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INTRODUCED 

0 presente trabalho consiste num estudo a respeito da r e l a -

gao Igreja Catdlica - sindicalismo r u r a l no sertao nordestino , 

voltando-se especifieamente para urn ©studo de case a medida que 

procura analisar a fundacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

da cldade de Pombal, no sertao paraibano, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 22 de setembro de 

1963. 

Por sindicato entendemos as assoeiagoes criadas pelos traba-

lhadores para sua propria seguranca, para a defesa contra a domi-

naoao do sistemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c a p i t a l i 3 t a ao que se refere a questoes salariais, 

jornadas de trabalho, condigoes de trabalho etc. 0 sindicalismo ru 

r a l f o i a forma encontrada pelos trabalhadores rurais para l u t a -

rem contra a exploracao c a p i t a l i s t a advinda da penetragao de suas 

relacoes sociais de produgao e da consequeate expropriacao da 

grande massa campesiaa. 

A forma pela qual o tema serd tratado consistira*. na comprova. 

gao dos seguintes objetivos bdsicos deste trabalho : em primeiro 

lugar, o fato de ser a Igreja um dos maiores e mais importantes 

aparelhos ideoldgicos do Estado, estando sempre presente aa Histd-

r i a do Brasil atuando de forma progressista ou reacionaria servird 

como um pressuposto para a elaboragao de uma primeira questao: ha! 

alguma relagao entre Igreja Catdlica e a fundagao de sindicatos de 

trabalhadores rurais no sertao nordestino? Em segundo lugar, se a 

resposta k questao anterior 4 afirmativa, a eriagao do Sindicato * 

dos Trabalhadores Rurais de Pombal-PB 4 uma excessao a esse pro-
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cesso d© organizacao sindical orientada pela Igreja ou pode ser 

mais um exemplo de sindicato r u r a l cuja fundacao deveu-se a o r i -

entaca© daquela instituicao? 

No perfodo correspondent© ao f i n a l da decade de 50 e i n i c i o 

da decada de 60, ocorreram mudancas no cendrio p o l i t i c o b r a s i l e i -

ro em oonsequencia da entrada cada vez mais macica de cap i t a l es-

trangeiro que passava a ser investido no desenvolvimento tecnoldgi 

co, na agric u l t u r a , aumentando, assim, o exodo r u r a l e o deserapre-

go, acirrand© as contradicoes entre as classes. E dentr© desse cos 

text© que podeaos l o c a l i z e r a expansao das Ligas camponesas no 

Nordeste e o movimento de sindicalizacao r u r a l . Tais movimentos 

eram organizados pel© Fartid© Comunista Bra s i l e i r o e pela Igrej a 

Catdlica, arabos organizando de formas di£erentes os movimentos cam 

poneses. 

A Igreja Catdlica que ate" a metade deste sdculo esteve l i g a -

da aos interesses dos grandes l a t i f u n d i d r i o s , voltou-se atrave's 

da pastoral de D. Inocencio (1950) a- probleadtica camponesa. Tal 

audanca de atitude c o n s i 3 t i a apenas numa forma de neutralizar a 

acao de outras forces que disputavaa a organizacao dos trabalha-

dores r u r a i s , como o Partid© Comunista, que desde a decada de 40 

orientava a formacao das Ligas camponesas. Assim, a Igreja v i u - se 

na iminencia de uma crise de hegemonia ideoldgica que sofreria 

atrave's das Ligas camponesas. Impedir o avanco comunista passou a 

ser, entao, uma das bandeiras de l u t a daquela i n s t i t u i c a o . Era 

preciso organizer a massa camponesa para nao perde-la de vez para 

os comunistas • 

A fundacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombal 

em 22 de setembro de 1963 nao f o i uma excessao dentr© desse con-

texto h i s t d r i c o . Ele f o i mais um dos sindioatos que foram funda-
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dos pela Igreja no sertao nordestino para obstacularizar o movi-

mento das Ligas. Isso pode ser comprovado na ata de fundacao deste 

sindicato quando contou com a presence de alguns padres da regiao 

e de outros lfderes sindicais. 

A importancia dessa pesquisa estd no fato dela ser uma con-

tribuicao a Hi s t d r i a do municfpio, uma vez que ate* entao ainda nao 

f o i escrito nada a respeito do assunto; como tambem esta pesquisa 

se c o n s t i t u i r d na maneira pela qual os trabalhadores rurais pode-

rao conhecer a Histdria da fundacao do seu sindicato* E, finalmen-

t e , sera" mais um trabalho a cerca da influencia da Igreja Catdlica 

nos movimentos socials e nas prdprias vidas das pessoas, como 

sempre o f o i desde o seu surgimento atd hoje# 

Sssa pesquisa constard de tres capftulos. 0 primeiro t r a t a -

rd da formacao h i s t d r i c a b r a s i l e i r a dentro do contexto c a p i t a l i s t a 

e da penetracao das relacoes sociais que lhes sao prdprias no cam-

po b r a s i l e i r o . Ko segundo capftulo sard f e i t o um estudo sobre as 

Ligas camponesas e o surgimento dos sindicatos r u r a i s . Finalmente, 

no terceiro capftulo, estudareaos o caso da influencia da Igrej a 

Catdlica na sociedade pombalense e a fundacao do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Pombal e lagoa* 
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CApiTULO I 

CAPITALISMO S AGRICULTURA NO BRASIL 

1- A natureza do modo de producao dominante na coldnia 

A definicao do modo de producao predominante na dpoca colo-

n i a l d uma constante preocupacao nos estudos de muitos pesquisa-

dores surgindo, portanto, uma serie de trabalhos onde tentam re-

solver ou, pelo menos, levantar alguns questionamentos e se posi-

cionar sobre as vdrias teorias. 

Nao 3 objeto desse trabalho fazer uma andlise aprofundada 

sobre as vdrias posicoes e teorias. Passamos apenas a relaciond-

las e analisd-las de forma, atd eerto ponto, s u p e r f i c i a l , para 

que possamos nos posicionar a respeito de uma delas, o que serd 

de grande necessidade para a realizacao dessa pesquisa a que nos 

propomos desenvolver» 

Poderemos i n i c i a r a nossa andlise, identificando nos t r a -

balhos de Alberto Passes Guimaraes e Nelson Werneck Sodrd a defe-

sa da tese do modo de producao escravista articulado ao modo de 

producao feudal. Entre os vdrios argumentos usados para a defesa 

das suae hipdteses, os referidos autores procuraraa demonstrar o 

carater feudal que tinha a distribuicao de terras f e i t a s pela Co-

roa e as reiacoes de dominacao dos senhores sobre os camponesas • 



07 

Antonio Carlos Mazzeo (1988, p. 6-7) ref u t a essa teoria . 

Segundo ele, o s interna do capitanias her edi t a r las instalado no 

Brasil a p a r t i r de 1530 nao deve ser confundido coo o sistema 

feudal pois : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w . . . 0 regime de capitanias hereditdrias numa 

graade empress doi tip©, mercantil onde, apesar de 

o Sstado garantir sua posse, todo o empreendimento1 

era f e i t o por conta e risco do donatario(...) Tam-

pouco as sesmarias, distribufdas pelos donatdrios, 

tinham algum cardter de possessoes camponesas, co-

mo durante muito tempo foram interpretadas.** M 

( g r i f o s do autor) 

0 que caracterizam essas teorias, portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 a linearidade 

dos modos de producao. Em outras palavras, o capitalismo se im-

plant a r i a no Brasil somente quando este pafs tivesse passado 

obrigatoriamente pelos modos de produgao "anteriores" a esse s i s -

tema, o que tornam essas teorias, para alguns estudiosos, supera-

das* 

Gma segunda tese 4 a que defende que n© Brasil desenvolveu-

se um modo de produgao historicameate novo: o modo de produgao 

escravista c o l o n i a l . Bssa teoria f o i muito bem fundamentada por 

Jacob Gorender em sua obra M0 Escravismo Colonial" (1978). Pordm, 

t a l obra 4 contestada por nao i r aldm do n f v e l das unidades de 

produgao para entender a ldgica de funcionament© do sistema como 

um todo* (OLIVEIRA, P-S. 1985, p. 59)* 

Compartilhamos da te o r i a defendida por varies estudiosos , 

centre os quais Maria Sylvia Carvalho Franco, de que o Brasil 

desde o i n f c i o f o i c a p i t a l i s t a . Mas como explicar o capitalism© 



08 

i n f i l t r a d o no Bras i l se no nosso pafs f o i instalado pelos prd-

prios Portugueses a eseravidao? 

Ora, o capitalism© na sua genese, apropria-se de formas e-

conomicas preexistentes ou as c r i a , para que, mais posteriormente 

possa desenvolver formas que lhe sao prdprias. Assim f o i na Euro-

pa e assim tambdm o f o i no B r a s i l * Antonio Carlos Mazzeo analisa 

esta questao: 

"... Karx chamou esse processo de 'subsuncao f o r -

mal ao c a p i t a l ' , i s t o d, o ca p i t a l incorpora, em 

sua estrutura organica, formas produtivas que nao 

lhe pertencem dando a essas formas pre*-eapitalis -

tas conteddos capitalistas.** (opus c i t * p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 ) 

Essa te o r i a d endossada e reforcada por Pedro Ribeiro de 

Oliveira: 

"... S a dominancia (e nao a predominancia esta-

t f s t i c a ) de t a l ou t a l relagao de produgao - ( . . . ) -

que caracteriza o modo de produgao que estd na ba-

se de uma formagao social dada..*"(opus cit.p.40). 

Dessa forma, a relagao social que domina na colonia d a 

relagao c a p i t a l i s t a de produgao a qual aparece aqui sob a forma 

de relagoes pre*-capitalistas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 o oaso escravismo. A escra-

vidao servia aos interesses c a p i t a l i s t a s pois tornava a produ-

gao mais barata e mais rentdvel, livrando a burguesia mercantil 

de contratar a mao-de-obra l i v r e , pagando altos salarios, o que 

nao fa de encontro aos interesses burgueses (ver, p. ex., Per -

nando Antonio Kovaee - "Portugal e Brasil na crise do Antigo 

Sistema Colonial (1777 - 1&08)" e Caio Prado Junior - • Formagao 

do Brasil Coatemporaneo"). 

Marx, ao analisar as colonias americanas, onde imperava o 
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trabalho escravo afirmou que nas "plantations 1" e x i s t i u um modo de 

producao c a p i t a l i s t a , ainda que sd no sentido formal. A escravi -

dao, desde o t r d f i c o , d d i r i g i d a por c a p i t a l i s t a s . Dessa forma , 

os proprietdrios de t e r r a eram ao mesmo tempo, capitalistas.(Sto-

r i a delle teorie economiche. Torino. Einaudi IN MA -

ZZEO, A.C. opus c i t , p. 11). 

