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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho refere-se a origem/historia do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

enquanto movimento caracteristico socio territorial. Nesse sentido, atribuimos a historia deste 

movimento, os adjetivos de resistencia e luta, pelo acesso/posse da terra. Em que diante de 

todo um quadro que, desde o periodo colonial, valoriza os interesses de oligarquias 

dominantes, este (MST) nasce desta "inquietacao" de uma desvalorizacao do homem do 

campo em detrimento a esta classe "dita superior". De maneira complementar, trataremos um 

pouco sobre as diversas questoes que envolvem o latifundio, tanto no cenario brasileiro, 

quanto no campo paraibano. Para isso, utilizamos da metodologia de analise e de 

procedimentos, envolvendo a dialetica dos processos socio-espaciais e da historia oral, 

pesquisa bibliografica, documental e icnografica, alem da pesquisa voltada a interpretacao das 

diversas narrativas/memorias. Fazemos entao uma viajem, pela historia do proprio 

movimento, desde as suas primeiras ocupacoes realizadas nas fazendas do interior do Rio 

Grande do Sul ate as primeiras ocupacSes no Sertao Paraibano, mais precisamente, em um de 

seus Acampamentos, o Emiliano Zapata, localizado na cidade de Sousa-PB. Este movimento 

sempre se propos a lutar por uma melhor "democratizacao" no que se refere ao acesso a terra. 

Apresentamos tambem no decorrer desta pesquisa alguns conceitos que sao de suma 

importancia, como: movimentos sociais, identidade do campones/sem terra, 

acampamentos/assentamentos. Estes contribuem para uma reflexao/compreensao sobre o 

sentido do conflito entre o latifundio e o pequeno produtor rural sem terra. Temos como 

objetivo geral neste trabalho, compreender a historia das lutas sociais pelo acesso a terra pelos 

camponeses sem terras, coordenados pelo MST, para a construcao dos territorios da cidadania 

no municipio de Sousa-PB. Os resultados apontam para as dificuldades da aquisicao de terras 

no Brasil pelo descaso dos sucessivos governantes que nao propoe, como meta principal, o 

atendimento das demandas sociais com a ampliacao da Reforma Agraria. Convem tambem, 

chamar atencSo, para o fato da resistencia camponesa. Ja passaram mais de sete anos em que 

os acampados enfrentem grandes dificuldades na area e que estao relatadas e analisadas nesse 

estudo. Concluimos que falta compromisso dos governantes, de situacao ou de oposicao, no 

atendimento das demandas dos excluidos historicos do acesso a terra. Os registros da luta 

camponesa organizados pelo MST precisam maior visibilidade. Precisam ser arquivadas e 

documentadas. Enfrentamos dificuldades na sistematizafao dos dados pela inexistencia de 

registros documentais, ficando apenas, na sua maioria, nas memorias dos acampados, do 

historico de lutas para a conquista do territorio da esperan9a. 

Palavras - Chave: Territorios da Esperanca; Memoria; MST; Acampamentos. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work refers to the origin / history of the Landless Workers Movement (MST), while 

movement characteristic territorial partner. Accordingly, we attribute the history of this 

movement, the adjectives of resistance and struggle for access / tenure. Where before a whole 

framework , since the colonial period , values the interests of ruling oligarchies , this ( MST ) 

comes this " restlessness " of a devaluation of the peasant to the detriment of this class " said 

top " . In a complementary way, deal a little about the various issues surrounding land 

property, both in the Brazilian scenario, as in Paraiba field. For this we use the analysis 

methodology and procedures involving the dialectic of socio- spatial processes and oral 

history, literature, documentary and iconographic research, the research focused on the 

interpretation of various narratives / memoirs. We make a journey , the history of the 

movement from its first occupations held on farms in the interior of Rio Grande do Sul to the 

first occupations in the backlands of Paraiba , more precisely , in one of their camps , 

Emiliano Zapata , located in Sousa -PB . This movement has always set out to fight for a 

better "democratization" in relation to land access. We also present during this study some 

concepts that are extremely important, as social movements, identity of being a peasant / 

landless camps / settlements. These contribute to a discussion / understanding of the meaning 

of the conflict between landlordism and small farmers without land. We have as a general 

goal in this work, understand the history of social struggles for access to land by landless 

peasants, coordinated by the MST, for the construction of the territories citizenship in the city 

of Sousa -PB. The results point to difficulties in acquiring land in Brazil neglect by successive 

rulers who does not propose, as a main goal, meeting social demands with the increase of the 

Agrarian Reform. It should also draw attention to the fact of peasant resistance. It has been 

more than seven years in which camped facing extreme difficulties in the area and that are 

reported and analyzed in this study. We conclude that lack commitment from governments, 

the situation, or opposition, in meeting the demands of historical excluded from access to 

land. The records of the peasant struggle organized by the MST need greater visibility. Need 

to be documented and archived. Face difficulties in systematizing the data by the absence of 

documentary records, leaving only, mostly in the memories of camping, the history of 

struggles for the conquest of the territory of Hope. 

Keywords: Territories of Hope; memory; MST; Camps. 
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INTRODUCAO 

Ao longo destes ultimos 30 anos, muitos estudos/pesquisas foram desenvolvidos no 

campo da estrutura agraria brasileira e que vem contribuindo para o aprofundamento dos 

conhecimentos de realidade do espaco agrario. No que se refere a esta tematica, a Geografia a 

cada dia mais apresenta novos modelos de pesquisas sobre o campo, seja no ambito nacional 

ou nao. O Latifundio, e sua rede de interesses, estao presentes em nosso pais desde o periodo 

do "descobrimento", fazendo assim com que, ao longo dos seculos tudo que envolve (u), seu 

desenvolvimento traz e carrega consigo questdes de confiitos pelo acesso/posse da terra em 

nosso territorio. 

E nesse cenario do campo que acontecem as "trocas de farpas", entre o pequeno 

campones/sem terra e o Estado, que se mantem solido nas suas decisoes no que se refere ha 

uma reforma em sua estrutura agraria. Dai a partir, desse quadro de disputas que ao longo dos 

anos, os varios movimentos sociais foram se sucedendo no Brasil. E entre eles daremos no 

decorrer desta pesquisa enfase a um deles, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST). 

No decorrer desta pesquisa escolhemos trabalhar sobre a perspectiva de uma nova 

visao no que se refere o que vem a ser o MST. Sua atuacao no cenario agrario brasileiro. E a 

partir deste entendimento, focaremos nossa analise sobre o desenvolvimento deste movimento 

social no cenario Paraibano. Mais precisamente sua atuacao em um de seus acampamentos 

aqui do Sertao Paraibano, para sermos mais precisos, retrataremos um pouco da historia do 

Acampamento Emiliano Zapata, localizado a aproximadamente seis quilometros do centro de 

Sousa, importante cidade do sertao paraibano. 

No que se diz respeito ao andamento desta pesquisa trabalharemos com conceitos 

como: Movimentos Sociais, Identidade, Acampamento/Assentamento, Territorios da 

Esperanca, entre outros. Na perspectiva de fazermos um levantamento historico/geografico da 

a?ao do MST tanto em escala nacional, quanto escala local. Nesse sentido de valorizacio de 

nossa pesquisa trabalharemos e faremos referencias, a importes autores tanto da Geografia, 

como de outras areas do conhecimento, a fazer men9ao; Oliveira (1991), Fernandes (2008), 

Moreira (1997,2006,2007,2012), Mitidiero Junior (2011) e Santos (2011). 

Quanto a metodologia utilizada nesta pesquisa esta contara com a coleta de dados, 

fontes bibliograficas, estudo de campo, a propria pesquisa participativa, alem da referenda ao 



use- da tecnica da Historia Oral1. Recurso este, no qual daremos maior enfase quando 

chegarmos ao terceiro capitulo. 

Apresentamos a seguir a estrutura desse trabalho. No primeiro capitulo, focamos o 

estudo na historia e fundacao do MST, como modelo de organizacSo dos movimentos sociais 

no campo. A luta camponesa nao faz sentido sem nos reportamos tambem a historia do 

surgimento do latifundio em nosso pais. Mostramos de modo geral, como este se desenvolveu 

e quais as principals form as que fizeram com que esse modelo de propriedade se tornasse 

objeto de conflito. Por fim, associamos a este conflituoso jogo de interesses entre os grandes 

proprietaries de terra e o MST como o marco principal para que esse movimento inicia-se 

suas acoes de "rejeicao" para com o modo em que a agricultura vinha/vem se arrastando pelo 

pais. Empregando assim a este movimento o adjetivo de resistencia no campo. 

No segundo capitulo damos destaque as questoes da presensa do latifundio, mudando 

a escala, que agora passa a ser a estadual, verificando a situacao da Paraiba. Retrataremos o 

campo paraibano como um cenario de lutas pelo qual o MST, encontrou aportes necessarios 

para aqui se estabelecer e iniciar sua historia no Estado. Fizemos mencao a concepcao da 

importancia do estudo sobre os concertos de identidade, acampamento/assentamento. Para 

tanto, apresentamos dois mapas que mostram a atual situacao das ocupa9oes e das areas dos 

assentamentos no Brasil. Por fim, analisamos uma tabela e um grafico que mostra um pouco 

da acao do MST, no campo Paraibano. 

No terceiro capitulo o enfoque principal e quanto ao modo de vida no acampamento 

Emiliano Zapata. A historia individual e coletiva contada pelos principals sujeitos que fazem 

acontecer o movimento de ocupa?ao da terra para fazer sentido a luta pela construcao dos seus 

territorios da esperanca. Destacamos o cotidiano deles nos relatos memorialistas e das lutas do 

presente, das diversas situacoes enfrentadas por estes acampados. Fizemos um relato 

biografico e historico do revolucionario Mexicano Emiliano Zapata Salazar, que teve como 

objetivo de vida a luta pela reestruturacao do sistema agrario de seu pais. Vemos tambem, um 

pouco a genese do movimento no sertao paraibano, antes de chegarmos propriamente ao 

Acampamento, objeto dessa pesquisa. Recorremos, em apoio aos relatos memorialistas, as 

imagens, as fotografias e narrativas. Buscamos, com isso, entender como o campones/sem 

terra construiu sua historia de resistencia e persistencia no Emiliano Zapata. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' A Historia Oral, como metodologia de pesquisa, se ocupa em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre 

determinada realidade - os padroes culturais - estruturas sociais e processos hist6ricos, obtidos atrav^s de 

conversas com pessoas, relatos orais, que, ao focalizarem suas lembrancas pessoais, constroem tambem uma 

visSo mais concreta da dinamica de funcionamento e das varias etapas da trajetdria do grupo social ao qual 

pertencem, ponderando esses fatos pela sua importancia em suas vidas. 

Fonte: acesso em 02 de junho de 2014. 
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E por fim, ao concluirmos esta pesquisa, esperamos compreender melhor o sentido dos 

"Territorios da Esperan9a", para podermos entao, valorizarmos e preservarmos ainda, mas a 

identidade deste Movimento (MST). E, por fim, nos propomos a (re) construir, e acrescentar 

ao sentido dos Territorios da Esperanca - apresentada por MOREIRA ja em (1997) - uma 

nova definicao, para alem da esperanfa que e a fe. Fe da conquista dos territorios por uma 

qualidade de vida melhor. 
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CAPITULO I - A HISTORIA DO MOVIMENTO S E M T E R R A NO BRASIL 

Escrever sobre a luta pelo acesso e posse da terra e referir aos sentimentos que 

envolvem conflitos, derrotas, vitorias e principalmente Esperanca. E isso nao e nada facil, 

principalmente porque tudo que envolve o ideologico, e muitas vezes o utopico, torna-se ate 

incompreensfvel aos olhos de uma grande parcela de nossa sociedade. Podemos referir a luta 

dos diversos movimentos sociais como linica forma de combater as injustices, a divida social 

do Estado brasileiro e as grandes desigualdades sociais e economicas persistentes. 

Dentre os diversos movimentos que lutam na intencao de construir um pais mais 

digno, escolhemos para trabalhar com um que, desde o fim da decada de 1970 e inicio da de 

1980, vem reafirmando seu papel no que se refere a luta e o direito a terra, por parte daqueles 

que nao a dispoem. Estamos a nos referir ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terras (MST). 

Inicialmente, e antes de adentrarmos na historicidade do MST, apresentaremos 

alguns conceitos de grande importancia para esta pesquisa e que tambem merecem um 

destaque em especial. Neste capitulo trabalharemos especialmente o termo Movimentos 

Sociais. 

Explorar o conceito de movimento social, sobretudo, o campones se faz necessario, 

a partir do momenta em que sentimos a necessidade de entender um pouco mais a 

desenvoltura do cenario agrario do Brasil e da Paraiba. Assim, entenderemos o sentido da 

instalafao do Acampamento Emiliano Zapata em Sousa-PB. 

De modo geral, podemos entender os movimentos sociais, especificamente aqueles 

ligados ao campo. como os que envolvem o campesinato, isto e, os trabalhadores rurais, 

geralmente, sem terras. Historicamente, o movimento social campones criou sua identidade 

com as lutas associadas as questoes relativas a reforma agraria, a todo o tipo de expropriacao, 

a melhoria das condicoes de trabalho e ao combate do processo de substitui?ao do homem 

pela maquina no campo. 

Mesmo havendo as mais variadas siglas, os movimentos sociais do campo 

constituiram-se, historicamente, a partir de duas principals frentes: as Ligas Camponesas, 

entre as decadas de 1940 e 1960 e; o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

criado na decada de 1980. 

Continuando nesta linha de raciocinio sobre a tematica do que e/sao os movimentos 

sociais, Gohn (2000, p. 251-252) apresenta o seguinte conceito: 
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Movimentos sociais sio acdes sociopoliticas construldas por atores sociais coletivos 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenarios da 

conjuntura socioeconomics e politica de um pais, criando um novo campo politico 

de forca social na sociedade civil. As acSes se estruturam a partir de repertorios 

criados sobre temas e problemas em conflitos, litigios e disputas vivenciadas pelo 

grupo na sociedade. As acdes desenvolvem um processo social e politico-cultural 

que cria uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses em 

comum. Essa identidade e amalgamada pela forca do principio da solidariedade e 

construida a partir da base referencial de valores culturais e pollticos compartilhados 

pelo grupo, em espafos coletivos nao-institucionalizados. 

Fonseca, Cecato e Lima (2008) tambem fazem meneiio ao termo movimento social, 

associado a propria historia do MST, vinculado a formacao das Li gas Camponesas. Passada a 

fase de associado, lutas e repressao que a Liga enfrentou, o MST nasceu e ainda hoje 

permanece como o principal movimento de ordem social que ve na redistribuielo das terras, 

por meio de uma politica ampla de reforma agraria, a esperanca de melhor equalizar o abismo 

existente entre o capital e o homem do campo. 

Na Sociologia, Goss e Prudencio (2004), retratam os movimentos sociais como 

sendo algo empirico e teorico ligado as lutas sociais, sobretudo, a do movimento dos sem 

terra. 

Assim sendo, a historia do MST no Brasil remete a varios outros movimentos e 

organizacdes sociais anteriores, como: o do Cangaco; movimentos messianicos como a dos 

Canudos de Antonio Conselheiro e; a Comissao Pastoral da Terra (CPT). Enfim, eram 

movimentos que ja clamavam e davam grandes destaques a questao da distribuicao de terras 

em nosso pais, alem das Ligas Camponesas2, que tiveram no seu cerne a busca por melhores 

condicSes de trabalho na zona da mata do Nordeste brasileiro, em meio a forte exploraclo dos 

cortadores de cana. 

Essa luta abriu precedente para outro objetivo, a conquista da terra. Nascia entao, a 

atuacSo dos movimentos sociais no campo pela tao esperada, e ate hoje, nao conquistada, a 

reforma agraria em nosso pais. Nao e nenhuma novidade comentar que o processo de 

ocupacSo, territorializafao de nosso espaco brasileiro se deu de forma ate "arbitraria", 

atendendo muitas vezes ao interesse de um pequeno numero de latifundiarios. 

