordestino. Corajoso, destemido, forte, "cabra macho", "mulher macho, sim sinho!", foram 

determinantes e influentes na constixpao de um discurso que consagrou o nordestino e seu 

espa90 e que deu a violencia um sentido cultuado, "necessario" e "imprescindivel". 

O Nordeste passou a ser representado pelos varios discursos como o espa90  seco, onde 

a fome, a miseria e a violencia predominam; e os nordestinos uma popula9ao semi-analfabeta 

que buscava sobreviver em meio as secas e as dificuldades, submergida nas praticas de 

apadrinhamentos. A vin gan 9a passa a configurar-se (devidos aos estereotipos) parte da 

moralidade do homem nordestino. Discursos como: "quern nao se vinga esta moralmente 

morto" (BARROSO, 1931, p. 59) "criaram" o homem nordestino e estao fortemente presentes 

na historiografia tradicional. 

Lampiao e sua trajetoria multipla, assim como o canga90  e suas varias concep9oes 

estao inseridos nestes discursos e estereotipos. A historiografia apresenta varias versoes por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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meio de uma narrativa cronologica de fatos, na intencao de montar o "nascimento" do 

cangaceiro Lampiao. 

Uma das versoes acerca da origem familiar de Lampiao e que seu avo, 

Antonio Alves Feitosa, implicado na luta de familias entre Montes e Feitosas 
no Ceara, tendo morto um iniinigo mais ou menos poderoso, fugira para 
Pernambuco com o fiUio Jose, estabelecendo-se perto da vila de Carqueijo, 
levando dai por diante vida pacifica de fazendeiro (QUEIROZ, 1997, p. 46). 

Na versao da sociologa Queiroz (1997), Jose - adotou o nome de Ferreira da Silva - , 

para "fugir" das antigas disputas e contendas. No entanto, o pai de Virgulino Ferreira da 

Silva, acabou se envolvendo novamente em uma querela familiar, em Serra Talhada. 

Existia uma disputa por poder local entre os Pereiras e os Carvalhos, e Jose Ferreira, 

pai de Virgulino, tinha aliancas com os Pereiras, conseqiientemente tomara partido por eles. 

Seu vizinho e fazendeiro Jose Saturnino da familia Nogueira, era aliado aos Carvalhos. 

Para Vieira (2008), 

O inicio da vida de crime dos irmaos Ferreira teve origem a partir de uma 
briga por causa de um roubo de cabras de sua familia, praticado por um 
agregado de Jose Samrnino Alves de Barro, o Ze Saturnino, que tinha uma 
propriedade de nome Fazenda Pedreira que fazia divisa com a propriedade 
dos Ferreiras de nome Passagem de Pedra (VIEIRA, 2008, p. 58). 

Apos esses descontentamentos houve uma serie de outras intrigas, perseguicoes e conflitos 

entre as partes envolvidas. Apesar de muitas vezes os Ferreiras terem se mudado, as brigas 

nao cessaram e culminaram com o assassinato do pai de Lampiao, Jose Ferreira da Silva, em 

09 de junho de 1920, apenas 15 dias depois da morte de sua esposa, mae de Lampiao, 

vitimada de um enfarto. 

De acordo com Vieira (2008), o patriarca dos Ferreira foi assassinado em um ataque 

comandado pelo sargento Jose Lucena de Alburquerque Maranhao e sua volante. O ato 

aconteceu ainda por causa das intensas confusoes familiares e porque os Ferreiras, 

principalmente Lampiao e seus irmaos, eram vistos como uma "ameaca" a paz da regiao. 
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Folhetos de cordeis, assim como depoimentos colhidos por Grunspan (2006), apontam 

diferentes discursos sobre a entrada de Lampiao na ilegalidade. "A maioria das narrativas 

apresenta Virgulino como um menino ja dotado daquele carater violento que o caracterizara 

mais tarde como cangaceiro". (GRUNSPAN, 2006, p.50). 

Por outro lado, narrativas o colocam "como uma crianca despida de agressividade 

apesar de valente, levando uma vida tranquila ate ser impedido, contra sua vontade, pela forca 

do destino" (GRUNSPAN, 2006, p. 51). Versos de cordeis apresentam o fato de "Virgulino 

ter sempre rnanifestado o desejo de ser vaqueiro, o que equivale um lugar de honra na 

sociedade tradicional do sertao". (GRUNSPAN, 2006, p.51). 

Diante destas montagens defendidas pelos autores apresentados, surge uma 

inquietacao; qual seria a contribuieao destas narrativas cronologicas para a historia de 

Lampiao? Por que tantas contradicoes, datas, nomes e, ao mesmo tempo, lacunas? 

Nao sao as datas, os sobrenomes, os locais, as intrigas, as querelas que dao existencia 

ao cangaceiro Lampiao, mas sim as analises multiplas dos historiadores. Sao as falas dos 

depoentes e tambem os seus silencios em alguns momentos, o repente dos folhetos de cordel, 

as contradicoes das versoes, as lacunas, as reticencias, o cinema, os jornais, as musicas e os 

instrumentos, a subjetividade das fontes, a interpretacao do leitor que criam o mito Lampiao. 

Talvez o leitor ao interpretar este trabalho de "vida" a uma nova imagem de cangaceiro, 

monte uma nova versao, faca "(re)nascer" um outro Lampiao. 

Quando entrou para o cangaco Lampiao trouxe inovac5es ate entao nao usadas por 

outros bandos de cangaceiros e que a ele rendeu o titulo de "rei do cangaco", chamado assim 

pela historiografia apos sua morte. Em 1922 a regiao Nordeste ainda que de forma lenta, 

caminhara rumo ao "progresso", estradas eram abertas, ferrovias desenvolviam-se, telegrafos 

eram instalados, assim como escolas e delegacias, cresciam os numeros de comerciantes que 

comercializavam artigos vindos do litoral, cresciam tambem os numeros de habitantes, enfim 

uma gama de transformacoes que vinham acontecendo, um contexto novo para o cangaco, que 

ao inves de desfavoravel, passou a ser aliado. 

Lampiao se adaptou rapido e muito bem as novas condicoes, e transformando-as em 

aliadas. Os comerciantes davam dinheiro, armamento e municao (mais desenvolvidas, uma 

vez que vinham do litoral) a Lampiao, com medo de serem perseguidos pelo cangaceiro, a 

proliferacao de comerciantes e as aliancas feitas com eles ofereciam novas condicoes para a 

continuacao dos cangaceiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lampiao se movimentava agora na caatinga com muito mais facilidade do 
que seus predecessores, seu raio de acao se tornara incomparavelmente 
maior do que o dos cangaceiros anteriores, a sua permanencia tambem 
ultrapassou tudo quanto houvera antes (QUEIROZ, 1997, p. 46). 

Alem das novas condicoes favoraveis, Lampiao era articulador e seu bando era 

sistematicamente organizado, "dividido em patrulhas de no minimo seis homens, dispersava-

se por varios estados do Nordeste, sem deixar, porem a regiao do Sertao" (QUEIROZ, 1997, 

p. 48). Essas divisoes dificultavam o trabalho da policia, pois dispersos, quando sentiam-se 

ameacados saiam em direcoes opostas, confundindo as tropas policiais. 

Andavam silenciosos e ocultos nos carrascais, em passinho rapido e 
caracteristico, em que as alpercartas de couro faziam no chao seco o xa-xa-
xa que denunciava a sua chegada. Seu raio de acao era mais ou menos de 50 
leguas, por entre as noites de espinhos, pois cangaceiro nao andava por 
estradas. Dissimulavam-se pelas caatingas, esgueiravam-se pelas casas e 
justificavam plenamente o que uma vez afirmara Sinho Pereira a Optato 
Gueiros: 'Cangaceiro e invisivel, so e visto quando quer e ve todo mundo 
sem ser visto...'assim eram Lampiao e seu bando, de onde a fama de serem 
protegidos por forcas ocultas, o que aumentava o terror que 
semeavam(QUEIROZ, 1997, p. 49). 

Um ato de Lampiao que o consagrou inovador no cangaco foi quando ele quebrou a 

regra de que em bando de cangaceiros nao existiam mulheres, e em 1928 ou 1929, 

conhecendo Maria Bonita, filha de um proprietario de uma fazenda em Jeremoabo, que vivia 

com um sapateiro, nao relutou em leva-la com ele. Maria Bonita praticou atividades 

cangaceiristicas, pegou em armas e lutou nos conflitos. 

Depois outros cangaceiros do seu bando tambem tiveram mulheres participantes 

ativas nas praticas cangaceiristicas. "A paixao de Lampiao por Maria Bonita determinara 

assim uma modificacao na composicao dos bandos de cangaceiros" (QUEIROZ, 1997, p. 51). 

Lampiao tambem se destacou pela velocidade em que adentrava e percorria o sertao 

nordestino. Queiroz (1997) narra que apenas no ano de 1926, aconteceram catorze ocorrencias 

de grandes proporcoes que chamaram a atencao das autoridades, quase sempre duas por mes, 

e que "a cada dois ou tres meses de intensa atividade, seguia-se outro tanto de repouso" 

(QUEIROZ, 1997, p. 50). 
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Lampiao descansava em fazendas e regioes de coroneis e autoridades que com ele 

mantinha lacos de interesses. De acordo com a autora Queiroz foi num desses descansos na 

fazenda do Coronel Antonio Carvalho, na comunidade de Angico (Sergipe), em 1938, que 

Lampiao travou sua ultima batalha, juntamente com oito cabras do seu bando, Maria Bonita e 

outra mulher, possivelmente esposa de algum dos cangaceiros. 

Muitos consideram que Lampiao so foi morto porque foi vitima de traicao, "um 

comerciante com quem habitualmente negociava capturado pela policia, nao apenas revelou o 

esconderijo, mas tambem guiou a tropa ate la". (QUEIROZ, 1997, p. 54). 

Todos os cangaceiros, ao todo onze, inclusive Maria Bonita e outra mulher foram 

mortos e decapitados e suas cabecas expostas. Durante muito tempo "integraram o acervo do 

Museu Nina Rodrigues, pertencente ao Instituto Antropologico e Etnografico da Bahia" 

(QUEIROZ, 1997, p. 55). "Trinta anos mais tarde, a filha e os netos do grande cangaceiro 

conseguiram autorizacao para a inumacao dos restos mortais de todos" (QUEIROZ, 1997, 

p.55) 

Apos a morte de Lampiao as atividades cangaceiristicas continuaram, e outros chefes 

do cangaco tambem se destacaram. Entre eles esteve Corisco, tambem conhecido por Diabo 

Louro, que foi integrante do bando de Lampiao. De acordo com QUEIROZ (1997), o cangaco 

que a historiografia nomeou independente, so chegou ao fini aproximadamente dois anos apos 

a morte de Lampiao, em 1940, data que marca tambem a morte de Corisco. 

Entendido alguns dos complexos aspectos historicos e sociais sobre o cangaco e 

Lampiao, e como se configuram imagens do cangaceiro no espaco do sertao nordestino a 

partir da historiografia e seus conceitos sobre cangaco, convidamos o leitor a adentrar aos 

proximos capitulos a fim de entendermos como Lampiao e suas imagens ganham espaco na 

historia da cidade de Santa Helena (Paraiba). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AS ESTRIPULIAS DE LAMPIAO E SEU BANDO E O ASSASSINATO DO 
DELEGADO RAIMUNDO LUIZ EM SANTA HELENA NO ANO DE 1927 

A pacata cidade de Santa Helena, no estado da Paraiba, esta localizada na atual 

microrregiao de Cajazeiras, no Alto Sertao paraibano. De acordo com dados do IBGE (2010), 

limita-se a Norte com a cidade de Triunfo, ao Sul com Bom Jesus e Cajazeiras, a Leste com a 

cidade de Sao Joao do Rio do Peixe e a Oeste com o estado do Ceara. Atualmente a cidade 

abriga aproximadamente 5.369 habitantes em uma area territorial de 210km2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Disponivel em: http.V/eiamterativo.blogspot.com.br/2010/lO/programa-brasiI-alfabetizado.html. 

Acessado em: 01/04/2013 

Poucos documentos existem sobre a origem da cidade. Encontra-se na Biblioteca 

Municipal de Santa Helena apenas uma brochura, sem data, com limitadas informacoes e que, 

de acordo com a bibliotecaria, e uma readaptaeao de outro texto de autoria do professor, 

licenciado em Historia, Geraldo Alves Correia. Correia seria, entao, o autor do primeiro 

trabalho historiografico sobre a origem de Santa Helena, realizado provavelmente por volta de 

1996, e que desapareceu sem vestigios da biblioteca. O resumido texto que hoje existe tern 

como autora a jovem professora de Geografia do municipio de Santa Helena, Sara Vitoriano 

de Sousa. 
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Questionada sobre o documento, Sara Vitoriano nos relatou que o texto foi readaptado 

por ela no ano de 2009, e teve como base justamente o trabalho do professor Geraldo Alves 

Correia, intitulado "A Historia de Santa Helena" (1996). Em contrapartida a essa perda 

documental, muitos sao os relates e os folhetos de cordel sobre o tema. Porem todas as fontes 

se limitam a um unico discurso, o que nos restringe e ao mesmo tempo nos inquieta. 

A brochura de Sara Vitoriano, intitulada "Santa Helena do passado ao presente", sem 

datacao, conta que a origem da pequena cidade, como muitas outras ao seu redor, esta atrelada 

a de Sao Joao do Rio do Peixe. A relacao com o municipio vizinho cornecou ainda no inicio 

do seeulo XVII, quando o senhor Luiz Quaresma Dourado e a Casa da Torre adquiriram 

varias sesmarias, na entao ribeira do Rio do Peixe: "era apenas mata com um riacho e terreno 

arenoso, deu-se o estabelecimento de uma fazenda de criacao de gado, as margens do rio do 

Peixe, por volta ainda do ano de 1691." (Vitoriano, s/d, p.01) se tornando povoado apenas em 

1918. 

Com boas extensoes de terras para a producao do feijao, Santa Helena, quando ainda 

povoado no inicio do seeulo XX, foi chamada de "Canto de Feijao". O povoado so cornecou a 

se desenvolver, assim como muitas cidades do interior nordestino, a partir da construcao da 

Via Ferrea - RVC (Rede Viaeao Cearense) em 1922. A Via Ferrea funcionava ativamente no 

transporte de passageiros, levando-os de Fortaleza a Recife. Hoje, esta funciona apenas no 

transporte de cargas. 

A obra de Gervasio Batista Aranha (2001), "Trem, modernidade e imaginario na 

Paraiba e Regiao: Tramas politicos-economicas e Praticas culturais (1880 - 1925)", aborda 

como o trem tornou-se simbolo de modernidade para as vilas, cidades e povoados que passam 

a conhecer o "novo" transporte entre os anos de 1880-1925. 

Batista Aranha defende que as linhas ferroviarias sao frutos de rcivindicacoes 

marcadas por interesses individuals, agentes que argumentam em nome do progresso e do 

interesse publico, utilizando-se de discursos comoventes, de teatralizacao, de boas oratorias 

balizadas no problema da miseria e na necessidade do progresso das localidades, visando 

apenas interesses economicos individuals. 