Nesse sentido, o que se observa no Brasil d que a eseravi-

dao colonial nao teve, como no escravismo antigo sua genese l i g a -

da ao declfnio do comunismo p r i m i t i v e , mas f o i imposta, reoriada, 

com vistas d produgao na grande lavoura destinada ao mercado ex-

tern© c a p i t a l i s t a . 

Um fat© que nao devemos esquecer d a viaiculacao que t i -

nha a economia b r a s i l e i r a ao mercado extern©. Seguindo os i n t e -

resses da burguesia metropolitans, Portugal, atravds do monopdlio 

comercial - ou "exclusive metropolitan©" - controlava a produgao 

colonial de acordo com os interesses c a p i t a l i s t a s . 0 Brasil esta-

va, pois inserido no bojo do sistema econ6mico mundial - o modo 

de produgao c a p i t a l i s t a , na epoca, na sua fase mercantile 

Face ao exposto, passemos a formagao do campesinato brasi -

l e i r o como consequencia do desenvolvimento do capitalismo no Bra-

s i l . 

2- A formagao do campesinato tradicional 

Assim cam© a palavra "campones", o term© campesinato nao de-

ve ser confundido como do tip© feudal europeu, mas como um grupo 

de pessoas pobres que se estabeleciam em terras nao juridicamente 

apropriadas, ou em terras apropriadas, mas com o consentiment© do 

pr o p r i e t d r i o , para desenvolver culturas alimentfeias para o prd-

p r i o sustento.(ANDRADE,M.C. 1986, p.15). 

A formagao do campesinato b r a s i l e i r o deu-se de uma forma 
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lenta e gradual- Inicialmente, a grande massa de exclufdos repre-

sentados pelos negros e fndios, somaram-se tambda o mestizo, de 

branco com India ou coa negra, sea d i r e i t o d heranca e, portanto, 

agregados da fazenda. A esses grupos, ua outro veio diferenciar o 

campesinato durante o perfodo colonial: a dos exclufdos e empo-

brecidos pelo morgadio, regime que tornava o primogenito herdeiro 

legal dos bens de ua fazendeiro. A esses dltimos por serem de ra-

9 a pura, branca, restava a safda de obter uma sesmaria ou entac 

agregar-se ao irmao mais velho. 0 d i r e i t o de obtencao de sesma-

ri a s nao se estendia aos mestieoe, sendo comum, portanto, torna-

rem-se agregados dos fazendeiros ou expulsos quando estes rece-

biam a posse da sua sesmaria* 

Os vfnculos entre o fazendeiro e o agregado conduziam a 

uma relagao de troca de favores - daf a expressed "morador de 

favor" - a estes destinavam-se ds funcoes ao mesmo tempo comple-

mentares e essenciais numa economia de base no trabalho escravo. 

Isto se explica porque o escravo, representando o ca p i t a l imobi-

lizado sob a forma de renda capitalizada, trabalhava nas a t i v i -

dades imediatamente rentdveis, na produgao de meroadorias, o que 

nao ocorria com os agregados, que nao representavam iaobilizagao 

de c a p i t a l nem sal d r i o . (MARTINS, J.S. 1981, p. 38) 

Inclufdos tambdm no campesinato, aldm dos agregados, esta-

vern os s i t i a n t e s - que praticavam uma agricultura de generos para 

a subsistencia e para o comercio - e os posseiros, que as vezes 

se eonfundiam com os primeiros no que diz respeito a. relagao j u -

r f d i c a com a t e r r a . 

3 - A modernizagao do campesinato 

No f i n a l do regime monarquico e no comego da Hepdblica, 

grandes alteragoes na estrutura economica atingiram diretamente • 
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os camponeses em relagao a posse das terras. Uma destas f o i azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro~ 

mulgagao da Lei de Terras, em 1850, transferindo do patrimonio da 

Uniao para o patrimonio dos Estados, as terras devolutas, que agora 

passariam a ser adquiridas somente atravds da ©ompra. Dessa forma , 

os camponeses nao-proprietdrios sujeitavam-se a trabalhar para a 

grande fazenda, acumulando rendas para que, no futuro, pudesse com-

prar, atd do prdprio fazendeiro. 

A p a r t i r da Lei de Terras, que alterou a forma de aquisieao da 

te r r a , abre-se caminho para a formagao de um novo campesinato forma-

do por agregados e posseiros; 

"... Trata-se de um campesinato de pequenos proprie -

t a r i o s , um campesinato modern© cada vez mais depen-

dente do mercado, um campesinato de homens l i v r e s 1 , 

compradores de terras, cuja existencia d mediatizada 

por uma t e r r a j d convertida em aercadoria-..". (MAR-

TINS,J.S. Opus c i t . p . 43) 

0 mesmo autor observa uma diferenciagao da p o l f t i c a de t e r r a 

entre o nordeste - onde o antigo campones mestigo tornou-se essen-

c i a l na culture da cana - e o sudeste, onde, com a entrada de colo— 

nos estrangeiros, o campones continuou marginal 

Outro fator que trouxe transformagoes no campesinato f o i a 

aboligao da escravidao que: 

"... ampliou a maesa formada pelos pobres do campo, 

uma vez que, nas terras apropriadas e povoadas do 

Nordeste, os ex-escravos, por nao disporem de areas 

para onde se t r a n s f e r i r , tornaram-se moradores de en-

genhos e fazendas...". (ANDRACE, B.C. Opus c i t . p . 16) 

Com a aboligao da escravidao e a posse da propriedade da terra 

modificada: 
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"..* o monopdlio da classe sobre o trabalhador escra-

vo se transfigura no monopdlio de classe sobre a t e r -

ra* 0 senhor de escravos se transforma em senhor de 

t e r r a s . ( K A H T I N S , J*S* Opus c i t . , p.45) 

S dentro desse quadro de transformagoes que se ac i r r a a dis -

puta pela t e r r a , como forma de subjugar o trabalho l i v r e e entra 

nesse cendrio a presenga do coronel, que atravds do clientelismo po-

l i t i c o e da ajuda dos seue jagungos, se sobrepoe e expande o seu po-

der de um nfvel local a um nfvel regional, atd se sucumbirem na dd~ 

cada de 1930* 

H dentro desta conjuntura econfcmica, p o l f t i c a e social que 

ocorrerao as primeiras formas de lutas camponesas em resposta ao mo-

nopdlio das terras* Sssas primeiras lutas vao se revest i r de um ca-

rdter messianico e de banditismo* 

4- A penetraeao c a p i t a l i s t a no campo 

Durante todo o perfodo co l o n i a l , e mesmo durante algumas ddca-

das do nosso sdculo, a penetraeao do capitalism© no campo b r a s i l e i r o 

nao era ainda de uma forma plena, homogenea, i s t o d, caracterizava -

se por um conjunto de relacoes prd-capitalistas de produgao* 

0 process© de generalizacao do modo de produgao c a p i t a l i s t a 

no campo b r a s i l e i r o , segundo Fernando Antonio Azevedo, f o i f e i t o 

atravds do que Lenin denominou de "caminho prmssiano". Sssa v i a 

*.*• expressa-se em suas linhas mais gerais por uma 

revolugao burguesa passiva, caracterizada por uma mo-

dernizacao conservadora induzida pelo 'alto" e onde 

se conjugam os interesses das classes dominantes do 

campo e da cidade com a exclusao p o l f t i c a das classes 

populares...". (A2SVSD0, F.A. 1982. p. 25-6) 
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Dando sequencia ao seu raciocfnio, o referido autor nega a 

existeneia de um antagonismo entre a velha oligarquia r u r a l com a 

nova classe dominant©, pois aquela continuard com o moaopdlio da 

t e r r a , da quel cobrard parte da mais-valia apropriada pelo ca-

p i t a l investido no campo, a t f t u l o de renda f u n d i a r i a . - . H (p. 26 ) 

Haverd9 portanto, uma vinculacao do produtor direto com a t e r r a , o 

que serd verificado pela submissao as relacoes de producao nao-capi 

t a l i s t a s e d sua sujeicao pessoal e ds formas de coercao extra-eco-

n6micas, o que sd terd fim com a "penetragao" do capital no campo 

expropriando o campones e tornando-o um trabalhador assalariado 

Ko B r a s i l , essa v i a passiva, conduzida "pelo a l t o " , ocorrerd' 

com a Revolugao de 1930 - considerada por alguns estudiosos como 

uma revolugao burguesa quando serd legitimada a formagao de um 

bloco industrial-agrario, o qual j d vinha tendo process© de desen-

volvimento desde o i n f c i o d© sdculo. A formagao desse bloco deve 

ser percebida como uma atenuagao dos c o n f l i t o s entre os setores a -

gro-exportadores e a burguesia i n d u s t r i a l paulista, pois send© esta 

composta por empresdrios ligados ao cafd, logo dependiam da agro-ex 

portagao. Essa dependencia era observada pela necessidade que tinha 

aqueles empresdrios de divisas para a implantagao de equipamentos e 

mate'rias-primas, que eram obtidos com as vendas externas dos produ-

tos primaries. Por outro lado, a p o l f t i c a f i s c a l e a p o l f t i c a cam -

b i a l - que restringiam as importagoes - beneficiavam as industries. 

(AI5NCAR, P. et a l l i i . 1985 : p. 218 ) 

5- A "Paz Agraria" e a exclusao p o l f t i c a do campesinato 

Durante o Bstado Novo ocorrerd o que muitos historiadores 

chamaram de Estad© de Conciliagao, em que haverd uma grande preocu-

pagao com o fortalecimento do cap i t a l i n d u s t r i a l , pordm sem romper 

com a burguesia agraria, a qual terd preservado os sens interesses 

V 
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agro-exportadores e sem, tambdm, questional o monopdlio da t e r r a 

Esse papel do Eetado nao tera fim com a deposigao de Vargas em 

1945, quando o Estado deixard de ser a u t o r i t d r i o para ser populis-

t s . Nesta fase, haverd uma participacao eontrolada das massas ur-

banas no setor p o l i t i c o , nao ooorrendo o mesmo com a massa campo -

nesa, que serd exclufda do pacto p o l i t i c o * 

A exclusao p o l l t i c a do campesinato era a condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %9 ao 

mesmo tempo, resultado da manutengao de uma "paz agrdria", onde os 

camponeses e os trabalhadores r u r a i s estavam submetidos a uma do-

minagao de classe na qual se conjugavam a coergao econ&mica e a 

extra-eeondmica. Essa submissao se devia ao fato de os camponeses 

ainda nao estarem despojados de sua condigao de sobreviveacia - a 

te r r a . Em outros termos, a submissao ao patr a o - l a t i f u n d i d r i o re-

presentava o acesso a t e r r a . Para isso se subordinavam a vdrias 

relacoes de producao nao especificamente c a p i t a l i s t a s - mas que 

contribuiam para a acumulacao do cap i t a l no campo - t a i s como a 

moradia, o aforamento, a parceria e a certas formas de sujeigao co 

mo o cambao e o barracao. Aldm disso, as relagoes de trabalho nao 

eram regulamentadas pelo Estado, nao tendo, portanto, d i r e i t o &s 

l e i s que beneficiavam os trabalhadores urbanos, entre os quais o 

de se sindicalizaresu 

No Nordeste, o rompimento com essa "paz agrdria" teve i n l c i o 

quando no i n t e r i o r do sistema agucareiro, comecou a ocorrer mudan-

gas profundas nas suas relagoes de produgao, mudangas essas que se 

caracterizavam por uma expropriagao completa e d e f i n i t i v a do campo 

nee e a sua expulseo da t e r r a . Isto serd v i s t o por Manoel Correia 

de Andrade, ao prefaciar uma obra de Fernando Antonio Azevedo( 19-

82), como um resultado e, ao mesmo tempo, uma imposigao da moder-

nizagao na agricultura, f e i t a s em moldes empresariais, visando a 

aplicagao no Br a s i l do chamado modelo prussiano de desenvolvimento. 
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Assim, pode-se perceber que apds a criagao do I n s t i t u t e do Agdcar e 

do Alcool - I.A.A. - e principalmente no perfodo posterior a Segun-

da Guerra Eundial, o processo de expulsao do trabalhador r u r a l serd 

acelerado, resultando um aumento da forga de trabalho tempordria. 