Devemos, entao, associar o surgimento do MST ao que foi esses anteriores 

movimentos sociais, em que cada um teve papel relevante na formacao do ideal que fundou a 

2 Para mais informafdes sobre as Ligas camponesas ver a obra de: JULIAO, F. "Que sSo as Ligas Camponesas?" 

(1962) in.: WELCH, C.A. et al, Camponeses brasileiros: Leituras e interpreta^Ses classicos, vol. 1, Cole§ao 

Historia Social do Campesinato no Brasil. Sao Paulo: Edunesp, 2009: 271-297. 
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filosofia do Movimento dos Sem Terra e, em especial, no Nordeste associamos este 

movimento as Ligas Camponesas3. Devido o fato da proibieao de manifestacoes da classe 

trabalhadora no campo pelo governo militar, isso nao impediu que as revoltas continuassem. 

Com isso, o quadro de violencia no campo agravou-se ainda mais. 

Os movimentos no campo estiveram na clandestinidade durante quase todo o periodo 

da ditadura, ou seja, nas decadas de 1960, 1970 e ate meados da decada de 1980. O ultimo 

presidente militar, o Marechal Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, que governou de 1979 a 

1985, marcou o fim da ditadura, por um periodo conhecido como fase da distensao, com 

mudancas lentas e graduais. 

Em Janeiro de 1984, houve em Cascavel no Parana, o primeiro encontro dos sem 

terras no Brasil que marcou o inicio da constracao e organizacao do que viria a ser o MST. 

Apos os encontros e congressos dos sem terras ficou decidido que a ocupacao de 

terras era a unica ferramenta que os trabalhadores do campo tinham para a democratizacao e 

territorializacao dos trabalhadores mais pobres para terem acesso as terras no Brasil. 

O MST tern em si uma preocupacao com uma parcela de nossa populacao que 

infelizmente sofreu, e sofre, com as mazelas de um si sterna que sufoca os pobres em 

detrimento dos ricos, que faz com que a apropriacao, distribuicao de terras em nosso pais seja 

concentrada em meia diizia de individuos que tern voz, vez e poder. 

Mas devemos entender que a questao agraria em nosso territorio nao e exclusividade 

dos dias de hoje. Pelo contrario, essa irracionalidade no trato deste bem, que e tao almejado, 

remete ao periodo colonial brasileiro em nosso pais, uma batalha pela apropriacao de nossos 

recursos naturais, gerando assim a ganancia pela terra. 

Deste modo, entender um pouco mais sobre a estrutura e organizacao das terras no 

nosso territorio brasileiro se fez necessario, para depois poder correlacionar e entender o 

porque de se lutar por terras em nosso pais. Responder esta pergunta nao se torna muito facil, 

devido ao carater historico que remete a organizacao agraria brasileira. E para tanto autores 

como Mitidiero Junior (2011), Moreira (1997), Santos (2011), Fernandes (2007), sao 

relevantes no trato desta pesquisa. 

A historia do MST esta retratada na revista comemorativa dos seus 25 anos, em 

2010. Nela, e informada que, mesmo no decorrer de muitos seculos de latifundio, a 

organizacao agraria vem mudando. 

3 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA movimento das Ligas Camponesas foi extinto do Brasil ap6s publicaclo dos Atos Institucionais do Governo 

Militar a partir de meados da decada de 1960, que o proibiu de atuar. 
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Este movimento social tern em sua identidade marcada pela resistencia ao latifundio 

e na terra como territorio da existencia e reproducao da familia camponesa. O MST tern toda 

uma preocupacao com a luta e a conquista da terra por parte daqueles que mais necessitam 

dela. Isso pode ser verificado na revista que conta a historia do Movimento MST (2010, p.()6): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N6s queremos a agricultura como um espaco de sociabilidade, uma agricultura com 

camponeses que enfrentam o exodo rural. Uma agricultura apta a produzir alimentos 

saudaveis, contrariando o agronegocio que a quer unicamente para a producao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
commodities e com a utilizacao de grandes quantidades de agrotoxicos. Uma 

agricultura que assegure a preservacao das aguas, do solo, da biodiversidade, 

procurando conter e reverter a depredacao ambiental causada pelo agronegocio. 

O MST nasceu com esta e outras funcdes. Outras bandeiras ligadas ao 

desenvolvimento da classe trabalhadora do campo no cenario brasileiro. A agricultura de 

subsistencia por parte daqueles que enfrentam o sol forte, a chuva, a discriminacao social, na 

luta por um pedaco de terra tambem e um dos objetivos deste movimento. Afinal, em um 

cenario onde a Agricultura de Exportacao Mecanizada domina os moldes de producao na 

maior parte das terras em nosso pais, produzir para o sustento pessoal e da comunidade 

acampada/assentada, e uma necessidade urgente e que fortalece ainda mais os lacos que unem 

os que fazem esse movimento. 

Para tanto, Fernandes (2008 p.01), aponta para a seguinte situacao: "as relacoes entre 

campesinato e capital sao permanentemente conflituosas, e explicitas, (...) existe entao uma 

luta intensa de interesses, temos de um lado a subalternidade do campones, e do outro a 

alteridade do capital pelo acesso a terra". Portanto, o MST, desenvolve um constante trabalho 

junto aqueles que se sentiram, ou sentem o peso da desigualdade exercida no campo, no que 

se refere ao acesso e a posse da terra. 

Santos (2011) relaciona o problema da distribuicao das terras em nosso territorio 

brasileiro a uma questao de origem historica. O autor constata que, esses almejados territorios 

pelo qual o MST luta, sao sinonimos de uma resistencia constante perante uma desigualdade 

que se faz presente ao longo dos seculos. 

Assim, a respeito do surgimento da inquietac2o dos problemas de ordem agraria em 

nosso pais, o proprio Santos, (2011 p. 12), coloca o seguinte comentario: "Os conflitos no 

campo brasileiro, seja de natureza politica, social ou ideologica permeiam a realidade rural e, 
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na contemporaneidade ganhou adeptos e defensores diversos, tanto da concentracao, como da 

divisao rational da terra atraves da reforma agraria tao esperada". 

A titulo de informacao, podemos citar entre as mais importantes organizacoes de luta 

pela terra em nosso pais, os seguintes blocos de movimentos sociais no campo: 1) Bloco dos 

Novos Movimentos Sociais (NMS)4 - Movimento dos Sem-terra (MST), Novo Sindicalismo 

Rural (NSR), Movimento das Mulheres Agricultoras (MMA), Movimento dos Camponeses 

Integrados e Movimento dos Operarios do Campo: 2) Bloco de filosofia crista: Comissao 

Pastoral da Terra (CPT): 3) Bloco diversos: Movimento Campones Popular (MCP), Via 

Campesina, Uniao dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas do Brasil (ULTAB), 

Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER) e Confederacao Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), Conselho Nacional dos 

Seringueiros (CNS), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).5 

Nesse trabalho o foco principal e o MST. As outras instituicoes e orgaos de luta pelo 

acesso a terra serao deixados de lado. 

Consequentemente para entender melhor a realidade de um movimento tao 

importante como o MST, e preciso conhecer, revelar, esclarecer e analisar dados sobre a 

historicidade dos que fazem parte deste movimento, bem como suas dificuldades diarias, seus 

objetivos, enquanto orgao de oposi?ao ao modelo de distribuicao latifundiaria existente. 

Enfim, e necessario ate mesmo vivenciarmos um pouco essa realidade dos assentado-

acampados para poder entao, atraves da pesquisa de carater participativo, compreender 

melhor os espacos da Esperanca. Esperanga esta voltada a sobrevivencia/vivencia em uma 

terra que depois de ocupada, passa por diversas situagoes, ate quern sabe um dia ser entregue, 

distribuida entre os mesmos. Isto e uma das realidades do homem sem terra. 

Assim, depois de muita opressao, o MST surgiu, fruto das lutas pela democratizacao 

da terra e da sociedade. No final da decada de 1970, quando as contradicoes do modelo 

agricola se tornam mais intensas, os camponeses, como assim tambem se denomina cansados 

de softer com o "esquecimento" do Estado, passam a fazer as suas primeiras ocupagoes de 

terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver: GRZYBOWSKY, Candido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo. 2" Ed. Vozes: 
S3o Paulo, 1991. 

5 Mais adiante no decorrer deste trabalho de pesquisa faremos refer§ncias as organizacdes sociais no sertao 
paraibano. 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 FundacSo do Movimento 

De acordo com os anais da Revista MST, comemorativa aos 25 anos, intitulada 

"MST 25 anos: uma historia de Lutas e Conquistas", a fundacao do referido movimento se 

deu em Setembro de 1979, ha exatamente 34 anos atras quando centenas de agricultores 

ocuparam as granjas Macali e Brilhante, no Rio Grande do Sul. Posteriormente, ja no ano de 

1981, surgiu um novo acampamento no mesmo Estado e proximo desses dois primeiros. E 

assim, o movimento foi se desenvolvendo, crescendo, ganhando cada vez mais adeptos, 

posseiros, arrendatarios, assalariados, meeiros, atingidos por barragens. Os lideres dizem que: 

"Como estavamos era uma epoca de total ditadura as ocupac5es de terra se tornaram 

ferramenta de expressao camponesa e de contestacao do autoritarismo". MST (2010 p. 09). 

Entao o primeiro passo foi dado, os idealizadores comecavam a se organizar e ha 

ganhar cada dia mais adeptos ao movimento, pois estes estavam inconformados com a 

precarializacao do sistema agricola brasileiro, cansados da subserviencia ao patronato, seja do 

patrao particular e do Estado. 

Partindo agora para a decada de 80, especificamente no ano de 1984, em uma 

assembleia realizada era Cascavel no Parana, um grupo de pessoas que ali estavam decidem 

criar um movimento popular baseado era tres princfpios: lutar pela terra, lutar pela reforma 

agraria e lutar por mudancas sociais no pais. Surgia assim o MST. 

Neste periodo ja nascia, o que mais adiante Moreira (2007) vai denominar de 

Territorios da Esperanca, para resignificar o espaco da terra conquistado com muitas lutas 

sociais no campo. Espaco da esperanca e entendido, em primeiro lugar, como sinonimo de 

resistencia, de conquista e de difusao dos ideais de luta em conjunto por um objetivo em 

comum, o acesso e a posse da terra. 

Com o passar dos anos, foram registrados varios relatos de perseguicoes, 

assassinatos, conflitos entre outros acontecimentos, a exemplo dos mais emblematicos, que 

foram as perseguicoes ocorridas em Corumbiara (1995), no estado de Rondonia e em 

Eldorado dos Carajas (1996) no Para. 

Buscamos nesta pesquisa, demonstrar e comprovar atraves da historia oral6, que no 

caso do Acampamento Emiliano Zapata, localizado no municipio de Sousa no Sertao 

Paraibano, as familias que la residem ha mais de sete anos, relatam a falta de atencao do 

6 "O debate sobre a Historia Oral possibilita reflexoes sobre o registro dos fatos na voz dos proprios 

protagonistas. Utiliza-se de metodologia prdpria para a produ^lo do conhecimento. Sua abrangeneia, alem de 

pedag6gica e interdisciplinar, esta relacionada ao seu importante papel na interpretacio do imaginario e na 

analise das representacdes sociais". FREITAS (2006, p. 03). 
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MST, no tocante da sua atuacao e o devido acompanhamento7. O importante agora e 

descrever a origem deste movimento como simbolo de organizacao social na luta pelos 

interesses do homem do campo. De acordos com as informacoes publicadas em sua revista 

comemorativa, o movimento esta presente nos 23 Estados da Federacao e no Distrito Federal, 

contando com aproximadamente 1,5 milhOes de pessoas assentadas - acampadas8. 

E relevante fazer referenda aos pontes positivos desse movimento e, consequente, 

atribuir as seguintes contributes para a parcela da sociedade que luta pela posse da terra. De 

acordo com o MST (2010, p. 11) as liderancas do movimento afirmam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das principais conquistas do MST e manter o tenia da reforma agraria na pauta 

de discussSo da sociedade e do Estado. No campo social, os resultados nas areas 

conquistadas sao significativos: foi praticamente eliminada a mortalidade infantil 

nos assentamentos. e nao existe mais a fome. E incomparavel a produtividade, 

niimero de empregos e instalacao de infraestrutura de uma area antes e depois de se 

transformar em assentamento. Acima de tudo, foi conquistada a dignidade da 

cidadania, porque quando a cerca do latifundio e rompida, tamb6m se rompe a cerca 

do "voto de curral", do coronelismo e da dominaclo polftica. 

A respeito da citacao anterior, nao podemos fazer dela objeto de exclusividade dessas 

conquistas ao MST no campo brasileiro, nestes ultimos anos. Devemos atribuir tambem a 

outros movimentos sociais tambem no campo e da propria concessao de beneficios por parte 

do Estado, mas tambem devemos reconhecer que essas conquistas foram com muita luta, suor 

e sangue. 

A respeito da formacao e historia do MST, autores como Stedile e Fernandes (1999) 

e Fernandes (2000), abordam sobre a fundacao deste movimento nos dizendo que: "a 

consolidacao do MST se da a partir de Janeiro de 1984, se pensada no acontecimento do seu 

primeiro encontro oficial na cidade de Cascavel, no Parana. Mas se for levar em consideracao 

a "pre-historia," as primeiras lutas e reunioes em menor escala, estas ocorreram nos anos de 

1978 a 1983. Assim, o MST, constaria hoje com 35 anos". 

Temos aqui a primeira contradicao no que se refere a historia/fiindagao do MST. Isso 

ocorre devido a uma possivel nao uniformidade dos dados contidos em algumas referencias. 

Contudo, na propria historia do movimento ha disparidades entre as informacoes divulgadas. 

Esse fato nao cabe nessa pesquisa, pois o nosso objeto e o acampamento Emiliano Zapata. 
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De um modo geral, aqueles que fazem parte desse movimento, querem acima de tudo 

construir e reconstruir suas identidades, na Esperanca de conseguirem o livre acesso a terra. 

Esse sentimento permeia a grande maioria dos envolvidos que encontram, mesmo debaixo de 

uma lona preta, a forca de vontade para continuar lutando por um ideal, aparentemente 

simples, mas cheio de desigualdades socials, raciais e, principalmente, economicas. Sfio na 

sua grande maioria, posseiros. roceiros, pequenos proprietaries rurais, moradores de aluguel 

em fazendas, alem daquelas pessoas que vivem nas periferias urbanas. 

Portanto, para chegarmos a esse ponto de interpretacao sobre esta discussao e preciso 

conhecer a luta do movimento sem terra, para que possamos compreender a realidade desses 

assentado-acampados no campo e suas condicoes de vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Por que Tanta Terra Mai Distribuida? 

Nao e de hoje e nem de ontem que a principal queixa apresentada pela maioria dos 

movimentos que representam a luta pela terra em nosso pais e o da ma distribuicao das terras. 

Mas qua! a razao disso? Por que essa pratica permanece ate os dias atuais? 

O proprio MST coloca este dilema incansavelmente nas suas pautas de discussao, 

visando justamente esclarecer, o porque destes problemas. Esta preocupacao e esbo9ada nos 

documentos publicados pelo movimento MST (2010 p. 14), como podemos observar, abaixo: 

A concentraflo de terraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma das maiores cicatrizes do nosso pais, em que poucos 

latifundiarios controlam boa parte das terras. A consequencia desse problema social 

hist6rico e a pobreza no campo, o desrespeito aos direitos sociais, a falta de 

emprego. a superexploragSo do trabalho. Isso impede o desenvolvimento das areas 

rurais no pais e incentiva a saida das pessoas do campo (o chamado exodo rural), 

que amplia os problemas sociais nas cidades. 

Os dados do censo agropecuario de 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica (IBGE), demonstram que a concentracio de terras continua no mesmo patamar nos 

ultimos 20 anos. Outro orgao que tambem atua na linha do desenvolvimento agrario brasileiro 

e que tambem relata o mesmo quadro e o Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma 

Agraria (INCRA). Observe a seguinte Irustracto: 
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FIGURA 1- DISTRIBUICAO DAS TERRAS NO BRASIL 2013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: INCRA/Sistema Nacional de Cadastre- Rural (SNCR), janeiro/2013 - Povo, populacao e Terras 

Indigenas. Sistemas de Areas Protegidas (SisArp), Instituto Socioambiental, setembro/2013. 

Como podemos observar acima, no Brasil, 40% das terras destinadas a agricultura 

esta concentrada numa pequena parcela correspondente a 1,4% dos proprietaries de terra 

destinadas ao agronegocio. Enquanto que 60% das terras agricultaveis esta distribuida entre os 

98,6% restantes a agricultura de subsistencia. 