De acordo com o autor, quando uma localidade era beneficiada com uma estrada de 

ferro, quando o trem passa a parar em sua estacao ou a compor aquela comunidade, ha 

enormes festas, com discursos de politicos importantes, fogos de artificios, comidas e bebidas, 

e ate bandas. A comunidade recebia multidoes. Todas as pessoas iam para contemplar com 

vivas e aplausos a "chegada" do trem. 
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E que, no imaginario local, a chegada do trem parece a realizacao de um 
sonho. Os politicos/ou letrados, em nome dessa ou daquela localidade, fazem 
tanto alarde, nos discursos parlamentares ou nos materials produzidos para a 
imprensa, em torno das benesses de uma estrada de ferro, que quando uma 
cidade, vila ou povoacao qualquer entram para o rol das possiveis 
beneficiadas, seus habitantes ja nao falam em outra coisa. O desejo de contar 
com uma estrada de ferro, alimentado durante anos na maioria das 
comunidades, e incorporado ao imaginario local como um sonho. Dai as 
referencias ao entusiasmo geral quando ele torna-se real; dai a efusao nas 
festas comemorativas. (ARANHA, 2001, p. 379). 

Nossa intencao aqui e entendermos; por que apenas em 1922, com a construcao da Via 

Ferrea, o povoado comeca a se desenvolver? Qual sigrrificacao teve a linha do trem para o 

entao povoado "Canto de Feijao" e para seus moradores a partir do ano de 1922? 

Na perspectiva de Gervasio Aranha o trem, enquanto signo do moderno, provocou nas 

localidades e na vida dos seus moradores um grande impacto. 

Por meio de imagens que o erigem como signo moderno relacionando a 
emergencia de um novo espaco-tempo. (...) quando relacionado ao mundo da 
cultura, nao so provoca mudancas de dignas de nota em todas as 
comunidades por onde passa (...) como provoca mudancas no dia-a-dia de 
todos seus atores sociais e nao de uma minoria em detrimento da maioria. 
Essas mudancas, se expressam em formas de novas sensibilidades 
relacionadas ao advento do moderno, ou seja, mudancas que pressupoem 
uma vida cotidiana marcada por novos ritmos e, conseqiientemente, por uma 
nova nocao do espaco-tempo. (ARANHA, 2001, p. 03). 

O trem era entendido como um simbolo moderno porque era um projeto importado da 

Europa. Conforme enuncia o autor, qualquer "projeto" relacionado ao transporte e a 

comunicacao que fossem importados das cidades europeias "civilizadas" no periodo de fins 

do seeulo XIX e, principalmente, no inicio do seeulo XX era, portanto, simbolo de 

modernidade, pois as comunidades ou cidades estavam aderindo ao "novo", ao "progresso". 

A locomotiva tambem era sinonimo de modernidade pela sua relevante velocidade em 

relacao aos antigos meios de transportes (animais): 

Profundo impacto na vida cotidiana das comunidades contempladas com o 
novo equipamento (...) como primeiro transporte terrestre dito moderno, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tendo surgido bem antes do automovel, o trem realmente implica em um 
novo padrao de velocidade ate entao desconhecido, seja por imprimir uma 
nova dinamica a circulacao de mercadorias, seja por permitir o deslocamento 
rapido ao corpo fisico do homem. (ARANHA, 2001, p. 342). 

Foi a partir de 1922, com a construcao da Via Ferrea que o povoado "Canto de Feijao", hoje 

Santa Helena, que a cidade deu seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento urbano. Para a 

manuteneao da Linha Ferrea, foram criados a estacao e o cacimbao de ferro que servia para 

abastecer os trens a lenha que cruzavam o vilarejo, uma vez que estes trens necessitavam da 

agua como combustivel para funcionar. Ate hoje este "cacimbao de ferro" que e uma especie 

de poco, revestido de metal, com disponibilidade e acumulo de agua, e utilizado quando ha 

falta d'agua na cidade. 

Foi armado um acampamento onde posteriormente tornou-se a sede municipal da linha 

ferrea e construidas as casas de turmas (e que ate hoje sao referenciadas nas falas dos 

moradores da cidade). Estas casas eram as residencias para as pessoas da manuteneao da Via 

Ferrea. Nao ha mais resquicios fisicos delas, os unicos registros estao memorizados por fotos 

e relates. 

Vista Aerea da cidade de Santa Helena em 1970 

Fonte: acervo fotografico da biblioteca municipal delegado Raimundo L u i z . (Santa Helena - P B ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O texto exposto na Biblioteca Municipal nao forneee dados de onde vieram os 

primeiros trabalhadores da via-ferrea, o que nao impede nossa reflexao de que estes homens 

vindos de localidades vizinhas trouxeram suas experiencias de vida, suas impressoes, 

crendices, culinaria, enfim, seus costumes em comum. Alguns construiram suas familias e 

suas historias por aqui, como e o caso do delegado Raimundo Luiz. Tornaram-se entao, 

produtos e produtores da historia de Santa Helena. 

Na perspectiva da historiografia local (como dito acima, uma limitada brochura, 

adaptada por Sara Vitoriano) e dos folhetos de cordel, o povoado de nome "Canto de Feijao" 

teve como fundadores os agricultores: Raimundo Luiz do Nascimento, Goncalo Jose 

Vitoriano e Joaquim Alves de Oliveira. Nao ha dados de onde vieram, e ha controversias no 

ano em que aqui se instalaram. 

De acordo com o cordel de autoria de Valentim Martins Quaresma Neto, que fabrica 

uma representacao da origem historica de Santa Helena em "Lampiao em Santa Helena" 

(2004), os "fundadores" da cidade se instalaram aqui em 1926. Ja o cordelista Raimundo 

Santa Helena, filho do "fundador" Raimundo Luiz do Nascimento, em depoimento ao curta-

metragem "Santa Helena em Os Phastastnas da Botija" (2004), afinna que o seu pai se 

abrigou aqui em 1918. 

A deficiencia dos dados omite como os "fundadores" adquiriram a terra. Analisando 

um verso do cordel "Lampiao em Santa Helena" (2004), supomos que estes agricultores 

compraram a terra ao latifundiario Luiz Quaresma Dourado, ou receberam como doacao. 

No ano de vinte e cinco 
Era simplesmente mata 
Com um pequeno riacho 
Correndo pela cascata, 
E um terreno arenoso 
Perto de um alto vistoso 
Terra boa e barata. 
(QUARESMA, 2004, p. 01) 

O folheto de cordel cria uma imagem do nascimento de Santa Helena, assegurando 

que Joaquim Alves de Oliveira, Goncalo Jose Vitoriano e Raimundo Luiz supostamente 

chegaram a localidade interessados pela boa informacao das terras, na producao de milho, 

algodao e feijao (principalmente), tal como relata o referido cordel: 

Como o fantasma da seca 
Naquele ano nao veio, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Joaquim chamou a familia 
Catou e botou no seio 
Trinta quartas de feijao 
Cem arroubas de algodao 
O armazem ficou cheio. 

O homem admirado 
Com aquela producao 
Disse pra sua mulher, 
Chorando de emocao: 
- Eu era um retirante 
Feito um judeu errante 
Agora nao sou mais nao. 

Vou criar minha familia 
E aqui nesse torrao. 
Vou construir uma casa 
Fazer nova plantacao 
E meu lugar e aqui 
Nunca mais eu vou sair 
Desse Canto de Feijao. 
(QUARESMA, 2004, p.01-02) 

Dos tres primeiros moradores que teriam se instalado no Canto de Feijao, Raimundo 

Luiz do Nascimento tern seu nome destacado na memoria social desta cidade; homem cuja 

historia de vida confunde-se com a historia da cidade. 

De acordo com a obra "Cronicas da Vida Raimundo Santa Helena - Secas e Saques" 

(s/d), Raimundo Luiz do Nascimento, agricultor e mestre -de- linha da Rede Viacao Cearense 

tern hoje seu nome rememorado na historia de Santa Helena como o grande feitor e pai 

fundador do municipio. 

Em depoimentos ao curta-metragem: "Santa Helena em Os Phastasmas da Botija" 

(2004), moradores afirmam que Raimundo Luiz do Nascimento tornou-se delegado e lider do 

povoado. Fato tambem apontado pela representacao do verso de cordel "Lampiao em Santa 

Helena" (2004), de autoria de Valentim Quaresma. 

Logo Raimundo Luiz 
Que era recem-chegado 
Cabra forte do sertao 
Passou a ser delegado 
Para dar a seguranca 
E o povo ter confianca 
E ficar mais sossegado. 
(QUARESMA, 2004, p.03) 

O discurso de um dos principals autores sobre o assunto, Raimundo Santa Helena, 

justamente o filho do delegado Raimundo Luiz, afirma que seu pai foi um "grande feitor" no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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povoado. Foi o construtor do cacimbao de ferro em 1922, da caixa d'agua que na perspectiva 

do autor foi o simbolo do "progresso" de Santa Helena, na epoca chamada de "Canto de 

Feijao", e contribuiu ainda para a construcao daprimeira igreja da cidade. 

Hoje a biblioteca Publica Municipal da cidade de Santa Helena e uma das ruas da 

cidade tern o nome do entao delegado Raimundo Luiz do Nascimento. Foi, portanto, nesta 

perspectiva de lider e fundador de Santa Helena que Raimundo Luiz fincou-se na historia da 

cidade. 

Alem de lider e fundador, Raimundo Luiz tambem entrou para a historia de Santa 

Helena como vitima e heroi, uma vez que sua morte esta ligada a invasao de cangaceiros ao 

povoado em 1927. Provavelmente os cangaceiros utilizavam as vias ferroviarias como 

referenda para suas atividades cangaceiristicas, invasoes e saques, pois como explica Aranha 

(2001) o trem passou a significar simbolo do advento da modernidade, o que despertava o 

interesse dos cangaceiros que passaram a seguir os trilhos do "novo", do "moderno" para 

realizar seus ataques. 

De acordo com o texto de Sara Vitoriano, Joaquim Alves de Oliveira, homem tido de 

forte religiosidade, fez doacao de uma faixa de terra para a construcao de uma capela que 

curiosamente foi, a principio, construida em lugares diferentes. Porem, apenas em 1933 foi 

edificada definitivamente no local onde se encontra. A capela foi erguida com a ajuda da 

comunidade e, inclusive, com a ajuda dos trabalhadores da via-ferrea, reforcando-se a 

importaneia do trem como simbolo de progresso da cidade. 

Foto da Igreja Matr iz de Santa Helena em 1933 

Fonte: acervo da Igreja Matriz de Santa Helena - P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i INWERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAMPINA GRANDE 

CENTRO Ui •CASETORW. 



26 

Analisando tais fatos podemos perceber que a brochura de Vitoriano, o cordel de 

Raimundo Santa Helena e os relates dos moradores dao aos senhores Raimundo Luiz do 

Nascimento e a Joaquim Alves de Oliveira o titulo de "fundadores da cidade". De um lado, o 

seu trabalhador, o mestre da via-ferrea responsavel pelo progresso da regiao e, do outro, o seu 

crente fervoroso, idealizador da capela da cidade. Sao estes dois polos fundacionais da cidade 

que rodeiam a imaginacao dos seus moradores. Falas que rebatem e se repetem pelas janelas e 

varandas das casas, pelos poucos folhetos sobre o assunto e, finalmente, entre as falas dos 

parcos estudiosos sobre a cidade. 

Outro personagem historico recriado pelos discursos locais foi o do vigario Joaquim 

Cirilo de Sa, conhecido como Padre Sa, que veio a "Canto de Feijao" encarregado em manter 

o povoado abencoado por Deus. Ele teve grande prestigio social no povoado. De acordo com 

as fontes a vila teve seu nome mudado para Santa Helena, como forma de homenagear a 

senhora Helena Maria do Sacramento Sa, mae do Padre Sa, o que aponta o lugar de prestigio 

que tinha o vigario no povoado "Canto de Feijao". 

Para "fortalecer" a fe do povoado se fez necessario uma imagem pra ser adorada, e 

sem dados sobre a data chegou a vila a primeira imagem da "Santa Helena" vinda do Juazeiro 

do Norte, de cor preta por ser esculpida em madeira. Como nos aponta a brochura em analise, 

a imagem nao agradou aos paroquianos que so ficaram satisfeitos quando o Tenente Epitacio 

Limeira trouxe outra imagem do Rio de Janeiro, desta vez mais elaborada e de cor branca, que 

se encontra ate hoje na paroquia. A imagem teve grande importaneia neste contexto, pois por 

meio da fe e da devocao sacralizou-se como simbolo historico da cidade. 

O povoado passou a vila em 1957 pela Lei. 144 durante a administracao do prefeito 

constitucional de Antenor Navarro (atualmente, Sao Joao do Rio do Peixe), o Senhor Manoel 

Fernandes Dantas. E tornou-se cidade em 1961. 

O movimento de emancipacao politica teve a frente o deputado estadual; 
Acacio Braga Rolim e o prefeito ja citado. Aos 12 de Dezembro de 1961, 
atraves da Lei. 2.616. logo o nosso municipio foi intitulado a categoria de 
cidade, sendo instalado oficialmente dia 29 do mesmo mes e ano. Passando o 
gentilico a chamar-se Santa-helenenses. (Vitoriano, s/d,p. 02). 

Cinquenta e dois anos se passaram, e se hoje perguntarmos a qualquer morador, 

mesmo que jovem, sem distincao de genero, sobre a origem historica de Santa Helena, 

certamente surgira um semblante empolgante, reticencias lacunares e as palavras: "Lampiao 
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passou aqui em 1927 e matou o delegado Raimundo Luiz". O que nos aponta uma 

"dormencia" de todos os outros eventos que antecederam o ano de 1927 e a morte do 

delegado Raimundo Luiz. 

Por que apenas a figura de Raimundo Luiz e a passagem de um cangaceiro, Lampiao, 

abrolham de forma expressiva na memoria e nas falas dos santelenenses? Depois de 

analisarmos a construcao discursiva da passagem de Lampiao e seu bando em Santa Helena 

no ano de 1927 e sua relacao com a historia da cidade, evocaremos essas indagacoes e 

somaremos a nossa analise. 

Torna-se importante para este estudo analisar o curta-metragem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Helena em os 

Phantasmas da Botija(2004) ; e os folhetos de cordel: Santa Helena e o sangue de meu pai e 

Lampiao e minha mae violentada, do cordelista Raimundo Santa Helena; e Lampiao em Santa 

Helena (2004), de Valentim Quaresma. Ambos sao poetas, "filhos" de Santa Helena. 

2.1 O curta-metragem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Helena em os Phantasmas da Botija. 

Santa Helena e Os Phantasmas da Botija e um curta-metragem, de 18 minutos, 

gravado por uma equipe do Rio de Janeiro, no ano de 2004. O pequeno documentario foi 

patrocinado pela Petrobras. Ele divide-se em dois momentos. O primeiro gravado na cidade 

de Santa Helena, em 2004, apresenta moradores relatando sobre a passagem de Lampiao no 

ano de 1927, o assassinato do delegado Raimundo Luiz do Nascimento e a relacao destes 

fatos com as botijas e a busca por ouro. 