Surgird tambdm, nesse momento, um contingente de mao-de-obra expro-

priada que tinha a iuncao de produzir alimentos, constituindo-se / 

num exdrcito agrario de reserve. A expropriagao do ©ampones tinha 

o objetiv© de deixd-lo " l i v r e " e disponfvel para o c a p i t a l , uma vez 

que nao tend© outra salda, pois na© dispunham mais do meio de pro-

dugao essencial - a t e r r a tornar-se-fam trabalhadores assalaria-

dos. G capitalism© que em dad© moment© criou relagoes de produgao e 

de dominagao de caracterfsticas prd-capitalistas, agora procure 

homogeneizar o processo de reprodugao do c a p i t a l e de suas formas 

nas vdrias "regioea", © que j d f o i estudado por Francisco de O l i -

veira em sua "Elegia para uma Re(li)giao" (1985) e com© e* analisado 

por Fernando Antonio Azevedo(opus c i t . p. 51-2) 

"0 que ocorre por tras desse processo, e essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 o 

sentido prof undo que devemos reter nas mudangas que 

se verificam a p a r t i r da ddcada de cinquenta, na Zo-

na da Kata, d que o cap i t a l j d se consuma como r e l a -

gao social suprimindo as formas anteriores de subor-

dinaga© do trabalho e eliminando os entraves d sua 

reprodugao ampliada, representados pelos elementos 

constitutivos da morada e pelas formas arcaicas e 

primitivas da renda fundidria, atravds da renda-tra-

balho ou renda-produto. Em outras palavras, o setor 

agrfcola acerta o passo com o setor i n d u s t r i a l da 

lavoura canavieira, homogeneizando o processo de 

acumulagao de c a p i t a l , no instante em que passa a se 

apropriar do trabalho excedente sob a forma de mais-
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v a l i a " 

Ef portanto. dentro desse quadro de transformagoes eeondmi -

cas e sociais que se v e r i f i c a r d , no f i n a l da ddcada de quarenta e 

durante a de einquenta, um rompimento na Hpaz agrdria", o qual se 

c o n s t i t u i r d por uma reacao da classe trabalhadora r u r a l , que l u t a 

contra a expulsao da t e r r a procurando r e s i s t x r ao assalariamento . 

Sssas lutas se farao atravds da formagao de l i g a s , que serd objeto 

de andlise deste trabalho , e tambdm atravds de fundagao de s i n d i -

catos r u r a i s , nas quais terao a participagao da sociedade c i v i l -o 

caso dos partidos p o l f t i c o s de esquerda e da Igreja Catdlica. 
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•CAPfTDLO I I 

DAS LIGAS CAEPONESAS AO SINDICALISMO RURAL 

1- Antecedentes histdrieos e formagao das l i g a s 

As primeiras ligas camponesas que surgiram no nosso pafs f o r -

maram-se sob a organizagao do Partido Comunista B r a s i l e i r o , ao pe-

riod© posterior a redemocratizagao de 1945- Esse partid© visava 

expandir a sua influencia para aldm do espac© urbano, penetrando , 

assim, no meio r u r a l e fermando uma aliamga operario-damponesa. Co-

mo nao era permitida a organizagao s i n d i c a l , as Ligas assumiram a 

forma de associagoes e i v i s seb o amparo do Cddigo C i v i l . Tais Ligas 

e assoeiagoes passaram a se formar em tod© o t e r r i t d r i o nacional, 

ate* que em 1947, com a cassagao do registro do PCB, entraram num 

processo de extinga©. 

#a ddcada de 50 ressurgiu o movimento de mobilizagao campo-

nesa que, devido as Ligas da ddcada anterior, terminaram por rece-

ber tambdm essa denominagao* Tais movimentos tiveram i n f c i o a© En-

genho G a l i l d i a , em Y i t d r i a de Sant© Antao, no Pernambuco. 

Esse engenho e muitos outros, devido a queda no prego d© agu-

car na ddcada de 1931-40, foram ficand© de "fogo mort©" e os seus 

proprietaries passaram a "forar" as suas terras a pessoas que iriam 
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se dedicar d culture de frutos e cereals.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Passava, exitao, o pro-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pr i et y© a viver nas cidades, da renda da t e r r a , enquanto que um 

f e i t o r , recebia os «foros» anuais, fisealizava a prestagao do 

wcamba©'< ou da»condiga©", servind©, dessa forma, de intermediari© 

entre o proprietdrio ausente e os que lavraram as terras. 

Entretanto, no period© posterior d oegunda Guerra Mondial,o 

prec© do actfcar se eleva e d ampliada a capacidade das usinas 

tornand© os senhores-de-engenho meros forneoederes de cana. Isso 

trouxe como resultado a expulsao de tauitos foreiros dos seus s£-

tios» 

0 aumento do prego d© for© e a ameaca de expulsao levaram 

os arrendatdrios de G a l i l d i a a organizar nesse engenho a Socieda-

de Agrfcola e Pecudria dos Plantadores de Pernambuco - S.A.P.P.P. 

- a qual, para alguns estudiosos, tinha f i n s assistencialistas e 

beneficentes. 

Fernando Antonio Azevedo(©pus c i t . p.59-60) contests a ver-

sa© de que a Sociedade Agrfcola tenha surgid© com© uma associaga© 

beneficent©. Segundo ele: 

**•.. essa versa© ingenua e um tanto pitoresca re— 

presentava apenas uma meia verdade, pois esconde o 

fat© de que, desde o infci© dos anos cinquenta, os 

comunistas e os militantes das antigas assoeiagoes 

rurais da ddcada de quarenta tentavaa r e a r t i c u l a r 

os contatos no camp© e r e c r i a r , sob novas denomi -

nagoes, as l i g a s Camponesas(...). A Sociedade A-

grfcola do Engenho G a l i l d i a s u r g i r i a nesse esforgo, 

e t e r i a como seu primeiro presidente um mil i t a n t e 

comunista (Paulo Travassos) que, segundo Clodomir 

Santos de Moraes era um duble de campones e operd-
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r i o r u r a l , ligado ao PCB e que, foragido do Espfri-

to Santo por suas atitudes p o l f t i o a s passa a atuar, 

a p a r t i r de 1954, em Pernambuco." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 proprietdrio das terras, Oscar de Arruda Beltrao, alertado 

por outros proprietdrios e sob a influeneia do f i l h o que v i a no 

esp f r i t o associativo dos foreiros uma ameaga a sua propriedade.pe-

diu, judicialmente, a expulsao dos camponeses que passaram a re-

s i s t i r e procuraram a ajuda do Deputed© Estadual pelo Partido So-

c i a l i s t a Francisco Julia©* A acessoria j u r f d i c a desse deputado 

f o i acompanhada pela formagao de um eomite interpartiddri© que de-

nunciava atravds da imprensa e dos tribunals parlamentares, a s i -

tuagao do Engenho Ga l i l d i a * 

A l u t a j u d i c i a l levou o "caso G a l i l d i a " a estender-se atd 

1959 quando, nao por via j u d i c i a l , mas atravds da Assembldia Le-

g i s l a t i v a de Pernambuco, desapropriou—se o engenho que nao f o i en-

tregue aos camponeses, mas a Companhia de Revenda e Colonizagao ( 

CRC), que passou a d i s t r i b u i r as terras e organizar a sua explora-

gao agrfcola * Porem, como as medidas tomadas pelo C.R»C. eram de 

realocar os "galileus", visand© o Sstado atravds do drgao, desmo-

b i l i z a r o movimento e controlax a aga© p o l f t i c a dos trabalhadores 

do campo, logo os camponeses foram contraries a t a i s normas e r e i -

niciaram o movimento de organizagao camponesa atravds das Ligas , 

que, como veremos se expandiram por todo o territdri© nacional 

2 - A expansao regional do movimento 

Ao mesmo tempo em que ocorria a l u t a dos "galileus", as L i -

gas expandiram-se regionalmente: primeiro no Pernambuco - onde os 

seus membros estavam vinculados ao PCB, ao PSB e a© Partid© Traba-

I h i s t a - seguido por outros estados nordestinos* 
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Em 1955, ocorreu em Pernambuco o Congress© de Salvage© de 

lordeste, atravds do qual houve uma entrada das teses desenvolvi-

mentietas que serviram de base para a implementacao em 1959, a t r a -

vds de Juscelino Kubitschek, do Conselh© de Desenvolvimento Econd 

mic© do Hordeste (CODENO) e a Superintendence do Desenvolvimento* 

do Nordeste (SUDENB). Tais drgaos foram resultados da quebra na 

visa© que enquadrava os problemas nordestinos a fatalidade climd-

t i c a da seca# 

No Pernambuco, as Ligas se consolidaram gragas &s mudancas" 

no cendrio p o l i t i c o e ideoldgico daquele Estado : a v i t d r i a de 

Cid Sampaio (UDN) e Peldpidas da Si l v e i r a (PSB) tornava posslvel 

um clima democrdtico, ao contrdrio do que ocorria atd entae, no go 

verno de Cordeiro de Farias, marcado pelo autoritarismo e perse-

guicao p o l i t i c s * 

Em resume: 

o clima existente, a p a r t i r de 1955, onde a 

denuncia das condigSes do campesinato reforga a 

iddi a da marginalizagao do Nordeste no processo de 

expansao do capitalism© e da necessidade de urgen -

tes medidas para solucionar a situaga©, resulta na 

criagao de espago p o l i t i c o prdprio a.s mobilizagoes* 

camponesas e a emergenoia de suas reivindicagoes.**** 

(BA3T0S, E.R. 1984, p. 47) 