Fernandes (2011) tenta esclarecer esta situaeao de desigualdades socio-territoriais no 

campo, associando o permanente embate entre o agronegocio e o campesinato. Assim, temos 

de um lado, o poderio economico das muitas corporacSes internacionais que atuam aqui e 

apoiadas pelos governos, e do outro, o pequeno cidadao campones, que ver na bandeira de 
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luta do MST e de outras organizacoes que lutam pelo acesso a terra, a esperanca de um dia 

conseguir um pedaco de chao para poder dar as suas famflias uma vida mais digna. 

Diante destes fatos e situacoes da ma distribuicao do recurso patrimonial "terra" em 

nosso pais, e possivel compreender melhor o porque da pergunta feita anteriormente, 

abordando o sentido da concentracao agraria nao apenas no Brasil, mais em toda a America 

Latina, provocando uma desigualdade social, economica e territorial inadmissivel. 

Outro autor que retrata um pouco desta incompatibilidade de modelos de 

desenvolvimento no campo brasileiro e Wanderley (2001). Esse autor exemplifica bem a 

situaeao de conflitos entre os sujeitos do agronegocio e do campesinato, evidenciando a luta 

pela terra do pequeno produtor. Wanderley (2001, p. 36-37) afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] no Brasil, a grande propriedade, dominante em toda a sua historia, se impos 

como um modelo socialmente reconhecido. Foi ela quern recebeu aqui o estimulo 

social expresso na politica agricola que procurou moderaiza-la e assegurar sua 

reproduc&o, Neste contexto, a agricultura familiar sempre ocupou um lugar 

secundario e subalterno na sociedade brasileira. Quando comparado ao campesinato 

de outros paises, foi historicamente um setor bloqueado, impossibilitado de 

desenvolver suas potencialidades enquanto forma social especifica de producao. 

Assim, a histdria do campesinato no Brasil pode ser defmida como o registro das 

iutas para conseguir um espaco proprio na economia e na sociedade. 

As diversas formas de pensar a reorganizacao do campo brasileiro pelos movimentos 

sociais fizeram com que alguns autores revelassem algumas contradi?oes nesse modelo, como 

Martins (2000). Este indica em seus estudos que existem tambem, por tras desse movimento, 

individuos, geralmente, compostos pela base da classe media, que atua no movimento para se 

beneficiarem das politicas de distribuicao de terras e direcionar a luta para outro vies. Revela, 

entao, a face contraditoria do movimento, desvirtuando o verdadeiro sentido da luta pela 

reforma agraria. Essa pratica precisa ser revista. Martins (2000, pp. 25-26) atesta que: 

Os mediadores da luta pela terra (sindicatos, agentes de pastorais, militantes, 

intelectuais, etc.) sao integrantes da classe metlia, cujos interesses e visdes de mundo 

se afastam dos verdadeiros protagonistas da questao agraria, que sio os 

trabalhadores rurais sem-terra, posseiros, meeiros, minifundiarios, pequenos 

arrendatirios, etc. havendo assim, um desencontro entre a reforma agraria almejada 

pelos mediadores da luta pela terra e um projeto de reforma agraria aceita pelo 

Estado, o que acaba impossibilitando um possivel dialogo para a realizacao de uma 

reforma agraria possivel. 
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Podemos ver nessas palavras que a situaeao ocorre principalmente, devido a questao 

da falta de dialogo entre as partes que fazem os movimentos e o proprio Estado, gerando 

assim, uma conflituosa situaeao em que a reforma agraria fica bastante distante do almejado. 

Devemos tambem salientar que mesmo nesta conflituosa situaeao, tudo o que ja se foi 

alcancado ate hoje, passou pela mitigacao e acSo desses movimentos no campo, pois se fosse 

esperar a criacao de um assentamento de reforma agraria por parte do governo, seja qual for 

com certeza dificilmente sairia. 

Segundo Miralha (2006, p. 12), no tocante a questao da politica do bem estar social 

no campo, o que o Estado proporciona e apenas um paliativo, frente as necessidades 

reivindicadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos afirmar que nao se tern realizado reforma agraria no Brasil, mas sim, uma 

polftica de distribuicao de terras com pouca preocupacao quanto ao futuro do 

assentado na terra, ou seja, com as condicSes necessarias para o mesmo produzir de 

forma viavel, bem como se reproduzir socialmente permanecendo no campo com 

qualidade de vida. 

Por outro lado, ha autores que expoem uma divergencia quanto a defesa da reforma 

agraria. O autor supracitado expoe que que a reforma agraria hoje nao e mais necessaria, 

pois, a agricultura brasileira se modernizou e os produtores familiares devem transformar-se 

em trabalhadores para o capital, ou se integrar as necessidades do agronegocio (MIRALHA, 

2006zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GRAZIANO NETO e GERALDO MULLER). 

No entanto, essa preoeupaeao sobre os destinos da reforma agraria no Brasil tern em 

comum alguns pontos polemicos. Sobretudo, o envolvimento dos camponeses e/ou 

agricultores familiares com pequenos produtores burgueses associados ao agronegocio 

contraria a filosofia do MST que luta por uma reforma agraria ampla e plena, com igualdade 

para todos e a liberdade no acesso a terra que deve ser de direito inquestionavel. Identificamos 

atraves de nosso estudo que o campones envolvido com o movimento sonha com este dia, a 

conquista da terra para a construcao de seu territorio da esperanca e da fe. 

Temos entao muita terra, isso e uma realidade. Porem, ela de fato nao esta acessivel a 

todos, principalmente, para as camadas sociais mais necessitadas. Tudo que envolve o seu 

entendimento implica em questoes de ordem economica, juridica, social e notoriamente a 

ordem politica, sendo essa ultima a maior causadora das discordias que envolvem os conflitos 

no campo. 
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Portanto, identificar a historia do MST, em um contexto nacional se fez necessaria, 

para consequentemente, viajarmos pela historicidade deste movimento, no cenario Paraibano 

e por fim, valorizar o contexto local pelo qual diversas familias estHo a espera de um territorio 

de esperanca no Acampamento Emiliano Zapata no municipio de Sousa- PB. 

Concretizando esta primeira parte desta pesquisa sobre o desenvolvimento do MST 

no Brasil, Miralha (2006, p. 11), em um dos seus trabalhos descreve o movimento dos sem 

terra da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar das derrotas politicas os movimentos sociais de luta pela terra, 

principalmente o MST, com o apoio da CPT, seguem crescendo e se expandido pelo 

territorio nacional aumentando o niimero de integrantes e simpatizantes que, por 

consequSncia amplia o poder de pressSo, principalmente, por meio de ocupac5es e 

realizacao de acampamentos em grandes fazendas improdutivas ou com tftulos de 

propriedade contestados. Assim, depois dos meados da decada de 1990 o MST 

atinge uma repercussao nacional com ocupacoes de varias fazendas, principalmente 

no Pontal do Paranapanema, passando assim a entrar na mfdia e ganhar boa parte da 

opiniio publica a seu favor. 

Abordar a a?ao de um movimento como o MST torna-se necessario, apesar de que 

alguns autores, como vistos anteriormente, sejam contra a esse tipo de organizacao social, 

esse movimento tornou-se importante pelo fato de defender uma bandeira de luta era prol de 

uma causa que se julga ser justa. Do ponto de vista metodologico, esse movimento cumpre 

um papel que nos tras um rico campo de pesquisas e argumentacdes. No campo de vista 

teorico, esse movimento procura explorar seus ideals por conta de uma estrutura agrario-

politica desumana que se estende por seculos em nosso pais. 
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CAPITULO II - O MST E SUA ATUACAO NA PARAIBA: UMA LUTA PELA 

REESTRUTURACAO DO TERRITORIO AGRARIO PARAIBANO 

Como vimos no capitulo anterior, o historico do MST e resultante de um contexto de 

lutas por terras. E uma historia da participacao da ampla massa de trabalhadores do campo 

que passar am a organizar-se no intuito de reivindicar, publicamente, o direito a terra que, por 

"obrigaclo", deveria ser de todos. 

Foi atraves deste sentimento e outros mais que este movimento comecou sua luta 

pela redemocratizacSo do territorio agrario brasileiro, fazendo com que aqueles que 

acompanhavam/acompanham esse proposito passassem a tomar esta bandeira como modelo 

de uma possivel reviravolta na questao agraria de nosso pais. 

Para tanto, antes de fazermos algumas eonsideracoes sobre a historia desse 

movimento na Paraiba, apresentamos, inicialmente, alguns conceitos relevantes que sao os 

seguintes: territorio; acamparnentos; assentamentos e; de modo superficial9, territorio de 

esperanca, amplamente utilizado por Moreira e Targino (1997), Moreira (2006), Moreira 

(2007). Entendemos que se faz necessaria esta relacao entre essas categorias e a origem do 

movimento no estado da Paraiba. 

A historia do MST na Paraiba nao foge ao sentido do movimento em escala nacional. 

A luta por terras nesse Estado reflete inicialmente, as primeiras ocupacdes ocorridas na zona 

da mata e agreste paraibano. Posteriormente, e mais recentemente, o MST passa a ocupar o 

sertao paraibano. A Paraiba, mesmo com o passar dos seculos, ainda mantem e privilegia a 

uma minoria de latifundiarios desde o periodo colonial, dando sustento para esse tipo de 

pratica no campo. 

Foi a partir desse quadro de desigualdade na divisao territorial existente no campo 

paraibano que o movimento passou a intensificar sua â ao sobre os diversos problemas 

enfrentados pelo pequeno campones/sem terra. Os problemas vividos pelo homem do campo 

paraibano foram o estopim que faltava para eclodir o movimento e assim, passar a ocupar as 

glebas10 de terra em solo paraibano. 

Devemos compreender que a terra represents para o campones, um espaco social que 

e o objeto de lutas para sua existencia, reproducao social e produtividade. Entao, e essencial. 

9 Esse conceito & tratado mais detalhadamente no terceiro capitulo, em que aplicamos o conceito para o caso do 

acampamento Emiliano Zapata no Alto SertSo Paraibano. 
1 0 GLEBA: terreno proprio para cultivo agrfcola. 
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Quando nos referimos a historia de determinados povos, cultura ou no caso, de um 

movimento social, a forma para se retratar essas historias pode ser apresentada de diversas 

maneiras a mencionar: atraves de levantamento bibliografico; entrevista; pesquisa 

participativa; historia oral11; entre outras. No entanto, neste capitulo no qual o objetivo 

principal sera a retratacao da historia/origem do MST na Paraiba, trabalharemos e faremos 

uso principalmente da metodologia de levantamento bibliografico e historico. 

Tomamos assim como referenda o uso da historia oral que segundo Meihy ( 1998, 

p.22),"de inicio a historia oral combinou tres funeoes complementares: registrar relatos, 

divulgar experiencias relevantes e estabelecer vinculos com o imediato urbano, promovendo 

assim um incentivo a historia local e imediata". 

Nesse sentido, entende-se a historia oral como um conjunto de informacoes que 

contam, recontam a historia de vida de determinado (a) sociedade em virtude do passar dos 

anos. Em que segundo o pensador Ronald Grele, este entende a historia oral como sendo: 

"AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pessoas sempre relataram suas historias em conversas. Em todos os tempos, a 

histdria tern sido transmitida de boca em boca. Pais para filhos, mSes para filhas, 

avds para netos; os anciaos do povoado para geracao mais nova, mexeriqueiros para 

ouvidos avidos; todos. a seu modo, contam sobre acontecimentos do passado, os 

interpretam, dio-lhes significado, mantem viva a memoria coletiva. Mesmo na nossa 

epoca de alfabetizacao generalizada e de grande penetracao dos meios de 

comunicacao "a real e secreta histdria da humanidade"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 contada em conversas e, a 

maioria das pessoas ainda forma seu entendimento basico do proprio passado, por 

meio de conversas com outros". 

Ou seja, "Historia Oral e um metodo de pesquisa que utiliza a tecnica da entrevista e 

outros procedimentos articulados entre si, no registro de narrativas da experiencia humana" 

FREITAS, (2006, p. 05). Utilizaremos este procedimento metodologico, entre outras razoes, 

pelo dificil acesso as informacoes das lideran^as estaduais e locais dos que fazem o MST 

paraibano. Encontramos dificuldades na disponibilidade de referencias e documentacao para 

reconstrucao da memoria do movimento. 

1 1 As entrevistas de histdria oral sSo tomadas como fontes para a compreensao do passado, ao lado de 

documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um 

estimulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato 

ou a conjuntura que se quer investigar. AUm disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo 

biografico, ao lado de memorias e autobiografias, que permitem compreender como individuos experimentaram 

e interpretam acontecimentos, situacoes e modos de vida de um grupo ou da sociedade em geral. Isso torna o 

estudo da histdria mais concreto e proximo, facilitando a apreensSo do passado pelas geracSes futures e a 

compreensao das experiencias vividas por outros. 

Fonts: http://cpdoc.%v.br/acervo/historiaoral acesso em 02 de junho de 2014. 

http://cpdoc.%25v.br/acervo/historiaoral
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Essa modalidade de pesquisa, em que se toma necessaria a intervencao do 

pesquisador para reveiar/compreender a luta e a vida desses camponeses ou dos que fazem 

esse movimento social campones, nos faz remeter ao historiador Thompson (2002, p. 14), que 

apresenta o seguinte entendimento: "quando nos debrucamos sobre um trabalho que envolve o 

lado social das pessoas, tornamo-nos, pesquisadores sociais dessas causas". 

Vamos entao, a partir desse momento, reveiar uma pequena narrativa da historia 

desse movimento social em terras paraibanas, nos apegando ao pequeno acervo de 

informacoes e referencias levantadas. 

Na Paraiba a luta do MST, do ponto de vista histdrico, nao e diferente daquela 

enfrentada pelo movimento nos demais estados da federacao. No caso especifico do estado da 

Paraiba, o movimento encontrou no campo uma enorme resistencia entre os interesses do 

latifundio e os ideais dos grupos que lutavam pelo livre acesso as terras . Foi a partir desta 

conflituosa troca de "farpas" que o MST foi se estabelecendo, e hoje e considerado o principal 

movimento de luta pela distribuicao de terras, tanto no cenario local como nacional. 

Colocado esta pequena introducto a respeito da metodologia e fontes bibliograficas, 

a partir de agora descrevemos um pouco sobre a historia propriamente dita do MST no 

territorio paraibano. A forma de organizacao do movimento, associado a duas palavras 

bastante utilizados no dia a dia de quern vive essa constante realidade 

acampamento/assentamento, representa todo um sentido de um territorio da esperanca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A Genese do Movimento na Paraiba. 

Como mencionamos anteriormente, o MST e um dos movimentos sociais que mais 

atua no campo paraibano, lutando por terra e pela reforma agraria. Desde sua origem na 

Paraiba o movimento se define como uma organizacao que luta pelos direitos do trabalhador 

sem terra pelo acesso a terra. A presenca do MST no Estado da Paraiba, e datada a decada de 

80. 

A historia dos camponeses e a luta pela terra na Paraiba estao diretamente associadas 

as Ligas Camponesas. Afirmam Cecato e Alves (2010, p.06) que: 

1 2 Referimo-nos as Ligas Camponesas e a propria conjuntura de luta ja implementada pela CPT, antes do MST, 

chegar a Paraiba. 
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As Ligas representavam um poderoso movimento social de luta pela Reforma 

Agraria, surgido entre [os estados de] Pemambuco e Paraiba, nos anos 1950 e infcio 

dos 1960 [este movimento] era uma resposta organizada a grande revolta em func&o 

da expulsao dos trabalhadores da terra, por parte dos donos de usinas de cana-de-

aciicar, na Zona da Mata. 

Outra autora que associa a historia da formacao do MST com a Liga Camponesa e 

Silva (2000). Afirma que esta luta se iniciou com as inquietacoes provocadas pela Liga e com 

isso fez alimentar o surgimento de outros movimentos sociais no campo, a exemplo da CPT e 

do proprio MST. Silva (2000, p.02) diz que: 

Inicialmente organizados pelas Ligas Camponesas, e em seguida atraves de alguns 

sindicatos rurais, alem da atuacao da Igreja [Catolica] com a criacSo da Pastoral 

Rural e posteriormente da CPT [estes movimentos no campo] foram fundamentals 

no processo de construcao de uma visSo social e polftica entre os grupos de 

trabalhadores rurais. No final da decada de 80 surge o MST na Paraiba, como um 

novo ator na luta pela terra e pela conquista da Reforma Agraria e por um novo 

modelo de organizacao socioeconomica. 