Num segundo momento o pequeno filme direciona-se a vida poetica de Raimundo 

Santa Helena (natural de Santa Helena e atualmente residente no Rio de Janeiro). Apresenta 

seus principals versos e sua relacao pessoal com a historia de Santa Helena. Porem, apenas o 

primeiro momento, a primeira parte do documentario nos interessara neste topico porque e 

justamente nela que a cidade de Santa Helena, a passagem de Lampiao e a morte do delegado 

Raimundo Luiz passam a ser o foco do enredo. 

De acordo com os diretores do curta, Petronio Loren e Tiago Scorza, residentes no Rio 

de Janeiro: 

O projeto surgiu a partir de pesquisa feita com cordelistas, emboladores e 
repentistas que freqiientavam a Feira de Sao Cristovao, no Rio de Janeiro. A 
ideia initial era fazer um filme sobre poesia de cordel no Rio de Janeiro com 
diversos personagens representatives desse tema. No entanto, apos contato 
com o cordelista Raimundo Santa Helena, o filme tomou outro rumo e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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resolveu-se falar sobre a literatura de cordel atraves da historia de apenas um 
cordelista. Partiu-se, entao, para um documentario focado na vida de 
Raimundo Santa Helena, abordando tanto a sua obra poetica como a sua 
historia de vida. Dessa maneira, o filme extrapolou os limites do estado do 
Rio de Janeiro (onde reside o poeta) e chegou no sertao da Paraiba, na cidade 
de Santa Helena, terra natal de Raimundo Santa Helena. (Disponivel em: 
http://www.curtadoc.tv/ Acesso em: 23/02/2013) 

Apesar da primeira parte do documentario voltar-se para as versoes das historias de Lampiao 

em Santa Helena, o curta a todo momento traz as falas do poeta Raimundo Santa Helena. As narrativas 

dele, suas impressoes e historias tornam-se, em meio a tantas outras, o discurso base para o desenrolar 

do curta. Este aspecto ja nos revela a peculiar relacao que tem o autor, filho do delegado Raimundo 

Luiz, assassinado por Lampiao, com a historia da cidade. 

O enredo do curta acontece em torno do assassinato de Raimundo Luiz por Lampiao e 

seu bando e as historias sobre botijas. O imaginario, as crendices e as supersticoes ganham 

espaco nos discursos dos moradores, e os relatos de "phantasmas", assombracoes, botija, a 

morte do delegado Raimundo Luiz e as estripulias de Lampiao e seu bando constroem uma 

historia da cidade. Em meio as vers5es sobre sua vida e morte, o delegado Raimundo Luis 

teve seu posto de heroi na historia do municipio de Santa Helena. 

De acordo com os depoimentos apresentados pelo curta-metragem, em bando de nove 

homens, nao havendo relatos de onde vinham, Lampiao e seus "cabras" invadiram e 

saquearam "Canto de Feijao". Entre suas estripulias, "desceram tiro nas portas", exigiram 

almoco na casa de um dos moradores do povoado, mataram tres lavradores, entre eles o 

delegado Raimundo Luiz do Nascimento, que em meio as versoes sobre seu assassinato, teve 

seu posto de heroi configurado pelos varios discursos e falas sobre a historia do municipio de 

Santa Helena. 

Seguindo o relato de Raimundo Santa Helena, o documentario afirma que a passagem 

de Lampiao e seu bando ao povoado aconteceu em 09 de Junho de 1927 e o motivo da 

invasao e do assassinato do delegado seria a busca de Lampiao e seu bando pelo ouro que por 

la existia. Nos depoimentos dos moradores ao curta, eles afirmaram que o delegado era "rico, 

valente e tinha muito ouro" escondido em botijas. Essas falas dao ao delegado um lugar de 

prestigio e de destaque na historia da cidade; ele nao era "qualquer morador", era homem rico 

e valente e tinha aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA botijas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1997, em depoimento ao Jornal "0 DIA" 1, do Rio de Janeiro, Raimundo Santa 

Helena reafirma que "Lampiao invadiu o povoado em 09 de junho de 1927 atras do dinheiro 

que (...) Raimundo Luiz, guardava para ampliaeao de um acude". (O DIA, 1997) 

A datacao do evento de Lampiao em Santa Helena apresentada pelo poeta nos remete 

ao episodio de Lampiao em Mossoro (Rio Grande do Norte), cidade que abriga a historia 

monumentalizada de uma das maiores "derrotas" de Lampiao e seu bando. Essa derrota e 

ainda hoje reverenciada e comemorada na cidade pelo poder publico e pelos discursos e 

memorias dos mossoroenses. 

De acordo com o texto de Francisco Paulo da Silva e Edgley Freire Tavares, "A 

inscricao da memoria no espaco urbano: efeitos de sentido na contacao da invasao de 

Lampiao a Mossoro feita monumento", organizado na obra "Analise do discurso: sujeito, 

lugares e olhares" (2009), que tem como organizadores Nilton Milanez e Janaina de Jesus 

Santos, foi construido "em junho de 2008 o Memorial da Resistencia, obra arquitetonica que 

reproduz na sua iconicidade a historia dos resistentes aos cangaceiros de Lampiao". (SILVA 

e TAVARES, 2009, p. 23) 

Na eoncepcao dos mesmos autores, 

Em 13 de junho de 1927, Mossoro pos Lampiao para correr. De acordo com 
a historiografia oficial, Lampiao teria enviado um bilhete ao entao prefeito 
de Mossoro, Rodolfo Fernandes, pedindo uma quantia de 400 contos de reis 
para poupar a cidade de sua invasao. Recusando-se a atender a exigencia de 
Lampiao, o prefeito organizou as trincheiras para recepcionar o bando do 
cangaceiro. O resultado da resistencia foi que Mossoro conseguiu esfacelar o 
bando, matando um dos mais importantes membros do grupo de Lampiao, o 
cangaceiro Jararaca, o que fez o bando de Lampiao recuar e fugir. Conta-se 
que a acao de Mossoro sobre o bando contribuiu para um periodo de recuo 
das ac5es de Lampiao nas cidades. O resultado do ataque a Mossoro foi 
responsavel por uma sequencia de derrotas de Lampiao. (SILVA e 
TAVARES, 2009, p. 23). 

Apenas 04 dias separam o assassinato do delegado Raimundo Luiz, vitimado por 

Lampiao, da derrota dos cangaceiros em Mossoro. Esse fato nos leva a uma constante 

Recorte de jornal , cedido pela p r o f Ms . Rosilene Alves de Meio (UFCG). Sem a valiosa contribuicao da 

mesma esta pesquisa teria seguido outro caminho. Vale salientar que nao ha precisao nas referencias dos recortes 

de jornais, uma vez que as informacoes sao recortadas e coladas. Os recortes estao disponiveis no site: 

http://www.cnfcp.gov.br/, acesso em: 27/03/2013. 
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inquietaeao. A data dos eventos teriam alguma coincidencia? Haveria alguma ligacao entre os 

eventos? 

Na construcao da historia da passagem de Lampiao em Santa Helena, o delegado e 

inscrito pelas articula^oes dos "fabricantes" dessa trama como uma "representacao do 

municipio de Mossoro". Isto e, como aquele que resistiu frente a invasao do temido bandido, 

o que lutou, que defendeu o povo, muito embora o fim dessa "resistencia" tenha significado 

para o entao delegado sua morte - o que o diferencia do caso Mossoro, uma vez que os 

mossoroenses sairam vitoriosos do confronto com os cangaceiros. 

Analisando as imagens do documentario de 18 minutos, uma serie de fatores vao 

construindo aos poucos uma imagem historica para a cidade de Santa Helena. Na ansia por 

um cenario proximo ao caracteristico do cangaco e do sertao seco de 1927, houve a 

necessidade dos diretores mostrarem as casas simples, a vegetacao da caatinga, a feirinha do 

domingo que movimentava (e movimenta) a cidade com suas panelas de barro expostas e a 

venda e a linha do trem com seu fundo musical caracteristico. 

Na filmagem nota-se a imagem deslocada de Padre Cicero do Juazeiro, o senhorzinho 

sofrido e cansado numa bicicleta ja velha, compondo o transito pacato de motos, bicicletas, 

pedestres, carrocas e no maximo um carro velho e antigo, um jumento, os chiqueiros que 

cercam as arvores, e um tatu correndo em meio azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vegeta9§o seca. E a tipica imagem 

nordestina "do povo e solo sofrido". "E uma cristalizacao de estereotipos que sao subjetivados 

como caracteristicos do ser nordestino e do Nordeste". (ALBUQUERQUE, 2006, p. 23). 

Tal analise nos lembra a reflexao do historiador Dr. Durval Muniz de Alburquerque Jr 

acerca dos estereotipos da regiao Nordeste e dos nordestinos criados pelos discursos literarios, 

musicais, do teatro, da pintura, de producoes academicas; dos discursos e "escritas" do 

cinema e da midia em geral. "O Nordeste, assim como o Brasil, nao sao recortes naturais, 

politicos ou economicos apenas, mas, principalmente, construcoes imagetico-discursivas, 

constela96es de sentido." (ALBURQUERQUE JR, 2006, p.307) 

A constru9ao da paisagem segue-se com imagens de ro9as, vacas, cancelas, mae 

puxando os filhos de pes desca^os pelo bra90  na terra batida, senhoras conversando na 

ca^ada, enfim, uma serie de imagens selecionadas, que vao configurando o cenario para que 

legitimamente o curta-metragem remeta o telespectador ao Nordeste atrasado, estagnado no 

tempo, ainda congelado no ano de 1927. 

Criado o espa90  e o seu tempo pela pelicula, os moradores mais velhos da cidade sao 

entao interrogados. O primeiro a contribuir com suas lembran9as aparece no documentario 

com uma cartucheira na mao, e a pergunta: "E foi que epoca que voces encontraram?". E o 
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suflciente para o senhorzinho de aparencia humilde e cansada esclarecer que o artefato foi 

deixado "quando eles andaram aqui" em 1927. O pronome "eles" deixa uma lacuna. A 

principio nao ouvimos dos entrevistados a afirmacao que foi Lampiao que aqui passou, 

ficando, porem dito subjetivamente, no silencio, na expressao, na intencao. 

Seguindo nas narrativas, o verbo "matou" pronunciado pelo senhorzinho indica o 

assassinato de "um senhor na Lagoa Grande" (atualmente sitio pertencente a Santa Helena), 

outro na Cacimba do Gado (sitio tambem pertencente a Santa Helena) e outro em Santa 

Helena (que na epoca chamava-se Canto de Feijao). Juntamente com sua esposa, o depoente 

conta que "eles" tinham muita raiva quando passavam aqui e encontravam as portas fechadas, 

entao "baixava o tiro nas portas". No curta e mostrada uma porta com supostamente 

resquicios das balas de fuzil "deles". 

Dois senhores de aproximadamente setenta e cinco anos, moradores da cidade, cujos 

nomes nao sao apresentados, sentados a porta de suas residencias no campo, dialogam sobre 

"como era aqui" naquela epoca, e narram que havia muito ouro, "nesse tempo a riqueza era de 

ouro" todas as mulheres tinham brincos. grandes de ouro e prata, justificando o que havia 

atraido o bando de cangaceiros. 

Curiosamente somente apos 3 minutos de gravacao aparece o nome de Lampiao, 

consagrando a historia da cidade. Continua o depoente, sentado numa cadeira de assento de 

couro, a dizer: "Lampiao fez puleiro aqui, que aqui tinha ouro pra ele roubar e comida pra ele 

comer", revelando que o ano era de boa safra. 

A senhora de cabelo branco, vestido simples e um terco no pescoco, moradora de 

Santa Helena, sorri ao falar daquela epoca de 1927, em que "Lampiao passou aqui", 

afirmando que nao lembra nada porque era muito crianca. Diz que o que sabe e porque os pais 

contaram, mas a certeza com que surge seu discurso confundindo os tempos verbais das 

palavras apresenta, aquela senhora como se ela tivesse presenciado conscientemente cada 

detalhe do fato. Em depoimento ao curta ela afirma: "Mamae contava que pegavam a gente e 

corriam pro mato, ficavam dois, tres dias no mato, la escondidos, com medo dele, e o tiroteio 

rodando por aqui". 

A depoente conta que "eles" pediram ao pai dela pra fazer almoco: "Papai morava no 

sitio Canto de Feijao... a gente morava era la". E interessante esta fala, porque a depoente 

entra em uma epoca e um espaco passado que a ela pertenceu, fazendo um corte 

memorialistico atraves das lembrancas e do discurso com a epoca em que vive hoje. Ela 

encerra sua contribuicao afirmando que "la pediram pra minha mae fazer almoco... eles eram 

nove homens"; fala que revela um Lampiao pacifico, que "pede um almoco", uma fala que 
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apaga do curta, ao menos por instantes, o bandido sanguinario apresentado no discurso de 

Raimundo Santa Helena. 

O curta-metragem gravado em 2004 tambem faz mencao das "feitorias beneficentes" 

do delegado Raimundo Luiz, assim como na brochura existente na biblioteca Municipal; um 

discurso que se repete, talvez porque ambas as fontes balizaram-se na fala do poeta Raimundo 

Santa Helena, que reforca o fato de seu pai ser um lider fundador do povoado. 

O renomado poeta Raimundo Santa Helena, em depoimento ao documentario, afirma 

que seu pai, Raimundo Luiz, agricultor, e mestre-de-linha da Rede Viacao Cearense - RVC 

foi o responsavel pelo "progresso da cidade". E assim como o texto em brochura, o 

documentario por meio da fala do poeta enfatiza a criacao da caixa d'agua e do cacimbao de 

ferro, e a importaneia destes elementos para o desenvolvimento da cidade, pois o trem ia de 

Baixio, estado do Ceara, ate o Poeo de Adao (em Sao Joao do Rio do Peixe - PB), sem parar, 

por que nao havia agua no trajeto. Criado o cacimbao de ferro e a caixa d' agua, o trem 

cornecou a parar em Santa Helena. Na eoncepcao do poeta estes fatos dao ao seu pai o titulo 

de fundador. 

Na perspectiva dos depoentes do curta-metragem, Raimundo Luiz era homem rico, 

tinha muito ouro e dinheiro enterrado. "Esta pratica de enterrar dinheiro foi comum num 

periodo em que nao existiam bancos ou mesmo quando eles emergiram no seeulo XIX e eram 

vistos com deseonfianca" (CIPRIANO, 2010, p. 4). As pessoas por medo de perderem suas 

"economias" por meio de saques e roubos e receosas em deposita-las em bancos, por ser um 

"elemento novo", acabavam depositando-as dentro de panelas de barro e enterrando-as em 

certos lugares, geralmente cuidando sempre de referencia-los com arvores, pedras, etc.. 

Estes recipientes enterrados com ouro e dinheiro foram chamadas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA botijas, elemento 

tipico da cultura nordestina, que e configurado pela imaginacao e supersticoes dos moradores. 