Aldm das condigoes p o l l t i c a s e as mudangas ocorridas na 

quela dpoca, Julia© i d e n t i f i c o u mais dois fatores que podem e x p l i -

car a multiplicagao das Ligas : o interess© da burguesia i n d u s t r i -

a l pela reforma agrdria e o conhecimento, pelos camponeses, dos 

acontecimentcs da Revolugao Cubana* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y 
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2.1- A organizacao e a mobilizacao das lig a s - nas areas por 

onde se expandiram as l i g a s , as reivindicacoes caiaponesas nao eram 

as mesmas dos "galileus", que era® arrendatdrios. Ha sua ampliacao 

as Ligas se reuniam tambdm parceiros, posseiros e pequenos pro-

pr i e t d r i o s * Essa base social diversificada, pordm unidas em torno 

de um projeto p o l i t i c o comum, d para Elide B» Bastos (1984), nao 

sd uma l u t a contra o l a t i f u n d i o e suas formas prd-capitalistas,mas 

uma l u t a contra a propriedade c a p i t a l i s t a . Em outroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA termo3. as d i 

ferentes categories sociais do campo lutam contra a perda do con-

t r o l e do processo de trabalho, contra a sua extingao, j d que a 

penetraeao c a p i t a l i s t a no campo avanca para uma t o t a l p r o l e t a r i -

zacao do homem do campo tendo em vistas uma homogeneizacao do t r a -

balho. Lembra ainda a autora que aquelas formas de relacoes soci-

ais no campo estavam vinculadas diret a ou indiretamente as cultu -

ras i n d u s t r i a l s , principalmente & cultura da cana-de-dguear. 

A formagao das Ligas ao invds de sindicatos d v i s t a por 

Francisco Juliao, como uma maneira mais vidvel de organizar as 

masses trabalhadoras rurais j d que as formalidades legais eram 

mais simples, bastando somente r e g i s t r a r a associacao no c a r t d r i o . 

Os trabalhadores assalariados, no entente, ficavam a margem deque— 

le movimento por suas reivindicacSes sd poderem ser resolvidas a-

travds de um sindicato - o que nao era possfvel, pois nao tinham 

d i r e i t o a se sindicalizarem - ou atravds da Consolidacao das L e i 3 

Trabalhistas (CLT), que era impraticavel no campo j d que tinham 

como modelo os c o n f l i t o s t f p i c o s da regiao urbano-industrial• Tor-

nava-se mais f d c i l , portanto, organizar a l u t a das categories do 

campo que nao fossem assalariados, pois atravds do Cddigo C i v i l ou 

Penal, poderiam re i v i n d i c a r judicialmente as indenizacoes por ben-

f e i t o r i a s . 

A organizagao das Ligas tomou o modelo dos estatutos da 
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S.A.PvP.P. 0 ndcleo p o l i t i c o e ideoldgieo era o seu Conselho D e l l -

berativo composto por parlamentares, profissionais l i b e r a l s , l a t a -

lectuais e estudantes, alda de Ifderes camponeses. Para a expansao 

do aovimento eontou-se com tres instrumentos: o Cddigo C i v i l , a 

Poesia Popular e a B f b l i a , com a qual recebeu o apoio das Igrejas 

Evangdlicas e com a oposicao da Igreja Catdlica- Alda desses i n s -

trumentos usou-se ainda outras t d t i c a s como d o caso do Conselho 

Regional das Ligas - que contou com o apoio das masses urbanas e 

dos partidos p o l f t i e o s -, o uso dos atos pdblicos e marchas, a 

aproximacao coa outras liderancas e o recurso a imprensa* 

3- A expansao nacional das lig a s e a ofensiva da classe do -

minante 

A expansao nacional do aovimento deve ser associada aos ind-

aeros encontros de discussao sobre a problemdtica camponesa, den-

t r o os quale merece destaque o 12 Congress© dos Lavradores e Tra -

balhadores Agrfcolas no B r a s i l , promovido pela ULTAB - uniao dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrfcolas do Br a s i l - realizado ea Belo 

Horizonte ea 1961. onde, coao resultado de uma discussao nacional, 

surge a declaracao de Belo Korizonte. Esta declaracao aarca a de -

cisao dos trabalhadores de lutarea por uma reforma agraria radical 

- preconizada pelas Ligas - ou gradual, pela ULTAB, coao taabda 

preocupava-se coa a p o l f t i c a agrfcola. 

Aos poueos f o i havendo uaa radicalizacao das Ligas que logo* 

t e r i a a resposta dos adversdrios daquele aovimento - a burguesia*• 

nacional - pois a p a r t i r daf comegou uaa investigacao sobre as' 

atividades das Ligas, os proprietdrios de terras se araam e tea 

i n f c i o toda uma perseguica© aos membros daquele movimento repre-

sentada na prisao e no assassinato de diversos membros. Ea carater 

ofensivo, essa mesma classe dominante forca-se a uma certa unidade 
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nacional sobre a questao agraria. Esse anteprojeto do adverserio 

toma tres direcSes: a Reforms Agraria, que t e r i a o papel de ampli-

ar o mercado intern© satisfazend© os interesses do c a p i t a l ; o Es~ 

tatut© do Trabalnador Rural e os projetos de Colonizacao e Coope-

ra t i v i s a o * 

Um aspecto que merece p a r t i c u l a r importancia d aquele que 

t r a t a sobre a elaboracao do Sstatut© do Trabalnador Rural (ETR) , 

l e i 4.214 de 02-0>-63. Reconhecendo o campesinato com© classe po-

l f t i c a organizada, a burguesia b r a s i l e i r a , procurando atenuar os 

c o n f l i t o s no campo, Mdd" aos trabalhadores rurais um d i r e i t o que 

atd aquele momento era reivindicado por essa categoria, pordm ne~ 

gad© pela classe dominant© - o d i r e i t o a sindicalizacao e a exten-

sao da legislagao trabalhista no campo. Dessa forma ficavam rompi-

dos os obstdculos aos d i r e i t o s sindicais impostos em 1930 pelo 

bloc© industrial-agrdri© objetivando uma exclusa© p o l f t i c a do cam-

pesinato. Longe de t e r sido uma doacao aos trabalhadores r u r a i s , 

© Sstatuto do Trabalnador Rural nao ultrapassava os l i m i t e s c©n-

seguidos na Consolidaca© das Leis do Trabalho. Era uma forma de 

delimitar e controlar as acoes da classe trabalhadora. Aldm disso, 

a aplicaeao de t a i s l e i s passa a ser motivo de greves e raanifesta-

goes camponesas* 

4- A crise e extingao das lig a s 

4.1- A crise interna - os primeiros sinais de crise das li-

gas j d eram v i s f v e i s no Congress© de Belo Horizonte quando se dd 

uma ruptura entre as Ligas e o PCB isso devido as Ligas terem como 

projet© a reforma agrdria radical em contraposicao as propostas 

elaboradas por aquele partido, d i r i g i d a s para uma agao p r i o r i t d r i a 

entre os assalariados rurais e para uma reforma agrdria dentro do 

es p f r i t o da tese aprovada sobre a questao no V Congress© do p a r t i -
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do, a qual seria de uma forma gradual, A ruptura com o PCB traz 

um isolamento das l i g a s , e o aovimento eaapones ficou dividido en-

t r e a atuaeao das Ligas e a sindicalizacao r u r a l implementada pelo 

PCB e pela Igreja Catdlica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 encaminhamento da l u t a das Ligas se direcionava agora ao 

confront© armado tendo em vistas uma revolugao b r a s i l e i r a que se -

r i a organizada pelas classes dominadas : o proletariado urbano 

aliado aos camponeses. Para isso adquiriram terras em Goids onde 

passavam a ser f e i t o s os treinamentos de guerra. 

2a 1962, apds a tentativa frustada de Francisco Juliao de 

reun i f i c a r o movimento pela tomada de sua direcao atravds do Movi-

mento Radical Tiradentes, o camp© de guerrilha de GoidszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 cercado 

e desarticulado por pdra-quedistas e guerrilheiros navais. Outro 

fator que abalou a estrutura das Ligas f o i o fracasso das eleicoes 

daquele ano quando Juliao se elege coa um numero nao muito expres-

sive de votos. Assim, ea infci© de 1963, as Ligas encontravamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-3e , 

na maioria dos estados, totalmente desarticuladas e, aldm disso , 

tinham perdido a hegemonia do movimento social agrario inclusive, 

em Pernambuco, devido ao estfmul© a, sindicalizagao r u r a l dado pelo 

Governo Federal. 

4.2- A reorganizagao do movimento e a extincao das Ligas -A 

crise d qual estava submetida as Ligas, levou a uma tentativa de 

reorganizacao daquele movimento. Assim, o ano de 1963 compreendeu 

o perfodo de reaglutinacao de forgas no Hordeste. Internamente, a 

questao que se coloca d a da restruturagao organica das Ligas e a 

redif i n i g a o de suas teses programdticas para a nova conjuntura que 

se abre. 

As principals propostas que surgiram para essa reflexao f o -

raa as de Juliao i n t i t u l a d a s de feses para Debates : u n i f i c a r as 
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forgas revolucionarias em torn© de ua Programa Radical e as Teses 

do Pe. A l f p i o . 

As teses de Juliao se resume®, praticamente, na recriagao do 

Movimento Radical Tiradentes atrave's da formagao de um Movimento 

Unificado da Revolugao B r a s i l e i r a - FSURB-, tendo como base a uni -

dade de forgas revalueiondrias e do encaminhaaento das reformas ra. 

dicais - a agrdria, a urbana, a i n d u s t r i a l , a educacional - ao mes. 

mo tempo que procurava estatizar as grandes empresas i n d u s t r i a l s e 

as grandes instituigoes de crddito. 

Analisando o conteddo das propostas de Juliao, pode-se ©on-

o l u i r que: 

M... d esquematica e nao leva em conta a coaplexida 

de das aliangas p o l f t i c a s entre as classes e as suas 

diversas fragoes..." 

(A2EVED0, F. A. Opus c i t . p. 103 ) 

Bmbora o Conselho Nacional das Ligas aceite as teses sobre 

as reformas radicals, rejeitam, pordm, as propostas de organizagao 

do MURB, que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as3im, nao encontra formas de viabilizagao. 