Tanto Silva quanto Cecato e Alves, reforcam seus propositos com o que e a luta que 

o MST adota nos dias de hoje. Uma vez iniciada no Nordeste esta "revolucao", em prol do 

acesso a terra, essa fez nascer o surgimento das Ligas Camponesas, tambem na Paraiba. Com 

o fim das Ligas, surgiram outras organizacdes, a exemplo da CPT. Assim, depois de todos 

esses acontecimentos o MST que ja havia se consolidado na Regiao Sul, chega ao Nordeste. 

De acordo com Silva (2000) a primeira ocupacao do MST na Paraiba se deu na 

Fazenda Sapucaia em 07 de abril de 1989. Apresentamos a seguir, um painel de fotos, 

mostrando imagens do dia da ocupacao na fazenda. Posteriormente faremos algumas 

consideracoes sobre este dia tio importante para o movimento no nosso Estado. 
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As Ligas representavam um poderoso movimento social de luta pela Reforma 

Agraria, surgido entre [os estados de] Pemambuco e Paraiba, nos anos 1950 e inicio 

dos 1960 [este movimento] era uma resposta organ izada a grande revolta em funcao 

da expulsao dos trabalhadores da terra, por parte dos donos de usinas de cana-de-

acucar, na Zona da Mata. 

Outra autora que associa a historia da formacao do MST com a Liga Camponesa e 

Silva (2000). Afirma que esta luta se iniciou com as inquietacoes provocadas pela Liga e com 

isso fez alimentar o surgimento de outros movimentos sociais no campo, a exemplo da CPT e 

do proprio MST. Silva (2000, p.02) diz que: 

Inicialmente organizados pelas Ligas Camponesas, e em seguida atraves de alguns 

sindicatos rurais. alem da atua?ao da Igreja [Catolica] com a criacao da Pastoral 

Rural e posteriormente da CPT [estes movimentos no campo] foram fundamentals 

no processo de construcao de uma visao social e politica entre os grupos de 

trabalhadores rurais. No final da d6cada de 80 surge o MST na Paraiba, como um 

novo ator na luta pela terra e pela conquista da Reforma Agraria e por um novo 

modelo de organizacao socioecondmica. 

Tanto Silva quanto Cecato e Alves, reforcam seus propositos com o que e a luta que 

o MST adota nos dias de hoje. Uma vez iniciada no Nordeste esta "revolucao", em prol do 

acesso a terra, essa fez nascer o surgimento das Ligas Camponesas, tambem na Paraiba. Com 

o fim das Ligas, surgiram outras organizacoes, a exemplo da CPT. Assim, depois de todos 

esses acontecimentos o MST que ja havia se consolidado na Regiao Sul, chega ao Nordeste. 

De acordo com Silva (2000) a primeira ocupacao do MST na Paraiba se deu na 

Fazenda Sapucaia em 07 de abril de 1989. Apresentamos a seguir, um painel de fotos, 

mostrando imagens do dia da ocupacao na fazenda. Posteriormente faremos algumas 

consideracoes sobre este dia tao importante para o movimento no nosso Estado. 
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Fotos: MST/PB 1989. 

Entre algumas das razoes pelas quais o MST estabeleceu-se na Paraiba, mais 

precisamente na porcao do Brejo, podemos destacar como fatores dessa escolha: a estrategica 

localizacao geografica do Brejo no Estado, a estrutura agraria dessa regiao, e a presenca nessa 

area de um cenario de confiitos sociais, politicos e economicos. Autores como Schiochet 

(2008 apud Moreira 1997), apontam esses fatores como elementos importantes para a entrada 

do movimento no campo paraibano a correlaciona-los da seguinte maneira. 

Entao, uma das primeiras regioes paraibanas ocupadas foi o Brejo paraibano. Moreira 

(1997, p. 42) o caracteriza geograficamente como: 

[...] subunidade espacial fortemente individualizada dentro do agreste, corresponde 

a um "Brejo de altitude" de encosta voltada para a acao dos ventos. Localizada no 

rebordo umido oriental da Borborema, esta unidade espacial distingue-se pelas 

favoraveis condicSes naturais nela encontradas (clima umido, solos feYteis, 

hidrografia perene), as quais permitiram que a ocupacao e a organizacao do seu 

espaco agrario tivesse como suporte a atividade agricola. 
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Neste recorte de territorio o MST comecou a galgar seus primeiros passos na busca 

por sua estnituracao como movimento de massa aqui no Estado. Consequentemente, a esta 

primeira etapa o movimento passou a ganhar a cada dia mais adeptos ate que o mesmo se 

estendeu a todas as partes do territorio paraibano. 

Segundo Schiochet (2008, p. 30) em seu trabalho sobre o MST na Paraiba a mesma 

destaca que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E no Brejo que se estabeleceu a primeira ocupacao do movimento, este corresponde 

a uma area de... Atingindo uma area de 1.240 km2 (9,8% do territ6rio), engloba hoje 

sete municipios: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, 

Pil5es e Serraria. 

A propria historia desta mesorregiao de certa forma contribuiu para o 

estabelecimento do MST a constatar que, desde os seculos XVII e XVIII esta ja se destacava 

como importante ponto de apoio para as rotas de mercadorias vindas do Sertao, em direcao ao 

Litoral. Alem disso, essa regiao era considerada ponto de referenda de vaqueiros que iam e 

viam com o gado, do Sertao para o Litoral. 

Assim, a regiao produziu para a epoca da chegada do MST importantes elementos, 

como uma estrutura agraria de caracteristica monocultora alem de concentrar quadros de uma 

estrutura social desigual no trato para com o pequeno produtor/campones. Nesse quadro de 

analise sobre a tematica social do campo paraibano, Freitas (1994, p. 38) diz que: 

A mao de obra utilizada na producao da cana-de-aciicar caracteriza-se por 

trabalhadores assalariados que foram expulsos de suas terras, moram nos povoados, 

nas pontas de rua; e por moradores que ainda residem nas terras da Usina, Engenhos 

e Fornecedores. Todos, temporariamente, passam pelo processo de assalariamento. 

Consequentemente associado a este quadro dos problemas sociais, o MST encontrou 

for9as de caracteristica sindical para aqui se estabelecer dentre estes fatos destacamos: a 

presenca das for9as sociais que defendiam a luta pela reforma agraria, no qual as mesmas 

apoiaram o surgimento do movimento no Estado. De acordo com Schiochet (2008), tinhamos 

de concreto na Regiao do Brejo paraibano o apoio do Sindicato dos Trabalhadores de Alagoa 

Grande, o Centra de Educacao e Cultura do Trabalhador Rural (CENTRU), o Partido dos 



30 

Trabalhadores (PT) e indiretamente a Central Unica dos Trabalhadores (CUT), e 

simpatizantes da Reforma Agraria e do MST. 

A partir de todos esses fatos o MST passou a se organizar de maneira mais efetiva e 

diante de todas essas dificuldades resolveu fazer a sua primeira ocupacao na Paraiba. Ja que 

desde o primeiro encontro nacional do movimento em Cascavel- PR no ano de 1984, as 

liderancas que la estavam decidiram que a unica forma para com que o MST "fosse notado", 

era atraves das ocupacoes de terra. E na Paraiba essa primeira ocupacao aconteceu na Fazenda 

Sapucaia. 

Para Schiochet (2008, p. 36) "do ponto de vista organico, a ocupacao da Fazenda 

Sapucaia, projetou o MST como movimento de massa na Paraiba e evitou que tornassemos 

um grupo de apoio, como era o desejo de muitos assessores dos [outros] movimentos sociais". 

Foi a partir dessa ocupacao que o movimento comecou definitivamente a se organizar 

no campo paraibano. Vale aqui tambem salientar que desde o inicio o MST contou com o 

apoio dos outros grupos de movimentos sociais a destacar: as pastorais sociais, o movimento 

sindical do Brejo, e o apoio do CENTRU. Estas unioes favoreceram com que a primeira 

ocupacao se desse de maneira organizada. A respeito da primeira ocupacao apresentamos, a 

seguir, uma fotografia da epoca da ocupacao da fazenda sapucaia, que nos foi fornecida pela 

militancia do movimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotos: MS17PB, 1990. 
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2.2 Acampamentos e Assentamentos, Sindnimos da Luta pela Posse da Terra por 

parte do MST. 

Podemos observar que a historia do MST na Paraiba e bastante fragmentada devido a 

diversos fatores, destacando a ausencia de registros sistematizados.^ Deste modo, a principal 

contribuicao deste trabalho e a divulga9ao da historia de vida do movimento, atraves dos 

registros e depoimentos de alguns de seus participantes que vivem diariamente a realidade de 

acampados. 

Pretendemos com isso, organizar e preservar a memoria das lutas na Paraiba como 

tambem registrar a identidade do MST, sobretudo, na por9ao sertaneja. E nesta busca por uma 

maior reflexao, de como e a postura do MST no cenario paraibano, apresentaremos aqui o que 

sao acampamentos e assentamentos. 

Para o MST (2010) os acampamentos sao constituidos/formados, por familias de 

camponeses que vivem como trabalhadores rurais, arrendatarios, boias-frias, e meeiros que 

querem ter a propria terra para plantar. De acordo com o proprio MST, (2010 p. 17) podemos 

relacionar a experiencia de vida destas familias acampadas da seguinte maneira: 

As familias passam a viver nos acampamentos, nas beiras de estradas ou em areas 

abandonadas, enfrentando dificuldades no seu dia a dia para morar, dormir, 

descansar e comer. No entanto, encontram um refugio na organizacao coletiva de 

uma comunidade, onde todos enfrentam os mesmos problemas juntos. Nesse 

processo, percebem que essa 6 a melhor maneira de enfrenta-los. Mesmo anos 

embaixo da lona preta, resistem por conta da perspectiva de conseguir a terra, 

entrando em um programa de reforma agraria. 

Este conceito apresentado de acampamento sugere um pouco sobre o que e o 

territorio pelo qual o movimento almeja. Inicialmente se introduz o modo de vida/organiza9ao 

dessas popula9oes no sentido de resistencia para com essa area de disputa de interesses. A 

seguir, apresentamos o Mapa 01 - Brasil - Geografia das Ocupa96es de Terras - 1988-2012, 

que mostra um pouco mais sobre o desenvolvimento e crescimento das ocupa9oes de terra no 

Brasil, entre os anos de 1988 e 2012. 

1 3 Encontramos grandes dificuldades na busca de documentaciSo hist6rica e de outras fontes diversas, como: 

relat6rios, atas e registros fotograficos. Est3o quase todos dispersos pela Paraiba e em outras regionais do 

Movimento no Brasil e que torna essa tarefa complexa nessa modalidade de pesquisa cientifica que £ o TCC. 

Alguns lideres do Movimento afirmam o desaparecimento de fontes documentais. 



32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MAPA 1- BRASIL- Geografia das Ocupacoes de Terra- 1988-2012. Numero de Ocupacoes. 

Fonte: Relat6rio Brasil 2012, DATALUTA - Banco de Dados de Luta pela Terra, Outubro de 2013. 

Neste mapa podemos observar um pouco do que e a atuacao do MST, nao apenas no 

Brasil mais como em todo o territorio nacional. E a ocupacao a genese de lutas pelo qual o 

movimento a cada dia vem se tornando mais forte. 

Analisemos agora a Tabela 1 - Estado da Paraiba, N° de Ocupacoes e de Familias 

em Ocupacoes, segundo as Mesorregioes 1989-2012, - para ilustrarmos e refletirmos sobre as 

ocupacoes em territorio paraibano. 
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TABELA 1 - ESTADO DA PARAIBA. 

Nurnero de Ocupacoes e de Familias em OcupacSes, Segundo as Mesorregioes, 1989-2012 

Mesorregioes 
Nurnero de 
ocupacoes 

/o Famil ias /o 

Mesorregiao da Mata Paraibana 76 39,2 9127 45,4 

Mesorregiao do Agreste 40 20,6 4038 20,1 

Mesorregiao da Borborema 19 9,8 1156 5,8 

Mesorregiao do Sertao 59 30,4 5776 28,7 

Total 194 100,0 20097 100,0 

Fonte: DATALUTAS - Banco de Dados da Luta Pela Terra, 2012. G E T E C UFPB 

Como podemos observar, nestes dois exemplos sobre as ocupacoes de terras no 

Brasil e consequentemente no Estado da Paraiba, estas refletem uma atual situacao em que a 

populacao rural busca a cada dia um fortalecimento dos grupos sociais que batalham pela 

reforma agraria no pais. 

Este quadro das ocupacoes de terra no pais e no Estado reflete a totalidade dos 

acampamentos formados. Afinal, para cada ocupacao feita surge um acampamento. Na 

Paraiba, e mais especificamente no Sertao, torna-se necessaria essa modalidade de ocupacao e 

constituicao dos territorios da esperanca, visto a pobreza e exploracao dos camponeses que e 

notoria em territorio nacional. Para termos uma melhor ideia a respeito desta tematica no 

cenario brasileiro, o Proprio MST (2010, p. 17) fez o levantamento de pelo menos "90 mil 

familias acampadas (aproximadamente 400 mil pessoas), vivendo em mais de mil 

acampamentos, distribuidos em 23 Estados e no Distrito Federal". 

Moreira (2012) relaciona que as lutas sociais se exprimem entre outros motivos, 

atraves da ocupacao de terra, destacando que entre 1989 e 2011, 20.097 pessoas participaram 

de 194 ocupacSes de terra no Estado da Paraiba. A estudiosa indica que so no municipio de 

Sousa havia pelo menos 10 ocupacoes, sendo assim, o maior indice de ocupacao do Estado. 

E entao nesse processo de ocupacao que se da o primeiro passo pela busca de um 

territorio que representa todo um sentimento de esperanca para quern da terra precisa. E e nos 

acampamentos que se desenvolvem toda uma historia de vida daquela populacao ali 

estabelecida, historias de diferentes personagens e lugares. Os assentamentos tornam-se "a 
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terra prometida", a "materializacao do territorio da esperanca", que depois de passados muitos 

anos de lutas e conflitos, a satisfa?ao vem com a posse desta terra. 

Ja o conceito de assentamento e diferente. Para MOREIRA (2012, p. 6), 

"Assentamentos rurais sao as glebas incorporadas ao programa de reforma agraria INCRA14, 

mediante a conquista da terra a partir da luta social, seja via desapropriacao, compra e venda 

ou doa?ao". 

Entretanto para o MST (2010, p. 19), o termo assentamento e definido como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assentamento € um espaco para o conjunto de familias camponesas viver, morar, 

estudar e garantir um futuro melhor a populacao. Sao conquistados direitos sociais 

que nao sao garantidos a todo o povo brasileiro: trabalho, casa, escola e comida. Os 

assentamentos representam o desfecho de um processo no qual o monopolio da terra 

e o conflito social sao superados. Logo depois, se inicia outro processo: a 

constituicao de uma nova organizacao economica. politica. social e ambiental com a 

posse da terra. 

Os assentamentos surgem assim, como uma "objetiva9ao" do que vem a ser o 

"territorio da esperan9a", mas o que vemos na maioria dos assentamentos e apenas um 

territorio comum, muito parecido com o acampamento, sem nenhuma infraestrutura aparente, 

deixando para essas popula9oes que la residem, a mesma esperan9a de conseguirem seu sonho 

final. A constatar que em muitos casos essa infraestrutura nao chegou: casas, escolas, postos 

de saude, entre outros e precaria ou nem mesmo existem. Exemplo disso, temos os 

assentamentos Nova Vida I , I I , na nossa area de estudo. 

A partir do Mapa 02 - Brasil: assentamentos rurais - 1979-2012 area dos 

assentamentos - abaixo, podemos ter uma melhor compreensao a respeito do numero e 

tambem da area que os assentamentos ocupam no Brasil. Nele podemos constatar que e na 

regiao Nordeste que se concentra o maior numero de assentamentos, mas referente ao 

tamanho e na regiao Norte que se encontram os maiores assentamentos em extensao 

territorial. 

Segundo Moreira (2012), apenas no estado da Paraiba entre os anos de 1989 a 2011 

foram assentadas 13.988 familias em uma area de 275.421 hectares. 

1 4 INCPvA: Institute Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria, foi criado pelo decreto lei de numero 1.110 de 

09 de Julho de 1970. Sediado em Brasflia-DF, pertence ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. 
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MAPAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2- BRASIL: Assentamentos Rurais - 1979-2012 Area dos Assentamentos. 