A doutora em Historia pela Universidade Federal de Pernambuco, Maria do Socorro 

Cipriano, escreve em um de seus artigos pautados na sua tese de doutorado "Historias de 

botijas e os labirintos do universo assombroso na Paraiba". (2010), que 

Enquanto pratica cultural, a defmicao de botija sofre um alargamento 
simbolico e ganha um sentido mais amplo, passando a ser designada como 
tesouro enterrado, inclusive em outros recipientes, como por exemplo, caixas 
de madeira, panelas de barro e outros utensilios domesticos, a exemplo das 
chaleiras e bules para cafe (CIPRIANO, 2010, p. 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Baseada no folclorista Camara Cascudo (1998), Cipriano explica que segundo a crenca 

das botijas, uma alma penada aparecia a um "escolhido", (pessoa que nao fosse avarenta, de 

forte fe e corajosa), para dar-lhe a botija, o tesouro que tinha sido enterrado em vida. A alma 

so ficaria em paz, se o "escolhido" conseguisse desenterrar a botija, o que se tornava dificil, 

pois forcas malignas se empenhavam em impedir o desencantamento, para que a alma penada 

continuasse a vagar pelo piano terreno. 

Na perspectiva da autora, 

A botija toma-se desejo de sonhadores dos mais comuns mortais, que 
almejam mudanca de vida, como e o caso dos trabalhadores e tambem de 
literatos, pesquisadores, memorialistas, poetas, de homens e mulheres que, 
por motivos outros, sao igualmente seduzidos por seus encantos. Os relatos 
dao conta de quao viva e essa crenca: sonhadores e cacadores de botijas se 
lancam nesse territorio da crenca, inventam trilhas e fabricam uma geografia 
onirica. (CIPRIANO, 2010, p. 4). 

O documentario submerso nesse ambiente de crencas e supersticoes em torno das 

botijas, entre o espaco dos vivos e dos mortos, apresenta de forma sucinta e corriqueira uma 

outra versao acerca do assassinato do delegado Raimundo Luiz. A versao e relatada pela 

jovem senhora sentada no "terreiro" em uma cadeira de "balaio", ao lado de seu pai de cabelo 

branco, velho e cansado, que interrompe a fala da filha para dizer: "Ele era muito 

interessante", se referindo a Raimundo Luiz. A jovem senhora narra que nao foi propriamente 

Lampiao que matou o delegado Raimundo Luiz, mas "um cara enreixado com o delegado", 

que se infiltrou no bando do "rei do cangaco". Nao se sabe ao certo a origem desse assassino, 

o unico dado relatado pela jovem depoente e que possivelmente ele seria da cidade vizinha do 

Ceara, Baixio. 

Ainda segundo a senhora, toda a "encrenca" entre o delegado e esse suposto assassino 

cornecou quando esse "cara" estava "baguneando" o povoado, e Raimundo Luiz no papel de 

delegado "valente", prendeu o entao "bagunceiro". A depoente conta que a partir da prisao, a 

inimizade foi construida. Ela explica que de alguma forma o "bagunceiro" que estava preso 

no povoado conseguiu fugir, prometendo que voltaria a Canto de Feijao para vingar-se de 

Raimundo Luiz. 

Na narrativa que a jovem senhora relata, este foragido teria entrado no bando de 

Lampiao e vindo ao povoado vingar-se, assassinando o delegado e cumprido sua promessa. E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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importante pontuar que no curta esta versao nao e explorada, apenas citada. Isto porque a 

discussao da passagem de Lampiao e como o cangaceiro assassinou o delegado Raimundo 

Luiz sao essenciais para o enredo. 

Se o homicidio do delegado foi cometido por Lampiao, ou por um inimigo foragido, 

nao e o foco da nossa discussao. Sao versoes construidas pela oralidade dos depoentes no 

documentario. O fato e que o assassinato do delegado Raimundo Luiz tornou-se um dos 

episodios mais marcantes na construcao da historia de Santa Helena. 

As falas sobre a invasao de Lampiao a Santa Helena e o assassinato do delegado 

Raimundo Luiz, encerram a primeira parte do documentario com a apresentaeao da capa de 

cordel de Raimundo Santa Helena, poeta, filho do delegado. 

Na capa da poesia de cordelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lampiao e o sangue de meu pai (1980), ha uma imagem 

antiga da capela de Santa Helena e, com a grafia do proprio Raimundo Santa Helena, le-se: 

"Municipio de Santa Helena, estado da Paraiba, fundado pelo agricultor, meu pai. Aqui 

Lampiao covardemente matou meu pai em 09 de junho de 1927". 

ColmtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto EPOPf oS DA VIDA t mo' .o f - 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C a p a do cordel: "Lampiao e o sangue de meu pai", Raimundo Santa Helena (1980). 

Disponivel em: http://www.cnfcp. gov.br/. Acesso em: 27/03/2013 

Na medida em que surge a imagem da capa do cordel com estas informacoes, ouve-se 

a afirmacao de Raimundo Santa Helena: 

http://www.cnfcp
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O traidor do meu pai, que eu estive la e ja soube, levou Lampiao la pra rnatar 
meu pai, papai tinha muito ouro, deve ter uma botija la, com certeza ele 
escondeu, papai nao era bobo, era inteligente, ele sabia que Lampiao ia 
mata-lo, ia atacar a cidade. (Santa Helena em os phantasmas da botija, 
Petronio Loren e Tiago Scorza, 2004). 

O curta-metragem segue apresentando os depoimentos dos moradores que ja "tiveram 

alguma experiencia com botijas". A primeira parte do enredo se encerra em um ambiente 

imagetico com possiveis aparicoes, fantasmas e encantamentos criados pelas falas dos 

moradores de Santa Helena. 

Com base nos dialogos desse capitulo podemos desenvolver algumas reflexoes 

importantes para adentrarmos ao proximo topico. Antes se faz necessario anunciar o valor que 

teve este curta-metragem para os moradores de Santa Helena. 

E gratificante citar que muitos moradores da cidade interagiram efetivamente na 

producao do curta. Mesmo os que nao contribuiram depondo, acompanharam as producoes 

informando aos produtores sobre possiveis depoentes e eventos, participaram na producao dos 

efeitos especiais e como figurantes, deram suporte infra-estruturais a equipe produtora; enfim, 

foram de certa forma "personagens indiretos", o que tambem os torna elementos construtores 

da criacao de uma historia da cidade. 

Se por um lado nossa reflexao parte da analise de documentos com limitacoes e 

lacunas, numa perspectiva socio-cultural, podemos perceber os discursos do curta-metragem 

sobre os cangaceiros em Santa Helena, os assassinates no povoado e as historias sobre botijas 

como sacralizadores da historia da cidade. 

A historia de Santa Helena passa a ser, portanto, a historia da invasao de Lampiao no 

povoado "Canto de Feijao" no ano de 1927, e o assassinato do delegado Raimundo Luiz. 

Apenas um ano (1927) e os eventos (a passagem de Lampiao e a morte do delegado) que nele 

aconteceu foram selecionados e configurados na memoria da cidade, pelos olhos e falas dos 

"construtores", ou dos "fabricantes" da historia de Santa Helena. 

O que se pretende dizer com esta reflexao e que os anos que antecedem 1927 ficaram 

omissos na falas, nos cordeis, e principalmente no enredo do curta-metragem, ou seja, os 

limitados dados sobre a origem de Santa Helena ligada desde 1961 a de Sao Joao do Rio do 

Peixe, que sao apresentados na brochura de Sara Vitoriano nao aparecem no curta. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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documentario elege o discurso da passagem de Lampiao e o assassinato do Delegado 

Raimundo Luiz, tornando-o como a historia "oficial" de Santa Helena. 

A partir da analise do titulo do documentario:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Santa Helena em Os Phastasmas da 

Botija, surge uma leitura interessante que nos inquieta. Quern seriam Os Phastasmas da 

botija? Os phantasmas da botija ainda estao presentes nos relatos da populacao de Santa 

Helena, se o entendermos relacionado aos cangaceiros que ora ou outra teriam passado pelo 

entao Canto de Feijao. 

O fato de nao haver registro na historiografia "oficial" sobre a passagem de Lampiao no 

ano de 1927 em Santa Helena, e uma (re) leitura teorica acerca do termo phastasmas, que 

aparece no titulo do documentario. Lampiao e seu bando seriam fantasmas que "rondam" os 

relatos, os cordeis, os textos, o curta, enfim, os discursos acerca da historia de Santa Helena. 

Vivos na memoria social, sustentados pelas supersticoes e pelo imagetico, ainda que 

nao exista uma historia "oficial", estes "fantasmas" permanecem e fundamentam a historia da 

cidade, isto e, passado quase um seeulo a "presenca" de Lampiao e seu bando ainda e intensa 

em Santa Helena. Como fantasmas sociais os cangaceiros estao em todas as historias contadas 

sobre o passado da cidade. Velhos, jovens, homens e mulheres nao precisam ser historiadores 

ou cineastas. Qualquer morador de Santa Helena esta inquietado pelos "fantasmas" dos 

cangaceiros e, assim, circula-se o mesmo discurso: "Lampiao passou por aqui". 

Vale salientar que nao interessa a esta pesquisa saber se realmente Lampiao passou 

por Santa Helena. A nossa perspectiva principia que tal evento existe nos discursos locais e e 

intenso. Sao discursos construidos e reconstrm'dos pela oralidade e pela literatura de cordel. 

Entendemos que a narrativa que o curta constroi selecionando os angulos, as imagens 

do que vemos, "fabricando" o cenario, entrecortando as falas, ligando estes elementos a 

historia de vida do poeta Raimundo Santa Helena, e resumidamente esta: Lampiao e seu 

bando invadem Santa Helena ("Canto do Feijao") em 1927 em busca da riqueza, ou seja, do 

ouro do Delegado Raimundo Luiz. Em meio as suas estripulias, "obriga" um dos moradores a 

dar-lhes almoco, com raiva dos que fugiram "baixa tiro nas portas que estao fechadas", 

deixando a marca de seu potente e aterrorizante fuzil. Lampiao e seu bando seguem, matam 

dois homens e com a ajuda de um "traidor" encontram-se com o Delegado Raimundo Luiz. 

Esta autoridade local, o "homem valente" que combate Lampiao e seu bando, acaba 

covardemente assassinado, tornando-se a terceira vltima de Lampiao no "Canto de Feijao" 

(Santa Helena). 

Desta resumida abordagem levanta-se uma outra questao a ser esclarecida: porque 

Lampiao fez tres vitimas em Santa Helena e apenas uma, o Delegado Raimundo Luiz, e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rememorado? Por que apenas o delegado foi homenageado dando, hoje, nome a rua e 

biblioteca da cidade? 

Seria por ter sido ele um dos primeiros moradores e "fundador" da cidade? Por ter sido 

o mestre-de-linha e delegado? Por sua valentia, riqueza e feitorias? Ou por ser filho do 

renomado poeta Raimundo Santa Helena? No terceiro capitulo deste trabalho nos 

debrucaremos nesta inquietacao. 

2.2 - Os folhetos de cordel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lampiao em Santa Helena, Lampiao e o Sangue de Meu Pai, e 

Lampiao e Minha Mae Violentada. 

As poesias de Cordel, aqui trabalhadas, sao dos seguintes autores: Valentim Martins 

Quaresma (2004), natural de Santa Helena, poeta e professor licenciado em Letras pela 

UFCG; e Raimundo Santa Helena (1980) tambem natural de Santa Helena, e que reside 

atualmente no Rio de Janeiro, renomado poeta e filho do delegado Raimundo Luiz. Apesar 

dos cordeis terem autores, anos e abordagens diferentes, o evento narrado e o mesmo: a 

passagem de um Lampiao bandoleiro em Santa Helena no fatidico ano de 1927. 

O cordel "Lampiao em Santa Helena" de Valentim Quaresma, produzido em 2004, 

comeca relatando sobre a origem de Santa Helena. O ano do folheto de cordel, nao 

coincidentemente, e a mesma data da producao do documentario; e apesar de algumas 

divergencias entre eles, de uma forma ou de outra sao discursos que se complementam e se 

reforcam. 

Na versao do cordel de Quaresma (2004), Lampiao chegou ao povoado pela manha 

bem cedo, "acordando os moradores", e trazendo medo e pavor. Um aspecto interessante 

ressalta que esse folheto de cordel, em meio as rimas, apresenta varias "estripulias" do 

cangaceiro e seu bando, que nao aparecem nem no curta, nem na brochura sem data que se 

encontra na Biblioteca Municipal. 

Na perspectiva do folheto de cordel, o ano era 1927 quando Lampiao assaltou o lugar, 

entrou nas casas, humilhou os moradores, atirou na igreja e na caixa d'agua, depredou a 

estacao, tocou fogo em um armazem de algodao e no mercado. Ele apresenta ainda que 

Lampiao, 

Demons t rando seu ins t in to 

D e terror e crueldade, 
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Matou Raimundo Luiz 
Sem do e nem piedade. 
Vitimou um lavrador, 
Um pobre agricultor 
E fechou toda a cidade. 
(Quaresma, 2004, p.04) 

A morte do delegado Raimundo Luiz tambem, representado como um humilde 

agricultor, aparece em outro verso do mesmo folheto: 

Quem nao correu levou bala, 
Quern ficou foi humilhado, 
Morreu um trabaiador 
E mataro o delegado 
Veja se voce escapa 
Que eu to caindo na lapa, 
Vou aqui todo melado. 
(Quaresma, 2004, p - 06) 

No entanto, neste cordel, o assassinato do delegado e apenas relatado rapidamente, 

pois o foco e outro. E perceptivel outro elemento que torna-se importante pontuar: o autor 

convoca um novo personagem a narrativa. Um "anonimo" as outras fontes surge neste 

discurso como um dos protagonistas do enredo. 

O avo de Antonio Piquf 
Estava na diversao 
E passou a noite inteira 
Dancando xote e baiao 
Quando foi dar um cochilo 
Acordou-se pelos tiros 
Do bando de Lampiao. 
(Quaresma, 2004, p. 05) 

Acreditamos que o avo de Antonio Piqui representa, nesta reflexao, os moradores da 

localidade "Canto de Feijao" e e mostrado como um covarde, "frouxo" e medroso, que fica 

perplexo diante da "valentia" e crueldade dos "bandidos". Como mostra os seguintes versos: 

Ze Piqui ouvindo aquilo 
Ficou foi alto do chao 
Foi fazendo o retorno, 
Voando feito aviao... 
Mas, na esquina do mercado 
Aquele pobre coitado 
Barrou em Lampiao. 

B a t e u e c a i u pra tras, 

Ja f o i querendo chorar, 

Fazendo grande a lar ido 
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E eomecou a gritar: 
- "Nao me mate Lampiao! 
Tenha pena Capitao! 
Tenho filhos pra cria" 
(...) 
Virgulino aberturou-lhe 
E o pobre tremendo o queixo. 
- "O sinho fuma sujeito"? 
- Fumo nao, e um deslexo 
Apenas tomo cafe 
Mais se o sinho quise 
Ainda hoje mesmo eu dexo" 

"-Meu revove num atira 
Em cabra dessa frochura 
Voce num vale uma bala, 
E mole de da gastura. 
Eu vo manda Pe de Vento 
Lhe da um insinamento 
E leva pra sepultura" 

"Pe de Vento, venha aqui! 
Ageite esse cara lisa, 
Tire desse sujeito: 
Galea, sapato e camisa, 
Sorte o homi pra corrd 
Se voce pode dete 
Pode mata duma pisa!". 