A segunda proposta, a de Pe. A l f p i o , e que aceita, d d i r e -

cionada para uaa recomposigao do Conselho Nacional, que passaria 

a ser formado por operdrios e camponeses. As Ligas se transforma -

riam em li g a s Camponesas do B r a s i l , tendo como suporte uma Organi-

zagao de $assa (OR), que congregava todos aqueles que concordassem 

com a efetivagao de reformas radicals : e uma Organizagao P o l f t i c a 

(OP), que deveria se estruturar nos moldes de um partido marxista-

l e n i n i s t a reunindo aqueles elementos mais avangados no ponto de 

v i s t a p o l i t i c o e ideoldgico, que passariam a d i r i g i r as Ligas Cam-

ponesas do B r a s i l . 

Segundo Fernando A. Azevedo (1982), as Ligas se "transforma-
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ram ao longo da sua t r a j e t d r i a de uma associacao c i v i l voltada pa-

ra os interesses corporativos dos camponeses, em um partido agra -

r i s t a e r a d i c a l , cuja base social de apoio repousa no campesinato, 

nos pequenos produtores e artesaos da cidade". 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 3 de outubro de 19 6 3 , d realizada a Confereneia do Reci-

f e , que, aceitando a proposta do Pe. A l f p i o , organize o movimento, 

unificando-o. 

Ho Pernambuco, o ano de 19 6 3 abre—se com o governo de k i -

guel Arraes, trazendo maiores perspectivas de l u t a pois aquele 

govern© tentava a r t i c u l a r o movimento campones num esforgo de de-

mocrat izar a agao governo-povo. Para isso, procurava garantir a 

aplicacao das l e i s socials que tinham sido aprovados a um nfvel 

nacional. Por outro lade, surgiu um ndcleo de repressao, represen-

tad© pelas oligarquias tradicionais e pela burguesia agro-industri 

a l . Apesar disso, o movimento campones se i n t e n s i f i c a pois sd em 

19 6 3 ocorreram 48 greves no campo , que foram acompanhadas pelos 

assassinatos e aprisionamentos de diversos Ifderes. 

Com o golpe m i l i t a r de 31 de marco de 1964, tern fim o movi-

mento associativo das Ligas e sao presos os seus principals I f d e -

res. 

5- A sindicalizacao r u r a l 

Os primeiros anos da ddcada de 60 foram marcados por mudan-

cas relacionadas ao desenvolvimento das forgas produtivas, as 

quais se aceleraram a p a r t i r do govern© de Juscelino Kubitschek 

com a sua p o l f t i c a econ&mica de favorecimento ao grande c a p i t a l . A 

presenga desse c a p i t a l na economia b r a s i l e i r a , vai t e r reflexes na 

agricultura pois a p a r t i r daf passou-se a implementar grandes 

projetos e a se usar uma tecnologia mais moderna que t r a z i a como 

consequencia uma redugao na forga de trabalho, crescendo, portanto. 
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0 exodo r u r a l , euja mao-de-obra excedente passava a ser u t i l i z a d a 

na industrializacao da area urbana. Acirrava-se, dessa forma, a 

l u t a entre o c a p i t a l e o trabalho, engendrando, consequentemente , 

os c o n f l i t o s socials que se tornavam mais frequentes. 

S dentro desse context© que devemos analisar as lutas campo-

nesas, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 d vinham ocorrendo desde os anos 50, com as Ligas, t o -

mando outras formas atravds do sindicalismo r u r a l . 

Paralelamente a expansao das Ligas, a sindicalizacao r u r a l 

era desenvolvida pela acao da ULTAB(Uniao dos Lavradores e Traba-

lhadores Agrfcolas do B r a s i l ) . Ao contrdrio das Ligas, cue tinham 

grande penetraeao no meio r u r a l campones, onde dominavam arrenda -

t d r i o s , parceiros, posseiros e pequenos proprietdrios, o movimento 

de sindicalizacao teve maior expressao nas drees onde dominavam 

os assalariados agrfcolas. 

Inicialmente, o PCB e as Ligas agiam juntos. Pordm, mais 

tarde, surgiram divergencies entre os dois, como j d f o i estudado 

anteriormente quando tratamos sobre as Ligas. Passou, entao, o 

PCB, a concorrer com as Ligas nos movimentos de organizacao cam-

ponesa, coordenando a criacao de sindicatos r u r a i s e l u t a r pela 

aplicacao da Consolidacao das Leis do Trabalho no meio r u r a l . 

Apesar de fazer parte de um movimento mais amplo, o sindica-

lismo r u r a l f o i resultado tambdm de uma proposta de organizacao o-

rientada pela Igreja Catdlica. 

Atd os anos 40 a Igreja Catdlica, ao nf v e l do clero, f o i uma 

i n s t i t u i c a o aliada a classe dominante, principalmente no meio r u -

r a l , onde o padre, figura de grande poder, defendia os interesses 

da burguesia agrdria e atravds do misticismo alienante reforceva 

a estrutura da dominacao burguesa. 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, com a der-

rota do fascismo, o moderno Estado burgues ao reconhecer os riscos 

apontados pela Igreja na chaaada "sociedade de massas", peroebeu 1 

naquela i n s t i t u i g a o , nm importante instrumento de controle dos 

"impulses i r r a c i o n a i s " das massas - como ocorrera no t e r r o r nazi-

fascista -, nao somente no campo, mas especialmente nos centros ur 

bancs. Passou-se, portanto, a a b r i r caminho para a difusao de va-

lores religiosos conectados a uma agao educative sobre as massas 

impedindo que a sua "erupgao" na cena p o l f t i c a gerasse revolugoes 

e regimes t o t a l i t d r i o s , daf a ideia de uma "democratizagao funda -

mental","de base", conectada ao ideal de formagao de comunidades 

cristas que se apresentam como pequenos "grupos primdrios". A 

"massifieagao" - fenomeno urbano caracterfstico do "mundo moderno" 

- seria combatida a. medida que se reforcava os valores tradicional 

mente vigentes no campo e, ao mesmo tempo, resgatar esses valores 

nas cidades. Era preciso defender o "povo", forjado naturalmente 

no campo, dos efeitos desestruturadorns de uma exposicao aos meios 

de comunicagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mas3a e a comunicagao rapids com os centros ur-

banos, o cue seria uma tarefa educativa de grande importaJicia • 

(PAIVA, V. 1985. p. 12-13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E af que podemos encontrar as questoes que permearam as mu-

dangas na orientagao doutrindria e operacioaal da Igreja e o des-

locamento de suas bases sociais, optando pela agao direta sobre 

as massas * 

"...Para a Igreja mantda-se a importancia da agao 

no meio r u r a l , nas pequenas coaunidades, de aodo a 

'nao perder* o homera do campo; aas coloca-se i g u a l -

mente a busca de formas modernas de agao no meio 

urbano, 'reconquistando 1 os trabalhadores, seja em 

contraposigao ao socialismo l a i c o e eventu&lmente 
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a n t i - c l e r i c a l ou ainda a dissolugao das creagas re-

li g i o s a s pelo avango de outras formas de raciona -

lizacao do mundo nao ligadas a iddias socialistas , 

seja em oposigao a outras r e l i g i o e s cos f o r t e apelo 

para as massas urbanas..." (PAITA, V. ibidem, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13) 

A agao da Igreja Catdlica e sens pronunciamentos a cerca da 

questao agrdria desde o pds-guerra sofreu o impacto da i n t e n s i f i -

cagao da urbanizagao e da industrializagao substitutive das impor-

tagoes dos anos 40/50 e viu-se influenciada pelo nacionalismo e 

pelo desenvolvisjento que caracterizaram o perfodo. Ela respondeu a 

estes fatores, a mobilizagao p o l f t i c a cos anos 50, a ampliagao de 

suas possibilidades de influencia sobre o Estado e as modifica-

goes por que passou seu prdprio movimento l e i g o , com uma espdcie 

;de "modernizagao precoee". Ela respondeu em especial d c o n s t i t u i -

gao do campesinato como classe social que emergia no cendrio p o l i -

t i c o a p a r t i r de meados da ddcada de 50 e a transformagao das re-

lagSes sociais no campo b r a s i l e i r o desde entao - ea que pese a 

heterogeneidade de posigoes e agoes desenvolvidas pelos seus d i -

ferentes setores. Nao resta ddvida de que a nova postura da Igreja 

em relagao ao campo toaou forma quando da intensificagao do exodo 

r u r a l e a ameaga, com a redemocratizagao, da penetragao das "ideo-

logies alienfgenas" no campo. Kesse sentido, ela passou a denun-

ciar as condigoes de vida da populagao do meio r u r a l em defender 

o aceeso a t e r r a para todos. (Idem, Ibidem, p. 14-15)• 

Em 1950, como reflexo das transformagoes nas d i r e t r i z e s da 

Igreja Catdlica, surge a Carta Pastoral de Dom Inocencio Engelke , 

bispo de Campanha, com o t l t u l o "Conosco, sem nds ou contra nds 

se fard a reforma r u r a l " . Tal pastoral f o i o coroamento da I Sema-

na Ruralista da Diocese de Campanha - KG. 
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Jose de Sousa Martins ao analisar a pastoral de D. Inocencio, 

classifica-a de extremamente reaciondria. Sla nao nasceu da i n i c i a -

t i v a dos prdprios trabalhadores r u r a i s , mas de uma reuniao de f a -

zendeiros e de professores r u r a i s : 

A preocupagao era com a agitagao que estava 

chegando ao campo, com a possibilidade de a Igreja 

perder os camponeses, como tinha perdido os ope-

rd r i o s . A questao era desproletarizar o operdrio 

dos campos, ev i t a r o exodo que levava os trabalhado-

res para a cidade e os tornava vulnerdveis a agita -

cao e ao aliciamento dos comunistas, como assinala -

riam putros documentos produzido por outros membros 

do episcopado. 

No entender dos bispos, sd a fixacao do homem 

a t e r r a e v i t a r i a o exodo, a proletarizacao. A trans-

formagao do trabalnador em pequeno proprietdrio cons, 

t i t u f a assim a uhica safda para salvd-lo do eomu-

nismo..." (opus c i t . p.88). 

Para Daley da Silva Cruz - na sua pesquisa sobre mo-

vimentos socials no campo, no Rio Grande do Norte, no perfodo 1950-

1983 ~ a conjuntura que caracterizou os anos 50 - entrada macica 

do grande c a p i t a l , desenvolvimento das forgas produtivas, maior 

concentracao da propriedade da t e r r a resultando no afloramento dos 

co n f l i t o s no campo - propiciou a mudanga de posicionamento da Igre-

j a . Todavia, essas mudangas foram apenas conjunturais, ou seja, em 

sua essencia, a IgrejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ba3icamente continuou a mesma. Ela p a r t i c i -

pou dos movimentos camponeses tambdm por motivos de ordem particula, 

res e internes, i s t o porcue aldm do avango do protestantismo no 

meio r u r a l , a criagao, a atuagao e o alastramento das Ligas Campo -
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nesas pelo Nordeste, se constitulram numa grande aaeaca ao Trabalho 

da Igreja e a sua propria sobrevivencia. Daf a i n i c i a t i v a de c r i a r 

mecanismos leigos que representassem sua presenga junto ao movi-

mento campones. ( 19 8 5 . p.67). 