Fonte: Relatdrio Brasil 2012, DATALUTA - Banco de Dados de Luta pela Terra, Outubro de 2013. 

De acordo com a autora esta nos informa que foi elaborado um banco de dados 

denominado Banco de Dados da Luta Pela Terra ou DATALUTA. Neste Banco foi possivel 

observar o Grafico 01 - Estado da Paraiba: Numero de assentamentos segundo ano de criacao 

que demonstra o numero de assentamentos criados no Estado da Paraiba no periodo que 

compreende 1984 a 2011. 
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2.3 Algumas Consideracdes Sobre a Questao Agraria na Paraiba. 

A luta pela posse da terra no Brasil e datada desde a epoca da coloniza?ao, fazendo 

com que essa concentracao de terra estivesse ligada aos interesses da monarquia portuguesa 

que dividia o pais com a divisao das Capitanias Hereditarias. Por consequencia houve a 

doa9ao de Sesmarias que favoreceu ainda mais, a posse da terra nas maos de um pequeno 

grupo de individuos, geralmente familias tradicionais ligadas a coroa portuguesa. 

No caso da Paraiba este tipo de distribuicao das terras nao foi muito diferente do 

restante do Brasil a se constatar nas palavras de Moreira (1997, p. 48) que diz: 

Embora nao se possa precisar com exatidao o numero de Sesmarias doadas na 

Paraiba, o historiador Joao de Lyra Tavares na obra Hist6ria territorial da Parahyba 

registra 1.138 cartas de doacao emitidas entre 1586 e 1824, para plantar cana, criar 

gado ou cultivar lavouras de subsistencia. 

Tinhamos assim, os dois moldes necessarios para um descontentamento no que diz 

respeito a distribui9ao das terras em nosso pais. De um lado a grande concentra?ao de terras 

em pequenos grupos, e por outro os grandes grupos que tambem queriam/querem a terra 

organizados atraves dos movimentos sociais agrarios. 

Sobre esse quadro Andrade (2005, p. 272) apresenta a seguinte constata9ao: "so e 

quando os trabalhadores passam a se organizarem de forma mais aguerrida e come9am a 

exteriorizar suas a9oes atraves da midia, ja neste seculo e que as suas reivindica9oes come9am 

a serem vistas e ouvidas". 

Percebemos entao que e a partir do momento em ha uma divulga9ao, conhecimento 

do movimento pelas classes sociais ditas mais pobres e que o MST passa a ganhar mais for9a 

no que se refere a luta no campo. 

No caso da Paraiba a sua estrutura agraria esta bastante segmentada. Favorecendo 

assim, o desenvolvimento de pequenos grupos familiares que exercem toda uma rede de 

influencia sobre o campo, em solo paraibano. A constatar o que nos mostra a Tabela 2-

Estado da Paraiba Estrutura Fundiaria, 2010-2011. 
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T A B E L A 2- ESTADO DA PARAIBA. Estrutura Fundiaria, 2010-2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 1 0 2 0 1 1 

Classes de area 
N°de 

Imoveis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 
Area (ha) 

% 

N°de 
Imoveis % 

Area (ha) 
% 

TOTAL 115.813 100,00 4.460.779 100,00 119.375 100,00 4.566.837 100,00 
Menos de 1 3.573 3,09 1.883,60 0,04 3.636 3,05 1.913,92 0,04 

1 a menos de 2 9.764 8,43 12.487,44 0,28 9.939 8,33 12.712,47 0,28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IS 2 a menos de 5 26.263 22,68 82.705,65 1,85 26.954 22,58 85.007,69 1,86 
c 
» 5 a menos de 10 21.801 18,82 149.641,90 3,35 22.628 18,96 155.347,58 3,40 
a 

4) 
10 a menos de 25 24.668 21,30 381.858,79 8,56 25.505 21,37 394.970,56 8,65 

0- 25 a menos de 50 13.088 11,30 451.214,30 10,12 13.551 11,35 466.705,70 10,22 

50 a menos de 100 8.051 6,95 549.607,61 12,32 8.319 6,97 567.515,57 12,43 

100 a menos de 200 4.688 4,05 630.970,04 14,14 4.832 4,05 650.652,11 14,25 

200 a menos de 500 2.915 2,52 863.579,96 19,36 2.995 2,51 886.490,18 19,41 
.2 
t j 
•o 
S 

500 a menos de 1.000 726 0,63 484.074,70 10,85 737 0,62 490.985,65 10,75 
.2 
t j 
•o 
S 1.000 a menos de 

2.000 203 0,18 276.983,40 6,21 207 0,17 281.613,23 6,17 

2.000 a menos de 
5000 63 0,05 185.256,05 4,15 62 0,05 183.087,05 4,01 

5.000 a menos de 
10.000 9 0,01 51.570,40 1,16 9 0,01 50.890,68 1,11 

m
d

e
 

10.000 a menos de 
20.000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

o 20.000 a menos de 
50.000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

50.000 a menos de 
100.000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

100.000 e mais 1 0,00 338.945,00 7,60 1 0,00 338.945,00 7,42 

Fonte: I N C R A / D A T A L U T A , Banco de Dados da Luta pela Terra, 2011. 

Esta tabela vem representar um quadro em que como ja foi abordado reflete a uma 

serie de conjunturas que ao longo dos seculos apenas favoreceu ao interesse de um sistema 

dominador denominado latifundio. Com isso, a terra ate hoje se encontra sob os interesses de 

um bloco que domina o campo no pais. 

Segundo Fonseca, Cecato e Lima (2008 p. 02), a questao agraria paraibana e 

resultado de um longo processo, cujo ponto inicial pode ser fixado na formacao do territorio 

colonial brasileiro. "Este por sua vez, alicercado nos latifundios improdutivos, fundados com 

as capitanias hereditarias e as concessoes das sesmarias pelos colonizadores". 

Ao analisarmos este quadro da estrutura agraria paraibana, nao podemos deixar de 

mencionar o tipo de agricultura que era praticada nos tempos da colonizacao, a do tipo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

plantation, voltada exclusivamente para a agroexportacao. Tinhamos assim um rodizio de 

monocultures que sustentavam a balanca comercial brasileira. Outro fator a mencionar, foi a 
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questao da utilizacao da mao de obra escrava, inicialmente com os indios e posteriormente 

com os negros vindos do continente africano. 

De acordo com Stedile (2005, p. 27) e "apenas com a assinatura da Lei Aurea em 

1888 consequentemente "fim do modo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantation", e que come9a a surgir o 

campesinato no Brasil, formado inicialmente por camponeses ja europeus, e pela presen9a do 

m ist i9 0 em nosso pais". 

Moreira, entao come9a a partir do ano de 1997, a retratar sua preocupa9ao com a 

falta de uma reforma agraria eficiente no campo. E sobre este fato apresenta uma reflexao 

relevante sobre as conquistas dos movimentos sociais no campo paraibano. Em suas incursSes 

pela tematica ou problematica do campesinato brasileiro e, sobretudo, o paraibano, 

desenvolve o conceito de territorios da esperan9a que e de grande relevancia nesta pesquisa. 

Na Paraiba, o MST tern a in ten9ao de desenvolver e manter uma logistica de apoio a 

toda a classe trabalhadora rural. Para tanto, resolveu, atraves de sua dire9ao, dividir o 

territorio paraibano em polos, nos quais tambem se subdividem em brigadas, facilitando assim 

uma melhor cobertura por parte do movimento em todo o territorio estadual. 

De acordo com in form a9oes colhidas em uma conversa informal com o coordenador 

do MST na Paraiba, Sr. Paulo Sergio, informou que sao cinco polos no Estado da Paraiba e 

que estao divididos da seguinte maneira: Polo Reginaldo Sales, localizado no Litoral; Caetes 

situada no Curimatau; Quebra Quilo em Campina Grande; Juazeiro, no Vale do Pianco; e por 

fim, o mais importante para esta pesquisa, o Polo Patativas do Assare, no Sertao. O 

Acampamento Emiliano Zapata faz parte deste ultimo polo e que e pertencente a brigada 

sediada na cidade de Pombal. 

No Sertao Paraibano, a brigada de Pombal do MST acompanha sete acampamentos 

que sao: Pedra Branca, na cidade de Bom Sucesso; Carlos Mariguela e Sao Louren 9o, em Sao 

Domingos; Santa Clara e Verde, Aparecida; Emiliano Zapata, Sousa e; Penha, em Uirauna. 

Sao tres os assentamentos, a saber: Nova Vida I e I I em Aparecida e; Margarida Maria Alves, 

Pombal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 MST e o Sertao Paraibano: uma relacao de identidade que se faz presente. 

Explicar as redoes de identidade que o MST construiu no Sertao Paraibano, se faz 

necessario, diante de todo o quadro que este movimento ganhou no cenario agrario paraibano. 
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Notamos entao que houve uma migracao interna emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d ire9ao a area em que se concentra a 

maioria dos latifundios no Estado. 

Para Camargo (1999, p. 170), a importancia da historia oral surge no sentido de 

preserva9ao pela identidade do movimento sem terra, que pode ser entendida da seguinte 

maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que uma geracao pode capturar € muito grande, em termos de viv&icia, de 

narrativa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at€ de sentimentos, de como as pessoas viviam (viveram) pessoalmente 

todos os seus dramas, oposic8es, as raivas que criaram, criticas que faziam uns aos 

outros. Tudo isso € muito sutil para ser jogado fora. 

O sentido de nos referirmos a luta pela terra como um processo de resistencia surgiu 

na necessidade de buscar o apoio da classe camponesa, que forma a grande maioria dos 

trabalhadores sem terra. No entanto, e o proprio Estado detentor do poder, e e ele quern dita as 

regras, para a defin i9ao e cr ia9ao dos assentamentos. 

No ambito politico, podemos constatar que a maioria dos assentamentos e resultado 

das lutas sobre os ideais do Estado, que por sua vez deixa para segundo piano, uma discussao 

sobre a ado9ao de uma politica de reforma agraria eficiente no campo. 

No Sertao paraibano a forma como o movimento age e equiparada com as a96es do 

mesmo em outras areas. Inicialmente existe a ocupa9ao, dos imoveis rurais, depois esta area e 

dividida em partes entre os membros do movimento. Constituindo assim, os assentamentos. A 

barreira imposta pelo crescimento do agronegocio fez nascer, nao so no Estado da Paraiba, 

mas tambem no cenario nacional, uma disputa desigual entre os grandes latifundiarios e os 

movimentos camponeses. 

Na mesorregiao do Sertao da Paraiba, podemos encontrar varios 

acampamentos/assentamentos coordenados pelo MST. E no municipio de Sousa, mais 

precisamente no Acampamento Emiliano Zapata, que temos o verdadeiro retrato do que e 

estes Territorios da Esperan9a. O MST no Sertao Paraibano, como em qualquer outro lugar 

que esteja, age na in ten9ao da busca pela redem ocratiza9ao das terras. 

Para Raffestin (1993, p. 198) "o territorio e um trunfo particular, recurso e entrave, 

continente e conteudo, tudo ao mesmo tempo. O territorio e o espa90 politico por excelencia, 

o campo da a9ao dos trunfos". Desta maneira, esse territorio conquistado dentro de um 

cenario de conflitos e para aqueles que fazem parte do movimento sinonimo de bem estar e de 

conquista, que tambem e repassado para aqueles que ainda nao conseguiram o acesso a terra. 
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E assim, para esclarecermos este quadro de distribuicoes da terra no Sertao, 

apresentamos um depoimento feito no dia 17 de maio de 2006, por Frei Anastacio
16 a 

Mitidiero Junior (2006), no qual este relata o dominio das terras paraibanas por familias 

tradicionais no decorrer do seculo XX, especificamente dando enfase ao Sertao. Frei diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No alto sertao, em Cajazeiras, tinha o gmpo Rolim; em Sousa, o grupo Gadelha; ai 

em Pombal voce tern os Carneiros e os Pereiras, que se estendem ate" Patos; em 

Patos, voce tern os Mota{...} Hoje os Rolim e os Gadelha n3o t8m tanta forca, mais 

continuam ai. Marcondes Gadelha, Salomao Gadelha, que sao os grandes corruptos 

estao ai. Os Pereiras, suas terras j a foram quase todas desapropriadas no sertao, os 

Carneiros tambem perderam for9a. 

Como podemos observar nas Palavras de Frei Anastacio, muito do que ele informa 

ainda e notoria, mesmo com o passar dos anos no campo paraibano. Tomando agora o caso 

mais especifico do Sertao, ainda podemos, facilmente, encontrar este cenario de concentracao 

fundiaria, pois as terras muitas das vezes se encontram completamente abandonadas, outras 

frutos de heranca e que permanecem por longos anos sob processo judicial. 

Este e o cenario encontrado em grande parte do Sertao paraibano, onde as terras 

estao ainda concentradas e que servem apenas aos interesses do capital latifundiario. O fato 

que melhor explica esse cenario e a concentracao de terras por a Multinacional denominada 

Grupo Santana, localizada a poucos metros do acampamento Emiliano Zapata. 

Ao longo deste trabalho procuramos destacar que o problema fundamental pelo qual 

o campones se depara no seu dia a dia e a concentracao fundiaria, junto com ela vem a falta 

de politicas publicas voltadas para a realizacao da reforma agraria ampla e digna no pais. Isto 

"pode ser explicada" por o seguinte motivo, e geralmente a classe politica em sua ampla 

maioria os grandes detentores de terras no Brasil. 

1 6 Foi ex-coordenador da C P T na Paraiba e atualmente exerce o mandate de deputado estadual pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). 
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CAPITULO I I I - OS PRIMEIROS PASSOS E M BUSCA DOS T E R R I T O R I O S DA 

ESPERANCA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os Primeiros significados do que poderia vir a serem esses Territorios da Esperanca, 

nao apenas para o movimento dos sem terra, mais como tambem para todos os movimentos 

sociais que lutam por esse fim, que e a terra, nasce com as pesquisas de Moreira em 1997. A 

mesma inicia assim seus estudos, sobre a questao agraria na Paraiba.
17

 Nestes trabalhos sao 

abordados temas relacionados a historia do grande latifundio presente no Estado da Paraiba, 

alem dos diversos conflitos ocorridos no campo a partir da decada de 1970. 

Mais e somente a partir do seu projeto de pesquisa aprovado no ambito da Bolsa de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq, denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Territorio(s) de Esperanqa elaborado pela 

referida autora e em conjunto com outros membros, entre os anos de 2007 e 2009 e que este 

conceito comeca a ganhar destaque, no cenario de estudos sobre a acao dos diversos 

movimentos sociais no campo. A exemplo disso, temos o caso do MST. 

Neste capitulo, abordaremos um pouco do quadro que envolve o dia a dia de um 

acampamento sem terra o Emiliano Zapata. Buscamos entao atraves do levantamento de 

bibliografias, documentos, e do proprio trabalho de campo, conhecer a historia de vida 1 8da 

populacao que la reside. E a partir dai (re) construir um novo conceito para territorio da 

esperanca, sobre a perspectiva da realidade por nos presenciada neste acampamento. 

Foi atraves desse levantamento documental, icnografico, que pudemos demonstrar a 

importancia que tern o MST como movimento social, para as diversas familias que hoje estao 

no Emiliano Zapata. Assim, no que se refere a metodologia nao poderiamos deixar de 

destacar a contribuicao dada pelas diversas narrativas, fazendo com que as memorias dos 

acampados tornassem foco principal da pesquisa. Relembrando Pierre Nora, memoria e o 

vivido e historia e o elaborado. Estas fizeram com que pudessemos correlaciona-las ao sentido 

de identidade defendido pelo pequeno campones/sem terra. 

Entender o que se passa em um acampamento de sem terra, em que diferentes 

pessoas almejam um objetivo em comum, a terra. Passou a ser tarefa fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Assim, a genese do acampamento Emiliano Zapata, surgiu 

1 7 Obras: Capitulos de Geografia Agraria na Paraiba (1997), Por um Pedaco de Chao (1997). Emilia de Rodat 

Fernandes Moreira. 

1 8 "Hist6ria de vida pode ser considerada um relato autobiografico, mas do qual a escrita que define a 

autobiografia - esta ausente. Na hist6ria de vida € feita a reconstituicao do passado, efetuado pelo pr6prio 

individuo, sobre o pr6prio individuo" F R E I T A S (2006, p. 08). 
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num contexto de lutas que o MST enfrentou/enfrenta diariamente na luta pela estmturacao de 

seus territorios, na busca sempre constante pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constn i9ao de uma nova identidade ligada ao 

homem do campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Identidade e luta: a praxis de Zapata. 