Ze estava meio mole 
Mas quando livre se viu, 
Deu uma rasgada no chao, 
Fez finca-pe e partiu 
Entrou no mato fechado 
So ouviu-se o estalado 
Chega a poeira subiu... 
(QUARESMA, 2004, pp. 06, 07,08) 

A partir de uma leitura critica, podemos entender que na eoncepcao deste cordel 

Lampiao e seus cangaceiros sao bandidos violentos, valentes, aterrorizantes e, em 

contrapartida, os moradores do povoado sao "moles" e "frouxos", covardes que fugiram 

diante da presenca de Lampiao. Apesar deste cordel pouco enfatizar o assassinato do delegado 

Raimundo Luiz, ele surge assim como nas outras fontes como o unico morador que enfrentou 

Lampiao. O discurso acaba se repetindo, e o heroismo, mais uma vez, e dado a figura de 

Raimundo Luiz. 

O folheto de cordel intitulado "Lampiao em Santa Helena", de Valentim Martins 

Quaresma, termina afirmando que Lampiao deixou seu nome na memoria desta cidade. O que 

nos remete a reflexao de que por meio da "invasao de Lampiao", ou dessas "estripulias" do 
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cangaceiro e seu bando, o delegado e seu assassinato, ganharam visibilidade, ou seja, passou a 

viver na memoria social desta cidade. 

O rei do cangaco foi 
Com seu patua de glorias 
O povo ainda lembra 
Porque sabe e tern memoria. 
Mesmo estando errado 
Deixou seu nome gravado 
Nos anais de nossa historia. 
(QUARESMA, 2004, p. 08) 

"Lampiao e o sangue de meu pai" (1980) e um cordel construido pelo poeta Raimundo 

Santa Helena. Atraves desta representacao literaria, o poeta descreve como se deu o 

assassinato de seu pai, Raimundo Luiz do Nascimento, o delegado de "Canto de Feijao" 

assassinado por Lampiao e seu bando no ano de 1927 no antigo povoado, hoje Santa Helena. 

De acordo com o cordelista, o assassinato de seu pai foi fruto de uma querela entre 

Raimundo Luiz e Lampiao. O delegado Raimundo Luiz seria amigo do prefeito de Antenor 

Navarro, hoje Sao Joao do Rio do Peixe, Padre Sa, que em 1933 foi vigario na primeira igreja 

de Santa Helena. Em 1927 o Padre Sa teria recusado alimentar a Lampiao e seu bando, o que 

fez com que o cangaceiro enfurecido jurasse de voltar a cidade de Sao Joao do Rio do Peixe 

para vingar-se do padre. Este recorreu a ajuda de seu amigo Raimundo Luiz, na epoca 

delegado "valente" de "Canto de Feijao". Como mostra os seguintes versos: 

Lampiao que se escondia 
Na serra do Catole, 
Manda dizer ao prefeito: 
"Amanha, padre sovina, 
Vou mijar na sua batina 
E queimar toda a cidade 
Voces nao deram comida 
Mas vamos tomar no peito"... 

O padre Sa, cauteloso, 
Tinha Deus no coracao 
Mas p5e a arma na mao 
Manda chamar o delegado, 
Mestre Raimundo Luiz, 
Como era conhecido, 
Pois chefiava os cassacos 
Por todos era querido... 
(SANTA HELENA, 1980, s/p) 

De acordo com a poesia de cordel, o delegado atende ao chamado do prefeito Padre Sa 

e rapidamente formam uma armadilha para Lampiao. Chefiada pelo delegado Raimundo Luiz, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a emboscada teve sucesso fazendo com que Lampiao e seus cabras recusassem e 

abandonassem a empreitada. 

Os versos de cordel acima nos reporta a analise da importaneia que o padre Sa tinha 

para a regiao. Este personagem que surge na brochura de Sara Vitoriano e ressurge no cordel 

de Raimundo Santa Helena, ora como lider religioso, ora como chefe politico, possuia lugar 

de prestigio e poder no povoado. Como ja relatamos "Canto de Feijao" (Santa Helena) na 

epoca pertencia a Sao Joao do Rio do Peixe, cidade que tinha como "prefeito" o entao Padre 

Sa. 

Esta relacao direta do povoado com a cidade de Sao Joao do Rio do Peixe explica a 

afinidade do Padre Sa com o delegado Raimundo Luiz, assim como tambem explica o fato do 

vigario ser prestigiado no povoado, principalmente pela sua imagem religiosa. De acordo com 

a brochura "Santa Helena do passado ao presente" (2009), A vila passou-se a chamar Santa 

Helena em homenagem a mae do Padre Sa, consagrando-o como um personagem historico da 

cidade presente no imaginario popular e reforcado e reelaborado pelo cordel. 

Ao longo dos versos o poeta Raimundo Santa Helena constroi e reverencia a figura de 

seu pai, dando a ele signifieacoes heroicas. O delegado Raimundo Luiz e mostrado no cordel 

como o guerreiro, audacioso, inteligente, amigo, forte e "protegido por divindades". Tal 

reflexao possibilita-se pela analise dos versos em que o poeta relata a ameaca que Lampiao 

(com raiva do combate fracassado), fez a seu pai, Raimundo Luiz. Versos que tambem 

mostram, na perspectiva do poeta, a crueldade de Lampiao. 

Durou pouco o tiroteio 
Lampiao, experiente, 
Percebeu a armadilha, 
E recuou de repente, 
Porem, deixando um recado: 
"sei que foi o delegado 
La de "Canto de Feijao" 
Vou mata-lo no seu chao 

"Vou pegar aquele nego, 
Botar o macaco nu, 
Banhar na lama de um rego 
Pregar num mandacaru, 
Arrancar unha por unha, 
Furar olho por olho, 
E cortar de uma vez, 
Toda a sua vergonhez..." 

"E ele nao vai fugir, 
Por que e homem teimoso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tem fama de valentao, 
Feiticeiro, e e teimoso. 
E tambem o fundador, 
La de "Canto de Feijao", 
Mas e um homem de cor 
Casado com branca azeda..." 

"E preto quando nao faz, 
Na chegada, e porque, 
Vai fazer mais na saida, 
E mesmo o seu cartaz 
De guerreiro invencivel, 
E por causa da medalha 
Dessa santa Aparecida 
Padroeira do BrasiL." 
(SANTA HELENA, 1980, s/p) 

O poeta Raimundo Santa Helena cria para seu pai a imagem de um homem 

"protegido" por uma divindade e que o "rei do cangaco", Lampiao, so enfrentaria se ele 

estivesse desamparado. De acordo com o cordel, Lampiao descobriu o dia em que o delegado 

Raimundo Luiz tirava a medalha para ser benta e planejou o ataque para aquele dia. 

Mas nisso vou da um jeito, 
Sei que uma vez no ano 
A medalha sai do peito 
Pro seu vigario benzer 
No mes de junho (parece) 
Quanto ao dia, vou saber, 
E nove, se nao me engano 
"Do satanas, levo prece..." 
(SANTA HELENA, 1980, s/p) 

A intencao do verso acima e assegurar que o delegado Raimundo Luiz, pai do poeta, 

"amedrontava" ate mesmo o "rei do cangaco", que necessitou estudar o dia certo para ataca-

lo. 

Mas vejam o que aconteceu: 
Ano mil e novecentos 
E vinte sete janeiros-
No dia nove de junho 
Um rifle novo em punho, 
Delegado toca o sino, 
Esperando Virgolino 
Sessenta e seis cangaceiros! 

Os cabras de Lampiao, 
Chegaram em Santa Helena, 
O ex- Canto de Feijao, 
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Papai (com mamae gestante) 
Foi cercado num instante, 
Mocinha caiu na tara... 
Jogaram minha mamae no chao, 
E cuspiram em sua cara... 

Pai, sozinho, foi dizendo: 
"Deus do ceu que estas me vendo, 
jamais atirei primeiro! 
Vou lutar ate veneer, 
Lampiao que mata e esfola! 
Eu so salvo e dou esmola, 
Deus, olhai vosso guerreiro!" 
Deus deixou papai morrer... 
(SANTA HELENA, 1980, s/p) 

Os versos acima encerram o cordel "Lampiao e o sangue de meu pai" (1980), 

revelando mais uma vez a intencao de se construir um delegado Raimundo Luiz heroi; ou nas 

proprias palavras do poeta, Raimundo Santa Helena: um "guerreiro". O poeta cria para seu pai 

a imagem de um homem bondoso, que salva e da esmola as pessoas, uma verdadeira figura 

divina lutando contra Lampiao, homem cruel, sanguinario, diabolico. Ha, portanto, uma 

dualidade extrema comum aos cordeis sobre os personagens: o bem e o mal, o heroi e o 

bandido, o mocinho e o vilao. 

A imagem do delegado Raimundo Luiz, presente nestes parcos cordeis, produz-se 

como a do heroi invencivel, o guerreiro prudente que "nao atirava primeiro", morto em seu 

povoado, defendendo seu povo, em uma luta contra o "diabolico" Lampiao, porque assim 

"Deus quis". 

O poeta Raimundo Santa Helena tambem produziu o cordel de N° 415, "Lampiao e 

Minha Mae Violentada" (data nao identificada). Nele o cordelista relata a violencia que sua 

mae, a senhora Rosa Ferreira do Nascimento, popularmente conhecida como dona Rosa ou 

dona Rosinha, sofreu no povoado "Canto de Feijao" (Santa Helena) no dia 09 de Junho de 

1927. 

Nos versos, o poeta afirma que Lampiao e 65 cangaceiros, estupraram sua mae e em 

seguida assassinaram seu pai, o delegado Raimundo Luiz,matando tambem um de seus 

trabalhadores. 

No ataque a cambada 
(sessenta e seis no total) 
Mataram Elisiario 
Um ajudante leal 
Minha mae atras ferraram 
Pela frente estupraram 



44 

Uma virgem torturaram 
Com vela acesa (anal). 
(SANTA HELENA, s/d, p. 20) 

De acordo com o discurso que aparece no recorte do jornal "DIARIO DA NOTICIA"2, 

do Rio de Janeiro, que supostamente foi editado em 29 de Junho de 1975, a mae do poeta 

Raimundo Santa Helena, Dona Rosa, estava passando roupa quando Lampiao entrou em sua 

casa em "Canto de Feijao". A senhora que na epoca tinha 28 anos de idade enfrentou o 

cangaceiro e "partiu pra cima dele com o ferro antigo, a carvao, que estava em sua mao" 

(DIARIO DA NOTICIA, 1975, Rio de Janeiro). 

Com base na entrevista do poeta Santa Helena ao jornal, Dona Rosa nao foi morta 

porque um dos cangaceiros (o Jararaca) interveio ao seu favor. Eles foram embora levando 

joias e armas que pertenciam ao delegado Raimundo Luiz, esposo de dona Rosa. 

O cordel de autoria de Raimundo Santa Helena "Lampiao e minha mae violentada" 

relata ainda que sua mae (Dona Rosa) se suicidou aos 90 anos de idade, jogando-se de um 

precipicio. De acordo com o folheto o fato aconteceu quando a senhora soube que iriam 

construir em Serra Talhada (Pernambueo) uma estatua em homenagem a Lampiao. 

Yara Ledo Maltez 
Falou me vendo infeliz 
"sei que sua mae chorando 
Se matou (O DIA diz) 
Com 90 de idade 
Quando a sociedade 
Descascou a cicatriz" 

(...) 

Voando estava quando 
Sua alma foi pro ceu 
E seu corpo enrugado 
Mergulhou no mausoleu 
Pro permanente repouso 
Ao saber que o esposo 
Falecido "virou reu" 

Estatua como trofeu 
Numa grande palhacada 
Vai receber Lampiao 
No chao de Serra Talhada 
E o meu pai delegado 
Por Lampiao baleado 
Depois de morto sangrado 
Trocou a vida por nada. 
(SANTA HELENA, s/d, pp. 19-20) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Recorte de jornal , encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/, acesso em: 27/03/2013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos versos acima apresentados, o poeta Raimundo Santa Helena deixa explicitamente 

exposto o odio que carrega do "rei do cangaco". Ele o culpa, assim como culpa a sociedade, 

pelo suicidio de sua mae. O folheto demonstra a sua angustia e insatisfacao em ver que o 

maior inimigo de sua familia, Lampiao, o "bandido", assassino do seu pai e estuprador de sua 

mae, ganharia um memorial em Serra Talhada. 

O cordelista nao esconde sua indignacao com o fato de Lampiao tornar-se uma figura 

historica, como mostra o seguinte verso: 

E no Rio o punhal 
Com que Lampiao sangrou 
O meu pai ja com dois tiros 
Ou o que "Lamp" roubou. 
E vitrine nos museus. 
Hitler que matou judeus 
Daqui a pouco meu Deus 
Vai ser santo em Moscou 
(SANTA HELENA, s/d, p. 21) 

O poeta popular foi manchete em varios jornais no Rio de Janeiro, onde reside 

atualmente, mobilizando-se e reivindicando contra a construcao da estatua de Lampiao em 

Serra Talhada. De acordo com o recorte do jornal "O DIA" (1991), entre apelos e ameacas ao 

governo de Serra Talhada, o poeta pediu na justica uma liminar contra a construcao do 

monumento a Lampiao. 

Em uma de suas reivindieacoes contra a memoria de Lampiao, o poeta anuncia, em 

torn de ameaca, por meio do jornal "O DIA" (Rio de Janeiro, 23/03/1992), que seu irmao mais 

novo, 

Antonio - que 6 piloto de aviao, viuvo e sem filhos - tomou uma decisao: se 
inaugurarem a tal estatua, investira contra ela com um aviao cheio de 
explosivo, vingando assim toda a familia. O prefeito de Serra Talhada deve 
pensar duas vezes antes de homenagear o assassino e estuprador, ou muito 
mais sangue ha de correr no sertao (O DIA, 1992, Rio de Janeiro).3 

3 As informacoes pertencem a u m recorte de jorna l encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/ acesso em 

27/03/2013. Por se tratar de u m recorte de jornal , as informapoes sao limitadas e imprecisas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em seu cordel o poeta tambem apresenta sua insatisfacao diante da "luta" que sua mae 

enfrentou, apos o assassinato do pai, em busca de uma pensao, ou de algum 

"reconhecimento", uma vez que o delegado Raimundo Luiz morreu a servico do Estado e do 

povo. 

Minha mae jamais ganhou 
Nenhum misero tostao 
Papai morreu a servico 
Enfrentando Lampiao 
Mamae usou documentos 
A imprensa argumentos 
Mais os governos nojentos 
Nunca lhe deram pensao. 
(SANTA HELENA, s/d, p. 21) 

Os folhetos de cordeis do poeta Raimundo Santa Helena, analisados ao longo deste 

estudo nos aponta a necessidade de percebermos em que contexto foram produzidos, uma vez 

que 53 anos apos o episodio da passagem de Lampiao a Santa Helena o evento "ressurge" 

representado pelas poesias de Raimundo Santa Helena. 