Dessa forma, atrave's de equipes como o SAR/Servig© de Assist' 

tencia Rural/ criada pelo Pe. Eugenio Sales no Rio Grande do Norte, 

o MEB (Movimento de Educacao de Base), a Emissora de Educacao Rural 

e outras, a Igreja manteve a sua hegemonia sobre os cataponeses por 

muito tempo, passando a fazer concorrencia com o PCB haja vi s t o a 

preocupagao que a Igreja tinha em impedir que o trabalnador r u r a l 

fosse conquistado pelas iddias "esquerdistas". Procurou entravar , 

assim, o "avango comunista" que ameagava o campo, sobretudo com a 

expansao das Ligas, a v i t d r i a da revolugao cubana e a agao do PC 

Enquanto forga p o l f t i c a , a Igreja oonseguiu neutralizar a 

agao do Partido Comunista, uma vez que nesse perfodo pdde-se obser-

ver a presenga da Igreja fundando equipes de sindicalizagao r u r a l 

espalhados em todo o nordeste. Tal sindicalizacao r u r a l crescia gra. 

gas as facilidades que a Igreja teve junto ao Ministdrio do Traba -

lho para reconhecer esses sindicatos em face da influencia do Par-

tid o Democrats Crista© no governo de Joao Goulart. Em f i n s de 1963, 

a Igreja j d tinha fundado 67 sindicatos, uma Federagao e associado 

aproximadamente 5 0 . 0 0 0 trabalhadores. 0 Partido Comunista fundara 

apenas cerca de 3 0 . (CRUZ,D.S. Opus c i t . p. 6 9 ) . 

A organizagao sindical sd adquiriu mais consistencia a p a r t i r 

de 1963 com a promulgagao do Estatuto do Trabalnador Rural, Lei n2 

4.214, de 2 de margo daquele ano. Uma caracterfstica importante da. 

quele estatuto d que ale seguiu os princfpios da CLT, aplicando- os 

ao trabalhador r u r a l . Para Ootavio Ianni isso deve ser entendido • 

como uma forma de legitimar as relagoes de produgao ca p i t a l i s t a s no 
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campo: 

"0 sindicato r u r a l , por seu lado e muito mais o re-

sultado combined© das reivindicagoes do trabalna-

dor r u r a l e da atuacao do Estado. Isto e, o sindica-

to r u r a l aparece como uma tecnica social de i n s t i -

tucionalizagao das relagoes de produgao segundo es 

exigencies de um Estado c a p i t a l i s t a em face de r d -

pido amadurecimento • Em especial, ele surge como 

uma tecnica de formalizaga© do mercado de trabalho 

no setor agrfcola. Rote—so que somente a p a r t i r de 

1963, com o Estatuto do Trabalnador Rural, d que se 

sistematizam as condigoes de contrato de trabalho e 

sindicalizagao na sociedade agrdria b r a s i l e i r a . A 

Consolidagao das l e i s do Trabalho, de 1943» nao re -

velava preocupagao especial com o trabalhador agrf-

cola. Ao contrdrio, estava orientada no sentido de 

d e f i n i r e regulamentar apenas as condigoes de ofer-

ta e demanda de forga de trabalho na cidade ( seto-

res secunddrio e t e r c i d r i c ) . Foi somente vinte anos 

depois, devido ao agravamento dos antagonismos so— 

c i a i s e po l f t i o o s no campo, que os poderes Legis-

l a t i v e e Executivo se movimentaram no sentido de 

formalizar as condigoes de trabalho no campo.M 

(IANKI, 0. 1976. p. 156-157) 

Dando contimuidade ao seu raciocfnio Octavio Ianni afirma que 

a sindicalizagao r u r a l f o i o Ultimo acontecimento p o l i t i c o impor-

tant© no processo de conversao do lavrador em p r o l e t d r i o . Para ele 

a sindicalizagao r u r a l teve o cardter de uma reagao moderada. I n i -

cia-se uma fase de burocratizagao da vida p o l f t i c a do proletariado 
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r u r a l , ao vincular o trabalhador r u r a l , o sindicato e o aparelho * 

estatal com ou se. a mediacao do 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p ^ g g pOl JUOOsUpus ci i .  p . 

157). 

A Igreja participou da articulacao do golpe m i l i t a r de 1964, 

que garantiu uma certa continuidade no movimento de sindicaliza -

cao r u r a l sob a lideranga daquela i n s t i t u i g a o , o que contrastou,em 

toda l i n h a , com o que aconteceu com o sindicalismo urbano em dpo -

cas de repressao. Se e" in d i s c u t f v e l a presenga da repressao a mem-

bros dirigentes de sindicatos e aos prdprios trabalhadores do cam-

po pela violencia privada dos grandes proprietaries r u r a i s , o mes-

mo nao ocorreu com os sindicatos rurais d i r i g i d o s pela Igreja Ca-

t d l i c a , os quais num certo sentido, foram poupados. Apesar de 

muitas "intervengoes", poucas foram o f i c i a l i z a d a s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 mais comum 

f o i a prisao de diretores ou a nomeagao de interventores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CUJOB 

nomes, na maioria das vezes, eram indicados pela prdpria Igreja • 
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CAPITUXO I I I 

0 CASO DE POMBAL 

1- Aspectos geogrdficos e histdricos do muniefpio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 muniefpio de Pombal estd localizado na zona f i s i o g r d f i c a do 

Baixo Sertao do Piranhas, na fachada ocidental do Estado da Paraf-

ba, integrando a micro-regiao n2 95 - Depressao do Alto Piranhas. 

(Ver figur a 1 ) . Possuindo uma drea de 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* 376,5 Km2, representa 11 , 

0 9 $ da micro-regiao e 2 , 4 4 $ do Estado da Parafba. 

Estd contido na bacia hidrogrdfica do r i o £iranhas e tern como 

l i m i t e s os seguintes municfpios : Lagoa e Paulista (a n o r t e ) , Core-

mas e Catingueira (a s u l ) , Condado (a l e s t e ) , Sousa (a oeste), San-

ta Cruz (a noroeste) e Sao Josd da Lagoa Tapada (a sudoeste). ( Ver 

figuras 1 e 2 ) . 

0 muniefpio goza de um clima t r o p i c a l quente, de seca acen-

tuada com chuvas de verao-outuno. A cobertura vegetal dominante na 

areazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 a do t i p o caatinga. Trata-se de uma formagao vegetal com 

parte arbdstica de densidade varidvel r i c a em cactdceas e bromelid-

ceas, e que apresenta formas de adaptagao a carencia d*dgua. Quanto 

ao aspecto hidrogrdfico, Pombal integra a rede hidrogrdfica do P i -

ranhas, cujo p r i n c i p a l componente desta bacia na area 4 o r i o P l -

aned, que margeia a cidade de Pombal. Tal aspecto f o i um dos f a t o -





lOTICfPIO DE POMBAL 

PiailRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

?onte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piano do De3envo lvi s ie n t o Urban©  ele Pombal (1964) 
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res principals para a oeupagao da area deste muniefpio. 

1.1- Aspectos histdricos da oeupacao - a conquista do t e r r i -

t c r i o que hoje se denomina Pombal, estd diretaaente relacionada ds 

causae econ&aicas que motivaraa a expansao da conquista do i n t e -

r i o r paraibano t a i s coao a criacao de gado - que f o i o maior res-

ponsdvel pelo desbravaaento e a colonizacao do i n t e r i o r -, e a 

penetraeao dos bandeirantes no i n t e r i o r coa o objetivo de a p r i s i o -

nar fndios e adquirir riquezas. 

As areas que constituea o muniefpio de Poabal, Lagoa, Pau-

l i s t a , Malta, Condado e Desterro de Malta eraa habitadas pelos f n -

dios C a r i r i s , Pegas e Panatis, os quais ao se sentirea aaeacados 

de perder suas terras, ofereceraa f o r t e resistencia aos invasores. 

Finalaente, nos f i n s do sdculo XVII ou eomego do seculo XV-

I I I (16S6) foram postos os marcos de fundagao do A r r a i a l de Pira-

nhas - primeira denominagao de Pombal. 0 fundador do A r r a i a l de 

Piranhas f o i o portugues Teodoro de Oliveira Ledo juntamente com 

seus irmaos, com elementos da Casa da Torre e por indfgenas da 

t r i b o dos "Pegas", provavelmente escravizados pelos colonizadores. 

A oeupagao tinha f i n s agrfcolas e pastoris. 

Somente a p a r t i r de 1701, ea virtude de uaa Carta Re'gia de 

13 de Janeiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 que se iniciava efetivaaente a fundacao real do 

Arr a i a l de Piranhas, com a construgao da Capela em taipa e palha . 

Em 1766, f o i o A r r a i a l de Piranhas elevado a categoria de 

v i l a , com a denominagao de Pombal, em homenagem ao Ministro de D. 

Josd I , r e i de Portugal, D. Sebastiao Josd de Carvalho e Meio, o 

Marques de Pombal. Sm 1862, a v i l a de Pombal f o i elevada a cate-

goria de cidade (Lei Provincial n2 68 de 21 de julho de 1862). 

2- A atuagao da Igreja C a t d i i c a 
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A His t d r i a do Brasil» desde a dpoca colonial atd OS dias a-

tua i s , f o i marcada pela presents da Igreja Catdlica que i n f l u e n -

ciou por muito tempo as relacoes socials, economicas e p o l f t i c a s 

existentes no B r a s i l . Bsta Igreja esteve ao lado dos poderosos e 

veiculava a ideologia que melhor lhe conviesse e aos interesses • 

das classes dominantes. 

Com um discurso simples para a grande massa da populacao, a 

doutrinacao da Igreja era dogmdtica, i s t o d, as iddias que ela 

passava para o povo deveriam ser consideradas como verdades i r r e -

futdveis • A p a r t i r dos seus dogmas ela orientava os mais diver-

sos setores da vida humana t a i s como o comportaaento moral e so-

c i a l dos indivfduos, a eoncepcao de vida que deveriam obedecer e a 

conservacao de certos valores bdsicos que lhe era iaportante. 