O conceito de identidade utilizado pelo MST enquanto movimento social chega ao 

campo de acao dos acampamentos, e assentamentos como uma forma de reivindicar o direito 

de acesso/posse a terra, que historicamente vem sendo tornado dessa classe trabalhadora do 

campo brasileiro. 

Ao passo que e nesse contexto de lutas territorials travadas entre o pequeno 

produtor/sem terra e o latifundio que a m ater ializa9ao dos fatos acontece. Abordando esta 

tematica, SANTOS (2011, apud HALL 2006, p. 13) utiliza-se do seguinte argumento a 

respeito do novo modelo de identidade defendido por esta classe trabalhadora, a saber: 

As identidades como outros elementos sociais estao num constante processo de 

mudancas, marcado pela contradicao de processos diversos de ordem politica, social, 

economica e cultural que coagem os individuos ou sujeitos a construirem novas 

identidades e processos culturais, redefinindo suas praticas e maneiras de atuacao 

para atender a objetivos diversos e conseguir sobreviver no contexto que estao 

inseridos. 

O MST e entao um movimento social, que busca atraves de suas a96es lutar por uma 

valor iza9ao do que para eles e entendida como nova identidade. Nova identidade, no sentido 

de que e apenas atraves da uniao, coletividade de um movimento que o descaso pelo 

acesso/posse da terra "pode" ser solucionado. 

Segundo Martins (1994, p. 156) estas familias apoiadas pelo movimento nao querem 

apenas seu peda90 de terra, estas: 

Querem mais que reforma agraria encabrestada pelos agentes de mediacao. Querem 

uma reforma social para as novas gerac5es, uma reforma que reconheca a ampliacao 

histdrica de suas necessidades sociais, que os reconheca nao apenas como 

trabalhadores, mas como pessoas com direito a contrapartida de seu trabalho, aos 

frutos do trabalho. Querem, portanto, mudancas sociais que os reconhecam como 

membros integrantes da sociedade. Anunciam, em suma, que seus problemas sao 

problemas da sociedade inteira. Que a derrota politica de seus agentes de mediacao, 

n3o os suprime historicamente. A falta de reforma agrariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o acaba com o 



44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

campon£s, com o pequeno agricultor, com o trabalhador rural. Ao contrario, 

multiplica as responsabilidades das elites politicas porque suprime uma alternativa 

de integra9ao politica social e economica de milh5es de brasileiros que vivem no 

campo, em condicoes cada vez mais dificeis. 

Ou seja, continuar querendo ser campones tambem nao e facil, pois a realidade 

vivida num acampamento e bastante dificil. Explicar a resistencia pelo universo simbolico 

cultural nao e suficiente. Afinal, estamos a pensar que a necessidade de existencia e de 

reproducao social e maior, pois o acesso a terra podera lhes garantir a esperanca de autonomia 

e dias melhores. Dai a necessidade de escrever sobre a identidade, modo de vida, memoria e o 

cotidiano daqueles que vivem no acampamento Emiliano Zapata. 

Simonete (1999, p. 56), pesquisadora da valorizacao e da preservacao da identidade 

do campones sem terras, afirma que: "Embora se tenha clareza da subordinacao dos 

camponeses a logica capitalista, nao e so isso que se explica a persistencia deles em seguir 

sendo camponeses. Persistem nesta luta para reafirmarem seu modo de vida, ligados ao seu 

universo simbolico cultural". 

Neste acampamento, fizemos o levantamento das narrativas e memorias, a partir dos 

depoimentos de varios sujeitos, camponeses sem terra que la vivem. Uns entre um e dois anos 

e outros, desde a ocupacao da area, ou seja, mais de oito anos. Todos tern um pouco de 

historia a contar a respeito de sua permanente luta pela posse de um pedaco de terra. Ser 

acampado, estar acampado num territorio de conflito agrario nao e, para a maioria, escolha 

propria, e sim uma ultima opcao de luta para a realizacao de seus sonhos/esperanca. 

No que se refere aos nomes dados aos acampamentos, de modo geral, sao atribuidos 

nomes de pessoas importantes que marcaram a historia de lutas sociais. A intencao e valorizar 

e, ate mesmo, homenagear os icones da luta pela terra, daqueles que perderam ate mesmo a 

vida para assegurar terras a seu proximo. E um exemplo disso, o proprio nome do territorio 

objeto de nossa pesquisa, acampamento Emiliano Zapata. 

Recorrendo a biografia
19, associamos o nome Emiliano Zapata a um simbolo de 

resistencia. Trata-se daquele que manteve acesa a luta permanente contra o poder do 

latifundio e defender aos direitos dos pequenos produtores, ou melhor, o campones. Emiliano 

Zapata Salazar foi um importante revolucionario mexicano que durante a sua pouca trajetoria 

de vida, pouca no sentido do mesmo ter vivido apenas quarenta anos, resolveu lutar e se 

1 9 Ver mais sobre a biografia de Emiliano Zapata em: 

http://www.infoescola.conVbiografias/emiliano-zapata/; http://educacao.uol.com.br/biografias/emiliano-

zapatajhtm e http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/EmiZapat.html. 

http://www.infoescola.conVbiografias/emiliano-zapata/
http://educacao.uol.com.br/biografias/emiliano-
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/EmiZapat.html
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dedicar a um lema ate hoje seguido pelos movimentos socioterritoriais que e: "terra e 

liberdade" em oposifao ao latifundio. 

Mais conhecido como Zapata, foi descendente de familia pobre, e encontrou na 

bandeira da reforma agraria um atento de vida e de dedicacSo. Participou ativamente da 

emblematicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revolu9ao Mexicana, ganhando varios inimigos. Na in ten9ao de construir um 

pais mais digno congou a se influenciar por pensamentos anarquistas, tendo assim no 

conflito armado a unica solu9ao para a m udan9a de postura do governo em rela9ao a posse e 

d ist r ibu i9ao das terras e assim o fez. 

Montou seu proprio exercito e, aos quase quarenta anos, veio falecer, enganado por 

um membro do governo. Seu legado ficou de pe. Uma frase dita refere-se ao seguinte 

pensamento: "E melhor morrer de pe do que viver de joelhos". Ate hoje o chamado exercito 

Zapatista faz oposi9ao ao modo de produ9ao vigente no Mexico. 

Esta frase tao forte de Zapata faz men9ao as diversas prova96es que o pequeno 

produtor enfrenta frente a ganancia de um sistema de valor iza9ao das grandes multinacionais 

agricolas existentes atualmente que e o latifundio. Nesta pesquisa, valorizamos o ser 

campones, que enfrenta grandes problemas no embate com as oligarquias do campo. Seu 

modo de viver e de conviver lado a lado com os interesses do capital tornou-se, ao longo 

desses seculos, sinonimo de conflito e de rejei9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Chegada do MST ao Acampamento Emiliano Zapata: relatos, narrativas e 

memoria dos acampados. 

No tocante as fontes oficiais que tratam da data precisa da chegada do MST no 

acampamento Emiliano Zapata estas nao nos foram disponibilizadas por parte do proprio 

movimento. Assim, o relato documental que faz men9ao as in form a96es sobre a im plan ta9ao 

deste acampamento, estara disponivel atraves das narrativas e memoria dos primeiros 

habitantes, residentes no acampamento. 

Albuquerque Jr, (2006, p. 236-237) menciona e correlaciona esta forma de ver a terra 

como algo intimo, do ser pequeno campones/sem terra, onde e na terra que esse homem 

constroi seu cenario de identidade, ligando-se a natureza como forma de valorizar seu espa90  

de vivencia. Nesse sentido, a terra surge como "Espa9o de constru9ao humana, como uma 

fic9ao que da sentido a natureza. Um cenario onde os homens projetam os seus desejos, as 

suas aspira9oes, as suas vontades, o seu poder e as suas am bi95es". 
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O Emiliano Zapata nasceu como uma fonte de esperanca, por parte de 

aproximadamente no principio 50 familias, que no ano de 2007, deram inicio a ocupacao do 

que hoje e o acampamento. Em visita de campo ao acampamento podemos atraves, de 

registros fotograficos, narrativas retratam um pouco da realidade deste acampamento. 

No que se refere aos dados demograficos do Acampamento Emiliano Zapata, este 

atualmente conta com aproximadamente 240 residencias, salientando que nem todas estao 

ocupadas, que de acordo com informacoes de um dos coordenadores de grupo no 

acampamento hoje vivem, residem cerca de 200 a 220 familias algo em torno de 650 pessoas. 

Esse numero total esta dividido nos dois lados da BR 230, 100 familias no lado 

esquerdo e 140 aproximadamente no lado direito. Temos ainda um numero de 

aproximadamente 76 criancas do sexo masculino e 106 do feminino. Logo abaixo, 

apresentamos um recorte espacial do atual Acampamento Emiliano Zapata. 

Fonte: Imagem de Satelite, Google Earth. 2013. 

O Acampamento Emiliano Zapata quanto a sua infraestrutura conta com barracos 

construidos em sua maioria com material de refugo. Pedacos de madeira, barro, lonas, palhas 
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de coqueiro, pedacos de zinco. Cada uma dessas "residencias" dispoe em sua maioria de tres a 

quatro comodos, sala, quartos, cozinha. O banheiro fica geralmente na parte externa da casa. 

No Acampamento nao existe rede de saneamento basico, as necessidades fisiologicas 

sao feitas a ceu aberto ou em fossas improvisadas. A area total do acampamento e de 1.030 

hectares divididos nos dois lados da BR 230, as ruas sao subdivididas entre principal e 

secundaria. 

A renda dos acampados e oriunda principalmente da agricultura, essa de subsistencia. 

Cada familia dispoe de um quintal de algo em torno de 30-40 metros. No qual nesses sao 

cultivados diversas culturas, hortalicas, legurninosas, frutas em geral. Dando destaque, o 

plantio do feijao e do milho. Nesse espaco, alguns camponeses que dispoe de uma condicfio 

financeira um pouco melhor criam no seu quintal, galinhas. 

Nas areas segundarias ao Acampamento, na epoca da chuva e que sao plantadas as 

culturas tradicionais em maior escala, alem de destinarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s para a cr ia9ao de ovinos e 

caprinos. No acampamento nao existe, posto de saiide, escola, pra9as, enfim, nada de 

infraestrutura oriunda do poder publico, sobre essas questoes posteriormente serao 

considerados algumas narrativas dos proprios sujeitos que fazem o Emiliano Zapata. Abaixo 

apresentamos algumas das fotografias que foram tiradas nos dias de visita ao acampamento. 

Nelas demonstramos um pouco do que e a estrutura do lugar. 
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Fotos: S I L V A , J A. 2014. 

Havia e ainda ha uma grande disparidade entre o ja mencionado pequeno 

produtor/campones, com o grande latifundiario de caracteristica internacional. O 

acampamento esta localizado a poucos metros de um territorio voltado ao agronegocio de 

interesses internacionais. O acampamento esta localizado a poucos metros de um campo de 

interesses politicos e economicos que e o Perimetro Irrigado de Varzeas de Sousa (PIVAS). 

Interesse tanto por parte do Governo, como pela propria disputa entre os empresarios 

sousenses e, ate mesmo, pela especulacao do capital internacional. 

No primeiro contato, buscamos informacoes sobre a propria organiza9ao dos 

acampados. Queriamos saber tambem sobre outras questoes postas, como: Quern seriam as 

personagens que teriam um maior conhecimento sobre a origem do acampamento? Quern 
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eram os representantes do movimento sem terra naquela localidade? Enfim, estes foram 

alguns dos questionamentos inicialmente introduzidos. 

Sobre este tipo de procedimento metodologico que foi o trabalho de campo, este, na 

Geografia remete-se a uma area de pesquisa, espaco de contextualizacao de diversas 

atividades humanas, um espaco de troca de saberes, em que a compreensao das contradicoes 

espaciais passa a existir. Nessa perspectiva, o uso desta metodologia foi aplicado buscando a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

observa9ao da area do acampamento, permitindo assim, uma maior in tera9ao entre as pessoas 

e os espa90s desta comunidade. 

Como ja mencionado anteriormente, os dados oficiais que constam a data exata da 

primeira ocupa9ao do acampamento estao a disposi9ao do proprio MST, em sua sede na 

cidade de Joao Pessoa, capital Paraibana, dos quais nao tivermos acesso. 

E para tanto o que conseguimos foi uma conversa informal com o lider do MST, no 

Estado, na qual ele se disponibilizou a procurar no acervo do movimento imagens e oficios da 

epoca da ocupa9ao do Emiliano. Mais que infelizmente ate a data da apresenta9ao desta 

pesquisa, este material nao chegou a nossas maos. Fato esse "justificado", pelo proprio 

presidente do MST no Estado, devido a um acontecimento onde alguns documentos do 

movimento foram extraviados de sua sede na Capital. 

Como o trabalho nao poderia parar, segundo o representante da militancia do 

movimento sem terra na Paraiba, ainda em conversa informal, ocorrida na sede do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais na cidade de Aparecida. No inicio de Janeiro deste ano, o mesmo 

relatou que a ocupa9ao da terra por parte das familias no Emiliano se deu em duas etapas 

distintas, expostas da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na primeira etapa aproximadamente 50 familias se concentraram no local que hoje e" 

o acampamento. Esta ocupacao ocorreu porque j a tinhamos o conhecimento que ali, 

aquelas terras j a eram propriedade do governo. Al i , antes era uma antiga propriedade 

de um rico latifundiarista da cidade, que com o tempo foi se tornando objeto de 

disputa na pr6pria familia ate" ser apropriada pelo Estado. Depois fomoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at€ a 

periferia da cidade de Sousa, e das cidades vizinhas na intenc3o de juntar pessoas do 

campo, sem terras, que estivessem a fim de iniciar a nossa ocupacao. Passamos 

cerca de dois anos fazendo esta coleta de pessoas para iniciar a ocupacao. Mais ou 

menos, isso se deu pelo ano de 2005. A segunda fase se deu com a ocupacao do 

lugar no ano de 2007. Essa com cerca de 50 familias, justamente com a gente se 

estabeleceu naquele lugar, levantamos as primeiras barracas de lona (Coordenador 

do M S T , na Paraiba, Janeiro de 2014) 2 0 . 

2 0 Nao ha registros documentais e fotograflcos nos acervos do M S T . Os lideres e coordenadores alegam terem 

perdido o material histdrico. 
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A fim de confrontarmos estas inforrnacoes fomos ao acampamento e chegando ao 

mesmo tivemos a oportunidade de conversar com um casal que, segundo um dos 

coordenadores do movimento no acampamento estes haviam/estavam presentes no local 

desde a sua ocupacao. Entao nos deslocamos ate a residencia deles. Chegando a casa 

encontramos um casal de idosos, que muito contribuiram com esta pesquisa, nos fomecendo 

informacoes preciosas a respeito do surgimento do acampamento a apresentarmos o seguinte 

depoimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cheguemos aqui no dia sete de junho de dois mil e sete. Somos naturais do Rio 

Grande do Norte, mais faz mais de quarenta anos que vivemos em Sousa. Sempre 

vivemos da agriculture, vivendo de poceiros por diversas fazendas. Foram os 

militantes que foram a cidade para procurar a gente. No inicio foram 48 familias, 

depois ficaram apenas 17. As outras sairam pela falta da agua (Acampados 1-

Emiliano). 

Neste primeiro momento encontramos uma conformidade entre os dados. Assim 

sendo, a historia que trata dos primeiros passos do acampamento se deu de maneira coletiva, 

organizada e fundamentalmente bem constituida. Tinha-se uma terra sem uso, por parte do 

Estado, fez-se o levantamento e cadastramento de familias interessadas no sonho da conquista 

da terra e por fim, deu-se a tomada do territorio por parte destas familias. Cada uma com sua 

historia propria de luta pela posse da terra. 

Em continuidade a este primeiro momento da ocupacao, vale ressaltar que a propria 

organizacao do movimento sem terra, fez nascer, atraves do levantamento de dados na coleta 

e busca das familias sem terra, a primeira etapa do processo da construcao do territorio da 

esperanca que ali iria se desenvolver. 