1980 e a data em que o poeta produziu "Lampiao e o sangue de meu pai". A partir 

deste dado surge uma questao: por que apenas a partir da decada de 1980, o poeta Raimundo 

Santa Helena traz a "luz" a "dramatica" e "tragica" historia da sua familia e a relacao da 

mesma com a invasao de Lampiao a Santa Helena ainda no ano de 1927? 

O cordel "Lampiao e o sangue de meu pai" e produzido quando Raimundo Santa 

Helena busca por meio da midia e principalmente por meio de jornais uma pensao ou um 

"reconhecimento" para sua mae. O poeta utiliza seus versos de cordel para argumentar que 

seu pai morreu a servico do Estado combatendo o mais temido bandido da epoca, Lampiao, e 

que, portanto, sua mae merece uma "pensao especial" e um reconhecimento social. 

Apesar de nao ser possivel identificar a data precisa da construcao do cordel "Lampiao 

e minha mae violentada", o conteudo do folheto, diante de outras fontes (recortes de Jornais)4 

aponta que a data da producao e posterior a 1991. O cordel e construldo apos o suicidio da 

matriarca e conseqiientemente apos o plebiscito que surgiu em Serra Talhada, sobre a 

polemica construcao de uma estatua em homenagem a Lampiao. Este verso foi, portanto, 

construido para ser utilizado no movimento contra o monumento a Lampiao e o reforco da 

historia construida anteriormente sobre o heroismo de seu pai. Sao suas "monumentalizacoes" 

da memoria que se enfrentam. 

4 Encontrados no site: http://www.cnfcp.gov.br. Acesso em 27/03/2013.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 
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Antes de adentrarmos ao proximo capitulo, convem pontuarmos dois elementos. O 

primeiro seria as contradicoes de versoes existentes entre o curta-metragem e os versos de 

cordel, ja analisados. Porem, deixemos claro que nossa intencao nao e discutir qual versao 

seria veridica, mas compreender como uma serie de percepcoes e discursos configuram a 

historia da cidade de Santa Helena e de seu povo, como as fontes se divergem e como isto 

enriquece a pesquisa. 

O curta-metragem assegura que Lampiao passou por Santa Helena juntamente com 

nove cangaceiros, enquanto que os cordeis "Lampiao e minha mae violentada" e "Lampiao e 

o sangue de meu pai", ambos escritos por Raimundo Santa Helena, afirmam que Lampiao 

esteve aqui com um total de 66 cangaceiros. 

Em outro momento o curta coloca por meio do depoimento do proprio Raimundo 

Santa Helena que seu pai so foi morto porque foi "traido". Alguem teria levado Lampiao e 

seus cangaceiros ate seu pai, e o motivo do assassinato seria a busca por ouro e dinheiro, uma 

vez que o delegado era rico e possuia botijas. 

Ja no cordel "Lampiao e o sangue de meu pai", Raimundo Santa Helena afirma que 

seu pai era conhecedor da vinda de Lampiao a Santa Helena, chegando a tocar o sino 

anunciando ao povo do perigo, e esperando pelo cangaceiro com um rifle novo na mao. O 

motivo deste conflito seria uma antiga "rixa" entre Lampiao e o delegado, uma vez que o 

delegado preparou uma emboscada para Lampiao em Sao Joao do Rio do Peixe a pedido do 

seu amigo Padre Sa, que era entao prefeito de Sao Joao do Rio do Peixe. 

Sao versoes e versSes, visoes selecionadas, articuladas, fabricadas de acordo com a 

intencao daqueles que a fabricam. "E, pois, impossivel analisar o discurso historico 

independente da instituicao em funcao do qual ele se organiza silenciosamente." (CERTEAU, 

2008, p. 71) E imprescindivel entender a intencao do curta-metragem e a intencao dos versos 

de Raimundo Luiz, ambos construidos em espacos e tempos diferentes, recheados de 

subjetividades, de conceitos, de suposicoes, de seleeoes, de finalidades. 

O curta-metragem constroi uma narrativa a partir da ideia da busca do ouro e das 

botijas, tendo Santa Helena como o cenario, Lampiao e o delegado Raimundo Luiz, como 

protagonistas. Os moradores da cidade tornam-se fontes secundarias, uma vez que a fonte 

base para a producao do documentario sao os discursos de Raimundo Santa Helena, o poeta. 

Ja nos versos de cordel de autoria de Raimundo Santa Helena, o autor se volta a 

construcao da imagem historica e heroica de seu pai, o delegado Raimundo Luiz, e de sua 

mae Dona Rosa, por meio da experiencia deles com Lampiao, tendo Santa Helena tambem 

como cenario e dando a seus pais espacos de honra na historia de Santa Helena. 
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E interessante analisarmos que mesmo diante de versoes contraditorias, a figura de 

"guerreiro invencivel" permanece atrelada ao delegado Raimundo Luiz, uma vez que em uma 

das versoes ele teria sido "traido" e por isso foi assassinado, enquanto que a outra foi porque 

"Deus deixou". A verossimilhanca dos fatos comprova a invencibilidade do delegado? 

A invencibilidade dada ao delegado Raimundo Luiz e fruto do discurso criado, 

recriado e reforcado pelo seu filho, o poeta, autor dos cordeis "Lampiao e minha mae 

violentada" e "Lampiao e o sangue do meu pai", e que tambem e fonte base da narrativa do 

curta-metragem. 

Portanto, torna-se importante para este estudo analisarmos como estes discursos sao 

construidos, em qual lugar social eles abrolham, e qual a relacao destas versSes com a vida e historia 

do poeta Raimundo Santa helena. 
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CAPtR/ Lc 3  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE VITIMA A FUNDADOR: RAIMUNDO SANTA HELENA, O POETA QUE 

TRANSFORMOU LAMPIAO NO "INIMIGO NUMERO 1 DO POVO BRASILEIRO" 

O intuito deste capitulo compreende em abordar a trajetoria de Raimundo Luiz do 

Nascimento, conhecido nacionalmente por Raimundo Santa Helena, poeta, cuja historia de 

vida esta profundamente atrelada a historia da cidade de Santa Helena. Fato mais que 

evidenciado pelo seu proprio nome que faz questao de divulgar. Antes de adentrarmos pelos 

dialogos sobre nosso personagem historico, o cordelista Raimundo Santa Helena, e a sua 

relacao com a cidade que lhe da o nome, e importante considerarmos que, 

Tratar a vida como uma historia, isto e, como o relate coerente de uma 
seqiiencia de acontecimentos com significado e direeao, talvez seja 
conformar-se com uma ilusao retorica, uma representacao comum da 
existencia que toda uma tradicao literaria nao deixou e nao deixa de 
reforcar.(...) o real e descontinuo, formado de elementos justapostos 
sem razao, todos eles unicos e tanto mais dificeis de serem 
apreendidos por que surgem de modo incessantemente imprevisto, 
fora de proposito, aleatorio (BOURDIEU, 2002, p.l 85) 

Raimundo Santa Helena nasceu no dia 6 de abril de 1926. Como ele mesmo apresenta: 

"sua cabeca nasceu na Paraiba e o restante no Ceara" (Cronicas da Vida Raimundo Santa 

Helena - Secas e Saques, s/d). Nasceu no povoado "Canto de Feijao" (atualmente Santa 

Helena, que faz divisa com o vizinho estado do Ceara). Filho da senhora Rosa Ferreira do 

Nascimento (Dona Rosinha) e do agricultor e mestre-de-linha Raimundo Luiz, o primeiro 

delegado da cidade, que de acordo com os versos de cordel em analise foi assassinado por 

Lampiao e 65 cangaceiros no ano de 1927, quando o bando invadiu o povoado Canto de 

Feijao. Sua mae, gravida de cinco meses, tambem foi agredida pelos cangaceiros que a 

estupraram e a ferraram com brasas, de acordo com demincia do proprio cordelista Raimundo. 

A biografia, escrita pela sua propria esposa, Yara Ledo Maltez - e anexada a obra 

"Cronicas da Vida Raimundo Santa Helena - Secas e Saques" (s/d) produzida pelo proprio 

Raimundo Santa Helena, em que reune outros textos assegura que o poeta saiu de "Canto 

de Feijao" aos 11 anos de idade em busca de Lampiao e seu bando para vingar a morte de seu 

pai e o estupro de sua mae. Sem rumo, tornou-se menino de raa em Fortaleza-CE. Foi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trocador de onibus, garcom, engraxate, jomaleirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, finalmente, "foi retirado da lata do lixo e 

do colo das prostitutas, por uma professora, que em vez de colocar 'Mundinho' numa 

FUNABEM da vida, deu-lhe estudo, trabalho e religiao". (MALTEZ, p. 30, s/d). Este fato 

marcaria a mudanca da trajetoria de Raimundo Santa Helena, que o fez trocar "a liberdade de 

nao ser nada pelo dever de ser util". (MALTEZ, p. 31, s/d) 

Na sua fase adulta tornou-se combatente da Marinha de guerra, onde por duas vezes 

foi condecorado pelo Governo brasileiro, "Mundinho" adentrou mundo a fora, 

Participou da II Guerra Mundial a bordo do CT Bracui (...). 
Durante 25 anos obteve 10 promocoes (de grumete a tenente) 
e foi distinguido com duas viagens aos Estados Unidos. Foi 
presidente da Associacao dos suboficiais e sargentos da 
Marinha e, em junho de 1975, recebeu das maos do Almirante 
Augusto Rademaker o diploma de Socio Benemerito dessa 
entidade. (...) Recebeu o diploma e medalha de ouro, como 
precursor nas gestoes para instalacao do Setimo Batalhao da 
Policia Militar em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. 
(MALTEZ, p. 31, s/d) 

Paralelo a esse extenso curriculo ligado a sua atuacao enquanto combatente da 

Marinha, Raimundo Santa Helena desenvolveu outro, erigido do seu oficio de poeta. E o 

poeta e nao o ex- combatente da Marinha, isto e, e a vida poetica de Raimundo Santa Helena 

que o liga a cidade de Santa Helena - PB. 

De acordo com sua biografia, o poeta Raimundo Santa Helena fundou a CORDEL 

BRAS (uma organizacao na cidade do Rio de Janeiro, criada para os interesses dos poetas 

populares e da literatura de cordel), fundou ainda a ABC (Academia Brasileira de Cordel) em 

25/08/1983 teve 4 votos para a Academia Brasileira de Letras. Em 1995 foi agraciado pela 

Camera Municipal do Rio de Janeiro com a Medalha Pedro Ernesto e a Assembleia 

Legislativa lhe outorgou o titulo de "cidadao Fluminense". 

Maltez, esposa do poeta, afirma por meio da biografia que ele foi ainda homenageado 

pela "Ordem Brasileira do Poetas da Literatura de Cordel", com os seguintes premios: "Socio 

Benemerito", "Medalha de Ouro", "Honra ao Merito", "Gloria a Arte", "Medalha Castro 

Alves" entre diversos outros. 

O poeta foi tambem idealizador de projetos que ele afirma ter sido iniciado pelo seu 

pai, o delegado Raimundo Luiz, morto por Lampiao em 1927, no povoado "Canto de Feijao". 

O projeto intitulado "Operacao Mandacaru" e "Operacao Cobra Verde", registrados na 
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Biblioteca Nacional sob os numeros 30.298/84 e 45.679/88 (DIARIO DE NOTICIAS, 1970, 

Rio de Janeiro),5 tinha a intencao de construir acudes publicos nos pequenos municlpios 

atingidos pelas secas. 

Estes projetos foram bastante divulgados pela mldia jornalistica, tendo em uma das 

edicoes do jornal "O GLOBO" (1990)6, o titulo "Santa Helena quer levar sua ideia a Collor". 

O jornal comenta que o poeta desejava fazer ao entao presidente da Republica do Brasil uma 

proposta, ele trocaria: 

a arte que o tornou conhecido no mundo inteiro e pega na enxada para 
trabalhar de graea se o Governo utilizar os Cr$ 10 bilhoes liberados 
anteontem para o combate a seca no Nordeste na construcao de acudes 
comumtarios em todos os municipios da regiao. (O GLOBO, 1990, Rio de 
Janeiro).7 

No entanto, as intencoes do poeta em relacao aos acudes publicos no sertao nordestino 

nao foram acatadas. 

Ainda de acordo com sua biografia anexada a obra "Cronicas da vida Raimundo Santa 

Helena - Secas e Saques" (s/d), que reune outros textos, inclusive recortes de jornais, o poeta 

Raimundo Santa Helena, em 1983 foi homenageado com o "Premio Porto Sao Matheus de 

Residencia Cultural", ao lado de Augusto Ruschi, Jorge Amado e Gilberto Freyre. O 

cordelista possui ainda mais de 2 milhoes de exemplares de cordel, com temas diversificados, 

principalmente ligados a vida politica e ao social do pais. O antigo menino "Mundinho", ex-

morador de raa, percorreu grande parte do mundo chegando a publicar um cordel em 10 

linguas. 

Raimundo Santa Helena tambem foi ponte para a realizacao do curta-metragem "Santa 

Helena em os Phastasmas da Botija". Foi por meio da vida do poeta cordelista que o 

documentario recorreu a cidade de Santa Helena e suas estorias. 

Como ja foi apresentado no segundo capitulo deste trabalho, nas palavras dos diretores 

do curta, Petronio Lorena e Tiago Scorza, a intencao inicial do projeto era a realizacao de um 

filme sobre a poesia de cordel no Rio de Janeiro, no entanto o filme ganhou outro rumo, 

5 Inforrnacoes retirada do recorte de jornal , cedido pela professora M s . Rosilene Alves de Melo (UFCG), 

encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. O fato de ser u m recorte de jornal l imita 

nossos dados referenciais, uma vez que no mesmo ha recortes e colagens de dados. 
6 Recorte de jornal encontrado no site: http:// w w w , cnfcp. go v. br/. Acesso em 27/03/2013. 
7 Inforrnacoes encontradas no recorte de jornal em: http://www.cnfcp. gov.br/. Acesso em 27/03/2013 - pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c Q E R A V -
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quando os produtores entrevistaram o poeta, pois eles decidiram construir um documentario a 

partir da vida de Raimundo Santa Helena. 

Formado em jornalismo, o poeta Raimundo Santa Helena no decorrer de sua carreira 

poetica surge por diversas vezes nas principals paginas de varios jornais do pais, entre eles: 

"O DIA", "O DIARIO DA NOTICIA", "O GLOBO", "A NOTICIA, "JORNAL DO 

BRASIL". Tambem foi manchete no "JORNAL DO COMMERCIO" em 1993 de Recife 

(PE). 

Ainda em 29 de Junho de 1975, na primeira pagina do jornal do Rio de Janeiro, 

"DIARIO DA NOTICIA", e publicada uma materia, de titulo "Dona Rosa a mulher que 

encarou Lampiao", tratando - se de uma narrativa de como teria sido o possivel encontro da 

mae de Raimundo Santa Helena, Dona Rosa, e o "rei do cangaco", Lampiao. 