A Igreja orientava a vida das pessoas desde o nascimento atd 

a morte. Com os seus discursos sobre a moral e os chamados " bons 

costumes", i n s t i t u i a e conservava deterainadas regras de compor-

taaento s o c i a l , sexual, p o l f t i c o s e, evidenteaente, religiosos.Rua 

pafs em que grande parte da populacao era analfabeta ou semi-anal— 

fabeta, os elementos do clero tinhaa as suas iddias respeitadas* 

e vistas coao in d i s c u t f v e i s , j d que um padre era um representante 

de Deus aqui na t e r r a , desrespeitd-lo era coao nao se subaeter aos 

aandamentos de Deus* 

A Igreja possufa assia, a hegeaonia, i s t o d, a direcao i n -

tel e c t u a l e moral do conjunto social e atravds da sua ideologia 

j u s t i f i c a v a e revestia de valores morals as prdticas sociais do 

modo de producao c a p i t a l i s t a . Respeitar a ordem vigente era uaa 

regra que todos deveriam cuaprir para viverem de maneira agradd-

vel a Deus. 

"... as representacoes religiosas e dticas do ca-
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tolicismo, aptas a conferirem um valor moral as 

prdticas socials do capitalism©, sao uma c o n t r i -

buigao important© para a organizaca© da vida cole-

t i v a conf©rme a ordem social burguesa. 0 aparelho 

r e l i g i o s e , sistematizando e veiculando essas repre-

sentacoes religiosas e dticas para o conjunto da 

populacao, desempenha assim uma funcao social de 

hegemonia para a burguesia agrdria dominante, o que 

lhe dd uma posicao de primeiro plan© na sociedade 

c i v i l . Daf o seu poder social e moral.** (OLIVEIRA, 

P.R. Opus C i t . p. 342 ) . 

2.1- A Igreja Catdlica dentro do context© social pombalense-

Para e f e i t o de estudo e comprovaca© das hipdteses deste trabalho 

tornar-se-a necessario v e r i f i c a r como se dava o relacionamento da 

Igreja Catdlica com os habitantes do muniefpio de Pombal no perfo-

d© anterior a criacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pombal e Lagoa em 1963• Para tant© foram necessarios levantamentos 

bi b l i o g r d f i c o s e entrevistas d i r i g i d a s &s pessoas que guardam uma 

memdria h i s t d r i c a da cidade. 

Como se pode observar nas duas obras que tratam da Histd-

r i a do muniefpio - "0 Velho Arraial de Piranhas (Pombal)" © "Gran-

de Pombal" de Wilson Ndbrega Seixas e Antonio Josd de Sousa res-

pectivamente - hd desde a criaca© do muniefpio uma importancia mujL 

to grande da Igreja naquele ndcleo populacional. Basta dizer que 

concomitantemente a fundacao rea l do A r r a i a l de Piranhas em 13 de 

Janeiro de 1701, construia-se uma pequena capela de taipa e madei-

ra na qual os fndios recebiam os sacramentos da religia© c r i s t a . 

"Foi, assim, fundado o A r r a i a l ou Aldeia de Pira-

nhas, ou Povoacao do Bom Sucesso, coa a constru 
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cao da'cap e l a tosca de taipa e pallia! na qualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

francIscano da Ordem de Santo Antonio realizava os 

off c i o s religiosos e catequizava os fndios. M (SOO-

3A, A .J. 1971-p. 16 ) 

Ainda para demonstrar c quanto a Igreja influenciou nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GO-

lonizacao do muniefpio poderemos c i t a r tambdm a construcao da I -

greja de K. Senhora do Bom Sucesso - atual Igreja do Rosdrio- v i s -

t a como resultante de uma graca aleancada por uma prece f e i t a a-

quela santa, quando a pequena aldeia estava para ser dizimada em 

1719 por mais de dois mil fndios confederados. Vitoriosos no corn-

bate, os colonizadores Portugueses construfram uma i g r e j a com ins-

talacoes mais adequadas do que a p r i m i t i v e capela, alem de adota-

rea a Virgem como padroeira do A r r a i a l . A denominacao Bom Sucesso 

t e r i a sido em consequencia da v i t d r i a . 

0 exito dos colonizadores no combate gracas a prece f e i t a 

a K.S. do Bom Sucesso d uma tese aceita pelos setores mais con-

servadores da cidade e ignore a superioridade bdlica que o portu-

gues tinha em relagao ao fndio. Era uma l u t a onde se usava flechas 

contra balas, onde obviamente o portugues seria o v i t o r i o s o . 

Para Wilson Kdbrega Seixas, a Igreja f o i fator de desenvol-

vimento social: 

"A h i s t d r i a da i g r e j a de N. Senhora do Bom Sucesso 

esta* d e t a l modo vinculada & h i s t d r i a do Muniefpio 

de Pombal que s© torna inteiramente impossfvel es-

tudar uma, sem t e r v i s t a a outra. w (I962.p.33)« zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X Nas obras que tratam da Histdria de Pombal encontramos re f e -

rencias a visitadores e irmandades religiosas no muniefpio no sd-

culo XVIII e XIX, como tambdm a participacao do Padre Josd Ferrei-

r a Bobre no movimento revoluciondrio de 1817, que atd pregando do 
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pdlpito a revolucao, chegou a conseguir que o povo adotasse o 

regime republicano e, por intermddio do secretdrio Henrique Josd 

de Almeida, fez r e d i g i r uma ata convocando os vereadores para 

uma reuniao na qual fossem, oficialmente, proclamadas as ideias 

republieanas, logo que irrompeu o movimento, em 6 de raaio de 1811 

A primeira irmandade que se tern n o t f c i a em Pombal era a de 

N. S. do Bom Sucesso, a qual vem desde a fundacao do A r r a i a l de 

Piranhas. Em seis de Janeiro de 1859 criava-se uma outra irmanda-

de - a Confraria S.A. Houve uma t e r c e i r a irmandade, denominada 

Irmandade das Almas. Em 18 de julho de 1895 f o i criada a Irmanda-

de de N. S. do Rosdrio, a qual ainda hoje funciona. A Sociedade 

de Sao Vicente f o i Instalada em julho de 1903 pelo confrade Teo-

doro Josd de Sousa. 

Aldm de controlar todas essas irmandades religiosas exis-

tentes no muniefpio, a Igrej a naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3d pregava suas concepcoes no 

pdlpito mas tambdm exercia o controle dos aparelhos ideoldgicos 

das eecolas a p a r t i r do momento que as fundava e coordenava a 

acao destas escolas. Todos os valores socials, morals, dticos , 

etc., eram repassados para o alunado atravds dos professores, li-

vros e pregacoes, havendo tambdm, de certa forma, um controle das 

vidas particulares dos alunos j d que estes teriam que p a r t i c i p a r 

das missas ou festas r e l i g i o s a s . 

Eram a3 seguintes escolas criadas e d i r i g i d a s por elementos 

do clero: a Escola Kormal "Arruda Camara", atualmente Coldgio Mo-

sud Bezerra", d i r i g i d o por f r e i r a s da Ordem Santa Catarina de 

Sena ; a Escola Paroquial Sao Vicente de Paula, criada em julho 

de 1945 pelo Kons. Valeriano Pereira de Sousa; e o Gindsio Dioce-

sano fundado pelo Kons. Vicente Freitas e d i r i g i d o por ipadres. 

Ho que se refere a instruoao publica foram merecedores de desta -
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que o Mons. Vicente Freitas e o CSnego Luis Gualberto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3f Atravds de informagoes de pessoas que foram entrevistadas po-

demos apurar que nas ddcadas de 50 e 60 havia em Pombal os seguin-

tes movimentos de leigos*- o Apostolado da Oragao, fundado na gestae 

do Hons. Valeriano Pereira de Sousa; a Sociedade Sao Vicente de 

Paula, que era uma associacao beneficente; a Irmandade de N.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 . do 

Rosdrio, organizadora da Festa do Rosario; e a P i a Uniao das F i -

Ihas de $aria e Congregacao Mariana, ambas cridas na ddcada de 40 • 

A Igreja Catdlica tambdm era responsdvel pelas frequentes v i -

sitas de missionaries a Pombal, como e" o caso das v i s i t a s f e i t a s 

pelo Frei Damiao, pessoa muito carismdtica cujos sermoes contava* 

com grande aceitacao da populagao pombalense. 

3 - A fundacao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pom-

bal e Lagoa 

0 surgimento ou nascimento dos sindicatos rurais no Nordeste 

deu-se, na sua grande maioria, pela agao da Igreja Catdlica quando 

esta mudou as d i r e t r i z e s bdsicas que orientavam o seu trabalho, em 

relagao ao homem do campo. A mudanga nas d i r e t r i z e s de atuagao dou-

se em decorrencia da conjuntura econ6mica e p o l f t i c a predominantes 

no Brasil em meados, deste sdculo-, razoes mais que suficientes para 

provocar uma postura, no sentido de impedir a expansao das iddias 

comunistas e das "terrlveis** l i g a s camponesas. Era precise salvar 

o campones dessas iddias e te-los ao seu lado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 a p a r t i r deste 

ponto de v i s t a que devemos compreender a fundagao e a expansao dos 

sindicatos r u r a i s no Nordeste. 

0 surgimento de um sindicato de trabalhadores rurais em Pom-' 

ba l , em pleno Sertao Paraibano, nao se deu de forma diferente: ele 

surgiu frente a ameaga sentida e percebida pela I g r e j a , no que se 

refere d organizagao dos trabalhadores rurais sob a lideranga das 
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l i g a s camponesas, ameagando por conseguinte sua lideranca e seu 

status, nao apenas de conformismo e acomodagao do campones em r e -

lagao as in j u s t i g a s , mas tambdm a postura diferente tomada pelas 

l i g a s , em relagao a uma maneira diferente de visao do mundo, das 

coisas e acontecimentos. 

A documentagao existente d reveladora nao apenas da agao da 

Igreja, mas de uma verdadeira intervengao na organizagao dos t r a -

balhadores r u r a i s . Salta-se aos olhos o fato de na instalagao de 

sessao de abertura da fundagao do Sindicato dos Trabalhadores Ru-

ra i s de Pombal e lagoa, estar presente e d i r i g i r o Reverendfssimo* 

C6nego Oriel Antonio Fernandes que "compos a mesa diretora do 

trabalho e a seguir passou a diregao da sessao ao Revm2 Frei 

F^arcelino, que dando por aberta passou a palavra ao presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catold do Rocha..." (Ata de 

Fundagao de 22-09-63) 

Terminando o r i t u a l de eleigao por aclamagao, o Sr. Josd 

Fernandes Souza do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catold 

do Rocha que ' advert i u os sens colegas de fombal contra as. orooa-

gacoea falsas cue haverao de surgir no sentido de macular ou mo-

do ar com a necha de comunista ojft sindicatos que est|o se alastran-

do pelo serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^go parai,bano, jaxj&g aguejles £Uje cpntam com &.».segura 

<fos docusaentos nanais em pa r t i c u l a r a. Encfclica mater et magister 

<jg santidade o nasa Joao XXIII. "(Idem p. 3) 

Como se pode perceber, a preocupagao do nosso clero em dou-

t r i n a r as nascentes liderangas, constitufa uma estratdgia de 

atuagao fundamental para a dpoca, com a preocupagao bdsica de t e r 

t a i s liderangas sob a t u t e l a da Igr e j a . Como se pode notar a lacu-

na da citagao deixada pelo secretdrio que lavrou a ata cabe per-

feitamente a palavra "aprovagao", portanto, verdadeiro n i h i l 



44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

obstat em eontrdrio, face a eitagao de um document© de tao impor-

tante peso para a atuagao da Ig r e j a , especificamente no nosso ca-

so, o clero. Justificava-se desse modo, a tranquilidade que deve-

riam t e r os trabalhadores r u r a i s da regiao, no sentido de nao t e -

mer qualquer problema advindo do fato de p a r t i c i p a r de um s i n d i -

cato. Vale ressaltar o fato da colocagao t e r sido f e i t a por um 

le i g o , integrado perfeitaaente nas hostes eclesidsticas. 