Nos primeiros dias da chegada destas familias, estas relatam que a principal 

dificuldade e que causou o enfraquecimento do movimento foi a propria caracteristica de 

ordem fisica de nossa regiao, principalmente, relacionada ao nosso clima. Os problemas 

associados a particularidade de nosso semiarido, afinal, como viver em um lugar sem o bem 

mais essencial, a agua. Dai o motivo principal da saida da maioria das primeiras familias que 

la se estabeleceram, segundo os seus relatos. A respeito desta constatacao outro acampado fez 

o seguinte comentario: 



51 

Os primeiros dias aqui foram muito dificeis, nao tinhamos nada. Viemos com nossa 

roupa do corpo. Montamos umas barraquinhas de lona. NSo tinhamos comida, agua 

pra beber. Afinal, no lugar tava tudo seco, so mato, alfazema. Foi muito dificil! A i 

tambem os militantes quiseram tambdm ocupar outro lugar. Dai levou a gente daqui. 

Assim ficou pouca gente aqui, e ainda estamos ate" hoje, os de la que sairam uns j a 

sao assentados e n6s ainda nada (Acampado 2, Emiliano). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebemos entao, que muitas coisas aconteceram desde a chegada dessas familias 

ao acampamento. Barreiras foram colocadas, para que essas pessoas la se estabelecessem. E 

essas dificuldades ainda estao sendo expostas ate os dias atuais. Mas, com uma forca e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esperan9a que e plausivel estes acampados encontram um sentimento de esperan9a pela 

conquista de seus territorios. 

As terras hoje ocupadas pertenceram e eram da antiga fazenda de Assis Braga, rico 

produtor da cidade de Sousa, a qual foi arrendatario. Nesta terra o mesmo cultivou algodao, e 

posteriormente com a crise deste produto com e90 u a desenvolver outra atividade muito 

peculiar aos grandes fazendeiros do Nordeste em geral, a cr ia9ao de Gado. 

Nestas terras, algo em torno de mil hectares, ou um pouco mais, chegaram os 

primeiros ocupantes, as familias apoiadas pelo MST. Chegando ao local, estes sem terra se 

utilizaram apenas de uma pequena parte da antiga fazenda, mais precisamente o lado esquerdo 

da BR-230. A respeito da chegada dos primeiros camponeses sem terra, ao local do hoje 

acampamento, apresentemos abaixo mais um depoimento de um dos seus percussores que 

desde a epoca da fazenda vive na area: 

E u vivo e trabalho aqui desde a criacao do gado, ha uns vinte anos. Era um dos 

vaqueiros do patriio. Passava o dia cuidando do gado, correndo arras das vacas pelas 

juremas, tirando leite, alimentando os animais, trocando de roca. Fazia de tudo. A 

fazenda aqui tern 1.030 hectares. Dos dois lados da pista, quando as primeiras 

pessoas vieram pra ca, a terra j a nao era mais do home, nao. A i como eu j a 

praticamente morava aqui, eu resolvi ficar com o movimento, pois minha esperanca 

e que essa terra saia. E u tenho meu barraco e no quintal dele faco minhas plantas, e 

tamb&n trabalho a um e a outro aqui, quando tern servico. Hoje a gente vive na area 

de 530 hectares, desse lado esquerdo da pista e com fe" essa terra sai (Acampado 3, 

Emiliano). 

Podemos observar nestas poucas narrativas que expressam as memorias dos 

acampados do Emiliano Zapata que existe uma liga9ao muito forte pela constru9ao da 
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identidade de serem camponeses. Ela e expressa no sentimento de como eles gostam do 

campo, da terra e de tudo que esta relacionado a mesma. 

Deste modo, e nesta chegada a terra que esta construcao do termo territorio da 

esperanca comeca a dar seus primeiros passos. E no cuidar do solo, e na disposi9ao de passar 

horas ao sol, que a luta por dias melhores se constitui em que apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas a outro acampado lhe foi feita a pergunta: O Sr prefere a cidade ou aqui? Sem 

pensar duas vezes, ele nos respondeu: "Claro que aqui, (risos) minha vida toda esta ligada a 

terra" (Acampado, 3). 

A respeito desta problematica de ser, ou esta em uma situa?ao de luta por um ideario, 

aqui retratamos o embate que existe pela nao realizacao de uma politica de reforma agraria 

descente e de ambito nacional. Sobre esta questao Mitidiero Junior (2011, p. 01), em um de 

seus estudos sobre a questao agraria no pais, redigiu um artigo denominado Reforma Agraria 

no Brasil: Algumas Consideracoes Sobre a Materializacao dos Assentamentos Rurais e 

apresenta a seguinte constatacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para se realizar uma melhor reflexao sobre o tema, partimos de um reconhecimento 

de que o Estado, sobretudo nos ultimos vinte anos dos governos federals que se 

sucederam, nao € o linico e principal protagonista do surgimento dos Projetos de 

Assentamentos de Reforma Agraria. Pelo contrario, a sociedade civil organizada em 

movimentos sociais no campo € quern pressiona o Estado para a realizacao da 

Reforma Agraria. Durante as diferentes etapas que caracterizam o processo do 

assentamento, surge uma s^rie de problemas decorrentes da transformacao de 

familia sem terra para familia assentada, pequena produtora rural. No bojo desse 

processo a relacao que estabelecem Estado, familias assentadas e movimentos 

sociais apresenta-se de forma conflituosa, produzindo uma serie de limitacOeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

concretizacao da conquista da terra. 

Entao e a partir deste cenario de falta de interesse (politico, sobretudo) que as lutas 

dos movimentos sociais se acentuam, sejam elas na cidade ou no campo. No acampamento 

Emiliano, passados todos esses anos de luta social, pouca coisa aconteceu, mesmo com o 

apoio do MST, no local. Com a chegada dos sem terra, logo comecaram os conflitos, pelo 

acesso as minimas condicoes basicas de subsistencia, agua, energia eletrica, alem de 

infelizmente retratar, mais que atualmente e recorrente ao MST, os emblematicos e 

decorrentes enfrentamentos com o poder publico, que tem na repressao da for?a policial, 

muitas das vezes a truculencia de sua a9ao. 

Nesta fotografia retratamos uma dessas formas de resistencia, para com os problemas 

dos acampamentos/assentamentos do MST, na cidade de Sousa. 
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Foto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manifestacao do M S T , no Sertao. Globo. C o m / G I P B , 2014. 

Nesta imagem podemos ver os agricultores ligados ao Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) fazendo um protesto paralisando o transito no km 455 da BR-230, em 

Sousa, no Sertao Paraibano. Onde segundo mformacoes do Gl-PB, cerca de 200 camponeses 

interditaram a rodovia em protesto contra a demora no trato das questoes que envolvem a 

distribui9ao das terras no acampamento Emiliano Zapata, alem de fazerem uma contesta9ao 

pela forma que o Grupo Santana, empresa agricola que tern planuses nas varzeas de Sousa, 

pratica sua agricultora se utilizando de grande quantidade de agrotoxicos, que segundo os 

acampados estao prejudicando a vida no acampamento. 

As outras a9oes referentes ao descaso para com o movimento e a questao do despejo, 

das familias da terra por eles ocupadas, uma conduta denominada reintegra9ao de posse, e no 

Emiliano como e rotina isso tambem aconteceu. Chegado os primeiros sem terra, mas de 

maneira diferente felizmente, (no sentido da nao truculencia, violencia, para com os sem 

terra), a policia chegou e pediu para eles sairem, e sem confronto isto ocorreu. Mais sobre este 

episodio, tomemos como referenda o depoimento de mais um acampado: 

No dia que a gente chegou aqui, no mesmo dia a tardezinha a policia chegou. 

Mandando a gente sair, da terra. Dai, passamos pro outro lado. Estavamos no lado 

esquerdo, fomos pro direito, mais eles agiram pacificamente. Mais ai quando foi 

com 24 horas depois a gente voltou de novo pro mesmo lado, e ainda estamos at6 

hoje (Acampado 4 ) . 



54 

A respeito deste assunto, na propria coleta de dados, estes se divergem, alguns 

afirmam que foram duas vezes que ocorreu essa acSo policial. Outros confirmam a cita9ao 

acima transcrita, que houvera apenas umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a$ao desse tipo por parte da policia. A titulo de 

preserva9ao das informa9oes aqui contidas foram ouvidos nesta pesquisa apenas os mais 

velhos da comunidade e os representantes da militancia do MST no local. Alem dos 

depoimentos colhidos na conversa com o representante do movimento no Estado. 

O resultado e o depoimento controverso de alguns informantes. Uns contam uma 

historia bem diferente dos coordenadores do Acampamento. Existem hoje no Emiliano sete 

coordenadores de grupos, que tem a fun9ao de orientar, informar, os procedimentos adotados 

pela militancia aos demais acampados. Estes sao responsaveis pela organiza9£io do 

acampamento, enquanto territorio de respeito e responsabilidades, afinal estamos falando de 

uma comunidade com diversos tipos de pessoas e pensamentos, erros e acertos, e e na mao 

desse coordenadores de grupo, que estao a possivel resolu9ao dos problemas acometidos no 

acampamento. 

Nesses individuos esta a representa9ao de cerca de trezentas e cinco familias que 

estao cadastradas pelo INCRA, mas que segundo os proprios coordenadores esse numero hoje 

chega a aproximadamente duzentos e quarenta familias. Situadas em uma area de 530 

hectares. Destas duzentas e quarenta familias, apenas cem delas aguardam o titulo de posse 

desta terra. Ficando assim este numero de cento e quarenta familias a serem contempladas 

posteriormente, que nao se sabe quando isso ocorrera. Alem de sobrar 500 hectares de terra, 

para o interesse do Estado, ou seja, estamos diante mais uma vez de um quadro de enorme 

segrega9ao territorial. 

Em reuniao as lideran9as e os acampados decidiram por uma melhor organiza9ao 

administrativa no acampamento. Decidiram que deveria haver um coordenador por um certo 

numero de familias acampadas para melhor gerir os problemas no acampamento. 

Segundo um dos coordenares do movimento no local, este nos informou que sao 

trinta e quatro (34) familias por coordenador. Para ele e um numero muito grande de familias 

para responsabilizar. Explica que essa tarefa e desgastante e, muitas vezes, conflituosa e 

emblematica. Isso se deve, pelo que conta, ao fato da divisao/ beneficios das primeiras cem 

familias cadastradas. Isso gera ate hoje, conflitos internos dentro do acampamento e, assim 

fica, muitas das vezes, uns acusando certos coordenadores de distribui9ao de terras realizada 

de modo tendenciosa. 

A respeito desta dificil fun9ao de lidar com muitas pessoas, os proprios 

coordenadores cobram uma maior aten93o por parte do MST, no acampamento. Sobre esta 
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situacao de descontentamento da acao das lideran9as do movimento no local, apresentamos a 

narrativa de mais um dos acampados: 

Agora os militantes s6 veem aqui de tres em tr£s meses, e quando veem, e quando 

estao aqui e" apenas para pedir dinheiro, nossa esperanca € que essa terra saia, que 

seja pra cem ou pra todos o importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que ela saia logo, n3o aguentamos mais 

esperar (Acampado, 5) 

Dentro desta linha dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in terpreta9ao, dos que fazem o acompanhamento das 

atividades, no acampamento esse criterio de divisao proposto pelo INCRA tornou-se a 

principal causa de conflitos intemos no acampamento Emiliano Zapata. Onde ninguem sabe 

ao certo quern sao estes 100 contemplados. 

A respeito dessa situa9ao de permanente espera por in form a96es e posicionamentos, 

Oliveira (1991, p. 26) atribui este quadro ao que ele considera que no pais como todo, existe 

essa "queda de bra9os", desigual, entre o Latifundio e os Movimentos Sociais, na luta pela 

terra, a constatar: 

Ao mesmo tempo que aumenta a concentracao das terras nas maos dos 

latifundiarios, aumenta o numero de camponeses em luta pela recuperacao das terras 

expropriadas. Nem que para isso tenham que continuar seu devir histdrico: ter a 

estrada como caminho. O que vale dizer: a migracao como necessidade de sua 

reproducao, a luta pela fracao do territdrio distante como alternativa para continuar 

campones. Espaco e tempo unem-se dialeticamente na explicac3o desse processo. 

Quando essa possibilidade de recuperar a fracao do territdrio perdido nao pode ser 

realizada. ele encontra novas formas de luta para abrir acesso a terra camponesa 

onde ela se tornou capitalista. O Movimento dos Sem-Terra € um bom exemplo 

dessa realidade. 

Outro problema comum observado no acampamento foi a constante desorganiza9ao 

do movimento enquanto sociedade coletiva e participativa. No caso do acampamento 

Emiliano Zapata, esta conduta nao se refere aos objetivos do MST como movimento social. 

A ideologia do movimento esta caracterizada no trabalho coletivo. 

Cada familia tem seu barraco com quintal. Uns possuem lotes maiores e outros 

menores. Neles, cultivam seus alimentos (hortalicas e frutas) e criam pequenas quantidades de 

ovelhas, cabras e gado. Ainda nao ha como praticarem o coletivismo produtivo, ficando na 
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culture individualizada que so se acentua. Nos dias em que estivemos no acampamento 

notamos a nao realizacao, em nenhum momento, alguma tarefa coletiva. Isso e complicado. 

Evidente que nao eram todo (a)s acampado (a)s que tern uma perspectiva future de 

individualismo. Nos dias da pesquisa, conversei com maes de familia que tinham e tern 

muitas ideias para o desenvolvimento do lugar. E nesse lugar, onde a pobreza e visivel, as 

novas perspectivas de futuro e desenvolvimento sao sempre bem vindas. No acampamento 

falta muita coisa, alguns barracos estao de maneira alinhada e organizada, dando aspecto de 

ruas. Em outras areas os barracos estao completamente soltos e isolados em habitacoes 

dispersas. 

No que se refere ainda a estrutura do lugar, observamos a presenca da energia 

eletrica no local. Os informantes contain que a conquista dela foi fruto de muito trabalho e 

esforco. Essa conquista possibilita o desenvolvimento da comunidade. Outro elemento a 

destacar e hoje a rede de agua para os barracos, pouca mais eficiente e necessaria para matar a 

sede dos que la residem. A agua vem de um dos canos que abastecem a multinacional visinha 

ao acampamento. Existe agua apenas, quando ha irrigacao naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plan ta96es da empresa, ou 

quando o sistema esta com grande pressSo de agua nas tubula96es. Sobre a infraestrutura do 

local, destacamos a seguir, duas narrativas a respeito desta tematica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No inicio foi muito dificil, nao tinha nada. Do que era antes, hoje temos muita coisa, 

nSo tinha agua encanada, n3o tinha energia. Hoje o acampamento e suas familias 

vivem do trabalho ainda informal da terra. Mesmo ela ainda nao estando dividida. 

Falta apenas a agua para irrigacao. A que tem da s6 pra beber e fazer as coisas de 

casa e aguar umas plantas no quintal, mais j a melhorou muito (Acampado, 6). 

Na invasao eu entrei num barraco de lona preta de dois metros, sem agua, sem 

energia, sem nada. Era s6 a lona. Passamos quase dois anos assim. Hoje, melhorou 

um pouco mais, mas ainda falta muita coisa. A minha maior preocupacao aqui € que 

daqui uns dois anos isso vire um faveiao. Devido a falta de interesse dos 

governantes. Estamos como se diz: jogados ao esquecimento, mais o maior 

problema mesmo, nosso ainda € a questao da terra. Outro problema € a falta de 

assist&icia em saude, se ficamos doentes e vamos pra Sousa n3o somos atendidos e 

se vamos pra Aparecida eles vao e mandam nos de volta, ningu^m tem 

responsabilidade pela gente (Acampado, 7). 

O depoimento mostra um pouco mais sobre as dificuldades que essas familias 

enfrentam no Emiliano Zapata. Uma situa9ao de total abandono por parte dos orgaos 

governamentais, poder publico. 
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Santos (2011 apud SILVA, 2008) retrata que, e a partir dos problemas que o proprio 

homem enfrenta diariamente e que ele se torna mais forte, na sua maneira de lidar com o 

mundo, sendo assim, o campones/acampado comeca a efetivamente tomar ciencia de buscar 

nos grupos sociais territoriais, que lutam pela terra um apoio, uma maneira de se fortalecer 

atraves da vivencia em grupo, mesmo que essa luta possa ser ardua e dificil, do que viver de 

maneira solitaria. 