Era um domingo, 16 de Novembro do mesmo ano, quando novamente o "DIARIO DA 

NOTICIA", publicou uma nova materia sobre o caso, intitulada: "Lampiao matou e a viuva 

quer pensao", titulo ilustrado pela fotografia de uma senhora de aparencia cansada e cabelos 

brancos, possivelmente a senhora Dona Rosa. 

A intencao primeira desta materia era reivindicar uma pensao, que na percepeao da 

familia Nascimento, e principalrnente de Raimundo Santa Helena, era um reconhecimento 

social do esforco, trabalho e "heroismo" de seu pai. O fato e revelado pela propria imagem 

que possui o seguinte anunciado: "Ao bandido, a gloria, ao heroi, o esquecimento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fotografia de Dona Rosa na materia do jornal D I A R I O D E N O T I C I A S (Rio de Janeiro - 1975) 

Fonte: Recorte de Jornal encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/ acesso em 27/03/2013. 
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A materia diz que: 

Tendo trabalhado ate na enxada para sustentar os filhos, dona 
Rosinha sustenta, entre revoltada e esperancosa, que ha 35 
anos, o governo lhe deve reconhecimento de que seu marido 
morreu como soldado, defendendo a lei e a ordem. (DIARIO 
DA NOTICIA, Rio de Janeiro, 1975)8 

A frase que aparece na foto da materia nao deixa duvidas sobre a genialidade e 

intencao do poeta Raimundo Santa Helena. Com aquelas palavras escritas na fotografia, 

Raimundo Santa Helena mostra sua indignacao ao fato de Lampiao torna-se uma figura 

publica memorada pela comunidade em geral e configurada pela historiografia. O recorte de 

jornal demonstra ainda que o poeta reivindica a sociedade o reconhecimento ao merito dos 

seus pais, que enfrentaram o "bandido" em 1927, tendo o enfrentamento culminado com o 

assassinato do delegado Raimundo Luiz, que morreu a servico do Estado. 

O movimento "anti-lampionico" e revelado pelos recortes de jornais, iniciado ainda 

em 1975, ganhou impulso depois de 1991, em decorrencia do debate que o Brasil assistiu 

acerca da construcao de uma estatua em Serra Talhada (Pernambuco) em homenagem a 

Lampiao. 

A partir deste ano, Raimundo Santa Helena aparece por varias vezes em diferentes 

jornais brasileiros, gritando notadamente seu odio a Lampiao. E ainda neste periodo pos-1991 

que Raimundo Santa Helena escreve as obras "Lampiao e a honra de minha mae" (1995) e 

Lampiao e minha mae violentada (data nao identificada), enfatizando sua aversao ao 

cangaceiro. 

Em 21 de novembro de 1991, aproximadamente dois meses depois do plebiscito, o 

Jornal "O DIA", do Rio de Janeiro, publicou em uma de suas paginas a materia intitulada: 

"Reacao", que; afirmava ter o poeta Raimundo Santa Helena, pedido uma liminar na justica 

contra a construcao do monumento a Lampiao em Serra Talhada - Pernambuco. 

O mesmo jornal, em 26 de mareo de 1992, oferece aos seus leitores uma redacao de 

titulo: "Uma questao de honra", onde se apresenta mais uma vez a indignacao do poeta 

Raimundo Santa Helena em relacao a construcao da tal estatua. O jornal narra a suposta 

8 Inforrnacoes retiradas do recorte de jornal , encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 

27/03/2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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violencia que a mae do poeta sofreu em "Canto de Feijao" por Lampiao e seus cangaceiros, e 

o assassinato de seu pai, o delegado Raimundo Luiz. 

A narrativa conta ainda sobre o suicidio de sua mae Dona Rosinha, acusando como 

causa a noticia que saira em 1991 de que Lampiao receberia uma estatua em praca publica. 

Com ar de advertencia o jornal relata que o irmao mais novo de Raimundo Santa Helena, 

Antonio, piloto de aviao, investiria contra a estatua em um aviao cheio de explosivos, caso ela 

fosse construida. A redaeao se encerra com uma ameaca ao prefeito de Serra Talhada. 

Por que um Jornal publicaria isso? Essa "ameaca" publicada nacionalmente atraves de 

um jornal, demonstra que Raimundo Santa Helena nao estava "sozinho" na luta contra a 

memorizacao de Lampiao. Havia uma gama de apoio silencioso, por meio da midia em geral, 

havia muitas outras vozes por traz das falas de contestacao de Raimundo Santa Helena, que o 

"elegeram" como o porta voz do movimento contra a estatua de Lampiao, talvez pela sua 

historia de vida, ligada ao Canto de Feijao (Santa Helena). 

Em 1993, desta vez em Recife, o "JORNAL DO COMMERCIO" anuncia em uma de 

suas paginas: "Lampiao, seca e miseria", onde o autor mostra-se revoltado, afirmando sua 

contestacao e odio a ideia de uma estatua a Lampiao, e para legitimar sua indignacao, ele cita 

o poeta Raimundo Santa Helena, e a atitude do irmao do poeta, o piloto Antonio, 

reverenciando-os. 

Uma fala que revela a reproducao e repercussao de um discurso de revolta a 

memorizacao de Lampiao, um discurso que Raimundo Santa Helena faz questao de ser 

participe ativo, criando uma essentia propagada pelos opositores a ideia surgida em Serra 

Talhada. 

De acordo com a analise dos recortes de jornais, apenas em 1997 os jornais trazem 

novamente a imagem de Raimundo Santa Helena e de seu odio a Lampiao. O jornal "A 

NOTICIA", do Rio de Janeiro, apresenta aos leitores: "O pai castrado e a mae estuprada pelo 

cangaceiro", expondo mais uma vez o fato acontecido em 1927, no antigo povoado "Canto de 

Feijao". 

Neste jornal ha peculiaridades acerca do tema ate entao nao encontradas nas outras 

fontes. A primeira e a versao que e apresentada sobre o assassinato do delegado. Em 

entrevista ao jornal, o cordelista afirma que "primeiro Lampiao lutou com meu pai uma luta 

de espada, como [Lampiao] estava perdendo ele atirou em seu olho, e seu irmao mais novo, 

Ezequiel, atirou na nuca simultaneamente. Nao satisfeitos, arrancou seus testiculos e deu para 

os porcos. Pegou o corpo sem vida, colocou num carrinho de mao, e ficou passeando pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cidade aos gritos: 'Aqui esta o delegado de voces! Aqui esta o delegado de voces" ("A 

NOTICIA", 1997, Rio de Janeiro).9 

O recorte desse jornal apresenta mais uma reconstrucao imagetica do delegado 

Raimundo Luiz, reforcando sua imagem de "guerreiro", mas, sobretudo reafirmando a figura 

"covarde" e "diabolica" desenhada para Lampiao nas varias falas e versoes do poeta 

Raimundo Santa Helena. 

Uma segunda peculiaridade interessante apresentada pelo jornal consiste na afirmacao 

de que o maior motivo da existencia do poeta Raimundo Santa Helena e "transformar 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampiao, em o inimigo numero 1 do povo brasileiro". (A 

NOTICIA, 1997, Rio de Janeiro)10. Esta declaracao revela, por meio principalmente da 

palavra "transformar", que Raimundo Santa Helena tornou-se ao longo de sua trajetoria, o 

elemento construtor de todas as narrativas da historia de Santa Helena, que elege Lampiao 

como "bandido", "covarde", "estuprador", "cruel", e que consagra o delegado e sua esposa 

como herois e guerreiros. 

A afirmacao apresentada pelo jornal implica dizer que Lampiao nao e o inimigo do 

povo brasileiro, mas Raimundo Santa Helena o transformara, revelando um poder discursivo 

nas falas do poeta, e acima de tudo reafirmando que os discursos sao articulados 

conscientemente com um proposito, ou seja, com a finalidade de transformar Virgulino 

Ferreira da Silva, vulgo Lampiao, em inimigo numero 1 do povo brasileiro. 

Raimundo Santa Helena relata por meio do jornal que Lampiao era um assassino 

incomum, pervertido e de uma crueldade gigantesca, que violentava sexualmente seus refens 

e se divertia com isto. 

Ainda no mesmo mes e ano, Raimundo Santa Helena e sua historia de vida marcada 

por "violencia" e "tragedia" e que envolve Lampiao e seu bando no antigo "Canto de Feijao", 

vem a tona no jornal "O DIA", do Rio de Janeiro. 

"A luta contra a memoria de Lampiao" e o titulo da redaeao realcado pela foto de um 

senhor de semblante triste segurando um verso de cordel: "Lampiao e minha mae violentada". 

Abaixo da imagem, uma legenda que diz: "O paraibano Raimundo Luiz conserva o desejo de 

vinganca" (O DIA, Rio de Janeiro, 1997)11. 

9 Recorte de jornal , encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. 
1 0 Recorte de jornal , encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. 
1 1 Inforrnacoes analisadas a partir do recorte do jornal , encontrado no site: http:/ /www. enfep. gov.br/. Acesso em 

27/03/2013. 

http://www.cnfcp.gov.br/
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O poeta - Raimundo Santa Helena 

Fonte: recorte de jornal (O D I A , 1997, Rio de Janeiro), encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. 

Acesso em 27/03/2013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O jornal escreve, como nos outros diarios, sobre a invasao de Lampiao no povoado 

"Canto de Feijao" em 09 de junho de 1927, o assassinato do delegado Raimundo Luiz e o 

estupro de Dona Rosinha e relata o desejo de vinganca que o Raimundo Santa Helena, o 

"Mundinho", carrega consigo desde dos 11 anos de idade. 

De todos os recortes de jornais aqui abordados apenas neste o poeta conta que 

Lampiao estava em busca de um dinheiro que seu pai guardava para a ampliacao de um 

acude. Por meio desta narrativa ele da inconscientemente ou nao, ao assassinato outro sentido. 

Lampiao estaria, portanto, em busca de dinheiro. O crime primeiro foi o roubo, o assassinato 

foi consequencia da resistencia do delegado, criando-se outra versao para o acontecido. 

O recorte do jornal do Rio de Janeiro, "O DIA" (1997), assim como todos os outros 

aqui analisados, deixa claro a indignacao do poeta sobre a construcao da estatua de 32 metros 

em homenagem a Lampiao na cidade de Serra Talhada (PE). Nesta redaeao em analise e 

anunciado que o poeta reunira um abaixo-assinado e estara toda semana nas escadarias da 

Camara Municipal de Serra Talhada, para impedir a construcao da estatua. 

Tambem nesta edicao de "O DIA" (1997), o cordelista reforca a ideia de que sua mae 

por causa do passado "tragico" em "Canto de Feijao", quando foi profundamente marcada 

http://www.cnfcp.gov.br/


pela violencia de Lampiao, adquiriu depressao, que culminou com seu suicidio, ao pular de 

um precipicio, quando soube da homenagem que receberia o "bandido" Lampiao em Serra 

Talhada. 

Na tentativa de "oficializar" seu discurso acerca da depressao de sua mae, do trauma 

que ela carregou por toda a vida e do seu suicidio, o poeta Raimundo Luiz apresenta ao jornal 

e anexa as suas obras, e producoes um laudo medico atestando a depressao que sofria a 

senhora Dona Rosinha. 

Nestes discursos sobre a depressao e suicidio da matriarca, Lampiao aparece como 

causa de todos os problemas psiquicos de dona Rosinha, o que legitima o "fantasma" de 

Lampiao em Santa helena. A materia do jornal se encerra apresentando a fala do poeta: "Esta 

certo mostrar quern ele foi. O que nao esta certo e valorizar os seus feitos num memorial" (O 

DIA, Rio de Janeiro, 1997)12, deixando explicito a sua resistencia a uma memoria social que 

de a Lampiao algum reconhecimento "especial". 

Do levantamento documental que tenho em maos, a ultima "aparicao" do poeta em 

jornais e em 1998. Quando no jornal "O GLOBO" (1998) , do Rio de Janeiro, e reforcado o 

discurso de odio do cordelista. E apresentada tambem a narrativa do suicidio de sua mae 

como consequencia da possivel homenagem a Lampiao, e enfatizado a ameaca que Raimundo 

Santa Helena fez a Serra Talhada: "Se essa estatua for construida eu a derrubarei, e se nao 

conseguir saio do pais" (O GLOBO, Rio de Janeiro, 1998)14. 

A materia que e intitulada por: "Amor e odio em cordel", nao deixa duvidas que o 

poeta Raimundo Santa Helena utilizou-se do seu oficio de poeta ou da sua vida poetica, do 

seu amplo curriculo ligada a literatura de cordel, para construir um Lampiao "bandido e 

terrivel, um "criminoso incomum, dotado de uma crueldade inescrupulosa", e inseri-lo na 

historia de Santa Helena. Por outro lado, seus versos de cordel e sua erudita trajetoria poetica 

arquitetaram para sua familia, (pai e mae) um "heroismo" sacralizado nas tramas historicas do 

antigo Canto de Feijao. 

O que se observa com esta pesquisa e que em quase todas as obras de Raimundo Santa 

Helena, assim como em suas apresentacoes na midia em geral, o poeta faz alusao a historia de 

seus pais no sitio "Canto de Feijao" no ano de 1927. Ele busca sempre enfatizar que e natural 

da cidade de Santa Helena, carregando o seu nome. Um simbolo mistico e popular, por 

referir-se tambem a mae do primeiro sacristao da localidade e, logo depois, prefeito de Sao 

1 2 Inforrnacao retirada do recorte de jornal , encontrado no site: http://w\v\v.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. 
1 3 Recorte de jornal , encontrado no site: http:/Vw\vw.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. 
1 4 Inforrnacao retirada do recorte de jornal encontrado no site: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Joao do Rio do Peixe. Santa Helena gira em torno dos fantasmas de Lampiao, aquele que 

"matou seu pai e violentou sua mae". 

Praticamente todo o material existente na cidade e que foi possivel pesquisar sobre sua 

historia, ou foi escrito por Raimundo Santa Helena ou por meio da vida poetica dele. 

Partindo da premissa que, 

Como o veiculo saido de uma fabrica, o estudo historico esta muito mais 
ligado ao complexo de uma fabricacao especifica e coletiva do que (...) a 
ressurgencia de uma 'realidade' passada. E o produto de um lugar. 
(CERTEAU, 2008, p. 73) 

Entendemos que a historia da cidade Santa Helena, como uma narrativa historica, e 

produto das articulacoes teoricas e ideologicas de quem as fabricaram; e fruto de intencoes, de 

evocacoes, de selecoes, de omissoes, de recortes temporais, enfim, de um conjunto de 

operacoes com uma finalidade e para um determinado publico. 

Na nossa concepcao, quando o assunto e a construcao da historia da cidade o poeta 

Raimundo Santa Helena perde seu posto de vitima e ganha o lugar de agente fundacional na 

operacao historiografica do local. Raimundo Santa Helena, de vitima torna-se construtor nao 

apenas de sua trajetoria, mas da historia de toda uma comunidade. 

Ele constroi um discurso historico para a cidade de Santa Helena, que se inicia ainda 

na decada de 70, quando ele aparece na midia relatando a triste e comovente historia da sua 

familia, violentada por um cangaceiro. Nao um simples cangaceiro, mas o Lampiao, "o rei do 

cangaco". 