& fundagao do Sindicato em Pombal esteve presente tambdm a 

figure do president© d© Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ca-

jazeiras que fazendo us© da palavra : "conclamou os seus pares a 

lutarem denodacamente pelos f i n s a que seu sindicato se prop©© ar-

regimentand© coragem e heroism©, sao qualidades dos sindicalizados 

que se devem nortear pelo respeito as l e i s e aos patroes, inspiran 

do-se pela compreensao mdtua." (idem, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 )* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 discurso conciliador da representaea© dos agricultores de 

Cajazeiras na fundagao do Sindicato de Pombal d no mfniao outro 

elemento presente no discurso do clero, face as gritantes dispa-

ridades entre os possuidores e nao possuidores dos meios de produ-

gao, por que nao dizer a existencia de c o n f l i t o s permanentes entre 

os proprietdrios de te r r a e seus moradores, que na maioria das 

vezes, antes mesmo de findar a colheita, o patrao j d colocava seu 

gado para pastar, e portanto, engordar, deixando o seu morador a 

ver navios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t portanto, ua discurso escamoteador adotado pelo trabalna-

dor, f r u t o de uma pregagao indqua e ccnservadora, que resultard , 

no mfnimo, no peleguismo. 

Acreditamos que o discurso do Sr. Presidente da sessao seja 

uma verdadeira pega de destaque. Apds fazer uma sfntese dos Bs— 

tatutos do Sindicato de Pombal, o redator da ata chega a c l a s s i f i -
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car de "proveitosa alocugao". Tal f a l a : "exortava os camponeses 

presenter &zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ X M m & §£ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f i l Mr as do sindicato one entao se 

tSM&BSSk* adver^iu o& present ea sobre as facilidadea onortunfstieaa 

do tempo d£. eleicoes e da situaeao nds e l e i t o r a l . face oposto da 

anterior.* AAudin a inseguranca oue cerca o trabalnador r u r a l ng> 

ex£stenp£a em eontranosieao a outras classes §e obreiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99fttarn, flepofrg £e, loflffo perfodo de lutas §. caneeiraa. com um 

£ anosentadoria,-* (idem, p. 3~4). 

0 apelo f e i t o por Frei Marcelino d bem t f p i c o da pressa e da 

possibilidade da perda de lideranca da Igreja (clero) frente aos 

camponeses. A referenda ao sistema p o l i t i c o ou aos p o l f t i c o s em 

cena, denuncia apenas a manipulagao dos detentores do poder tendo 

como referenda o antes e o depois e l e i t o r a l . £ uma advertencia 

sem maiores consequsneias, o que na realidade prevalecia era a pa-

lavra do proprietdrio e a relagao de dependencia do morador, rea -

deiro, arrendatdrio e atd mesmo do pequeno a g r i c u l t o r . 

0 processo de desinformagao no cotidiano do trabalnador r u -

r a l ainda estava tao presente que a alusao f e i t a pelo respeitado 

orador, no que diz respeito a inseguranca no f i n a l da existencia 

do trabalnador, apontando a aposentadoria como um novo cdu e uma 

nova t e r r a d evidente. Nao nos resta duvidas de que a aposentado-

r i a f o i , e" e continua sendo element© engrossador das f i l e i r a s do 

sindicato r u r a l , cujo mdrito nao advd© da pregagao da I g r e j a , mas 

da l u t a de classe que se aproximava a medida que se desenvolviam 

as forgas produtivas no cendrio b r a s i l e i r o e nordestino. 

A questao p o l f t i c a aparece nas palavras do orador, como um 

perigo, no sentido da classe p o l f t i c a manipular o sindicato como 

se a manipulagao nao estivesse sendo realizada. 

A l u t a de classe nao aparece de forma correta no discurso 
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do presidents da sessao, v i s t o que a advertencia em relagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k 

classe p o l i t i c s d descontextualizada e dissociada da realidade , 

i s t o d, como se os p o l f t i c o s tradieionais nao dispusessem dos 

meios de producao. Constitui-se, portanto, numa pregagao euja 

ideologia continua profundamente conservadora. E bom que se diga, 

a Igreja (clero) nao tinha concretamente nada a oferecer ao cam-

pones, tlsou a sua conquista, a da aposentadoria, para apontar co-

mo elemento congregador e mantenedor de sua lideranca. 

Outra forma errSnea na percepgao do respeitado Frei Marceli 

no, d a "inseguranga" do trabalnador no " f i n a l de sua exis-

tencia", como se "o amparo legal da aposentadoria" fosse trazer 

a tranquilidade do camponea, com o pd na cova. For que entao 

apenas naquela oportunidade? Como resultou a atuagao da Igreja ( 

clero) apds o fim do perfodo d i t a t o r i a l em nosso pafs, espeeifi-

camente em Pombal?^_uma questao para ser investigada, nao nessa 

oportunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 redator da ata continua colocando os temas abordados pe-

l o orador p r i n c i p a l . Sobre a j u s t i c e ele disse: "... paz de que 

estamos a precisar, porque a paz d f e i t a da j u s t i g a . E se quiser-

mos paz, tranquilidade,faga-se primeiro j u 3 t i g a , o que deve ser 

preocupagao de todos, mdxime dos govemos e dos detentores do 

poder em favor dos subaltermos e I n f e r i o r e s . " (idem, p. 4 ) . 

Bastante oportunista f a l a r de um tema em que o primeiro as-

pecto a ser evidenciado 4 a exclusao no processo de l u t a da 

prdpria Igre j a (clero) em Pombal, 4 que se pode depreender da 

colocagao f e i t a . Salvo melhor j u f z o , a j u s t i g a praticada pelos p& 

deres competences a dpoca era a dos proprietaries de t e r r a , 

porque nao dizer dos corondis, que muito se sabe como era. 

A j u s t i g a de que precisava e precise o trabalnador s i n d i -
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calizado parecia ser outra - que nao a existente, verdadeira mi-

ragem de quern podia se comprometer e nao conseguiu, podia ser con-

sequente e nao f o i , queria t e r o poder e nao conseguiu, atrapalhou 

ao invds de ajudar certos momentos. Sis o que se pode colocar do 

envolvimento do clero em Pombal, no que diz respeito ao sindicato* 

r u r a l . A apelagad aos poderes ptfblicos e detentores do poder d 

uma farsa em termos de por em prdtica uma j u s t i g a que nao estd ao 

alcance do trabalnador. o uma pregagao i l u s d r i a , face a uma eon-

juntura desfavordvel para quem pretende t e r o comand© de uma clas-

se. Os resultados estao af : data venia, um rosdrio de sindicatos 

oujas diregoes terminaram por serem manipuladas sucessivamente por 

mecanismos de controle do govern©, como d o caso da assistencia md 

dica com propdsito de desviar a atengao da l u t a p r i n c i p a l , qual 

seja, o respeito aos d i r e i t o s do trabalnador como cidadao. 0 pele-

guismo f o i outro resultad© conseguido no processo de sindicaliza -

gao, f r u t o nao de uma l u t a de classe e da tomada de eonscieneia de 

sua existencia, mas de outras impondo "democraticamente" sua vonta 

de. 

A aposentadoria positivamente veio acomodar ainda mais os 

que nao gozavam de t a l beneffeio. Apareceu como verdadeiro mila-

gre cafdo d© cdu, principalmente no perfodo de maior risco para as 

e l i t e s e detentores de poder economic©. Foi uma espdcie de dgua 

na fervura. 

A j u s t i g a em favor doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s u b a l t e r n s e i n f e r i o r e s c o n s t i t u i / 

mais uma epopdia lendaria, semelhante a Bobbin Rood ou Zorro, ten-

tando levantar a massa, cuja vida na© inspira esperanga ou i d e a l , 

que possa animd-la no processo social em mudanga, de verdadeiro • 

homem sem rumo. 
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CONCLUSXO 

Por tudo o que registramos no decorrer dessa monografia, po-

demos concluir que a l u t a da Igreja (clero) ao lado do campones nao 

tinha nenhum cardter revoluciondrio, mas sim, era uma l u t a contra 

o comunismo e contra os "agitadores" que estavam chegando ao campo 

e que precisavesm ser impedidos. 

As mudaneas ocorridas no seio da Igreja, tendo em v i s t a a 

questao agrdria na ddcada de 50 em diante, podem ser consideradas 

mudaneas apenas na aparencia pois, na sua forma a Igreja continuava 

a mesma i n s t i t u i c a o que lutava pela permanencia do status quo na 

nossa sociedade, coloeando—se sempre ao lado das classes mais abae-

tadas# 

0 surgimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pombal 

e Lagoa em 1963, nao deve ser v i s t o , no nosso entender, como uma 

l u t a em p r o l da organizagao camponesa para l u t a r contra a dominacao 

c a p i t a l i s t a - Tal l u t a poderia v i r a ocorrer mais tarde, quando os 

trabalhadores de Pombal e Lagoa deixassem de ser simplesmente uma 

classe em s i e passassem a ser uma classe para s i , i s t o d, quando 

adquirissem uma conseiencia de classe. Na realidade isso nao ocor-

reu : a " l u t a " dos trabalhadores ru r a i s para organizar o seu s i n d i -

cato, f o i muito mais uma raanobra do clero da regiao atrelado ao j o -

go p o l f t i c o da dpoca, do que uma tomada de conseiencia p o l f t i c a da 

classe camponesa* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em sfntese, este trabalho teve a intexicao de contribuir para 

a Histdria do muniefpio de Pombal, v i s t a atd entao, sob uma dti c a 
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p o s i t i v i s t a e conservadora. Nao tivemos a pretensao de encerrar o 

tema, pelo eontrdrio, temos a finalidado que este trabalho possi-

b i l i t e e contribua para o surgimento de outros posteriores,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 e j a 

refutando ou confirmando a tese aqui exposta, pois compartilhamos' 

do ponto de v i s t a que a Histdria d um conhecimento d i a l d t i c o e, 

portanto, inacabado. 
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