Assim a luta por um espaco, por um territorio, local da nova identidade do campones 

se constitui, fez com que Oliveira, Borges e Fumagalli (2004, p.56), pensassem o territorio 

dos acampados/assentados e a terra da seguinte maneira: 

(...) A Terra 6 o acumulo de discursos e, conscientes que guardam um jogo politico e 

por isso, ela guarda a complexidade dos interesses e dos projetos do povo que la 

vive. Por isso, pensar o territoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 pensar as identidades e diversidades do 

campesinato brasileiro. 

Escrever sobre estes elementos de busca pela terra e pela construcao de um novo 

modelo de se viver no campo faz com que a interpretacao dos movimentos socios territoriais 

que lutam pela terra se tornasse tao complexo, e ao mesmo tempo bastante fragmentado, ao 

nos referirmos o sentido pelo qual cada movimento retrata sua verdade. Escolhemos entao o 

Movimento dos Trabalhadores sem Terra na perspectiva de retratar sua historia, como uma 

nova forma de luta pela "reestruturacao do cenario agrario do pais". 

Nesses 30 anos de luta por parte do MST este conseguiu muitas conquistas, no 

entanto o proprio movimento reconhece que falta muito para ser feito no campo agrario 

brasileiro. Para a propria comunidade acampada no Emiliano Zapata, mesmo apesar da pouca 

presenca do MST no local, e com esse movimento e atraves de seus militantes que as poucas 

informacoes chegam. Em conversa com outro coordenador do movimento no acampamento 

ele expos o seguinte comentario a respeito da sua relacao para com o MST: 

O meu relacionamento com o M S T , 6 muito bom. S3o eles que ainda luta pela gente, 

o apoio do movimento 6 o trabalho. Eles estao quase sempre presentes. A assistSncia 

que eles nos d3o € o interm^dio pela luta da terra, a questao do interm6dio junto a 

conquista de alimentos pra gente. Afinal o I N C R A que e outro 6rg3o que devia olhar 

pela gente, vem aqui de trSs em trSs meses, traz uma feira que nao da nem pra 

quinze dias e vai embora (Coordenador de grupo do acampamento). 
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Perguntamos a este coordenador de grupo o que seria o territorio de esperanca e 

quais seus sonhos a respeito de um futuro para o acampamento? O informante nos disse que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeiro como voce esta vendo a maioria das pessoas que estao aqui s3o muito 

humildes. A maioria sempre viveu da terra e para terra. N3o tem muito estudo, muito 

saber, mais vindo pra ca acreditaram numa possivel vida melhor. E u mesmo me 

sustento da troca de alimentos plantados no meu quintal, com meus vizinhos e indo 

a cidade trocar esses alimentos, feijao, mel3o por carne com meus outros familiares 

sendo assim, e" muito dificil nossa luta. A maioria dos daqui como j a disse n3o tem 

estudo, e assim 6 muito dificil conseguir servico la na rua, e quando arruma ou e" 

servente ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 sei la pra servicos pesados. Mas, mesmo assim, com essas dificuldades 

ainda ajudamos at6 outros irm3os que vem de vez em quanto pedir uma ajuda, um 

alimento coisa assim. E eu acho que territxJrio da esperanca 6 poder ter acesso a 

terra, poder da uma vida melhor pra minha familia, lutar pela posse da terra. Meus 

sonhos € que nossos jovens que estao aqui, nossos filhos n3o caiam nesse mundo 

que agente ver das drogas, bebida, pois somos muito mal vistos pela sociedade, 

como bandidos, vagabundos, tipo essas coisas. A gente aqui queria poder fazer um 

campo de futebol pra eles brincarem se interterem mais a gente n3o tem condic3o, 

enfim € isso parece ser facil mais pra gente 6 dificil. Vivemos tamtam de doac5es, 

sentimos a falta da igreja aqui. Buscamos a terra prometida, exemplo de Jesus no seu 

caminho (Coordenador de grupo no acampamento). 

Exemplos como este e frequente dentro do acampamento, e desta forma nao vamos 

ser repetitivos em nossas colocacoes, afinal, depoimentos como este acima servem como 

parametro para os demais, assim sendo, o conceito de territorio de esperanca defendido por 

MOREIRA (2007, p. 08) e: 

(...) aquele conquistado e construido: pela luta de resistencia camponesa para 

permanecer na terra; pela luta de ocupacao de terra, promovida pelos trabalhadores 

sem terra; pela luta de consolidacao das diferentes formas de agricultura camponesa. 

Essas diferentes estrat^gias simbolizam formas de "ruptura" com o sistema 

hegemonico, isto e, com a organizacao social, economica e politica pr6-existente no 

agro brasileiro. Na verdade, trata-se de um novo territdrio, construido com base na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Utopia e na esperanca, "Territbrio de Esperanca" (...) carregado de contradic5es, mas 

tamtam de sinalizacSes de uma forma experienciada de organizac3o social diferente 

daquela marcada pela subordinacao, pela dominac3o, pela bestialidade da 

explorac3o. Desse modo, "Territ6rio de Esperan9a" representa a superac3o do 

"Territ6rio de Exploracao". (...) 

A mesma Moreira em outros trabalhos tambem relacionados a questao agraria 

acrescenta e redefine constantemente seu proprio conceito, dando a ele cada vez mais 
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adjetivos, fazendo com que aqueles que tambem escrevem a respeito desta tematica agraria 

possam assim fazer suas releituras/resigmficacoes. Ao conceito, estao sendo acrescentados, a 

cada dia, mais sinonimos relacionados a integracao e coletivismos. 

Nesta pesquisa de conclusao de curso acrescentamos ao conceito de Territorio de 

Esperanca, a seguinte reflexao: 

Territorio da Esperanca como representacao do lugar onde as questSes de ordens 

territoriais se acentuam. Pelo qual o campones, pequeno produtor tem e mantem a fe na 

reestruturacao do sistema agrario, na luta por um pedaco de terra frente as barreiras impostas 

pelo latifundio. Tornando assim, a terra objeto de permanentes disputas, e ao mesmo tempo 

associando a esta terra elementos de paciencia e trabalho coletivo. E para o caso especifico do 

Sertao, seja ele paraibano ou mesmo nordestino ao conceito de territorio de esperanca 

adicionamos a questao da Esperanca tida na Chuva, e as aguas de maneira geral representam 

para esse pequeno campones, um adjetivo de dias melhores, ao constatar que sem estas, 

mesmo com a terra em maos pouco poderia ser feito. 

Nessa pesquisa, como ja foi dito, nossa reflexao e a reconstrucao de um conceito 

especifico, recorrente ao estudo do territorio de conquista camponesa. Trabalhamos ao longo 

destes seis meses com memorias, identidades e acima de tudo sentimentos. Damos a entender 

que este trabalho cientifico nao e apenas um mero fornecedor de informacoes e sim uma 

pesquisa sobre a compreensao, reflexao sobre as necessidades de uma populacao que, ao 

longo destes ultimos anos, constroem, na bandeira de lutas de um movimento social, um 

imaginario de uma vida melhor no campo. 

Podemos ver tambem nos capitulos anteriores, conceitos como o de identidade, 

acampamento/assentamento, e de movimentos sociais, para fazermos referenda e aqui 

entender melhor o dia a dia do campones no campo do MST. Partimos, assim tambem como 

Fernandes (2000, p. 61) do pressuposto que movimentos socioterritoriais "sao todos os que 

tem o territorio como trunfo". Ficando para o acampado/assentado a responsabilidade para a 

consolidacao ou nao de seus territorios de esperanca. 

Responsabilidade essa entendida como um processo de resistencia, de tomada e de 

ocupacao de determinada area. Nessa luta e que os sem terra passam a manifestar sua revolta 

para com o sistema dominante. E somente a partir dessa luta popular que eles tem a 

oportunidade de criar/recriar seus proprios territorios. E com essa maneira de contrariar o 

sistema que muitos e muitos assentamentos oriundos de "Reforma Agraria" se materializaram 

ao longo do territorio brasileiro. E nessa experiencia de sucesso que os acampados do 

Emiliano Zapata ainda esperam. 
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Por fim, podemos descrever o acampamento Emiliano Zapata, como um espaco, 

onde a luta pela materializacao de um sonho ainda persiste. Nesse acampamento encontramos 

um pouco do sentimento e de resistencia que o MST tanto persiste e almeja. Seja no sentido 

de movimento social, pleno ou nao, afinal hoje e inevitavel tambem nao associar o MST ao 

termo "Organizacao Social", de maneira coletivamente organizada. 

Concluimos aqui que o acampamento Emiliano Zapata e tanto para nos como para 

Fernandes (2000, p.63), um: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O espaco interativo e de um contfnuo processo de aprendizado. Que leva no sentido 

da sua interacao as trocas de experiencias, no conhecimento das trajetdrias de vida, 

na conscientizacao da condicao de expropriados e explorados, na construcao da 

identidade sem-terra. O conteudo das reunides dos trabalhos de base € a recuperac&o 

das histdrias de vida dos associados (as) ao desenvolvimento da questao agraria. 

Assim, a vidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 experimentada como produtora de interacSes. Estes fazem suas 

analises de conjuntura, das relacdes de forcas politicas, da formacao de articulacoes 

e aliancas para o apoio politico e economico. Desse modo, desenvolvem as 

condicSes subjetivas por meio do interesse e da vontade, reconhecendo seus direitos 

e participando da construcao de seus destinos. Defrontam-se com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA co n d i9 8 e s  

objetivas da luta contra os latifundiarios e seus jaguncos, do enfrentamento com a 

policia, com o Estado. 

Assim, depois de anos de embates, discussoes, manifestacoes e estudos sobre a 

historia do MST, este movimento comecou a ganhar seu reconhecimento e autonomia no 

cenario das lutas agrarias no pais. Assim esses camponeses sem-terra desenvolveram sua 

propria maneira de vida. Falam suas proprias linguagens, conquistando o respeito e a 

admiracao de alguns e a aversao de outros. Foi na luta incessante pela autonomia politica, no 

cenario agrario, que muito o MST contribuiu e vem contribuindo para a espacializacao e a 

territorializacao do homem no campo pelo Brasil. 

Nesse sentido, o MST nao e resultado apenas de uma proposta politica de um 

partido, nao e fruto tambem de uma proposta da Igreja, nem de um movimento sindical. 

Embora este tenha recebido apoio da conjuga9ao de algumas for9as politicas, o MST tornou-

se uma realidade que surgiu da logica desigual do modo capitalista de produ9ao. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Foi a partir do momento em que a distribuicao das terras ocorreu no Brasil como 

num todo, desde seu periodo da colonizacao, que este bem vem se tornando "objeto" de 

permanente conflito pelo seu acesso. Neste periodo historico, tivemos um modelo de 

distribuicao pautado nos interesses da alta sociedade portuguesa. Assim, o campo brasileiro 

sempre esteve associado a um jogo de interesses, que favorece/favoreceu inquestionadamente 

o grande proprietario rural, surgindo assim, desde esse periodo uma politica de distribuicao de 

terras, denominado modelo de Latifundio. 

E com o consequente desenvolvimento do latifundio, foi gerado no campo brasileiro, 

um sentimento de "revolta" contra o modelo de distribuicao de terras imposto pelas elites 

aristocraticas e, posteriormente, pela burguesa capitalista mais recente, que refletem na 

reproducao do espaco agrario. Os movimentos sociais no campo comecaram a perceber este 

quadro desigual da ordem socio-territorial no campo, e, consequentemente, passaram a se 

organizarem na intencao/objetivos de questionar e corrigir esse modelo agrario brasileiro, 

propondo uma nova remodelagem. Temos alguns avancos nas conquistas, mas, ate hoje, nao 

temos no campo uma reforma agraria ampla. 

Tivemos assim, o aporte necessario para que o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra no Brasil pudesse se constituir. Logicamente, anteriormente ao surgimento do MST 

tivemos no cenario brasileiro o desenvolvimento de outros movimentos ditos sociais, a 

ressaltar o que foram as Ligas Camponesas e sua importancia principalmente no Nordeste. E 

foi entao a partir de todas as inquietacfies pela luta de um pais melhor que os outros 

movimentos se desenvolveram caso do MST. O MST assim, depois de constituido passou, 

atraves de suas acoes de luta/posse pela terra a se adentrar no campo brasileiro, tornando-se 

hoje o principal movimento que atua nessa causa. 

Desde sua genese o movimento encontrou ainda encontra diversos problemas, sejam 

eles de ordem conflituosa nos embates com a forca publica ou politica pela forma pelo qual 

ele e tratado pela conjugacao politica que e contra uma reforma agraria no pais. O MST 

tambem encontra uma rejeicao por parte da midia, que muita das vezes, marginaliza o 

movimento, lhe atribuindo o adjetivo de "movimento baderneiro". No caso do seu 

estabelecimento enquanto movimento na Paraiba este MST encontrou os mesmos problemas 

que presenciou em outros Estados no qual atua. Primeiramente encontrou uma estrutura 

agraria que tambem esta voltada aos interesses do latifundio, e que vem favorecendo familias 
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tradicionais no Estado durante o passar dos seculos e decadas. Familias que mantem um poder 

politico, economico e territorial neste Estado. 

A partir de todos esses fatores anteriormente vistos estabelecemos uma discussao a 

respeito do que vem a serem os territorios de construcao da vida humana nos 

acampamentos/assentamentos do movimento, tambem denominados de territorios da 

esperanca. Estes territorios da esperanca comecaram a ter entao, um sentido de luta por uma 

independencia para aqueles que tem e adotam um modo de vida pautado na luta pela 

reestmturacao de territorios, que estao muitas vezes sem uso. Por parte da classe privada, e 

sem uso pelo poder publico, e assim, tornam-se objeto de desejo por parte de uma classe que 

pouco a pouco, comeca a construir uma nova identidade. 

O pequeno campones/sem terra que passa entao depois de tanta desatencao passou a 

buscar na bandeira dos movimentos sociais, o que muitas das vezes o Estado Brasileiro nao 

oferece. Caso da grande aceitacao popular que o MST constituiu ao longo desses anos. 

Portanto, tivemos uma fase de mobilizacao nacional, debatida no primeiro capitulo, 

em que o conceito de movimento social foi apresentado, e consequentemente decorremos um 

pouco da historia do MST no pais, a partir de suas primeiras mobilizacoes em territorio 

gaucho. 

No segundo capitulo apresentamos a historia do MST no cenario paraibano, sua 

atuacao, sua busca pela redistribuicao das terras calcadas em uma politica de reforma no 

campo. Vimos um pouco da estrutura agraria no Estado, e debatemos um pouco sobre os 

conceitos de acampamentos e assentamentos sinonimos da luta do movimento sem terra. 

Por fim, fizermos uma releitura, uma nova contribuicao do que e o conceito de 

territorio da esperanca proposto inicialmente Moreira. Correlacionamos este conceito ao 

modo de vida que os acampados tem no acampamento Emiliano Zapata, a partir de uma 

reflexao que contou um pouco da historia deste lugar, sobre o alicerce das narrativas, 

memorias dos que la residem. 
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fc^Ui^Q^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;  Â QJO WA h ^* 0&£k- JL^ r AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jpn& Uxso 

^ * f e > r < v r ^ n - p A L ^ V v ^JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJAAS O l ) v O > N t 

Q^JUL AOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^UJ2- 3o^ Qm22QCLJB n o u m ^ ;^Ql J/ TXCInx̂  

GRAFSET 



(A ^J/ r/ x lib 

4  & Jb\  $d 

£M2U $;St/ Sj/ w {/ gJilLC> f.JlrfaQ& zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , , ^U/ x& lsCL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAF5 ET 



I' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / I  7'  '  

ftrjLaMtf,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—fZ& w®  r£ fC' / xn Ac* & 2 

- ^ • /  7  V /  '  Si SI 
1/  

Jg f c g r ^ .  r t - w i  mm, f \ £ v ~ —— -  \  ( i . — i  -  T— I •  ; /  

Ml l it i .fin ^B£k2z& o & 8& d tin 



X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f:.u' i.uf)A)f 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Amcid r/ n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 

dpWt&  oh %aba J QLLA 1 

]  

77 / 7  /  /  

7 ^ 

7 

!  /  



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

02i  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.a ok poWnikrya p.j.PQ-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CEQJQ au Q QOCDP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nC^ / Yn p n m k p - G i i ^ t S i j QJl W c& pntfo fen y 

Wj f f i  do 

ML? OCX 
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