O discurso do poeta passa a ser base fundamental (e fundacional) de todos os outros 

discursos historiograficos e as possiveis fontes sobre a historia de Santa Helena. Nao e por 

acaso que a memoria social desta cidade e fundamentada no discurso do cordelista: uma 

oralidade que se repete pelas ruas e evoca a passagem de Lampiao e seus cangaceiros na 

cidade no ano de 1927. 

Se os eventos recriados pelo cordelista existiram ou nao, no momento nao nos 

interessa julgar. O fato que nos remete a discussao e que o poeta cria por meio das suas 

poesias e da sua trajetoria erudita, versSes e versoes, um discurso articulado que revela o 

interesse continuo do cordelista de tentar "oficializa-los", "provar" que tais episodios 

existiram. 
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Isto e percebido quando, nao inconscientemente o poeta Santa Helena apresenta junto 

ao seu discurso historico acerca da passagem de Lampiao em Santa Helena, o laudo medico 

sobre a depressao de sua mae. E uma tentativa de documentar seu discurso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Disponivel em: http://www.cnfcp.gov.br/. Acesso em 27/03/2013. 

Do mesmo modo, nao e sem motivo que sempre ao falar ou escrever sobre o episodio 

em que Lampiao "assassinou seu pai", ele apresenta um mimero ou um processo registrado na 

Procuradoria Geral da Fazenda, de Sao Joao do Rio do Peixe, sobre o ocorrido, assim como 

mostra tambem o registro de obito de seu pai: "Processo MF - 0168 - 408111/69, da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; certidao de obito n° 3.116, de 'Sao Joao do Rio do 

Peixe', Paraiba; documentos de dois prefeitos, da Camara Municipal e de 35 habitantes" 

(SANTA HELENA, S/d, p. 30) 

Outro fato interessante para somarmos a nossa reflexao e o ato do poeta de tentar criar 

em Santa Helena no ano de 1996 uma fundacao de nome FUND VILA, que significa 

Fundacao Vitimas de Lampiao. Na ocasiao do dia 21/12/1996 o poeta registra por meio de 
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fotografia os membros da fundacao (pessoas que alegam ter algum familiar vitimado por 

Lampiao). Os membros sao fotografados vestidos com a imagem de sua mae, dona Rosinha. 

O poeta data a foto e assina-a como presidente da fundacao, nos revelando seu intuito de 

transformar a imagem em um documento. Ele nao se limita em apenas registrar o evento, ele 

organiza a imagem e coloca-a junto a outras construindo praticamente um album fotografico, 

que se encontra hoje na biblioteca municipal da cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IMP****** 
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Membros da F U N D V I L A - Fundacao Vitimas de Lampiao (1996) 

Fonte: fotografia encontrada no acervo da Biblioteca Municipal Delegado Raimundo L u i z de Santa 

Helena - P B 

Ainda no ano de 1996, quando Raimundo Santa Helena visitava a cidade, ele proprio 

registrou em fotografia o cacimbao de ferro, e criou uma legenda para a imagem indicando 

que o mesmo foi "construido em 1922 pelo fundador do municipio de Santa Helena, Paraiba, 

para abastecer os trens a lenha que cruzavam o vilarejo" (SANTA HELENA, 1996).15 

A legenda atribuida a imagem do cacimbao de ferro se encerra com um apelo feito por 

Raimundo Santa Helena as autoridades municipals: "Eu gostaria que este cacimbao fosse 

tombado pelas autoridades e ali, ao lado, construir-se-ia um monumento ao meu pai. Ele 

merece." (SANTA HELENA, 1996) Se por um lado Santa Helena renega a homenagem ao 

"bandido" Lampiao em sua terra natal, preocupa-se pela legitimacao de uma memoria 

historica do seu pai erguida em monumento. 

1 5 Informacoes retiradas de um "album fotografico" criado pelo proprio Raimundo Santa Helena e por ele 

enviado a Biblioteca Municipal de Santa Helena. _ ^ ^ D M 
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Cacimbao de Ferro - 1996 (Santa Helena - P B ) 

Fonte: fotografia encontrada no acervo da Biblioteca Municipal Delegado Raimundo L u i z de Santa 

Helena - P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O poeta Raimundo Santa Helena, por meio da sua trajetoria de vida, ligada a literatura 

de cordel, constroi um discurso historico para a cidade de Santa Helena, omitindo fatos 

anteriores a 1927 e realcando a invasao de Lampiao e o assassinate do seu pai, o delegado 

Raimundo Luiz em "Canto de Feijao". Uma fala que consagra de forma heroica a historia de 

sua familia, um discurso que ele fabrica, inscreve, reescreve e reinventa, uma construcao que 

ele divulga, que fundamenta a memoria social, e que ele busca oficializar. 

Muitos cangaceiros poderiam ter passado pelo povoado, assim como tambem 

poderiam ter existido na localidade varios outros simbolos do moderno alem do trem, do 

cacimbao e da caixa d'agua. Porem, sem a "contribuicao" das geniais articulacoes do poeta, 

nao existiriam estas versSes, isto e, justamente esta historia de Santa Helena que analisamos 

no momento e a que foi incessantemente oficializada. Raimundo Santa Helena e, portanto, o 

grande "fundador", "operario", "construtor", "articulador" da historia de Santa Helena. 

Os discursos criados e recriados pelo poeta foram construidos em dois momentos 

diferentes, com fmalidades dispares. O primeiro discurso surge quando a partir da decada de 

1970 o poeta Raimundo Santa Helena utiliza a midia em geral para divulgar o episodio 

ocorrido em "Canto de Feijao" no ano de 1927, pretendendo uma pensao para sua mae, a 

senhora Dona Rosa. Em 1980 ele constroi seu verso "Lampiao e o sangue de meu pai" 

(discutido no capitulo anterior), para legitimar sua reivindicacao. 

O segundo momento em que estes discursos sao retomados pelo poeta e em 1991, apos 

tramitar a ideia de se construir uma imagem em homenagem a Lampiao na cidade de Serra 

C E K T R O U t - ? > S E T O f « f t L 
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Talhada (Pernambuco). O poeta culpou esta acao publica como a responsavel pelo suicidio de 

sua mae. No contexto de repulsao a estatua de Lampiao, e diante da morte de sua mae, ele 

escreveu o cordel "Lampiao e minha mae violentada", (data nao identificada, mas 

provavelmente produzida na decada de 1990), reconstruindo discursos e versoes sobre a 

passagem de Lampiao em Santa Helena. Foi tambem neste periodo de movimento anti-

lampionico, de odio e repulsa a memorizacao do "rei do cangaco" (pos-1991), em que o poeta 

mais aparece nos jornais cariocas apresentando sua versao sobre a historia da invasao de 

Lampiao a Santa Helena. 

Este discurso esta presente nos diarios do Rio de Janeiro. Tambem aparece no cinema 

e esta, ainda, anexado as suas obras e aos seus versos de cordel. Faz-se presente emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites e 

atualmente esta arquivado por meio de fotos e monografias na biblioteca municipal da cidade 

de Santa Helena como sendo a historia "oficial" da cidade. Curiosamente esta, ate mesmo, 

presente no conjunto de dados do IBGE. Enfim, esta espalhado pelo pais reproduzindo um 

real estatico e inerte sobre a historia da cidade. 
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Com base na pesquisa desenvolvida compreendemos que o cangaceiro Lampiao possui 

diversas representacoes na historiografia brasileira, ora como justiceiro e heroi, ora como 

bandido ou "vingador"; ou ainda como participe do sistema opressor da decada de 1920. 

Diante de suas varias imagens, o cangaceiro e consagrado pelo discurso sobre a passagem de 

Lampiao em Santa Helena em 1927 como o sanguinario, diabolico responsavel pelo 

assassinato do "fundador" do municipio e o violentador de sua esposa. 

O discurso que fundamentou a memoria social e as diversas fontes sobre a invasao de 

Lampiao e o assassinato do delegado Raimundo Luiz procurou eleger duas personalidades 

distintas para a narrativa: de um lado o "bandido" Lampiao e do outro o heroi, o delegado 

Raimundo Luiz. 

Porem, "o rei do cangaco", Lampiao, aparece como o elemento cristalizador da 

narrativa que da ao delegado Raimundo Luiz um lugar de honra, de fundador e de lider do 

povoado. E por meio desta invasao do cangaceiro e seus "cabras" no povoado que se cria uma 

trama elegendo o delegado como heroi; e Santa Helena como o cenario mitico do evento. 

Afirmar que a cidade foi invadida por Lampiao, cangaceiro conhecido mundialmente, 

e consagra-la historicamente. Assim como assegurar que o delegado Raimundo Luiz foi 

assassinado pelo "bandido" Lampiao, enquanto defendia seu povoado, e coloca-lo em lugar 

de honra na historia da cidade. 

Fundamentada em uma (re) leitura critica das fontes trabalhadas compreendemos que 

a cidade de Santa Helena tern sua historia construida a partir do discurso de um sujeito: 

Raimundo Santa Helena, que a "escreve" a partir de um lugar social arraigado por omissoes, 

suposicoes, divergencias, selecoes, representacoes, limitacoes e acima de tudo interesses. 

O poeta Raimundo Santa Helena, filho do delegado Raimundo Luiz, assassinado por 

Lampiao, e de dona Rosinha, estuprada pelo mesmo cangaceiro, perde seu lugar de vitima e 

assume o papel de "operador" da historia de Santa Helena. E este cordelista que cria discursos 

e vers5es que mesmo desencontrando-se em alguns pontos, dao aos seus pais o titulo de 

"herois". 

Analisando as fontes apresentadas descobrimos a preocupacao do poeta em legitimar e 

tornar "oficial" seu discurso e suas versoes. Quando o cordelista "anexa" as suas falas laudos 

medicos, registros, numeros de processos, fotografias datadas, recortes de jornais, entre 

outros, ele revela a sua intencao em autenticar seu discurso. E um meio pelo qual ele pretende 

"documentar" a historia "heroica" de sua familia e de inseri-la na memoria social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por meio da sua trajetoria poetica e de seu curriculo culto e intelectual, o cordelista 

que reside atualmente no Rio de Janeiro utiliza os meios de comunicacao de massa para 

divulgar a historia de sua familia e a sua relacao com a cidade de Santa Helena. Nesta forte 

difusao de sua versao, a cidade de Santa Helena aparece como cenario da tragica historia da 

familia do poeta. Relatos que surgem nas paginas de jornal do Rio de Janeiro, no cinema, em 

folhetos de cordeis e em programas de radio e TV. 

Percebemos ao longo do estudo que os discursos e versoes que balizam a historia da 

passagem de Lampiao em Santa Helena aparecem na midia ou foram construidos com uma 

finalidade ligada a interesses individuals do poeta Raimundo Santa Helena. Esses interesses se 

diferenciam e aparecem em dois momentos distintos. 

Em um primeiro momento, ainda no ano de 1975 e inicio da decada de 1980, ele 

constroi um discurso utilizando a imagem de bandido a Lampiao e explorada por uma parcela 

da historiografia, assim como usa o episodio da invasao do cangaceiro e seu bando em 1927 

no povoado "Canto de Feijao" (Santa Helena) para reivindicar ao Estado uma "pensao 

especial" para a sua mae. 

O poeta utilizou a midia, criando "argumentacoes" a partir do seu cordel "Lampiao e o 

sangue de meu pai" (1980), reclamando que o delegado Raimundo Luiz teria morrido a 

servico do Estado, lutando no ano de 1927 em "Canto de Feijao" (Santa Helena) contra o 

maior bandido da epoca. O delegado teria deixado viuva a senhora dona Rosinha. O poeta, 

sua mae e seus irmaos teriam ficado desamparados e entregues a miseria. Na perspectiva do 

poeta, sua mae merecia um reconhecimento atraves da pensao. 

Sem duvida, o cordelista desejava ver sua mae "recompensada" financeiramente, no 

entanto a acatacao das reivindicacoes dele, legitimaria a versao heroica de seus pais. O 

reconhecimento nacional do heroismo de sua familia era o objetivo maior do poeta Santa 

Helena. 

O segundo momento em que se reconstroem os discursos que fundamentam a historia 

de Santa Helena e apos o plebiscito que surgiu em Serra Talhada (Pernambuco) no ano de 

1991, sobre a polemica construcao de uma estatua em homenagem a Lampiao. 

Pela analise dos recortes de jornais ja apresentados, e pelo cordel "Lampiao e minha 

mae violentada" (data nao identificada), concluimos que as producoes do poeta Raimundo 

Santa Helena sobre a invasao de Lampiao em Santa Helena e suas "estripulias", nesse 

segundo momento, sao construidos em um contexto de contestacao a imagem e memorizacao 

de Lampiao. Suas producoes literarias, assim como suas "aparicoes" em jornais do Rio de 

Janeiro, apontam um movimento anti—lampionico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ ccnPRAL 
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O poeta culpa como a causa direta do suicidio cometido por sua mae em 1991 a ideia 

de se construir em Serra Talhada um monumento a Lampiao. Diante do suicidio de sua mae e 

da sua repulsao e contestacao a criacao da estatua de Serra Talhada, o poeta retoma o discurso 

sobre a invasao de Lampiao em Santa Helena no ano dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 27, reforca o lugar heroico de sua 

familia (pai e mae) na historia de Santa Helena, e reconstroi os discursos e as versoes que 

fundamentam a memoria social e as varias fontes existentes na cidade acerca do tema. 

Portanto, concluimos que a historia da invasao de Lampiao a Santa Helena esta ligada 

diretamente a historia da familia de Raimundo Santa Helena; e ligada ainda a propria 

trajetoria do poeta, uma vez que ele e o sujeito "fundador" dos discursos e versoes sobre o 

episodio. Discursos estes criados e recriados a partir de dois interesses pertinentes ao poeta. 

O primeiro foi explicitamente, o desejo por uma pensao para sua mae, um 

reconhecimento financeiro e social, que para reivindica-lo ele precisou apresentar o episodio 

da passagem de Lampiao em Santa Helena. O segundo interesse, que reconstroi o discurso, e 

o movimento contra a construcao do monumento a Lampiao em Serra Talhada, onde mais 

uma vez ele necessitou apresentar o evento, para reforcar a imagem de "bandido", 

"diabolico", "sanguinario" atribuida a Lampiao. 

Concluimos ainda que a trama criada a partir do construto imagetico-discursivo que 

sacralizou a historia da cidade de Santa Helena por meio da imagem do "bandido" Lampiao 

assassinando covardemente o "fundador", "lider-heroi", o delegado Raimundo Luiz, ainda 

abriga uma gama de lacunas passiveis de investigacao. Considerando-se que muitas fontes 

ainda nao foram exploradas neste estudo e que abordadas, podem revelar versoes 

interessantes. E fato que neste trabalho as falas dos moradores de Santa Helena foram 

abordadas apenas a partir da producao do documentario, criando-se a necessidade e a 

importancia de se trabalhar, em outro momento, diretamente com a oralidade dos populares, 

uma vez que certamente estas falas recriarao a historia do "Canto de Feijao" em novas 

perspectivas. 
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